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Resumo

As politicos publicas sociais,
entendidas como a intervencâo do

Estado na formulacao e
implementacdo dos padrOes de

protecâo social dos trabalhadores
e da populacâo como urn todo,

vem sendo desconstruida em favor
de urn movimento privatista

alimentado pela doutrina
neoliberal, em que as conquistas

sociais sac) desmontadas para dar
conta das edgencias do mercado

que se imp6em como valor sagra-
do e forgo absoluta. De acordo

corn o meu ponto de vista e
apoiado em algumas evidencias

quotidianas nacionais e internacio-
nais, alem do olhar dos estudio-

Abstract

The social public policies,
understood as the government's
intervention in the formulation and
implementation of the patterns of
social protection of workers and of
the population as a whole, are
being dismantled in favour of a
privatizing movement encouraged
by the neoliberal doctrine, where
the social achievements are
dismantled to overcome the
demands of the market, which
imposes itself as a sacred value
and absolute force. Based on my
point of view and supported by
some national and international
everyday evidences, and also by
the experts' point of view, I argue
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sos, argumento que as atuais
politicas publicas implantadas,

tanto nos paises de capitalismo
avancado como nos paises de

capitalismo periferico, por estarem
ancoradas na concepcao

neoliberal, nao sdo efetivamente
politicas sociais.

that the public policies introduced
nowadays in the advanced
capitalistic countries and also in
the peripheral ones, for being
anchored in the conception of
neoliberalism, are not effectively
social policies.

As politicas pablicas do Estado do
bem-estar social sao resultado da luta
dos trabalhadores por direitos soci-
ais, intensificado no segundo pOs-
guerra mundial, nos paises de capi-
talismo avancado. Nessa perspectiva,
o Estado passa a ter papel crescente
na regulamentacao do trabalho assa-
lariado, atuando mais diretamente na
formulacao e implementacao dos
padrOes de protecao social do traba-
lhador. 0 Estado assume response-
bilidade pelo bem-estar dos cidadaos,
em areas como: previdencia social,

habitacao, assistencia
crianca, transporte, emprego e edu-
cacao. Assim, o conceito de politica
pUblica social compreende as inter-
vencäes do Estado voltadas ao aten-
dimento da populacao como urn
todo, nab apenas a uma classe ou
grupo social.

0 movimento privatista, alimen-
tado, pela doutrina neoliberal, vai
cristalizando urn mundo globali-
zado, onde o social deixa de con-

tar, e as exigéncias do mercado se
impOem como valor sagrado e for-
ca absolute. Posto isso, o meu ar-
gumento e de que as atuais politi-
cas pUblicas implantadas, tanto nos
paises de capitalismo avancado
como nos 'Daises de capitalismo
periferico, por estarem ancoradas
na concepcao neoliberal, nao sac)
efetivamente politicas sociais.

A era do neoliberalismo tern sido
marcada, em todo o mundo, pela
deterioracao das condicOes de em-
prego e do mercado de trabalho e
pela redefinicao de intervencao do
Estado na area social. Esta
redefinicao esta articulada a urn con-
junto de proposicOes: reducao da
intervencao do Estado na oferta de
bens e servicos de natureza social; a
oferta piablica deveria assumir a qua-
lificacao simplificada e baixo custo,
para assegurar maior abrangencia e
maior eficiéncia na relacao custo/be-
neficio; transferencia de recursos
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publicos para promover a moderni-
zacao tecnolOgica e a modemizacao
de metodos de trabalho; fusOes de
bancos e empresas privadas; terceiri-
zacao; flexibilizacao/desregulamen-
tacâo dos direitos trabalhistas; aber-
tura da economia ao comercio inter-
nacional; estimulo a privatizacäo de
servicos pitblicos de assistencia me-
dica e previdéncia social, setor ele-
trico e telecomunicacOes, dentre ou-
tras.

Conforme o aporte neoliberal
adotado pelos organismos que as-
sessoram o capital como o Fundo
Monetario Internacional (FMI) e o
Banco Mundial (BIRD), tais medidas
indicam o caminho que conduz a
competitividade, a produtividade e
a qualidade do setor industrial, in-
serindo-se nas economias latino-
americanas e na nova divisao inter-
nacional do trabalho.

