
A pritica pedagOgica em questfio: o trato
com o conhecimento danca, no Projeto

Expressfio
Daniela Bastos'

Resumo Abstract

Este artigo visa relatar
experi8ncias pedag6gicas corn o
contends° Danca, desenvolvidas

durante o ano de 1997, no Projeto
Expressào - Kidlink House Espaco

Ciencia - Pernambuco

Este artigo visa relatar os principals
pontos das experiencias pedagOgicas
na area de Educacäo Fisica, mais
especificamente, corn o contend°
Danca, desenvolvidas durante o ano
de 1997, no Projeto Expressão -
Kidlink House Espaco Ciencia -
Pernambuco. A problematica girou
em torno do trato corn o
conhecimento da danca no primeiro

This work reports on pedagogical
experiences with Dance carried out
in 1997 for the "Projeto Expressáo

Kidlink House Espaco Ciencia -
Pernambuco"

ciclo de escolarizacdo, da pesquisa e
da construcäo coreografica, a partir
da identificacäo de dados da realidade

o Movimento Cultural "Mangue
Beat". A Metodologia de Ensino esta
baseada na proposta metodolOgica
para o ensino da Educacâo Fisica do
Coletivo de Autores (1992) e tern,
como pressupostos metodolOgicos,
o planejamento participativo, a

Aluna do Curso de Licenciatura em Educasäo Fisica da Universidade Federal de Pemambuco - UFPE.



MotriviVincia120

pesquisa escolar e a aualiagao
interativa. Os procedimentos de
pesquisa para coleta e analise de
dados basearam-se na etnografia
escolar (Andre, 1995). Este trabalho
representa urn esforco coletivo de
producao e socializacao do
conhecimento ern novos espacos,
corn novos tempos, novas situacOes
de aprendizagem e novas tecnologias,
onde procuramos fazer uma ponte da
Linguagem Corporal 'a Linguagem
Computacional.

Para uma melhor compreensao
de como foi desenvolvido este
trabalho, vamos nos valer das
contribuicOes de Ferreira (1997), que
desenvolveu estudo monografico
sobre o Projeto Expressao, analisando
aspectos da pratica pedag6gica da
Educacao Fisica e Esportes que
permitem evidenciar alteracOes no
manejo do conhecimento — acessar,
produzir, socializar, corn a utilizacao
das modemas tecnologias, especifi-
camente, a informatica.

Para podermos entender o que
é o Projeto EXPRESSAO, teremos
que localiza-lo no interior das
iniciativas da Kidlink House Espaco
Ciencia.

Para uma melhor compreensao
deste trabalho, comecaremos
descrevendo o que é a Kidlink.

KIDUNK é uma rede intemacional
envolvendo educadores, tecnicos e
jovens provenientes de 96 'Daises. Foi
idealizada por Odd de Presno, na
Noruega, e funciona ativamente desde
1990. E mantida por uma organizacao
sem fins lucrativos, a KIDLINK
SOCIETY, composta por associados
voluntarios.

E considerado urn ambiente
motivador de aprendizagem, urn
espaco seguro para qualquer
crianca participar — seja atraves de
livre comunicacao (troca de
mensagens— E-mail ou bate-papos
— irc), ou atraves de atuacao em
projetos — ja que a coordenada e
moderada por educadores, 24 horas
por dia.

Inicialmente, so tinha acesso
Kidlink criancas que possulam
microcomputadores ern casa. Entao
para desmistificar o conceito elitista
da Internet, foi apresentado o sub-
projeto Kidlink House. 0 conceito de
Kidlink House nasceu em Arendal,
Noruega, representando uma casa de
portas abertas a populacao. Nesse
espaco, estudantes, pesquisadores,
profissionais das mais diversas areas
do conhecimento e ptiblico em geral
podem ter acesso aos servicos da
Internet, bem como sac) alfabetizados
quanto ao use da rede. Monitores
especialmente preparados auxiliam
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nessa tarefa e viabilizam a
operacionalidade do sistema.

Considerando-se a problematica
educacional e a grande vantagem
corn relaceo ao uso da lingua
portuguesa proporcionada pela
Kidlink, a Kidlink House possibilita a
professores e alunos de escolas

e a populacao infantil das
classes populares, o uso da Internet
e, consequentemente, uma inovageo
no ambito educacional, no que diz
respeito a: organizacao do processo
de trabalho pedag6gico e ao trato,
manejo e construcao do
conhecimento.

