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EDUCA(;AO, DEPRESSAO E UTOPIA 

Cristiano Amaral G. 01 GIORGI 1 

RESUMO: Neste artigo, discuto o aumento do numero de casos de depressao entre jovens e adolescentes e 
relaciono-o a falta de uma perspectiva ut6pica para a sociedade como urn todo. Enfatizo tambem a importancia 
dos educadores se posicionarem frente a quest6es como esta, essencial para compreender melhor os entraves 
efetivos ao seu trabalho no atual momento hist6rico. 

PALAVRAS-CHAVE: Juventude; Utopia; Saude Mental; Fundamentos da Educac;:ao. 

Proponho-me neste artigo a pensar sobre 
algumas relac;:6es entre o aumento dos casos de 
depressao entre jovens e adolescentes e o carater 
anti-ut6pico da epoca em que vivemos. Acredito 
que essas relac;:6es iluminam e permitem refletir 
melhor sobre alguns dilemas praticos e prementes 
colocados aos educadores. 

Fac;:o uma advertencia inicial antes de 
iniciar o desenvolvimento do artigo. Embora va 
tratar de um tema pertencente em principio ao 
ambito da psicologia, nao fac;:o nenhuma referencia 
a teorias ou autores do "campo psi". Tampouco 
fac;:o alusao ao pequeno, mas interessantissimo, 
ramo da sociologia que tem se especializado em 
estudos sobre a juventude. Fac;:o-o nao por 
acreditar que essas ciencias nao tenham 
contribuic;:6es importantes - ate fundamentais- para 
a compreensao do tema, mas por entender que e 
mais importante neste momento ressaltar 
determinantes de outra ordem que nao tem sido 
enfatizados. 

Digamos que OS determinantes sao de 
carater "filos6fico", mas entendo a filosofia como 
algo profundamente ligado a vida e essencial a 
uma postura critica frente a ela. 

Comecemos pela depressao entre jovens. 
Segundo dados oficiais, de 1979 a 1993, cresceu 
80% a taxa de suicidios entre jovens na cidade de 
Sao Paulo. E o que noticia a Folha de Sao Paulo 
de 16/02/98, na pagina 3-9. 

Em 01/02/98, a mesma Folha de Sao 
Paulo, tambem na pagina 3-9, apresenta a 
machete: "Pesquisa mostra juventude deprimida" . 
A pesquisa em questao e a tese de doutoramento 
do psiquiatra Dartiu Xavier da Silveira, defendida 
na Universidade Federal de Sao Paulo (antiga 
Escola Paulista de Medicina). A tese revela que 
19% do universo de 523 universitarios ( da 
Medicina da Universidade Federal de Sao Paulo, 
de Arquitetura da FAU-USP e de Economia da 
EMU) ja viveram pelo menos uma vez um 
transtorno depressivo importante. 

Foram consideradas apenas as 
depress6es end6genas, ou seja, sem causas 

exteriores aparentes que pudessem justifica-la 
(como a morte de uma pessoa querida, por 
exemplo). Ressalte-se ainda que o pesquisador 
tomou como universo um grupo de elite, tendo em 
vista especialmente que dois dos cursos sao dos 
mais concorridos entre os vestibulandos. 

0 jornal Nacional, de 24/03/98, na mesma 
edic;:ao em que noticiava que 02 adolescentes de 
uma pequena cidade de Arkansas (estado do 
presidente Clinton) atiraram em varios colegas, 
matando 4 e ferindo 13, noticiava tambem que a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro constatou 
aumento de 50% nos ultimos 05 anos nos casos de 
depressao entre adolescentes. 

Dados... as vezes a gente tem a 
impressao de que ha dados para todos os gostos e 
que sempre se pode apresenta-los para justificar X 
e o contrario de X. E o que a pesquisadora da 
UNESCO Rosa Maria Torres aponta em relac;:ao a 
proliferac;:ao de pesquisas educacionais 
comparativas e e tambem o que sentimos quase 
sempre em relac;:ao aos dados apresentados pelos 
economistas. 

Mas, os dados apresentados acima nao 
me motivam a duvidar deles, porque coincidem 
com aquilo que o meu contato com jovens tem 
mostrado. Ja, em mais de uma ocasiao, perguntei 
a classe porque determinado (a) aluno (a) estava 
faltando e recebi como resposta que e porque 
este(a) aluno(a) estava deprimido(a). 