Nos !Daises de capitalismo avan-
gado, tanto nos Estados Unidos,
onde o mercado de trabalho é es-
cassamente regulado, como nos
paises da Comunidade Europeia,
em que existem sindicatos fortes,
mecanismos de protecao do empre-
go e esquemas de prestaceies soci-
ais generosos, a situacao tern-se
complicado a partir dos anos oiten-
ta. Os ajustes introduzidos em al-
guns !Daises — que vao desde a re-
ducao dos salarios, diminuicao dos

custos nao salariais derivados de
contribuicOes e impostos, ate a ate-
nuacao de alguns mecanismos de
protecao do emprego e a descen-
tralizacão 1 das estruturas de nego-
ciacao — tiveram impactos insignifi-
cantes, quando nao negativos, so-
bre o emprego e a melhoria das
condicOes de trabalho (01T, 1995).

Em nome do progresso, ha urn
crescimento econOmico perverso,
que produz bens e servicos sofisti-
cados para poucos consumidores,
corn cada vez menos trabalho. A
esse respeito, Martin e Shumann
(1996) relatam que, ern fins de 1995,
numa reuniao a portas fechadas e
coordenada por Gorbachev, realiza-
da em San Francisco, California,
500 representantes da elite mundi-
al, dentre eles autoridades como
George Bush, George Shultz,
Margareth Thatcher e altos empre-
sarios, debateram as perspectivas
do mundo para o seculo 21. Con-
cluiu-se que bastara 20% da forca
de trabalho para fazer girar a roda
da economia. Os restantes 80% de-
verao contentar-se corn o desem-
prego.

De acordo corn os dados do re-
latOrio sobre Desenvolvimento Hu-
mano do Programa das NacOes
Unidas para o Desenvolvimento, o
crescimento sem emprego esta se
tornando o padräo dominante na
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politica econOrnica intemacional. No
mundo em desenuoluimento, a de-
manda nao atendida por empregos

estimada em mais de 1 bilhao. A
situacao a ainda mais precaria no
setor informal. Dos 35 milhöes de
desempregados nos 'Daises desen-
volvidos, mais de 25% tern estado
afastados do mercado de trabalho
por mais de dois anos. Segundo a
OIT, no inicio dos anos 90, urn ter-
co de todos os empregos na Ame-
rica Latina sao encontrados no se-
tor informal, e na Africa essa pro-
porcao chega a 60%.

Ha indicios de desestabilizacao do
Welfare State2 da Inglaterra e Estados
Unidos, mentores das primeiras ma-
nifestacOes dessa nova fase de acu-
mulacao do capital. Na Inglaterra, le-
vantamentos recentes indicam que
30% da populacao ativa foi expulsa
do mundo do trabalho, outro tanto
sobrevive corn empregos precarios e
apenas 40% continuam corn empre-
gos seguros, ou seja, registrados. Em
vista disso, o govemo trabalhista di-
vulga proposta de ampla reforma no
sistema de concessao de beneficios
sociais dos Cr!limos 50 anos. Dentre
os principios, destaca-se a intencao
do Estado em ajudar so os mais ne-
cessitados; os contribuintes desem-
pregados devem ser incentivados a
procurar trabalho ao inves de contar
corn a ajuda do Estado.3

Nos Estados Unidos, tudo o que
foi feito — desde o Social Security
Act, de 1935, base do Estado de
bem-estar iniciado pelo New Deal
de Franklin Roosevelt e levado as
culminancias pela Great Society de
Lyndon Johnson, 4 esta sendo mo-
dificado ou repelido no governo
Clinton.

A lOgica do mercado transcen-
de a atualidade politica dos 'Daises
de capitalismo avancado e afeta nao
so as sociedades industrializadas,
mas 'Daises como o Brasil, onde so-
mos tambern confrontados corn a
questao da sustentabilidade e limi-
tes da seguridade social.

Nao obstante o padrao de inter-
vencao do Estado nas areas soci-
ais, em busca do Estado do Bern-
estar Social, longe de alcancar as
dimensOes encontradas e de atingir
as areas cobertas nos 'Daises de ca-
pitalismo avancado, o Brasil carac-
teriza-se pela incapacidade de corn-
pensar os efeitos do modelo eco-
nOmico adotado.