Em nosso Pais, a Kidlink House
tern urn papel relevante, prestando
grande servico educacional e socio-
cultural a classes menos favorecidas
e, principalmente, a rede pthlica
escolar que ainda neo possuem
condicOes de acesso aos compu-
tadores e em especial a Internet. A
Kidlink House abre assim urn espaco
pioneiro a urn novo paradigma de
alfabetizacao e Educacao, tao
necessario para a formageo do
cidadeo contemporaneo. E a Internet

que vai as ruas, democratizando a
Educacao.

A Kidlink House Espaco Ciencia
foi inaugurada em agosto de 1996,
no Memorial ArcoVerde, sede do
Espaco Ciencia. 0 Espaco Ciéncia
recebe visitas de Escolas e de
pessoas em geral interessadas pelas
Ciencias e pelo Ensino. Ao lado do
atendimento a escolas, a Kidlink
House Espaco Ciencia recebe
tambern visitas de criancas e jovens
de comunidades de baixa renda.
Atraves do Projeto Expressao, as
Comunidades do Sitio do Berardo
e da Varzea participam de atividades
fisicas, divididas em Oficinas, —
jog os, dancas, lutas, esportes,
treinos corporais, ginastica,
malabarismo, mimica, mcisica e
informatica.

0 projeto EXPRESSAO é urn
desdobramento do Projeto OMEGA
do LOEDEFE/DEF/CCS/UFPE2,
que Integra escolas e comunidades
na busca de referencias criticas para
a pratica pedagOgica, a construcao
do conhecimento, a forma cao

2 LOEDEFE, LaboratOrio de ObservacOes e Estudos descritivos em Educacao Fisica & Esporte
Coordenado pelas professoras Celi Taffarel, Michell Ortega Escobar e Tereza Franca, do DEF/CCS/
UFPE. 0 projeto Omega vem sendo desenvolvido desde 1994 em escolas e Comunidades e conta,
em cada semestre, com um grupo diferente que , de acordo corn a insercâo em disciplinas como a
Pratica do Ensino I e II e recreacâo I e II, desenvolve determinadas atividades.

3 0 Planejamento participativo, a Pesquisa Escolar e a Avaliagão Interativa sao pressupostos
metodolOgicos da concepcäo Critico-superadora. (COLETIVO, 1992).
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inicial e continuada de professores
e a formaga o de criangas ejouens.

Tendo nos situado melhor em
relacao ao que a Kidlink, Kidlink
House e Projeto Expressao, vamos
agora nos deter ao relato da
primeira unidade deste trabalho,
desenvolvida durante marco e abril
de 1997.

0 trabalho pedagOgico no Projeto
Expressao era organizado em
unidades de ensino, e em cada uma
dessas unidades era adotado: um
tema central, um subtema (de acordo
com cada oficina tematica), objetivos,
contetidos, procedimentos e recursos,
tudo isso utilizando o Planejamento
Participatiuo3, que permite a
participacao dos alunos no processo
de construcao do conhecimento. As
nossas aulas realizavam-se aos
sabados, no period° das 08:00 as

12:OOh e de acordo corn as regras
da Kidlink. Os alunos encontravam-
se dentro da faixa etaria de 10 a 15
anos.

A primeira unidade teve inicio no
mes de marco de 1997, e o tema
geral adotado foi "Qualidade de vida".

Em nossa primeira aula, fizemos urn
passeio de reconhecimento do
espaco no qual se situa a Kidlink
House Espaco Ciencia, onde iriamos
desenvolver as atividades do projeto,
— o Espaco Ciencia, Memorial
Arcoverde, localizado no Complexo
Salgadinho, Olinda — PE, que 6 uma
grande area verde com urn mangue4
no centro.

Explorando essa area, os alunos
identificaram alguns animais que
compOem a fauna da vegetacao do
mangue: caranguejos, chies e siris, e
tambern notamm a grande quantidade
de lixo jogado no mangue, latas de
aluminio, garrafas e sacos plasticos,
palitos de picole, pneus, entre outros,
e comecaram a questionar: " Por que
as pessoas jogavam lixo aqui ?"; " Esse
lixo nä° prejudica os animais?". Sao
questionamentos demonstrativos de
uma preocupacao corn o meio
ambiente em que vivem.