Procuro pensar um pouco no meu tempo 
de "colegial" (atual 2° grau) e faculdade. 
Sinceramente, nao me lembro de casos de 
depressao - depressao mesmo, clinicamente 
caracterizavel. Nem em relac;:ao a mim, nem em 
relac;:ao a meus colegas mais pr6ximos. 

Sem duvida, tinhamos decepc;:oes 
amorosas e ficavamos "na fossa", como se dizia 
na epoca; tinhamos crises existenciais, ficavamos 
"de bode", nao sabiamos se queriamos fazer 
faculdade ou ser hippies em Arembepe. 

Mas as crises, por dificeis e doloridas que 
pudessem ser - e muitas vezes eram - nao 
implicavam esta sensac;:ao de "ninguem me quer, 
nao sirvo para nada, tudo da errado na minha 
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vida", a ausencia total de energia, a perda de 
vontade de viver, a incapacidade absoluta de sentir 
prazer, que caracterizam a depressao. 

Alguns podem encarar essas 
considerar;:6es como ranzinzice de quem acaba de 
fazer 40 anos e que se sente tentado a dizer "os 
jovens de hoje nao estao com nada", numa 
manifestar;:ao tipica do sempre presente conflito de 
gerar;:oes. Posso estar enganado - mas creio que 
nao e disso que se trata. Nao estou dizendo que OS 

jovens de hoje nao estao com nada; estou dizendo 
apenas que sofrem mais de depressao - e acredito 
que a razao e que vivem num tempo muito mais 
dificil para ser jovem, num sentido especifico que 
pretendo explicar agora, relacionando-o ao carater 
anti-ut6pico deste memento hist6rico em que 
vivemos. 

Nao tenho em absolute como "provar" 
essa relar;:ao. Se mesmo cada um dos termos a ser 
relacionado e em si mesmo altamente controverso, 
a relar;:ao entao ... De fato, o aumento dos cases de 
depressao entre jovens e muito controverso, 
apesar dos dados- de imprensa, mas provindos de 
pesquisas academicas. Como eu disse, ha dados 
para todos OS gostos. E 0 carater anti-ut6pico 
deste memento hist6rico e apontado por muitos 
autores dos quais vou me concentrar 
particularmente em Jurgen Habermas -, mas 
contestado por muitos outros. E a relar;:ao entre 
estas duas coisas e muito mais uma intuir;:ao do 
que algo que se pode demonstrar. 

Posto isso, vamos ao carater anti-ut6pico 
deste memento hist6rico. Tomemos como nosso 
guia Jurgen Habermas (1987) Segundo ele, e 
caracteristica da modernidade uma nova 
consciencia do tempo, na qual o ponte central e a 
necessidade de extrair principios normativamente 
substantives das pr6prias experiencias e formas de 
vida modernas e nao do passado exemplar. A nova 
consciencia recebe o impulse de dois movimentos 
de pensamento que, embora contraries, remetem 
um ao outre e se interpenetram: o pensamento 
hist6rico e o pensamento ut6pico. Longe de se 
excluirem, eles se fundem: 

"o pensamento politico( .. .) que quer 
resistir ao peso dos problemas da 
atualidade esta carregado de 
esperanr;as ut6picas; mas esse 
excesso de expectativas deve ser 
ao mesmo tempo contra/ado no 
contrapeso conservador da 
experifmcia hist6rica. ( .. .) quem for 
mais sensivel as energias ut6picas 
do espirito da epoca promovera 
mais vigorosamente a fusao do 
pensamento ut6pico com o 
pensamento hist6rico"(1987, p.104). 

A perspectiva ut6pica, como projeto de 
possibilidades alternativas de vida, inscreveu-se na 
propria consciencia da hist6ria politicamente eficaz. 