A atual politica de estRhilizacao
tende a aumentar muito o cresci-
mento do desemprego estrutural
provocado por uma abertura des-
controlada da economia que gera
substituicâo de producao nacional
por importacOes, acompanhada de
uma modemizacao conservadora e
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desequilibrada, situacao que deve
piorar ao longo dos prOxirnos anos.
0 desemprego diz respeito ao tra-
balho assalariado em geral, corn ou
sem carteira, e é acompanhado
pelo aumento de uma multidao de
trabalhadores por conta prOpria,
que as estatisticas oficiais insistem
em considerar empregados, permi-
tindo a ilusao de sermos apresenta-
dos como urn dos paises de menor
taxa de desemprego do mundo. As
tendencias a desarticulacâo acele-
rada da economia e da organizacao
do trabalho sac) amplificadas por
medidas que integram o receituario
neoliberal, como a pseudo-reforma
administrativa do Estado e a anun-
ciada desregulagao do mercado de
trabalho, que aumentarao ainda
mais o desemprego e/ou a precari-
edade das relacties de trabalho.

Essa estrategia faz parte de urn
processo geral de desmonte do se-
tor pilblico, corn efeitos diretos so-
bre empregos e servicos essenciais.
Este quadro devera se agravar, tan-
to corn a reforma administrativa pro-
posta pelo Governo, cuja preocupa-
cao central parece ser a liquidacao
da estabilidade dos funcionarios,
quanto corn a intensificacao do pro-
grama de privatizacOes. 0 Funcio-
nalismo ativo esta diminuindo corn
o aumento das aposentadorias, este
Ultimo estimulado pela ameaca de

cancelamento de direitos e conquis-
tas que o discurso oficial insiste em
confundir corn algumas situacoes
particulares de pequenos grupos
privilegiados dentro do quadro de
funcionarios. As infra-estruturas de
prestacao de servicos basicos, prin-
cipalmente na area social, sac)
crescentemente degradadas, corn-
prometendo a capacidade de aten-
dimento a populacao, em particu-
lar aos setores mais necessitados.

Tomando como exemplo o que
esta acontecendo no ensino superi-
or, verifica-se a desconstrucao des-
se sistema atraves do exodo de seus
melhores quadros que se da, tanto
pelas aposentadorias pressionadas
pela reforma da previdencia, quan-
to pela migracao para a iniciativa
privada, escapando da asfixia finan-
ceira a que estäo sendo submetidos.
0 corte de bolsas de pesquisa é urn
estimulo a menos para a atividade
universitaria. Soma-se a isso a pos-
sibilidade de desmonte do sistema
de pesquisa e pOs-graduacao, o qual
custou decadas para ser erigido e
do qual depende parte importante
da capacidade nacional de fazer ci-
encia e tecnologia. A pesquisa, a
formacäo de pOs-graduados de alto
nivel e a construcao de uma base
civilizatOria exigem fortes investi-
mentos de longuissima duracao.
Corn certeza, nao sac) essas as pri-



Motrivilgncia

oridades das instituicOes privadas de
ensino superior, mesmo as mais
qualificadas (a nao ser que o Esta-
do Banque as pesquisas que nao the
tragam retorno financeiro) pois vi-
sam antes de mais nada o lucro.

No que diz respeito ao setor pri-
vado, segundo a Optica neoliberal,
os fatores determinantes da situa-
cao do emprego seriam a regulacao
do mercado de trabalho — que in-
troduziria elementos de rigidez nas
relacties capital/trabalho e elevaria
os custos nao-salariais da mao de
obra — e o nivel de qualificacao da
forca de trabalho, que seria respon-
savel tanto pela sua baixa produtivi-
dade quanto pela sua menor remu-
neracao. Em conseqUencia, o eixo
das politicas propostas e a reducao
do custo da mao-de-obra, tanto di-
retamente como atraves da
liberalizagäo do mercado de traba-
lho e do debilitamento da capaci-
dade de atuacao das organizacOes
sindicais, que repercutiriam positi-
vamente sobre o crescimento do
emprego. 0 suposto implicito a que
corn menores niveis de salarios e
de contribuicOes sociais e num con-
texto de liberdade irrestrita de
contratacao, aumentar-se-ia o em-
prego, independentemente dos
componentes da demanda efetiva e
da estrutura de producao e ocupa-
cao existente.

