
16 — Junho, 1993 	

* FUNCAO DA EDUCACAO F.ISICA ESCOLAR

Carmem Lficia Soares **

Nossa exposigão sobre o tema estari ctividida
em tras momentos, os quais procuramos apre-
sentar de modo articulado.

Assim, num primeiro momento, faremOs refe-
renda ao significado do termo FUNCAO, a partir
da teoria funcionalista, na qual o termo em questa°

empregado na esfera das instituigOes.
Num segundo momento, faremos referenda ao

significado do termo PAPEL, empregado na esfera
dos lndivkluos, e basico para o entendimento das
"fungeses", as quais s6 sera° plenamente desempe-
nhadas se os sujeltos concretos da relagao pada-
gOgica - o professor e o aluno - intorporarem
o papel que Ihes foi destinado em sua pritica
social.

Num terceiro e 6Itimo momento, procuraremos
apontar alguns caminhos pare a Educagao Fisica
Escolar, caminhos ester que, acreditamos, apenas
comegam a ser esbogados.

1 - 0 termo FuNcAo

Como ja afirmamos, o termo FUNCAO, a partir
de uma abordagem estrutural-funcionalista 6 atri-
bufda as instituigOes. E um termo retirado das
ciencias biot6gicas e introduzido nas ciencias so-
cials. H6 indicagOes de que o conceito de fungao
tenha sido introduzido no ambito das ciencias so-
cials por H. Spencer, que, para tal, partiu, basica-
mente, da Fisiologia.

0 termo fungâo pole ser definido como:

"una condicione, un estado de cosas, resul-
tante de Ia operaciOn (incluyendo en el termino
"operaciOn" Ia mera persistencia) de acuerdo
con una(s) estructura(s), de una unidad del tipo

considered°. En el caso de las ciencias biolOgicas
tal unidad es, por io general, un organismo 0
un subsistema de un organismo. En el caso
de las ciencias sociales, Ia unidad es, por 10
general, un sistema de accion que entrafi una
persona o un conjunto de personas (actores).(1)

Alguns antrop6logos como R. Brown (1936,
1935), adeptos do matodo estrutural - funciona-
lista, afirmam ser a fungao uma contribuigao parti-
cular para a existencia e a perpetuagao de um
dado sistema macs geral.(2)

Esta interpretagao dada ao termo fungao teve
como precursor o sociabgo f rances E. Durheim,
que definiu ..."como fungão de uma instituigao
social, a correspondencia entre ela e as necessida-
des ... do organismo social.(3)

Para os soci6logos funcionalistas, o termo fun-
gao inclui agOes socials, processos em andamento,
estruturas de grupo e ate fenômenos nao padroni-
zados culturalmente.

Talcott Parsons, sociOlogo e tearico de funcio-
nalsmo, considera importantfssimo o conceito de
fungao, afirmando que:

"seu papel crucial 6 fornecer critarios da
importancia de fatores e processos dinamicos
dentro do sistema Ou urn processo ou conjun-
to de condigOes "contribui" para a manutengao
(ou desenvolvimento) de sistema, ou 6 disfunclo-
nal" no sentido de que prejudica a integragao,
eficacia, etc. do sistema".(4)

0 conceito de fungao constitui-se num conceito-
chave para a teoria estrutural-funcionalista, tendo
sido aprimorado de tal modo que 6 possfvel fazer:

..." distingOes entre consecOnclas intencionais
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e reconhecidas pelos participantes do sistema
(funcees manifestas) e as que Mc) sac) nem
intencionais, nem reconhecidas (fondles Iaten-
tes)".(5)

Portanto, a partir desta abordagem, a fundlo
o a parte que contribui para a manutenglio, Conser-
vagao e perpetuagao de urn todo que podemos
denominar sistema, e que torna, assim, possivel
a sua funcionalidade.

Parece consensual, para os entendimentos hege-
menicos das fungdes a serem desempenhadas pela
Educagao Ffsica Escolar, uma certa instrumenta-
lizack de seus conteedos, e, neste sentido, uma
interpretagao "funcional" de sua pratica pedage-
gica.