No entanto, recentemente, algo mudou. 
"Hoje, as energias ut6picas 
aparentam ter-se esgotado, como se 
etas tivessem se retirado do 

pensamento hist6rico. 0 horizonte 
do futuro estreitou-se e o espirito da 
epoca, como a politica, transformou
se profundamente. 0 futuro afigura
se negativamente; no limiar do 
seculo XXI desenha-se o panorama 
aterrador da amear;a mundial aos 
interesses da vida · em geral: a 
espiral armamentista, a difusao 
incontro/ada de armas nuc/eares, o 
empobrecimento estrutural dos 
paises em desenvolvimento, o 
desemprego e os desequi/ibrios 
socials crescentes nos paises 
desenvolvidos, problemas com o 
meio ambiente sobrecarregado, 
attas tecnologias operadas as raias 
da catastrofe, dao as palavras-chave 
que invadiram a consciencia publica 
atraves dos meios de comunicar;ao 
de massa. As respostas dos 
inte/ectuais refletem uma 
perplexidade nao menor que a dos 
politicos. Nao e de forma alguma 
apenas realismo se uma 
perplexidade aceita temerariamente 
co/oca-se cada vez mais no Iugar de 
buscas de orientar;ao que apontam 
para o futuro. A situar;ao pode estar 
objetivamente ininteligive/. Contudo, 
esta imperspicuidade e tambem uma 
funr;ao da presteza de ar;ao de que 
uma sociedade se julga capaz. 
Trata-se da confianr;a da cu/tura 
ocidental em si mesma"(1987, 
p.104-5). 
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Habermas aponta o fato de que, se as 
utopias classicas trar;:aram as condir;:oes para uma 
vida digna do homem, as utopias do seculo XIX 
(que ja se fundem ao pensamento hist6rico) 
apresentam a ciencia, a tecnica e o planejamento 
como instrumentos promissores e seguros de 
controle da natureza e da sociedade. Mas esta 
expectativa revelou-se falsa. Alem disso, a forma 
basica que assumiu a utopia ap6s sua fusao com o 
pensamento hist6rico, a utopia da sociedade do 
trabalho, perdeu sua forr;:a pesuasiva" e isso nao 
apenas porque as forqas produtivas perderam sua 
inocencia ou porque a abolir;ao da propriedade 
privada dos meios de produr;ao manifestamente 
nao resulta par si s6 no govemo aut6nomo dos 
trabalhadores. Acima de tudo, a utopia perdeu seu 
ponto de referencia na rea/idade: a forr;a 
estruturadora e socializadora do trabalho abstrato". 
Mas por que essa perda da forr;:a persuasiva da 
utopia da sociedade do .trabalho tern levado a um 
esgotamento em geral do impulse ut6pico? Porque 
essa utopia nao atraiu apenas intelectuais, mas foi 
essencial no ideario dos movimentos de 
trabalhadores, por um lade. E, por outre, enraizou
se em Estados: os de "socialismo real" , numa 
perspectiva e os de Welfare State, noutra. 
lnteressa, do ponte de vista da analise da 
possibilidade da utopia hoje, discutir os limites 
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deste ultimo, pais "a nova ininteligibilidade e 
propria de uma situaqao na qual um programa de 
Estado social, que se nutre reiteradamente da 
utopia de uma sociedade do trabalho, perdeu a 
capacidade de abrir possibilidades futuras de uma 
vida coletivamente melhor e menos ameaqada". 

Sabe-se tambem a resposta de Habermas 
a este dilema: ''quando sec am as oasis ut6picos 
estende-se um deserto de banalidade e 
perplexidade. lnsisto em minha lese de que a auto
confianqa da modemidade e hoje como ontem 
estimulada par uma consci{mcia de atualidade na 
qual o pensamento hist6rico e o pensamento 
ut6pico fundiram-se um ao outro". 

Esta em questao hoje, mais do que nunca , 
o destino da utopia e, com ele, o da possibilidade 
da emancipa<;:ao humana. Habermas localiza este 
"hoje" a partir de 1975/80, momenta em que, 
interligadamente, inicia-se a 3]!_ Revolu<;:ao 
Industrial , e com ela, a questao de se o trabalho 
ainda tern o mesmo carater do capitalismo 
analisado par Marx, come<;:a a crise do Welfare 
State, o atraso tecnol6gico da URSS frente aos 
paises capitalistas centrais torna-se irreversivel, e, 
ao mesmo tempo, torna-se claro, quase 
consensual, que o modelo de sociedade daquele 
pais nao era desejavel para os trabalhadores dos 
paises centrais. E propoe que a utopia, necessaria, 
nao podera ser aquela que, sob diversas formas , 
dominou o pensamento ut6pico nos dais ultimos 
seculos: o da sociedade do trabalho. Esta devera 
ser substituida pela utopia da comunica<;:ao ideal. 

