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Que som é esse? Que poesia é essa? É noiz! 
Esse artigo se faz a partir de uma caminhada entrelaçada com a educaça o, a poesia falada e as 

pote ncias perife ricas. Por acreditar que o pesquisar, assim como a perpetuaça o das oralidades e das 
tradiço es negras sa o processos coletivos, a partir de agora usaremos a primeira pessoa do plural, 
referindo-nos aos corpos que estiveram, esta o e estara o conosco nessa escrita. Reforçamos a 
necessidade de na o hierarquizar os conhecimentos, uma vez que os saberes populares, cotidianos e 
urbanos na o sa o menos importantes ou legí timos do que os cientí ficos ou ditos acade micos. 
Professora Nilma Lino Gomes junto aos movimentos sociais negros nos ajuda nessa empreitada: 

 
O sa bio na o e  o cientista fechado no seu gabinete ou laborato rio. Mas e  aquele 
que conhece o mundo atrave s de seu mergulho no mundo. Esse conhecimento 
pode ser sistematizado na forma de teoria ou na o. A teoria e a experie ncia 
pra tica sa o vistas como formas diferentes de viver e de sistematizar o 
conhecimento do mundo, pois e  no mundo que a vida social se realiza. Por isso 
na o cabe hierarquia entre elas (GOMES, 2017, p. 59). 

 
Buscamos outras pedagogias, que na o as hegemo nicas, que escutem e ampliem as vozes das 

minorias, “pedagogias engajadas, que compartilham com a educaça o e com a sociedade novas 
possibilidades polí tico-pedago gicas” (PASSOS, 2022, p. 39). Dessa necessidade de falar e ser ouvido 
surgem as rodas de POETRY SLAM no Brasil.  

O POETRY SLAM e  uma manifestaça o cultural que gira em torno da expressa o poe tica oral e 
corporal. Trata-se de batalhas de poesia falada em que os participantes levam textos autorais para 
serem declamados, lidos ou cantados. Nessa batalha, na o deve haver uso de objetos ce nicos e todos 
os poetas recebem notas de um ju ri formado por ate  cinco pessoas. Caracterí stica forte e  o teor 
polí tico das poesias que abordam questo es sociais, de ge nero, de raça, de classe, de territo rio etc. 
Ale m disso, as poesias incorporam refere ncias histo ricas e educacionais. 

Segundo Roberta Estrela D’alva (2011), o movimento nasceu em meado dos anos 1980, em 
Chicago (EUA), e tem como percursora, no Brasil, a pro pria poeta, responsa vel por trazer essa 
cultura para o paí s e fundar o primeiro Slam brasileiro – o ZAP (Zona auto noma da palavra), em 
2008, na cidade Sa o Paulo (SP). Como nos traz Roge rio Coelho (2017), as rodas de Slam te m em sua 
maioria cinco regras principais. Sa o elas: (1) as poesias precisam ser autorais; (2) cada poesia deve 
ter duraça o de ate  tre s minutos; (3) na o e  permitido o uso de objetos ce nicos ou instrumentos 
musicais; (4) as poesias sa o julgadas por um ju ri formado por cinco pessoas escolhidas 
aleatoriamente entre o pu blico presente; (5) as notas variam de 0 a 10, de forma que a maior e a 
menor notas sa o descartadas e as demais somadas, totalizando um ma ximo de 30 pontos.  

O Slam se caracteriza pela criaça o de espaços democra ticos, de escuta e de fala; ensinamentos 
e aprendizagem; dar e receber. O termo “slam” e  uma onomatopeia de lí ngua inglesa para 
representar o barulho de uma batida. As tema ticas que predominam nessas batalhas sa o, por vezes, 
aquelas tambe m abordadas pelo movimento HIP-HOP. Nascido em uma Nova York (EUA), rodeado 
de mise ria, conflitos territoriais, viole ncia e transformaço es do espaço urbano, o HIP-HOP e  
ferramenta social que traz, via expresso es artí sticas, a denu ncia dos problemas estruturais das 
populaço es negras e perife ricas de todo o mundo. No Brasil, o movimento ganhou força primeiro em 
Sa o Paulo, principalmente com Os Racionais MC´s (1988). Em entrevista ao blog “Centro de crí tica da 
mí dia”, da PUC Minas, a ex-assessora de Marielle Franco e atual deputada pelo Psol do Rio de Janeiro, 
Dani Monteiro, destaca a importa ncia do HIP-HOP em seus 50 anos de existe ncia. 