A legislagao especifica (6), a producao do conhe-
cimento e a pratica pedagegica parecem apontar,
ainda nos dias atuais, para uma visa° "bidegica"
da Educacao Fisica Escolar, na qual sua tong&
volta-se para a melhoria da aptidão ffsica dos
indivfduos. Para esta compreensao, a funcao da
Educagao Ffsica Escolar, a melhoria das aptidees
fisicas dos indivfduos, mecanicamente, estaria con-
tribuindo para o desenvolvimento social, um vez
que os ..."individuos estariam mais aptos a atuar
na sociedade e, portanto, seriam tambour mais
'Oteis' a ela".(7)

Para essa visa°, 6, ainda, f ungao da Educacao
Ffsica Escolar o desenvolvimento, o aprimoramento
e a manutencao da saude, numa clara alusao
saude como saude ffsica e nao como saude social.
0 exercicio ffsico 6, entao, considerado "em si",
como fator de desenvolvimento da saude numa
relagáo de causa e efeito. Esta compreensito vai
de encontro aquela formulada pela Organizadlo
Mundial de Salida, na qual a saude se pode ser
compreendida como resultado de condldies dignas
de vida, o que, certamente, NI° ocorre corn a
maioria da populacao brasileira.
Somada a esta visao, he uma outra, que foi deno-
minada por Bracht (8) "bio-psicolegica", e que,
incorporando a visa° anterior (biolegica), postula
como funglio da Educagao Fisica Escolar

..."a melhoria da aptidao ffsica (dos indivfduos),
o seu desenvolvimento intelectual e a manuten-
gao do equilfbrio afetivo emocional. Valendo-se
de uma abordagem sistemica, poderfamos afir-
mar que a Educagao Fisica atua sobre os
domfnios psicomotor, cognitivo, e afetivo."(9)

Embora muitos escritos (teoria) e ate mesmo
a legislacao proclamem esta "integragao" do ho-
mem dividido, quando teoria e pratica se unem,
ou seja, na agão, 6 possivel perceber, desde os
cursos de formagao de prof issionais de Educagao
Ffsica (que ainda exigem, ate os dias de hoje,
um testa ffsico para ingressar num curso de Educa-

gao Ffsica) ate as escolas de 1° e 2° gaus, a
consideragao de valores de ordem ffsica e um
certo menosprezo e secundarizadio daqueles de
ordem psicossocial. Espera -se que os efeitos ditos
"positivos" ocorram por uma mecanica relagao de
causa e efeito do exercfcio ffsico em si.

Para as duas visOes apontadas, a relaglito da
Educagao Ffsica corn o contexto social, male inclusa
a instituicao escolar, o uma relagao funcionalsta.
Cabe a Educadto Ffsica Escolar contribuir, enquan-
to parte (funcilto particular do sistema), na forma-
dm de urn cidadão ffsica e psiquicamente apto
a desempenhar urn determinado papel a ele atribuf-
do na pratica social, de acordo corn a estrutura
vigente, no sentido de mantO-la em seu estado
atual.

2 —O "paper dos PAPEIS socials

Para darmos conta do entendimento do desen-
volvimento piano das fung6es a serem desempe-
nhadas pela Educacao Ffsica no Interior da instituf-
gão escolar, toma-se necessario determo-nos, ain-
da que de forma superficial, no • papa's" que
foram atribufdos aos sujeitos concretos da relagão
pedagegica escolar - o professor e o aluno -
para o piano desenvolvimento das fungOes aqui
regist radas.

Para falar sobre o papel, cabe-nos precisar este
termo utilizado na teoria funcionallsta em referenda
aos indivfduos.

Talcott nos diz que papel
... "6 a participagao estruturada, ou seja, regu-
lada por normas, de uma pessoa num processo
concreto de interagao social corn outros titula-'
res de papeis concretos e especificados."(10)

Numa situacao social, portanto, os sujeitos so-
cials slto considerados corn atores numa pega tea-
tral, desempenhando PAPEIS e es fando, assim su-
jeitos a regras e possuindo deveres e obrIgagees
que podem ser sancionados segundo sua maior
ou manor eficacia ao execute-los.

Analisado o "paper do supervisor educacional,
em estudos realizados em 1983, a Profa. Naura
S. P. Correa da Silva da UFPr, assim se expressa
sobre esta seq06ncia de praticas estruturadas e
reconhecidas que se denominam "papal". A partir
de uma abordagem funcionalista,