De qualquer modo, parece-me que a 
forma dominante de ideologia ate meados da 
decada de 70/come<;:o de 80 era a ideologia da 
ciencia e da tecnologia apresentada como a 
encarna<;:ao da racionalidade e solu<;:ao para todo o 
tipo de problemas humanos, sociais e individuais. 
Havia nesta ideologia vestigios de uma 
determinada vertente da utopia da sociedade do 
trabalho. Mais recentemente, o pensamento 
burgues torna-se essencialmente anti-ut6pico. 
Franz Hinkellamert (1983) fala das "Armas 
ideo/6gicas da Marte " para referir-se a este 
pensamento. 

Creio que isto pode ser resumido assim: e 
uma ideologia que, para defender o "status quo", 
nao nos diz mais, como antes: " Estamos bem, 
estamos melhorando, temos um caminho seguro 
para esta melhora e par isso devemos seguir par 
este caminho", mas nos diz, ao contrario , que 
"Estamos mal, nao estamos melhorando, nao 
vemos caminho a/gum para melhora, mas nao ha 
nenhuma altemativa e por isso tudo deve continuar 
como esta ". E o fen6meno, que Habermas registra , 
da perda de confian<;:a da modernidade em si 
propria. Num livro urn pouco anterior (1968) , Henri 
Lefebvre ja registra esta passagem no ambito da 
filosofia: segundo ele, a filosofia, que sempre 
encerrou o projeto de urn ser humano livre, 
completo e plenamente realizado, passava a 
enfatizar a finitude do homem empirico e da 
sociedade existente, em Iugar de lan<;:ar urn desafio 
ao real: 

"voce esta presenciando, entao, a 
formaqao de um sistema: a filosofia 
das opressoes. Os determinismos 
sociais nao se concebem mais como 
obstacu/os a veneer, dados a 
dominar au dos quais uma aqao 
consciente deve se apropriar, mas 
sim como fundamentos, 
constituintes, determinantes, em 
outras pa/avras, como princfpios que 
obriguem a observar e a respeitas 
(. . .) Da filosofia do fin ito e da finitude 
passamos a aceitaqao das coisas 
como e/as sao, da vida tal qual ela 
e" (Lefebvre, 1991 , p.212). 
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0 que tern tudo isto a ver com a 
depressao dos jovens e com a educa<;:ao? 
Leiamos, ainda Jurgen Habermas 

"estes domfnios de aqao, 
especializados na transmissao de 
cultura, integraqao social au 
socializaqao de }ovens, dependem 
do meio da aqao comunicativa, e 
nao podem ser integrados atraves 
de dinheiro au poder. Uma 
comercializaqao au burocratizaqao 
deve, portanto, gerar nestes 
domfnios - e esta e a lese -
disturbios, efeitos colaterais 
pato/6gicos"(1987, p.93) . 

Leio neste trecho a ideia de que educa<;:ao 
e utopia estao inextrincavelmente ligadas. 0 
esvanecimento das energias ut6picas gera " efeitos 
colaterais pato/6gicos" muito particularmente 
nestes dominios que dependem da comunica<;:ao e 
da solidariedade. Ora, urn dos pontos colocados 
anteriormente era exatamente o de que esta em 
questao hoje - e e tema central deste momenta 
hist6rico - o esgotamento das energias ut6picas, a 
retirada da utopia da cena hist6rica, dados os 
impasses colocados para o pensamento ut6pico e 
o carater anti-ut6pico da ideologia dominante. 
Certamente, isso tern consequencias sabre a 
educa<;:ao. 