Recentemente e coincidente-
mente, o cantor e compositor Chico
Science tinha falecido num acidente
de carro, a poucos metros do local
em que estavamos. Chico Science
foi o principal precursor do

4 MANGUE, o conceito: Estuerio. Parte terminal de rio ou Iagoa. Porcâo de rio corn agua salobra. Em
suas margens se encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ou subtropicais
inundadas pelos movimentos das mares. pela troca de materia organica entre a agua doce e a
agua salgada. Os mangues estäo entre os ecossistemas mais produtivos do mundo. ( file:////
Imprensa/c./MANGCIE/manifest.html)

5 Ver o encarte do disco "Da Lama ao caos", de Chico Science e Nacäo Zumbi, ou o seguinte
endereco eletrOnico: http://www.3onda.com.brichico/left.html
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Movimento cultural "Mangue Beat",
e autor de letras musicals que
abordavam questOes que incluem o
descaso das autoridades e da
sociedade corn a vegetacdo do
mangue, que é, por sua vez,
imprescindivel para o equilibrio
ecolOgico da cidade do Recife.
Transcrevo aqui, urn trecho sobre o
manifesto mangue incluso no
encarte do primeiro CD da banda
Chico Science e Naga() Zumbi, "Da
lama ao Caos":

Ilao é preciso ser medico para
saber que a maneira mais simples
de parar o coragao de urn sujeito
é obstruindo suas veias. 0 modo
mais rapid°, tambern, de infartar
e esvaziar a alma de uma cidade
como o Recife é matar os seus rios
e aterrar seus estuarios. (...).
(Fred Zero Quatro).5

Sendo, entao, Chico Science urn
Idolo da geracdo jovem da cidade
do Recife, os alunos rapidamente
comecaram a fazer associacties
entre o cantor, suas mtlsicas, e a
poluicâo que estavam vendo e, a
partir dal, sugeriram fazermos uma
coreografia que retratasse e
homenageasse o valioso trabalho de
Chico Science. Retornando ao
Espaco Ciéncia, socializamos, corn
os monitores das demais oficinas,
a ideia dos alunos da Oficina de
danca, e conjuntamente foi decidido
adotar como subtema da unidade:

Qualidade de vida no mangue, que
foi comum a todas as Oficinas.

A Oficina de Danca, no seu
planejamento para a primeira
unidade, tinha como objetivo geral
tentar resgatar a cultura popular
pernambucana no mundo da
danca, atraves da tematizacäo das
origens culturais, como forma de
despertar a identidade social e
cultural do aluno no processo de
construcao da cidadania, pois,
como afirma Demo (1991):

... Sem identidade cultural nä° ha
propriamente comunidade, pois
seria tao somente urn bando de
gente...

A construcâo da identidade
cultu pal foi trabalhada por nos,
tambern, atraves da elaboracâo de
uma coreografia coletiva, a qual
retratava o tema que estavamos
trabalhando.

Levando em consideracâo os
objetivos deste trabalho e que no
Projeto Expressäo procuramos
abordar desde a linguagem mais
bäsica - a linguagem corporal (a
mimica, a danca, o jogo, a ginastica
e o esporte), a mais sofisticada - a
linguagem computacional (Pesquisa
em sites, na Internet, e dialogos em
rede - irc), atuando em novos
espacos, novos tempos, novas
situagOes de aprendizagem,
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procuramos dar urn salto qualitativo
no que diz respeito a eventual forma
de tratar o conhecimento da danca,
partindo da proposta metodolOgica
do Coletivo de Autores para a pratica
pedag6gica da Educacäo Fisica e
Esportes que propOe a organizacao
do conhecimento em ciclos:

Nos ciclos, os conteirdos säo
tratados	 simultaneamente,
constituindo-se referencias que väo
se ampliando no pensamento do
aluno de forma espiralada, desde
o momento da constatacâo de urn
ou verios dados da realidade, ate
interprets-los, compreende-los e
explica-los.
... Os alunos podem lidar corn os
diferentes Ciclos ao mesmo tempo,
dependendo do(s) dado(s) que
esteja(m) sendo tratado(s).

Para este trabalho, privile-
giamos dois ciclos de escola-
rizacao:

a) Ciclo de organizacao da
identidade dos dados da
realidade.