..." urn papel 6 compreendido como uma cristall-
zadto de uma relagao de forcas, tendo por
efeito o reconhecumento de que uma seq06ncia
de pritticas deve ser estruturada de uma certa
maneira e nEto de outra. E o con junto de compe-
banclas necessarlas ao desempenho de determi-
nado papal.
A cristalizacao de urns relagao de forgas em
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urn papel evita, assim, que os parceiros que
mato em relageo tenham uma confrontageo,
uja sakia, sendo prevlsivel, toma a desneces-
side.
AssIm compreendido, urn paper 6 urn ritual e
tern, portanto, um duplo efelto: por um lado,
os adverearlos reconhecem que a atual relagão
de forges 6 uma "espedfIce" e nao outra e,
por outro lado, a dominagdo de urn dos adverse-
dos polo outro exerce-se plenamente."(11)

Ou seja, ha, a partir desta entendlmento de
paper social, a certeza de que relaglies de forge
e, conseqüentemente, de poder e dominagio se°
estitIcas, previsfvels e sem confetos ou contra-
dig8es.

Reconhecendo, portanto, a existencla de uma
dada correlagão de forges, tern-se as condictes
dadas da Institudonalzaglio no papal, cujo efelto
predomlnante, conforme observe T. Parsons (12),
"...6 a domlnagdo exercida por um dos parceiros
sobre o outro."

Este procedlmento de pope!, largamente utilized°
na Educe;do em geral e na Eo'ucagrlio FfsIca em
particular, 6 justificado pale necessldade da "or-
dem", da "discipline" a par* de normas e sang6es,
e associado a lade de que a escola s6 dove
tabaihar corn aqullo que 6 6til, funcional e adequado
ao &sterna, ou seja, corn aquilo que contrbul pare
a realizagao de urn flm padronizado e normatlzado.

Consideramos necessario e oportuno refletir um
pouco sobre o empobrecimento das relag6es socials
e de sues praticas, entre etas a prittica pedegOgica
escolar, quando estas se dlio nos pardmetros da-
gull° qua 6 0111, funcional e Instrumental, o que
nos parece, tem sido historIcamente o caso da
Educagdo Reim Escolar.

Para tal, tome-se Importante fazermos refe-
rencia a todo um process° cultural existente na
sociedade ocldental deeds o final do seculo XIX,
que scabs lighlmando uma "culture utlitirle", ou,
como dlz A. Gouldner... "uma culture que instru-
mentaliza as orifices socials, educando os sujeitos
pare ocuparem PAPEIS na sociedade sendo assim
dtels."(12)

A culture utilltdria a que Gouldner fez referencia,
6 aquela criade e elaborada pole classe media
que, ao longo de todo o stkulo XVIII, fol tolerada
polo claro e pale arlstocrecla, pale sus utilidade.

No desenvolvlmento histOrIco da sociedade oci-
dental, a chum media, corn sua utiNdade, de tole-
rade simplesmente, passe a ser reepeltada e, dense
modo, transforms NORMAS a PADROES.

Segundo as endless desenvolvldas por Gouldner,
durante o sdculo XIX, a classe media, valendo- se
do sou crIterlo de utilidade, ImpOs certas exigen-
cies. No que dlz respelto as recompenses distribui-
das na sociedade, a classe media vol exigir que

estas sejam dadas somente pare quem possui
talento e energia manifestada indlvidualmente, en-
flm, pare aqueles que demonstracem esfo rgo indivi-
dual pare conseguir um espaco na sociedade, e
No male sobre a base de nascimento e da identida-
de social.(14)

Oual a razes de fazermos re f ertmcia a estas
In formagOes e, em especial, ao conceit° de culture
utiltiria?

Porque a Educagito Fisica, que nasce no final
do sOculo XVIII, corn os fUantropos, e, no seculo
XIX corn os fitsofos, pedagogog e medicos,
fruto desta culture utiltaria.

Ba tern como fungdo normatizar, discipliner e
uniformizar os corpos e as motes. A sue fungeo
"educative" no Ambito escolar foi e tern sido, hege-
monicamente, aquela de reforgar os Noels soclais
exlgidos pare a manutengeo do sistema, instrumen-
talizando os movimentos pare as tarefas "essen-
ciais" na escola.

3 — 0 "paper dos sujeltos concretos da rabic.°
pedagdgica escolar o professor e o alum.

Para o desempenho des fung6es apontadas como
ainda hegem6nicas na Educagão Fisica Escolar,
hd que fazermos referenda ao papel WINO° ao
professor e ao aluno no ambiente escolar.