 
A histo ria do HIP-HOP e  uma histo ria de resiste ncia, de criaça o, de arte, de 
expressa o, fundamentalmente. Tinha de ser coisa de preto, e  “no iz, ne ”? No s, 
que ainda precisamos gritar que somos gente para garantir o nosso lugar. E 
por mais que esse lugar seja a favela, o nosso direito e  a  cidade, ao estado, ao 
paí s. O que o HIP – HOP faz e  nos deixar mais felizes e mais fortes para encarar 
esse bagulho todo que nos arrumaram, de uma escravida o que na o se encerra 
(MONTEIRO, 2024). 
 



“Quem fala de noiz é noiz”: slam na escola, a voz que conta nossa história 

Cerrados. v. 33, n. 65, mai-ago. 2024.  149 Dossiê Literatura Negra e Indígena no Brasil 

A conduta do Movimento HIP-HOP, tambe m do Slam, valoriza a importa ncia de passar adiante 
os conhecimentos adquiridos dentro da pra tica do pro prio movimento. Em virtude disso, os 
movimentos urbanos e a arte-educaça o caminham de ma os dadas ha  muitas geraço es. Sabedoria da 
rua e  passada adiante atrave s da mu sica, dança, artes visuais e oralidades. A Literatura Marginal 
pode englobar o HIP- HOP, os saraus de poesia, os Slans, bem como toda produça o litera ria que e  
realizada nas periferias, que te m como ponto de partida o falar de si por si, se apropriando da 
palavra e contando a pro pria histo ria (MINCHILLO, 2016). 

Pensando nas histo rias que atravessam vive ncias guiadas pela oralidade criamos, em 2017, 
em Juiz de Fora (MG), o projeto “Poesia na Escola”. Essa iniciativa foi idealizada por um grupo de 
poetas, entre eles Laura Conceiça o uma das autoras desse artigo e professoras, com a vontade de 
aproximar assuntos cotidianamente vividos  tanto na escola quanto na rua, por jovens durante seu 
processo de aprendizagem. O movimento se faz com poetas e arte-educadores do projeto que visitam 
escolas pu blicas realizando apresentaço es, intervenço es, oficinas e batalhas poe ticas que envolvem 
estudantes, professores, funciona rias e funciona rios de diversos setores. 

Formas culturais popularmente vivenciadas entre discentes dificilmente esta o presentes no 
processo educativo da escola regular ou sa o legitimadas enquanto cultura por algumas pessoas no 
posto de educadores. Os saberes populares e comunita rios podem, entretanto, adquirir releva ncia na 
educaça o escolar, no momento em que sa o visualizados como percursos importantes no processo de 
aprendizagem, para ilustrar princí pios e teorias de determinadas a reas do conhecimento, para a 
elevaça o da autoestima, para a pra tica da cidadania, da tolera ncia, da solidariedade, do respeito ao 
diferente e de valorizaça o do plural, fazendo com que a escola passe a viver valores democra ticos e 
na o apenas a louva -los em seu discurso (SILVA; GARRIDO; STORI; SANCHEZ, 2005, p. 2). Defendemos 
a importa ncia dos saberes com os quais os alunos e as alunas chegam ate  a escola e suas vive ncias 
em sociedade. E como nos lembra Paulo Freire, ha  muito tempo, 

 
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Por isso mesmo pensar 
certo coloca ao professor ou, mais amplamente, a  escola, o dever de na o so  
respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela – saberes socialmente construí dos na pra tica 
comunita ria – mas tambe m, como ha  mais de trinta anos venho sugerindo, 
discutir com os alunos a raza o de ser de alguns desses saberes em relaça o com 
o ensino dos conteu dos (FREIRE, 1997, p. 33). 

 
Trazemos registros emergentes das visitas que fizemos a s escolas pu blicas de Minas Gerais 

atrave s do “Poesia na Escola”. De acordo com Elizabeth Silva (2005, p. 15) “as pra ticas escolares, 
mante m pouca ou nenhuma relaça o com o universo cultural dos estudantes, na o representam algo 
que tenha significaça o para eles”. E  aí  que a gente entra.  