Neste ciclo os dados
aparecem aos alunos de forma
difusa, misturados. Cabe ao
professor, organizar a identificacao
destes dados constatados e
descritos pelos alunos, para que ele
possa sistematiza-los. 0 aluno c16
urn salto qualitativo quando

comeca a categorizar os objetos,
classifica-los e associa-los.

b) Ciclo de iniciacao a
sistematizacao do conheci-
mento.

Neste ciclo, o aluno comeca a
estabelecer nexos, dependencias e
relacOes complexas, representadas
no conceito e no real aparente, ou
seja, no aparecer social. Ele (16 urn
salto qualitativo quando comeca a
estabelecer generalizacOes.

No que se refere ao trato
especffico corn o contend° danca,
adotamos os seguintes referenciais,
propostos pelos dois ciclos citados
anteriormente:

Dancas de interpretacäo de
temas figurados.

Dancas corn interpretacao
tecnica da representacao de
temas da cultura nacional.

Como ja citamos aqui, iniciamos
o primeiro ciclo fazendo urn passeio
de reconhecimento do espaco no
qual estavamos trabalhando,
identificando os dados da realidade
e coletando elementos para compor
a coreografia coletiva, elementos
estes que foram ampliados atraves
do processo de pesquisa utilizado,
como veremos a seguir.

I	 n i
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Utilizamos o processo de
Pesquisa Escolar, em concordancia
corn a visa() defendida por Tavares
(1994):

0 sentido da pesquisa assume no
presente estudo uma perspectiva
pedag6gica, caracterizando-se
como o ato de conhecer a
realidade corn uma determinada
qualidade da praxis humana.

Como recursos para a realizacao
da pesquisa, foi utilizado: revistas; o
encarte do Cd "Da lama ao caos"
(Chico Science e Naga() Zumbi); urn
video do cantor, trazido por urn dos
alunos; e o computador, via Internet,
acessando o site do Movimento
Mangue Beat (http://www.3onda.
com.br/chico/left.html), do qual
tiramos os seguintes conceitos que
serviram para embasar teoricamente
as criancas para este trabalho:

Mangue: Conceito, fauna,
importancia ecolOgica e sOcio-
econOmica.

Movimento Cultural "Mangue
Beat": Conceito, implicacOes e
seu principal precursor, Chico
Science.

Feito o reconhecimento dos
dados da realidade, partimos entao

para abordar urn conteildo especffico
no que se refere ao trato corn o
conhecimento da danca, elemento
da cultura corporal pelo qual
estavamos responsaveis nesta
Oficina.

A	 oficina de danca iria
desenvolver seus trabalhos dentro da
perspectiva critico-superadora,
entendendo a danca como uma das
mais antigas formas de expressäo do
homem, procurando buscar as
representaceies	 socials	 e
interpretacOes de diversos temas
atraves dos gestos, movimentos,
utilizando para isso, aspectos
tecnicos, mas enfatizando sempre a
criatividade e a espontaneidade
atraves das quaffs, 	 dancando, o
homem falou corn o mundo,
utilizando para isto, seu prOprio corpo.

Corn o objetivo de levar os alunos
ao entendimento da danca como urn
conhecimento historicamente
produzido pelo homem, mostrando
tambern as diversas utilizaceies dadas
pelo homem a este conhecimento,
iniciamos corn a exposicao de tres
conceitos:

1. NogOes basicas da danga
enquanto uma forma de
expressao representativa de

6 VARGAS, Angelo. In: NANNI, Dionisia. Danga Educagao - Principios, Metodos e Tecnicas. Rio de
Janeiro : Sprint , 1995.
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diuersos aspectos da uida do
homem: Procuramos mostrar
que a danca é uma das formas
mais antigas de expressao
corporal	 representativa,
historicamente produzida pelo
homem, a partir de necessidades
sociais. 0 homem primitivo a
utilizava para as mais diversas
necessidades, para conseguir
uma boa colheita, para pedir
chuva, para o acasalamento, etc,
podendo, portanto, ser enten-
dida como uma forma de
linguagem. (Vargas,1995;6
Coletivo de Autores, 1992).

2. Fundamentos basicos da
danga: Tendo base na proposta
pedagOgica metodolOgica do
Coletivo de Autores (1992) para o
ensino da danca, tambem
abordamos questOes referentes ao
aspecto tecnico da danca
necessarias para subsidiar os alunos
para a composicao da coreografia
coletiva:

Ritmo = cadéncia, estrutu-
ras ritmicas.