A exemplo de outros paises, o
Brasil procura saidas para criar no-
vos postos de trabalho e evitar uma
crise social. Na busca por novos
empregos, as propostas tern varia-
do da mudanca da legislacao tra-
balhista a reducao na jornada de tra-
balho e ate mesmo os contratos
temporarios de trabalho.

A reduzida valorizacao das poll-
ticas sociais no ambito das politicas
de governo determina que seja
alocado urn montante de recursos
muito reduzido em face do que
destinado aos demais setores. Sao
penalizadas particularmente, nesse
caso, as areas que dependem de
recursos fiscais, como a educacao,
tendo havido maiores avancos da
intervencao estatal naqueles servi-
cos baseados na contribuicao finan-
ceira dos prOprios assalariados,
como no sistema de protecao soci-
al ao trabalhador, segundo dados
apresentados no Seminario sobre
Politicas Palicas e Educacao (INEP,
1987).

Em seus aspectos intrinsecos, as
atuais politicas pdblicas defendidas
pelo Estado, assim como em ou-
tros momentos, revestem-se de urn
carater de atendimento massificado.
Buscam, atraves do discurso da
melhoria da qualidade de vida e do
estilo de vida, dias melhores para a
populacao. Ocultam, desse modo,
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que as politicas ptiblicas, conforme
se apresentam, trazem em sua con-
cepcäo alguns entraves na sua tra-
jetOria, ou seja, resolver o fracasso
de suas estrategias e problemas de-
correntes de sua implantacao, tais
como: o agravamento da pobreza e
da miseria resultante da crescente
desigualdade de padrâo de vida en-
tre os paises desenvolvidos e os sub-
desenvolvidos; crise ecolOgica mun-
dial; o desemprego estrutural;
desordenado crescimento demo-
grâfico; concentracho de renda, da
riqueza, dos saberes e da terra.

Para que se compatibilize a ex-
traordinaria velocidade das inova-
cOes tecnolOgicas corn a respectiva
viabilizacdo econOmica, ou seja,
para a devida incorporacâo dessas
inovacOes ao sistema produtivo, é
necessario promover e sustentar ele-
vado o nivel de rotatividade de pro-
dutos e servicos (flexibilizacäo). Tal
compatibilizacâo, no entanto, torna-
se impraticavel, dado o grau de
hierarquizacâo e burocratizagão das
organizacães tipicas do padrão
taylorista-fordista. De forma analo-
ga, essa velocidade de incorporacdo
de inovacOes, expressa no acirra-
mento da concorrencia, choca-se
corn os estreitos limites do sistema
institucional tipico do Estado do
Bern-estar Social.

Depois da desestruturacao, tan-
to do Estado do Bern-Estar Social
dos !Daises ricos quanto do
desenvolvimentismo no Terceiro
Mundo, a trajetOria das politicas
liberalizantes, demarcadas pelas for-
gas de mercado, tornou-se social e
politicamente explosiva pela indis-
cutivel e visivel ruptura da coesâo
social em todos os niveis e regi6es.

Nao obstante o quadro supra,
S6nia Draibe afirma que existiu urn
Estado do bem-estar social brasilei-
ro. Trata-se de uma especie de
Welfare State Tupiniquim, corn ca-
racteristicas prOprias, gestado a par-
tir de uma estrutura autoritaria e
tecnocratica como a de 1964, ape-
sar dos desvios pela pratica do
clientelismo e corporativismo, a ex-
cessiva centralizacdo e a exclusdo
da participacao social e politica da
populacao nos processos de deci-
s5o. Nos anos 70 e 80, esse Estado
do bem-estar social assumiu novas
caracteristicas, a saber: no piano
politico-institucional, a descentra-
lizacâo politico-administrativa; a ele-
vacäo do grau de participacâo po-
pular nos processos de decisäo e
mudancas nos modos de produzir
e distribuir os servicos sociais; ten-
dencia a garantir a renda minima.