Partiremos aqui da pra tica do que Nilma Lino Gomes (2017) chama de “Conhecimento–
Emancipaça o” no qual o ato de conhecer esta  diretamente relacionado ao saber, sabor e saborear de 
cada experie ncia. “O Conhecimento–Emancipaça o e  intensamente vinculado a s pra ticas sociais, 
culturais e polí ticas” (GOMES, 2017, p. 59). E  noiz! 
 
Encruzilhada: onde se fala sobre gênero e raça  

Analisar as existe ncias de forma interseccional e  garantir uma percepça o ampliada das 
relaço es condicionantes da realidade social e assim, interferir de forma mais potente na sociedade. 
No livro “Interseccionalidades: Feminismos plurais”, Carla Akotirene (2019) traz a importa ncia dessa 
aça o na construça o de uma sociedade antirracista. 

 
A interseccionalidade instrumentaliza os movimentos antirracistas, 
feministas e insta ncias protetivas dos direitos humanos a lidarem com as 
pautas das mulheres negras. Compreenderem, por exemplo, que nos Estados 
Unidos a General Motors, ate  a de cada de 1960, na o contratava mulheres 
negras e, quando passou a faze -lo na de cada seguinte, manteve a 
discriminaça o de raça e ge nero prescrita a s demisso es compulso rias e 
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restriço es para admissa o baseadas na altura e no peso corporal de seus 
funciona rios (AKOTIRENE, 2019, p. 37). 

 
O que Akotirene destaca e  como a discriminaça o de classe – da classe trabalhadora – afetou de 

modo distinto o corpo de mulheres negras, fazendo com que discriminaço es contra elas fossem mais 
diversificadas que entre outros grupos de trabalhadores. Desse modo, interseccionalidade na o trata 
de somar ou hierarquizar opresso es, mas demonstra como a discriminaça o baseada em diferentes 
caracterí sticas incide de modo distinto sobre o corpo que experimenta vive ncias mu ltiplas. Entender 
e respeitar a sociedade de forma a levar em consideraça o as interseccionalidades e , portanto, uma 
maneira de contribuir tambe m para elaboraça o de polí ticas pu blicas mais amplas e efetivas para 
diminuiça o de genocí dios, racismos, etnocí dios, epistemicí dios, feminicí dios, homofobias, transfobias 
etc. A compreensa o de fatores mu ltiplos que perpassam as existe ncias dos seres humanos e 
inumanos garante a maior variabilidade de existe ncias e, por isso, da pro pria vida em comunidade. 

Os poetas nos Slans tambe m trazem com freque ncia informaço es sobre o movimento 
feminista, a importa ncia da luta por igualdade de direitos, por respeito e pela ocupaça o de espaços 
que por muitas vezes nos sa o negados. Uma das autoras deste artigo e  poeta e participa do 
movimento do Slam desde o seu iní cio. Ela conta suas vive ncias na poesia falada, existindo e 
reexistindo enquanto mulher parda le sbica numa sociedade hegemonicamente machista, racista, 
lgbtfo bica e letrada. 

Angela Davis, conhecida mundialmente por sua luta e ativismo traz em seu livro “Mulher, raça 
e classe” (2016) a importa ncia de entender e considerar esses atravessamentos sociais, na o apenas 
como forma de compor a subjetividade de cada indiví duo, mas tambe m como fatores que 
determinam como a sociedade vai enxergar, julgar e enquadrar cada ser humano. Esses marcadores 
acabam por determinar o “lugar” social de cada indiví duo. Esse pensamento de enquadramento e  o 
que combatemos, para construir uma sociedade mais democra tica, plural e acolhedora. 

De acordo com Nilma Lino Gomes (2017), os movimentos sociais sa o produtores e 
articuladores dos saberes construí dos por grupos que na o sa o hegemo nicos em nossa sociedade. O 
Slam, assim como o Movimento HIP-HOP, se caracteriza como braço urbano potente do Movimento 
Negro no Brasil. “E  tambe m o Movimento Negro responsa vel por trazer a arte. A corporalidade, o 
cabelo crespo, as cores da A frica para o campo da este tica, da beleza, do reconhecimento e da 
representatividade” (GOMES, 20017, p. 18). E e  isso que fazemos! 

Quando o assunto e  poesia na escola, a abordagem dessas tema ticas e suas 
interseccionalidades se tornam ainda mais importantes no processo de acolhimento escolar. Quando 
a gente leva poesias com tema ticas que dialogam sobre ge nero e raça para dentro das escolas e das 
oficinas, a gente contribui para que esse processo de identidade e autoconhecimento aconteça na 
vida de quem tem contato com o Slam. 
 