Espaco = formas, trajetos,
volumes, direcOes, orienta-
cOes.

c) Energia = tensao, relaxa-
mento, explosao.

3. Simbologia cultural da danga:
"0 homem se apropria da cultura
corporal, dispondo sua intencio-
nalidade para o lUdico, o artistica
o agonistic°, o estetico ou
outros..." (Coletivo de Autores,
1992). Procuramos mostrar as
diversas faces da danca na
sociedade, ou seja, a sua
utilizacao no ambito do lazer, nas
festas, nas brincadeiras no ambito
religioso, e a importancia do
conhecimento das dancas
populares/folclOricas regionais no
processo de construcao da
consciéncia critica do individuo.
Estas dancas, populares ou
folclOricas representam a histOria,
a alma, a essencia de urn povo. E
como afirma Demo (1996):

E importante igualmente a
recuperacäo e preservacâo das
identidades culturais comunitâ-
rias, atraves das quaffs se alimenta
o processo de tomada de
consciencia critica. Trata-se de
uma condicâo previa tfpica: para
alguern ser sujeito, nâo objeto,
necessita de identidade, que se
forja na cultura de cada povo (...).

Tendo trabalhado os elementos
do primeiro ciclo, passariamos entâo
as questOes do segundo ciclo. Neste
ciclo, experimentamos novas
possibilidades de trabalho corn as
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dancas populares, coreografando
miisicas do principal cantor
pernambucano da atualidade, e
adotando como contelido
expressivo, para a elaboracao e
interpretacao da coreografia, os
seguintes temas:

Animais do mangue;

Problemas sOcio-politicos
tratados na milsica "Rios, pontes
e overdrives", do Chico Science
e Naga() Zumbi, escolhida pelos
alunos para ser coreografada
coletivamente, e cuja letra foi
debatida em grupo.

Aproveitamos este trabalho para
chamar a atencao dos alunos para
a estreita visa() de danca que vem
se propagando atraves de grupos
como o "E o Tchan" e seus
congeneres. "E uma afronta ao
Brasil insistir em reduzir nossa
cultura e nossa arte ao rebolado",
diz Helena Severo, Secretaria de
Cultura da cidade do Rio de Janeiro,
num artigo publicado na Revista
Veja, e completa: "... a cultura
brasileira ester fundamentada em
urn universo rico e diferenciado, o
que nos proibe de incorporar o
estigma superficial de uma nacao
exclusivamente sensual e erotica".

A midia incentiva e propaga este
tipo de "danca", iludindo e alienando
a sociedade que, de anternao, nao

tern a minima condicäo de defesa.
E a postura do cidadao-objeto,
como afirma Demo (1996).O
cidadao alienado nth) tem
conhecimento de quem 6, de onde
veio, quais sac) suas raizes, e por isso
e facilmente cooptado. Codo (1985)
diz que: "0 homem alienado e urn
homem desprovido de si mesmo".
E urn homem que nao se reconhece
enquanto sujeito crftico, partici-
pativo, atuante, capaz de intervir no
processo em que vive.

A secretaria Helena Severo
chama a atencao para o perigo que

uma imagem dessa natureza,
como cartao-postal do nosso pais,
pois as autoridades ficam omissas
e depois reclamam dos vOos
fretados de estrangeiros que vem
para ca atras de turismo sexual.
Esse fator torna-se mais grave ainda
quando verificamos o dado que
mostra que a prostituicao infantil
urn dos setores que mais movimenta
dinheiro na atualidade, e nem
discutimos ainda o fato de que estas
dancas sac) um insulto a inteligencia
dos alunos, pois ja vem pre-
fabricadas, moldadas, uma "receita"
de danca, podando assim, a
capacidade criativa das nossas
criancas e jovens, principal pCiblico-
alvo desses modismos.
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Estamos nos baseando em urn
referencial teOrico de educacáo que
leva em consideracdo:

Teoria do Conhecimento:
Opcdo por uma vertente
epistemolOgica, o Materialism°
Histarico-Dialetico.

Vertente filosOfica: Visäo de
homem, de mundo, de
sociedade, o Marxismo.