O desmantelamento das bases
politico-institucionais vigentes, pro-
movido pela globalizacäo, desesta-
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biliza violentamente os suportes
institucionais de defesa dos trabalha-
dores (sindicatos, Previdencia Social
etc.). 0 saldo foi a crise de
endividamento do Terceiro Mundo
que, desde entao, nao para de in-
char. Dessa necessidade fizeram vir-
tude as instituiceies internacionais
como o Banco Mundial e o FMI, sob
a egide da abertura neoliberal ao mer-
cado global. Elas prometem uma
nova perspectiva, diametralmente
oposta a antiga teoria do desenvoM-
mento: agora, ao desenvolvimento
nä° cabe mais a substituiceo de im-
portacäes e a vasta industrializacao
interna, mas antes, uma
zacao voltada as exportagies.

0 mercado comeca a dar sinais
de intervencao mais forte na politi-
ca educacional dos paises, a exem-
plo do que este acontecendo na In-
glaterra. La, a atual reforma do sis-
tema educacional pUblico, que tern
por objetivo reduzir o fracasso da
escolaridade primaria em relacao
aos padrOes internacionais, inclui
desde revisOes orcamentarias ate
propostas de alteracOes curricula-
res. 0 cerne da reforma e a dimi-
nuicao da carga horaria de histOria,
geografia, mOsica e educagdo fisi-
ca e ampliacao da carga horaria das
aulas de matematica e ingles. Alem
destas, sera° privilegiadas tembern
a ciéncia e as informacOes
tecnolOgicas.

Essas reformas que ja estavam
em curso desde a era Thatcher/Ma-
jor, ganharam fOlego no governo
Blair, quando foi divulgada a mais
recente avaliacao do desempenho
escolar das criancas de 11 anos. As
avaliacOes do conhecimento de in-
gles e matematica demonstraram
que apenas 54% das criancas sabi-
am o minim° exigido nessas disci-
plinas. Durante o governo de John
Major ficou estabelecido que pelo
menos 70% dessas criancas atingis-
sem o conhecimento minim° exigi-
do nessas disciplinas.

No Brasil, a Educagao Fisica tern
passado por transformacOes dentro
e fora do ambiente escolar. A mu-
danga do modelo produtivo faz mu-
dar tambern o conceito de Estado-
nacao, a medida que sao desterri-
torializadas as fronteiras geograficas,
os regimes politicos, as culturas e
as civilizagOes. Outros aspectos ob-
servados dizem respeito a interna-
cionalizacao das diretrizes relativas
a desestatizacao, desregulamen-
tacao, privatizacao, abertura de fron-
teiras, criacao de zonas francas.

A mudanca nas caracteristicas
do Estado-Naga° tern influenciado
o grau de necessidade da Educa-
cao Fisica no sistema escolar, ao
mesmo tempo em que 6 dada en-
fase a pratica de esportes. A litera-
tura indica que essas transforma-
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toes vem se dando basicamente
em duas areas: mudanca do perfil
da Educagao Fisica escolar e mu-
danca do perfil do professional, corn
inequivocos apelos economicistas.

A Educacâo Fisica, que ja obte-
ve destaque na decada de 30 e ini-
cio dos anos 40 corn o discurso de
construcao da Naga() a partir da re-
generacäo fisica, moral e eugenica
do povo, e posteriormente corn o
avanco do capitalismo industrial, na
recuperacao da forca de trabalho e
adequacao dos individuos a ordem
capitalista (tornando-os fortes e dis-
ciplinados), vem se caracterizando
como uma disciplina dispensavel no
atual curriculo.

0 Banco Mundial, ao recomen-
dar prioridade a educacao basica,
recomenda tambem que, dentre as
disciplinas que compOem o curri-
culo, destaquem-se as especialmen-
te importantes: linguagem, materna-
tica, ciencias e habilidades em co-
municagao. Educacao fisica, artes
e estudos sociais figuram como or-
namentos curriculares, que podem
ser descartados sem qualquer sen-
tido de perda.