Sala de aula é lugar de transformação 

Na o existe um protocolo ou uma regra, uma ordem de aço es a seguir em cada escola, 
repetidamente. O processo de imersa o e  libertador e assim livre de mecanizaço es. Cada instituiça o traz 
suas demandas, questo es e, desse modo, tema ticas diversas emergem das criaço es de estudantes.  

De acordo com cada escola que entra em contato com nosso projeto, desenvolvemos a 
atividade mais adequada dentre as possibilidades: (i) apresentaça o poe tica, (ii) oficina de poesia e 
(iii) Slam escolar (batalha de poesia entre estudantes). 

 
Romper o sile ncio e  envolver a escola buscando outro caminho que na o seja 
esse de legitimar o que “ja  sabe”. Em u ltima ana lise, podemos pensar que e  
uma solicitaça o atual de uma “nova” escola, como aquela em que se pode 
tentar saber como e em que medida e  possí vel pensar e ser diferente do que 
se e  (FERRARI, 2014, p. 15). 

 
Desejamos romper os sile ncios, o que nada tem a ver com dar voz a ningue m, pois cada pessoa 

ja  possui sua expressa o. Apostamos num territo rio escolar que seja possí vel de ser ocupado com o 
ainda na o sabido, na o determinado, ocupado por outras vive ncias e vozes na o hegemo nicas.  
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A apresentação poética acontece no tempo de uma aula (50 minutos) e consiste em uma 
conversa poe tica com os alunos e as alunas. Nesse encontro, no s poetas e poetisas formadores 
contamos um pouco sobre a nossa histo ria de vida, sobre a histo ria do Slam e seu surgimento no 
Brasil e enta o apresentamos nossas poesias. Essa apresentaça o acontece em praticamente todas as 
escolas que visitamos por ser ela base para realizaça o do Slam ou/e das oficinas. Em alguns casos, o 
encontro se resume a esses 50 minutos, em outros, estendemos para outras atividades. Sempre 
seguindo a demanda da escola e do convite que recebemos. Na apresentaça o tambe m trazemos a 
histo ria do movimento HIP-HOP, seus elementos e a importa ncia dos movimentos de rua na 
manutença o e expansa o dos saberes de uma comunidade. 

A oficina de criação poética acontece em dois encontros de 50 minutos, sendo o primeiro, uma 
apresentaça o e o segundo, a pra tica da escrita. Normalmente gostamos de quebrar o paradigma do 
caderno e caneta para escrever poesia e trabalhamos essa escrita de forma oral e coletiva. A poesia 
surge de uma conversa com toda a turma e enta o no s, artistas e arte-educadores, vamos registrando 
as ideias no quadro e o texto vai nascendo de forma leve e descontraí da. Criamos batidas utilizando 
nossos corpos de forma a ritmar as rimas. 

No caso do Slam escolar (batalha de poesia falada entre estudantes da escola) os dois 
encontros de 50 minutos acontecem com um me s de intervalo, pois entre um e outro, contamos com 
professores para estimular todo mundo a criar suas poesias e levar no dia da batalha. Na primeira 
visita, fazemos a tradicional apresentaça o poe tica e plantamos a semente da escrita. Durante o me s, 
as alunas e os alunos ganham espaços dentro das aulas para escrever e contar suas histo rias. Na 
segunda visita, aqueles e aquelas que se sentirem bem (nunca e  algo imposto) podem se inscrever 
para batalhar e apresentar suas poesias no Slam escolar. 

Estamos dispostos a ouvir as alunas e os alunos. Nesse momento, as pessoas falam sobre suas 
histo rias, suas alegrias, suas lutas, suas tristezas, suas famí lias e ate  mesmo sobre sua escola. Nosso 
objetivo e  proporcionar um ambiente seguro para as manifestaço es e para isso conversamos com 
colegas, professores, funciona rias e funciona rios para reforçar a importa ncia do respeito a  escuta. 