Ouanto so papel do professor de Educagdo Fisica
na Instituicao escolar, vemos que the 6 atrIbuido
desde o papal do milltar, incorporado na figura
do "Instrutor", nos prim6rdlos da instItucionalizagao
da Educagito Ffsice nas escolas brasileiras, ate
aquele de terapeuta corporal, que alguns lhe irnpu-
tarn nos des de hoje, passando 6 claro, polo
papal de tecnico desportivo, medico, carpinteiro,
pedreiro, pintor, flebterapeuta, organizador de fes-
tas, de fanfarras, de desflies evicos etc... E o
papal de professor de Educagão Fisica, em que
canto da histOrla se perdeu?

Quint° ao papel do aluno, este 6 o de flurante
no cenério da aula. Be (aluno) pode ter o paper
de recruta que obedece cegamente o Instrutor,
ou o papel do atleta que "agrada" o tecnico, ou

papal de ajudante de pedreiro, carpinteiro, pintor,
organizador de festas; pode tambiom desempenhar

papal de paclente do fisioterapeuta, do medico
ou do terapeuta corporal.

Ha, ainda, em Wind° ao papel do aluno, um
forte estereotipaglio de mottle sexuais, porque ain-
de hi forte sexism° (15) na Educagdo Fisica Esco-
lar. As turmas ainda sdo, em geral, &Is:fides por

sexo (ate em aiguns cursos superiores) e, prefe-
rendalmente, ainda 6 o homem que ministra aulas
nos hornens e a mulher que ministra aulas as
mulheres.

A relacão entre professores e alunos, cads um
corn seu papel estabelecido, esta sujeita a normas
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e mochas que permitem, assim, prayer certos
limites. As normas e regras, por sua vez, determi-
nam comportamentos adequados para cada urn
dos pap6is em cada situagk especffica. A discipli-
na e a ordem formal, portanto, permeiam esta
relag&o, uma vez que, se as regras forem violadas,
professores e alunos estark sujeitos a sanghes.

.. A relacao, pois estabelece-se organics-
manta a partir dos pap6is desempenhados pesos
atores e, corn certa abstragk, peio individuo
que estit atras de cada papel."(16)

O desempenho adequado dos papiiis, bem como
a sua distribuick em diferentes posighes, so 6
possivel a partir de urn treinamento onde "todos
os atores podem relacionar-se, uma vez que acei-
tern as mesmas normas sobre os objetivos que
buscam e os melos que empregam para alcan-
gli- los ." (17)

O que silo nossos cursos de formagáo onde,
via de regra, o questionamento, a crftica, seja
de professores, alunos ou funcionarios 6 punido
explicitamente ou diluido nas inhmeras estrat6gias
de amortizagito e abafamento de con flitos? 0 que
silo as escolas do 1° e 2° gaus, sendo o local
onde predomina o sil6ncio e a conformack corn
premiaglko para quem permanece ou sai da norma?

Pautada, entAo, em uma concepcAo mecanicista,
num sistema escolar rfgido, qual 6 a possibilidade
de urn aluno não se tornar urn individuo authmato,
condicionado, urn aluno-padrtio, urn homem-m6-
quina?(18)

Mesmo corn nossa "formack deformada", como
podemos recuperar nossa identidade de pessoa
consciente e perceber toda a complexidade da
problematica educacional em seu conjunto? Que
mecanismos deveremos estabelecer para libertar-
mo-nos dos condicionamentos reducionistas e das
crengas e dogmas que nos tornaram uma infinidade
de coisas, mas pouco fizeram para que nos tornits-
semos professores?

4 — Outros caminhos a percorrer

Ate aqui procuramos fazer urn apanhado geral
do que tern sido (e ainda 6) entendido como funcOo
da Educagao Fisica Escolar, e os pap6is dos sujei-
tos concretes da relagão pedag6gica escolar -
o professor e o aluno.

Cabe-nos, agora, esbogar aquilo que considera-
mos perspectivas para a Educagão Fisica Escolar,
evidenciando, entAo, outras funches, as quais acre -
ditamos nao serem "funcionais", mas, polo contra-
rio, desencadeadoras de con flitos e que possam,
assim, evidenciar as relaghes de dominagão que
pesam sobre a institulgao escolar e sobre toda
a sociedade brasileira. Fung&o, agora, passa a

ser entendida não mats a partir da tgica formal,
mas, sim, da lOgica dialOtica.(19)

Na realidade, mbar e perspectivar outras fun-
gees para a Educkflo Fisica Escolar 6 tamb6rn,
buscar a sua legitimidade no interior daquela insti-
tuick a par* de outros pararnetros que não aque-
les do desenvolvimento da aptidAo Wm corn vistas
a sake.