Nesse sentido, os profissionais
de Educacao Fisica, que examina-
ram a LBD e os PCNs, indicam re-
trocessos ao que seja desejavel
construcao de urn projeto educacio-

nal de cidadania plena e para todos.
Indicam tambern que tanto a LDB
quanto os PCNs nao ciao conta de
romper corn as relacties dominan-
tes que tern contribuido corn urn
tipo de formacâo de professores e
alunos alienados do conhecimento,
pratica institucional, mecanismos de
dominacao e controle social mais
amplos, exercidos pelo poder eco-
nOrnico que os sustenta.6

Finalmente, para resgatar a co-
esao social, torna-se imprescindivel
reverter os fatores que atuam agra-
vando a exclusâo social; assim
como nao é mais possivel adiar a
construcao de novos e adequados
substitutivos ao sistema de protecao
social, associados a vigéncia do Es-
tado do Bem-estar Social. Tudo isso
para que seja possivel retomar a rota
de crescimento econOrnico susten-
tado, em nivel global; para que a tra-
jetOria da incorporacao e difusao
das inovacoes tecnolOgicas seja
submetida a novos padrOes de dis-
tribuicao da riqueza e, enfim, para
que a globalizacao, dada sua supre-
macia, possa se converter em vetor
de vigencia dos principios da uni-
versalidade dos direitos humanos e
da convivencia democratica. Preci-
samos de politicas sociais — politi-
cas salariais, distribuicao de terra,
satide, educacâo — alem de melho-
rar os servicos ptIblicos universals.
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Sem isso, desmonta-se o que jâ
existe, sem que se construa nada
no lugar.

(...)Ndo a possivel refazer este pals,
domocratizd-lo, humaniza-lo,
torna-lo serio, corn adolescentes
brincando de matar gente, ofen-
dendo a vida, destruindo o sonho,
inviabilizando o amor.

Se a educacao sozinha nao trans-
forma a sociedade sem ela
tampouco a sociedade muda.
Se nossa opcao a progressista, se
estamos a favor da vida e nao da
morte, da equidade e nao da in-
justica, do direito e nao do arbi-
trio, da convivencia corn o diferente
e nao de sua negacao, nao temos
outro caminho senao viver plena-
mente a nossa opcao. Encarna-la
diminuindo assim a distancia en-
tre o que dizemos e o que faze-
mos.
Desrespeitando os fracos, enga-
nando os incautos, ofendendo a
vida, explorando os outros, discri-
minando o Indio, o negro, a mu-
Iher, nao estarei ajudando meus fi-
lhos a serem serios, justos e amo-
rosos da vida e dos outros.

Ultimo texto do educador Paulo Freire.

Obs.: texto nao revisado pelo autor.

Notas

1 A descentralizacäo a caracteriza-
da pela participacâo de instancias
estaduais, municipais e empresas
privadas, na gestao de responsa-
bilidades que estäo hoje no nivel
do poder central.

2 John Maynard Keynes (1883-1946)
notabilizou-se pelo "welfare state"
e consagrou, historicamente, a
possibilidade de integracao inter-
mitente entre capital e trabalho,
medida que propicia alavan-cagem
do nivel de atividade econ6mica e
reparticäo dos ganhos de produti-
vidade. 0 Welfare State segue sen-
do a mais ambiciosa e bem suce-
dida construcao republicana de
solidariedade e protecäo social. Ao
longo do seculo 20, o Estado este-
ve presente de forma decisiva e
crescente na definicao dos rumos
do capitalismo, nos 'Daises mais
adiantados. No campo econOmi-
co, corn a rejeicao dos automatis-
mos do mercado e a adocao de
politicas macroeco-nOmicas de
tipo keynesiano. No campo social,
corn a montagem de uma ampla
rede de protecao social, o chama-
do Estado do bem-estar.