Questo es muito pessoais podem emergir desse processo e e  quando precisamos estar prontas 
para acolher, aconselhar e incentivar as alunas e os alunos. E  recorrente a apariça o de tema ticas 
sociais, raciais, questo es de ge nero e sexualidade, resiste ncia, amor e romance nos textos. Na 
primeira visita que fazemos acreditamos ser importante incentivar a representatividade atrave s de 
nossa pro pria imagem. Elementos como nossos corpos, nossos cabelos, nossas roupas passam 
tambe m uma mensagem. Ver poetas e poetisas negras se orgulhando de seu cabelo, sua cor, seu 
nariz, sua boca, inspira e incentiva a pra tica do amor pro prio em meninos e meninas negras, assim 
como entender que me orgulho de minha orientaça o sexual fortalece o processo de 
autoconhecimento coletivo e assim por diante. O corpo se mostra enquanto polí tica de existe ncia e 
de resiste ncia. Corpo polí tico em cena na poesia, na oralidade, na gestualidade: corporalidade. 

No Slam escolar, as regras sa o parecidas com as que usamos nos Slans pelas ruas do Brasil. No 
entanto, como um dos grandes objetivos e  escutar o aluno e a aluna, normalmente na o colocamos 
limite de tempo. Raros sa o os casos em que estudantes passam os ta o temidos 3 minutos. Fora isso, 
as regras sa o as mesmas. Cada escola tem seu Grito de Slam criado por no s, em conjunto. 

O ju ri dos Slans escolares e  formado por professores, funciona rias e funciona rios das escolas. 
Para evitar desentendimentos e injustiças preferimos que alunos e alunas na o julguem as poesias de 
colegas com notas. Todas as pessoas sa o convidadas a apoiar e incentivar as amigas e os amigos com 
energia, gritos e reaço es positivas. Na hora da poesia, o sile ncio precisa ser presente e as pessoas 
participantes, assim como em qualquer campeonato de poesia falada, podem ler seus textos ou traze -
los decorados. 
 
Fala que eu te escuto: cada pessoa conta sua história 

Os textos exibidos aqui foram feitos por alunos e alunas de 13 anos de idade. Em conversa 
sobre a universidade, elas e eles demonstraram o desejo de ver suas palavras neste artigo. Essas 
poesias foram recitadas por elas e por eles na batalha poe tica de uma escola pu blica da Zona Norte 
de Juiz de Fora (Minas Gerais). Atrave s da escrita, podemos entender a realidade dos poetas e 
poetisas, suas vontades, seus questionamentos, suas queixas e suas prioridades. A arte e a literatura 
se tornam ferramentas de dia logo, expressa o e comunicaça o. 



“Quem fala de noiz é noiz”: slam na escola, a voz que conta nossa história 

Cerrados. v. 33, n. 65, mai-ago. 2024.  152 Dossiê Literatura Negra e Indígena no Brasil 

 
Figura 1: primeiro poema  

 
Fonte: pesquisadores. 

 
“Paz nunca tive nem com meus pais 
Afinal o que é paz? 
Eu só ando ‘chei’ de ódio, como que faz? 
Nada me traz paz 
Afinal o que é paz? 
Pra falar a verdade ninguém sabe o que é paz” 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: segundo  poema 

 
Fonte: pesquisadores 

 
“Resistir é insistir ir a luta e persistir 
Resistir é insistir ter foco e responsabilidade 
Força, foco resistir é um dia poder sorrir 
Maturidade e uma atitude sem idade” 
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Figura 3: terceiro poema 

 
Fonte: pesquisadores. 

 
“A violência na vida de um traficante pode ser tudo  
Mas não sabem que o que importa é o futuro  
Na vida de um poeta é a poesia  
Vai pra luta e pra batalha todo dia  
Enfrenta ônibus lotado  
No trabalho chega atrasado mas poderia estar adiantado  
Esse é meu papo  
Se não gosta se liga no improvisado  
Esse é o fato” 

 
Figura 4: quarto poema 

 
Fonte: pesquisadores. 

 
“Começando eu conto um verso 
Bem bonito, o que eu acho de bom 
É o aprendizado 
Além de animar, deixa tudo bem divertido 
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Eu gosto bastante da arte 
O que completa tudo é a criatividade 
Eu gostei de tudo 
Porque foi muito legal 
O jeito que ela rimou foi sensacional 
Eu gostei do cara porque ele contou da vida 
Mas o principal desse canto foi a poesia 
Eu adoro as aulas de história 
O que me deixa animado é quando 
Ela fala de vitória 
Eu gosto de Hip-Hop é interessante 
Eu gostei da rima porque foi radiante” 

 
O u ltimo poema foi dado de presente como feedback de nossa ida. O “Cara” ao qual o jovem 

poeta se refere e  PretoVivo, poeta e educador ou poeta-educador que estava junto durante essa 
visita. Muitos textos nascem para serem recitados no dia da batalha, pore m, durante a atividade os 
alunos e alunas tambe m se sentem inspiradas a escrever novas poesias. 