3. Projeto HistOrico Anti-capitalista
ou Socialista.
Como Projeto HistOrico

entendemos:

...o tipo de sociedade ou
organizacao social na qual
pretendemos transformar a atual
sociedade e os meios que
deveremos colocar em prâtica para
sua consecucao" (Freitas, 1987).

Ele serve como base para fins e
meios da pratica pedagOgica, como
diz a posicäo do Coletivo de Autores:

...Essa definicâo orienta sua
pratica no nivel da sala de aula: a
relacao que estabelece corn os
alunos, o conteCido que seleciona
para ensinar e como o trata
cientifica e metodologicamente,
bem como os valores e a lOgica
que desenvolve nos alunos.

Como metodologia de pesquisa,
para este trabalho, foi adotado o
referencial da Pesquisa Etnografica
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(ANDRE, 1995), mais especificamente
o da Etnografia adaptada a
educagdo, pois, segundo a autora,
urn trabalho do tipo etnografico em
educacdo caracteriza-se quando:

Faz use das tecnicas
tradicionais da etnografia
(Observacão participante,
Entrevista intensiva, Analise
documental);
0 pesquisador é o principal
instrumento na coleta e
analise dos dados;
Enfatiza os processos e näo
os resultados;
Preocupa-se corn o signifi-
cado, corn a maneira que as
pessoas véem a si e ao
mundo;

e) Envolve o trabalho de
campo.

Os indicadores de desempenho
utilizados para avaliar os alunos em
relacäo aos objetivos propostos
neste trabalho foram os seguintes:

1. CONCEITUAL: No trato corn o
conhecimento é imprescindlvel a
formulacao/elaboracao de
conceitos. As criancas e jovens
participantes deverdo conceituar:

a) A danca enquanto uma
forma de expressâo represen-
tativa de diversos aspectos da
vida do homem.
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b) Fundamentos basicos da
danca:

Ritmo

Espaco

Energia

c) Mangue: Conceito, fauna,
importancia ecolOgica e
sOcio-econOrnica;

d) Movimento cultural "Mangue
Beat": Conceito, implicacOes
e seu principal precursor,
Chico Science.

Os participantes deverão
compreender estes conceitos como
elementos representativos do
contexto socio-cultural pernambu-
cano, no qual sao sujeitos histOricos.

PROCESSUAL: Refere-se ao
modo de producao do
conhecimento. As criancas e
jovens participantes deverao
acessar sites na Internet, utilizar
recursos audiovisuais, elaborar
painêis corn desenhos e frases,
apreender o contend° vivenciado
nas oficinas de danca e, a partir
desses subsidios, poderem
configurar coletivamente a
coreografia e os figurinos.

ATITUDINAL: Levando em
consideracao que a pedagogia
critico-superadora defende a
construcao de urn projeto
histOrico anti-capitalista, os
alunos deveriam trabalhar outros

valores humanos. As criancas e
jovens deverao contribuir para
o planejamento participativo, na
pesquisa escolar — trato corn o
conhecimento, e na avaliacao
interativa, corn atitudes solida-
rias, ajuda mdtua, organizacao,
decisOes e responsabilidades
coletivas, tendo como base
fundamental o dialog°.

4. HABILIDADES: Refere-se a
ampliacao do acervo motor das
criancas e jovens e a evolucao
do quadro de qualidades fisicas
(velocidade, agilidade, equilibrio,
coordenacao, etc). Os alunos
deveriam mostrar habilidade e
qualidades fisicas no processo
de criacâo e execucao dos
passos de danca utilizados na
coreografia coletiva.

Concluimos que, o Projeto
Expressao representa urn esforco
coletivo de professores, alunos e
monitores na producäo de
conhecimento em novos espacos,
corn novos tempos e novas
situagOes de aprendizagem, onde
privilegiamos desde a Expressao
Corporal a Expressao Computacional.

Acreditamos estar contribuindo
para lancar altemativas metodolOgicas
para a pratica pedagOgica da
Educacao Fisica e Esportes, e
possibilitando que criancas e jovens
de comunidades de baixa renda
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acessem urn dos mais moderns
meios de comunicacao e linguagem
que é a informatica (Internet, irc -
conversacão em tempo real, e e-mail),
contribuindo assim para tentar
diminuir a disparidade regional de
acesso a informacao que atinge
primordialmente a regiao nordeste do
Brasil.
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