Tentativas neste sentido yam sendo feitas ao
bngo de toda a dOcada de 80, uma vez que essa
dircada abre pare a Educaglio Fisica em geral
e pare a Educagao Fisica Escolar, em especial,
as possibilidades de estudos, a partir Mu, s6 das
d6ncias da natureza, mas tambOm das dêndas
do homem.

Neste sentido, cabe registrar aqui os estudos
desenvolvidos por Castellani Filho (1983), 1984,
1988), Bracht (1984, 1985, 1989), Cavatanti
(1984), Lopes (1979, 1980), Oliveira (1983), MecIna
(1983), Ferreira (1984), Carrno (1985,), Guiraidefil
(1988) entre outros, os quais têm trazido elementos
necessArlos para entender os condicionarnentos e
as determinaphes que pesaram sobre a Educagito
Fisica brasileira, e que t6m determinado o seu
"conte6do" e a sua " funcito" na instItufgAo escolar.

Seguindo as anikes desenvolvidas por BraCht
(1989) acerca da busca de uma autonomia pedagh-
gica para a Educack MICE' 0, portanto, de -Sue
legitimidade no interior da institulgão escdar, per-
guntamos corn o autor: ..."mas como podemos
legitimar a Educagito Fisica na Escoia? Em que
consiste a importancia da Educacáo F7sica? Para
que serve a Educagao Fisica?"(20)

A resposta a estas perguntas, certamente,fista
sendo construfda cotidianmente nas milhares e mi-
!hares de escolas de 1° e 2° graus, barn come
atravOs de alguns profiesionais nos 124 cursos
de Educacão Fisica existentes.

Todavia, consideramos necessario registrar aqui
algumas reflexhes que vimos fazendo num pequeno
grupo, nos hltimos anos, em torno da Educagao
Fisica Escolar enquanto urn componente curricular.

Corn jfi afirmamos em outra oportunidade (21),

..." cabe as disciplines que constituem o curd-
cub (conjunto de atividades nucleares da Esco-

transmitir, enquanto partes constitutivas
de uma totalidade de conhedmentos, o seu
particular, sem, entretanto, estabelecer uma
oposigão corn o geral. Entretanto, para que
possamos realizar esta tarefa, 6 precis° exami-
nar atentamente o que fundamenta cede disci-
plina curricular e o porque de sus existOncia.

preciso captar o que a definiu como tal,
a que necessidade pedagOgica veto atender."

Nas visOes por n6s analisadas, as necessidades
pedag6gicas e as fungihes a serem atendidas e
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desempenhadas pale Educagão Fisica limitavam-se
ao desenvolvimento da aptidao f talc& com vistas

saOde em aua relaglia corn o mundo da produdio;
sujeltos male fortes polo exerciclo fislco, portanto,
male Otels ao trabelho... male "produtivos".

Bracht(22) afirma nos dies atuals,

..:'a Educacão Fisica passe a ear relacionada
menos diretamente com o mundo da producio,
mu de forma mediate, atrev6s da rnedlecAo
do later, o que em fun* do manor status
social do trabalho (ath/Wade "nobre") em relacao
ao lazer latIvIdade Nsuplirfulal, nip debut de
constitulr uma dillculdade pars tal
No entanto, o lazer e a educacao pare o taxer,
parecem, cede vez male, serem considerados
urn terra e uma tarefa tambem da Escola:'

Aponta nests mesma diredio, o documento -
"Contribuicilo so Debate do Curriculo em EDUCA-
cAo FISICA : UMA PRPOSTA PARA A ESCOLA
TECNICA" - elaborado pela Secretaria de Estado
da Educadio de Pemambuco.(23) Neste documen-
to, a Educed.) Fisica 6 considered.

..."como urns discipina que trata, pedagogics-
manta, na escola, aiguns "tames" ou "formas"
da cultura corporal (...). Os temas ou formas
da cultura corporal expressam urn wild° e
urn significado onde se interpenetram &lefts-
manta a intencionaldade/objetivos do homem

as Inteng6es/objetivos da sociedade (...)
Desta forma, a Educadio Fisica, no ensino fun-
damental a medio, cloyed considerar os aspec-
tos antropol6gicos da expressio corporal huma-
ne, vinculando-se aos princfplos da preparado
para o mundo do trabalho e da educedio para
o lazer. Todavia, objetivos, conteados a proces-
ses metodolOgicos devem air analisados a ha
dos pressupostos dial6tIcos da totalidade, da
natufreza, da histrkla do homem e de elaboraglio
do conhecimento."