As discusso es que surgem em relaça o ao dialeto, a s gí rias e aos “palavro es” que existem nas 
poesias do Slam, nos reforçam que muitos “sabicho es” criticam a linguagem usada nas poesias 
faladas para nos afastar das discusso es e dos espaços de poder, para desqualificar e na o ouvir nossos 
argumentos e reivindicaço es, quando essas expresso es sa o espelho do cotidiano, de nossa gente, de 
nossa cultura, de nossas vidas. 

 
Por que o povo da favela fala gí ria? Preenchem a lí ngua portuguesa com 
palavras potentes que o pro prio colonizador na o entende. E, assim falam 
portugue s na frente do inimigo sem que ele entenda. A favela adestrou a 
lí ngua, a enfeitiçou. Temos que enfeitiçar a lí ngua (SANTOS [Nego Bispo], 
2023, p. 14). 
 

Conseguimos com nossas poesias faladas, com as oficinas e com os Slans na escola enfeitiçar a 
lí ngua, como nos convida o querido ancestral pensador, poeta e ancestral quilombola, Nego Bispo. 
Nosso objetivo com o projeto “Poesia na escola” e  conectar os jovens com suas realidades, sua 
comunidade, sua ancestralidade e principalmente, com sua pro pria personalidade que passa 
obviamente por modos singulares de uso da lí ngua. 

 
E  engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que e  Framengo. 
Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente 
ignoram que a presença desse r no lugar do l, nada mais e  que a marca 
linguí stica de um idioma africano, no qual o l inexiste. Afinal, quem que e  o 
ignorante? Ao mesmo tempo, acham o maior barato a fala dita brasileira, que 
corta os erres dos infinitivos verbais, que condensa voce  em ce , o esta  em ta  e 
por aí  afora. Na o sacam que ta o falando pretugue s (GONZA LEZ, 1984, p. 16). 
 

Em nossas poesias, oficinas e Slans na escola falamos o pretugue s que mais do que expressa o 
de “erros gramaticais” e  o uso possí vel e legí timo fruto da vive ncia social na encruzilhada entre 
lí nguas ancestrais e a lí ngua que nos e  imposta e que, ao mesmo tempo, nos e  negada com a 
precarizaça o dos espaços escolares. 

As intervenço es sa o livres, poetas, arte-educadores na o devem ser censores e todas as pessoas 
participantes podem ter a palavra a qualquer hora, desde que respeitem todas as existe ncias 
envolvidas. Nenhum aluno ou aluna e  obrigada a participar, sendo que sa o eles e elas que optam 
entre apenas assistir a s atividades como ouvintes ou contribuir mais ativamente, contando suas 
pro prias vive ncias atrave s da poesia. Paulo Freire (1997) nos traz a importa ncia da autonomia no 
processo educacional e da pra tica educativo-crí tica. Partindo do ponto de que na o ha  doce ncia sem 
disce ncia, quem esta  numa posiça o hegemo nica de que ensina tambe m aprende e quem estava num 
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lugar apenas de quem aprende, ensina. Ao final, todas as pessoas esta o aprendendo sem 
necessariamente alguma ocupar o lugar hiera rquico de algue m que ensina. Deixaremos de lado enta o 
qualquer estratificaça o que uma possí vel relaça o hiera rquica entre professor e aluno possa causar. 
“O educador democra tico na o pode negar-se ao dever de, na sua pra tica docente, reforçar a 
capacidade crí tica do educando, sua curiosidade, sua insubmissa o...” (FREIRE, 1997, p. 28). A poesia 
falada e o slam na escola te m se atualizado como experimentaço es plenas de uma educaça o 
democra tica possí vel, pautada na dissoluça o de autoritarismos diversos e nas lutas antirracismo, 
anticlassismo e antilgbtqfobia. 

Criado pela professora e escritora Conceiça o Evaristo, o termo “Escrevive ncia” traz a junça o 
das palavras “escrever e vive ncia”. Para Conceiça o, pensar a Escrevive ncia no meio acade mico e  
tambe m resgatar refere ncias negras no campo do conhecimento. A Escrevive ncia e  ferramenta 
potente para “desviar a flecha” da viole ncia do racismo, do sexismo e outras linhas de opressa o 
presentes dentro e fora da academia e, por conseguinte, da escola.  