3 Blair propOe limitar assistencia so-
cial. Folha de Sao Paulo, p.12, 27/
03/98.

4 Trata-se da desconstrucäo de al-
guns principios centrals da politi-
ca social construida pelo Partido
Democrata ao longo de mais de
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meio seculo. A fim de eliminar esse
risco, a reforma em curso nos Es-
tados Unidos obrigaria a cortar
pela metade, ate o ano 2002, o
nilmero de maes solteiras corn di-
reito a continuar a receber os be-
neficios. A outra metade teria de
encontrar empregos ou alguma
atividade remunerada. Em troca
de economias totais que montari-
am a US$ 55 bilheies em seis anos,
haveria o perigo, segundo institu-
tor especializados, de condenar ao
nivel de pobreza 2,6 milhOes de
pessoas, das quaffs 1,1 milhao sao
criancas. A correcao das desigual-
dades acabou criticada e desgas-
tada em razao dos abusos come-
tidos em sua aplicacao. Alguns po-
liticos alegam, sobretudo, que uma
ajuda fornecida por period° ilimi-
tado e sem condicOes acaba por
induzir a aceitacao resignada ou
indolente da pobreza e da medio-
cridade como formas permanen-
tes de sobrevivencia. A reducao
gradual ou a eliminacao total da
ajuda apOs certo tempo forcaria,
assim, as pessoas a mudarem de
comportamento e a aceitarem em-
pregos que Ihes parecem menos
atraentes do que o minguado di-
nheiro do governo. Veja-se, por
exemplo, o caso das maes soltei-
ras ou abandonadas, corn freqiien-
cia adolescentes. Ha quem chegue
a dizer que a garantia de ajuda go-
vernamental a cada crianca esta-
ria encorajando os nascimentos ile-
gitimos, concorrendo para a dis-

solucao da familia nos guetos ne-
gros. Ver a respeito do Social
Security Act, de 1935, New Deal
de Franklin Roosevelt e Great
Society de Lyndon Johnson,
(BERKOWITZ, 1991 e TRATTNER,
1979).

5 Para o exame dessas questOes,
examinar COLEGIO BRASILEIRO
DE CIENCIAS DO ESPORTE
(Org.). Educagäo fisica escolar
frente a LDB e aos PCNs: profissio-
nais analisam renovaceies, modis-
mos e interesses. ljui: Sedigraf,
1997. Para maiores esclarecimen-
tos sobre o assunto, ver tambern:
BRACHT, Vatter. Educacao Fisica/
ciéncias do esporte: que ciencia é
essa? Reuista Brasileira de Cien-
cias do Esporte, 14 (3):111-
118,1993. CARMO, Apokinio A. e
ARAGAO, Rosalia M. R. Aspectos
criticos de uma formacao acritica.
Cadernos CEDES, n2 8, Sao Pau-
lo: Cortez Editora, 1987, p. 32-7.
ESCOBAR, Micheli Ortega. Cultu-
ra corporal na escola: tarefas da
Educacao Fisica. Motriuiuéncia,
ano 7, rv2 8, p.91-102, 1995.
HILDEBRANT, Reiner & OLIVEIRA,
Amauri A. Bassoli. A necessidade
de uma mudanca metodolOgica no
ensino da Educacâo Fisica. Reuis-
ta Brasileira de Ciencias do Es-
porte 16(1):6-13, 1994. KUNZ,
Elenor. Ciencia e interdiscipli-
naridade. Reuista Brasileira de
Ciéncias do Esporte, 17(2):138-
142, jan/96.TAFFAREL, Celi N. Z.
A formacao do profissional da



MEP MotrivivWncia

Educacâo Fisica: o processo de tra-
balho pedagOgico e o trato corn o
conhecimento no curso de Educa-
cão Fisica. Revista Brasileira de

ncias do Esporte, 15(2):210,
1994. TAFFAREL, Celi Nelza
Analise dos curriculos de Educa-
cäo Fisica no Brasil: contribuicOes
ao debate. Revista da Educagäo
Fisica, UEM, 3(1):48-56,1992.CO-
LETIVO DE AUTORES. Metodolo-
gia do ensino de Educag 'do Fisi-
ca. Säo Paulo: Cortez, 1992.
FENSTERSEIFER, Haimo H. As
teses equivocadas na formacäo do
profissional de Educacao Fisica e
Desportos. In: Congresso Brasileiro
De Ciéncias Do Esporte, 5., 19
Recife. (mimeo). MEDINA, Joâo
Paulo Subirá. A Educagdo Fisica
cuida do corpo...e "mente". Cam-
pinas: Papirus, 1983. MELLO,
Rosangela Aparecida de; BRACHT,
Valter. Educacâo Fisica: revisâo
critica e perspectiva. Revista de
Educagdo Fisica, UEM, 3(1): 3-11,
1992. FENSTERSEIFER, Haimo H.
Avaliacâo de eficacia nos proces-
sor de formacão de professores de
Educacäo Fisica. ARTUS: Revista
de Educag.ao Fisica e Desportos,
Rio de Janeiro, n9 9/11, p. 89-94,
1981.
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