Talvez entendessemos melhor as 
questoes educacionais se levassemos a serio a 
ideia da liga<;:ao entre educa<;:ao e utopia. Seria -
quem sabe? - passive!, par exemplo, pensar os 
momentos , nos diversos paises, em que houve 
universaliza<;:ao da escolariza<;:ao basica ou 
expansao quantitativa e qualitativa de outros niveis 
de ensino, nao s6 como necessidades do sistema 
econ6mico (seja pelo aspecto permanente tecnico-
instrumental, . seja pelo aspecto do 
desenvolvimento das " super-estruturas" 
necessarias), mas tambem como momentos em 
que utopias (sejam utopias libertarias ou 
socialistas, utopia religiosas ou ate utopias 
propriamente burguesas) tiveram peso suficiente 
na sociedade para tornar passive! a tarefa 
extremamente complexa de refazer coletivamente, 
tanto no plano de sua transmissao quanta de sua 
produ<;:ao, a cultura. 
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0 certo e que e essencial a educar;ao a 
perspectiva de transformar;ao. 0 que move o 
homem a conhecer e a perspectiva de transformar 
o real. E tambem necessaria a crenr;a na verdade 
e na autenticidade. Maria Cristina Kupfer (s/d) usa 
argumentos psicanaliticos para defender que o 
professor constituir urn modele para o aluno e 
essencial a aprendizagem, sendo mesmo 
necessaria o processo de transferemcia na relac;:ao 
professor-aluno. lndependentemente de se 
acreditar nisto - e me parece extremamente 
discutivel - , permanece o fato de que para o 
processo educacional se de plenamente, e precise 
que este processo esteja animado por energias 
ut6picas para manter no aluno "a paixao de 
rea/izar aquila que o pai representa para ele na sua 
imaginar;ao infantil, a saber, a verdade" 
(Horkheimer, 1976, p.123). Em suma, os 
fundamentos mais profundos da educac;:ao estao 
ligados ao pensamento ut6pico. 

Joao Sayad, o ex-ministro do Plano 
Cruzado Ounto com Dilson Funaro), urn dos poucos 
economistas com alguma sensibilidade a tudo 
aquila que nao se pode exprimir em termos de 
prec;:o, expressa, em artigo na Folha de Sao Paulo 
de 23/03/98, sua sensar;ao de que, enquanto se 
continuar pensando nos temas da violencia, 
educac;:ao e saude em termos de custo, a 
tendencia e as coisas s6 piorarem nesses campos. 

A mesma coisa se pode dizer da 
depressao dos jovens, enquanto a cultura 
dominante for a anti-ut6pica e mercantilista 
perspectiva nee-liberal. 

Todo mundo sabe que os jovens 
costumam ter uma energia, uma "Joie de vivre" 
"natural" (pode-se usar esse termo porque 
atravessa as diferentes culturas). Tenho uma 
hip6tese para isto, para alem da maier saude 
biol6gica do jovem: sentimo-nos assim quando 
percebemos o futuro como uma miriade de 
possibilidades, quando entendemos que o futuro 
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esta aberto a nossa frente para nossa criar;ao. De 
fato, dizemos que uma pessoa mais velha tern 
"espirito jovem" quando esta aberta a nossos 
projetos , novas possibilidades, a repensar 
inteiramente a sua vida. Apesar de ser urn periodo 
tambem cheio de sofrimento, lembramo-nos com 
saudades de nossa adolescemcia por ser uma 
epoca em que todas as possibilidades pareciam 
abertas a nossa frente. Nao e a-toa que a maior 
parte de nossas amizades profundas sao 
estabelecidas nesta epoca: e necessaria estar 
profundamente aberto ao novo para conhecer de 
fato outra pessoa. 

Ora, e exatamente essa caracteristica 
basica que e subtraida (nunca totalmente, e clara) 
aos jovens quando "se fecham os horizontes 
ut6picos, secam os oasis ut6picos" . 

Parece-me que esta e a causa mais 
profunda do aumento da depressao entre jovens, 
muito mais do que, por exemplo , a crise econ6mica 
e o desemprego. Afinal , a crise de 81-83 foi mais 
severa que a atual, ate em termos de desemprego 
e nao provocou tanta depressao. 

Para por aqui. Com este artigo, nao 
pretendo apresentar nenhuma conclusao , muito · 
menos alguma solur;ao. Ele tern muito mais o 
objetivo de fazer pensar, provocar inquietar;oes. 
Entendo que n6s, educadores , precisamos pensar 
seriamente sabre o fechamento dos horizontes 
ut6picos: ele atinge o nosso trabalho, em todas as 
suas dimens6es. 

E clara que nao seremos n6s, 
educadores, que sozinhos resolveremos este 
"problema", se e que se pode denomina-lo desta 
forma. Trata-se de problema mais amplo, da 
sociedade e da cultura. Mas refazer coletivamente 
perspectivas ut6picas - antes de mais nada 
colocando este lema como materia da nossa 
reflexao- e tambem nossa tarefa. 
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