Em 2022, Conceiça o disse, em uma entrevista para Universidade de Sa o Paulo, que “A 
escrevive ncia na o e  a escrita de si, porque esta se esgota no primeiro sujeito. Ela [a escrevive ncia] 
carrega a vive ncia da coletividade” (HERMI NIO, 2022). Com Conceiça o Evaristo aprendemos que a 
coletividade e  fundamental nesse processo de escrever as vive ncias e, por isso, esse trabalho envolve 
muitas pessoas. Ampliar vozes, nossas vozes, se torna necessa rio nesse ambiente, da literatura, da 
academia e da escola ba sica. Pensando nisso, me veio a vontade de trazer algumas vozes que fazem 
parte desse processo de educaça o e arte. Os poetas e poetisas formadores sa o arte-educadores que 
entram nas escolas com suas vive ncias na ponta do la pis e na ponta da lí ngua. Rimas e flows. Vontade 
de contar histo rias. 
 
Considerações finais ou vida loka é quem escreve suas vivências: quem fala de noiz é noiz 
 

Esses dias tinha um moleque na quebrada 
com uma arma de quase 400 pa ginas na ma o 

Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia 
Um cara sem nike no pe  indo para o trampo com o zo io 

vermelho de tanto ler no o nibus 
Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau enchendo a cara de 

poemas. Depois saí ram vomitando versos na calçada 
O tra fico de informaça o na o para, uns esta o saindo algemado 

aos diplomas depois de experimentarem umas pí lulas de 
sabedoria. As famí lias, coniventes, esta o em e xtase 
Esses vidas mansas esta o esvaziando as cadeias e 

desempregando os Datenas 
A Vida na o e  mesmo loka? 

(VAZ, 2015) 
 

A poesia falada e o slam na escola te m mostrado como e  necessa rio despertar o olhar e os 
ouvidos de educadores para outras manifestaço es artí sticas, culturais e de resiste ncia na o 
hegemo nicas – leia-se: na o brancas, na o europeias, na o escritas, na o heterossexuais etc. – para as 
quere ncias, desejos de seus alunos e suas alunas. Mais, mostra tambe m, como educadores que na o 
sa o poetas ou poetisas te m apostado na poesia falada e no slam para produzir uma outra 
educaça o, ja  que nossa presença em todas as escolas so  se realizou por convite. Façamos com que 
todas as vozes sejam ouvidas, todas as causas sejam compreendidas e as lutas difundidas. Pode 
parecer para alguns contradito rio desejar figurar numa publicaça o escrita, num perio dico 
acade mico, escrever sobre poesia falada. Mas desejamos atentar para importa ncia de escrever 
sobre casos em que a educaça o na o formal e saberes da rua ganham espaço dentro das escolas 
pu blicas e potencializa expresso es de alunos e alunas e sua cultura, invadindo as universidades e 
pesquisas acade micas, espaços historicamente elitizados, embranquecidos, dominados por 
homens. Essa e  uma das formas de ocupar ambientes que por muito tempo foram negados a 
pessoas marginalizadas, ocupar como mais um lugar legí timo de expressa o, como a escola e a 
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universidade. E  potente carregar tais discusso es sociais para a academia, unindo teoria e pra tica, 
apostando numa educaça o democraticamente transformadora.  

Essa escrita faz parte de uma pesquisa que na o se inicia aqui e na o se finda tambe m. A 
oralidade tem nos permitido manter vivas nossas raí zes e nossa ancestralidade, pois como disse 
Nego Bispo, “podem queimar os livros, mas na o va o queimar a oralidade”. A palavra quando usada 
para contar a histo ria de resiste ncia e criaça o de algue m, inspira e contagia. Ver-se em contato na o 
hiera rquico com a histo ria e e, a vive ncia de outra pessoa constro i pontes de fortalecimento, 
potencializa outras tantas escrevive ncias. Lutamos por uma escola onde possamos contar nossas 
histo rias para que continuemos a inventar modos de desierarquizar produço es e saberes. Para que 
vidas na o sejam silenciadas, para que muitas e muitas vidas sejam possí veis de serem vividas! Para 
que mais vozes ecoem na literatura, na universidade, nas escolas. Afinal, quem fala de noiz, e  noiz! 
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