CompartNhando destas arsilises e perspectivas
6 que finalizamos esta nossa intervenceo, nib
sern acentuar que a socledade brasileira necessita
de uma radical transformagib estrutural, sem a
qual nenhuma proposta pedagOgica tore exit°.

tato porque, vivemos num pals onde os contras-
tes se acentuam de modo cada vez male cruel.
a 8' economla no mundo ocupa o nada contortive!
80° lugar em qualidade de villa e possui 8 milhOes
de menores abandonados, conforms dados divulga-
dos Oa Revista 1st° 6/Senhor n° 1099, de outubro
de 1990.

0 Documento - Base da FAO para o Seminario
"Fome, o Desafio dos Anos 90", reenzado em
Sao Paulo, no m6s de outubro de 1990, divulge
dados estarrecedores da misOria social no Brasil:

alio 53 milhOes de pessoas que passam tome,
ou seja, mats de 40% da populack. Segundo
dados do MlnistOrio da Saida, 840 mil criangas
entre 1 e 4 anos e 420 mil rec6m-nascidos morre-
rib este ano. São Paulo e Rio de Janeiro juntos
tom 4,5 mNhOes de pessoas que passam fcme.

Em SAo Paulo, o Estado male rico da Federada,
morrem 40.000 criangas com menos de um ano
e a expectativa de vide no Estado 6 comparavel
6 do Vletna, Nicaragua, Turista, sendo que a mor-
talidade infant) 6 significativamente malor do que
naqueles prises, segundo document° elaborado polo
F6rum Estadual de Educack en Defesa da Escola
POblica na LDB.

Num closet') preparado polo Ministerio de Aclio
Social, a partir de levantamento do Centro Brasilel-
ro pare Intancla e Adolesc6ncla (CBIA), corn base
em dodos tento da Policia Federal como em outros,
8 divulgado pela Folha de Sao Paulo do dia
25/10/90, existem no Brasl 500 mil rrenores prosti-
tutas. Corn base na populaglio brasileira em 1989
- 147,4 milhOes - exists uma manor prostituta
entre cads 300 habitantes.

No Brasil, o salario-minimo, que tern um valor
quase simb6lco, 6 sequer respeltado. Vinte por
canto da populacito econombamente ativa recebem
menos que urn salarb-minimo. No Estado de SAo
Paulo, 15% da populadro econornicamente ativa
revebe mews de urn salérb- minim° (Doc. do F6-
rum Est. em Defesa da Escola POblica na LDB).

Setenta por canto da populacAo sobrevivem corn
ate trite saltirbs-mlnimos; 80% dos trabalhadores
brasileiros nAo sAo fillados a sindicatos ou associa-
c6es de empregados (Istot/Senhor n° 1099).

Quanto ao problems do analfabetismo, fator de-
terminants num quadro de misArla social, o Brasil
esti em s6timo lugar entre os dez parses corn
manor nOmero de analfabetos, lista que 6 encabe-
gads pela India. SAo 33 milhOes de analfabetos
no Brasil, sendo que 5,5 mNhOes afro dangas corn
idade entre 7 e 14 anos que ainda nao aprenderam
a ter. Temos uma evasão escolar de 50% na
primeira sorts do ensino fundamental, e apenas
13% des criangas que I gressam naquele ensino
conseguem conch& os 8 anos de escolaridade
(Folha de SAo Paulo - 25/10/90).

Cerca de 20% da populaglio brasileira corn 15
anos ou male 6 de analfabetos. Em Stro Paulo,
cerca de 15%. Entre a populagAo rural do Brass
o anaifabetismo chega a 50%, e no Estado de
SAo Paulo esta taxa 6 de 20%. Cerca de metade
da populack trabaihadora em SAo Paulo tern no
mAximo 4 anos de escolaridade (Documento do
F6rum Estadual em Defesa da Escola POblica na
LDB).

Existem, ainda inOmeros dados que traduzem
a misOrla social da 8' eoonomia do mundo. Flnaliza-
mos nossa intervencAo corn urn verso de um poems
de B, Brecht (24) que nos fala sobre a liberdade:
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"De que serve a liberdade
Se os Ayres tem que viver entre os nao-livres?
...Em vez de serem apenas Ilvres, esforcem-se
Para crier um estado de coisas que liberte
a todos
E tambOm o amor 0 lberdade
Tome superfulor
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