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RESUMO

0 texto apresenta argumentagOes e
referencias teOricas, êticas e

politicas para a organizagào e
intervengâo do profissional de

EDUCAC -A0 FISICA na perspectiva
dos interesses das classes

populares, e destaca a
responsabilidade dos intelectuais

na construcâo dos rumos deste
processo.

ABSTRACT

The text present argumentations
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perspective of the interests
people 's class and outstand the
intellecual 's responsibility in the
construction of the ways of this
process.
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Sem vitOria da revoluccio socialis-
ta no próximo period° histo'rico,
toda a civilizactio humana estd
ameacada de ser conduzida a uma
catcistrofe(TROTSKY, In: Progra-
ma de Transicao, 1995, p. 43)

or reconhecer o ca-
rater revoluciondrio
do processo de
mobilizacao, organi-
zacao, intervencao
do Movimento Estu-
dantil, atravds do
ENEEF, dirijo-me aos
estudantes presen-
tes em Belem/97 -

Para, para sauda-los, almejar proficuas
discussOes e exit° no empreendimento
de decidir os rumos das acOes coletivas
- lembrando que a Tarefa Revoluciond-
ria de Defesa dos Direitos e Conquistas
dos Trabalhadores necessita que todos
se disponham a: 1. Desvelar os mecanis-
mos e leis que regem, criam e sustentam
o modo de producao capitalista; 2. Ana-
lisar a mâquina polftica do Estado
burgues e suas conexOes coin o capital
transnacional; 3. Decidir e participar da
estratdgia da luta de classe para der-
ruba-lo.

E decisivo neste contexto o Papel
dos Intelectuais, enquanto participan-
tes da construcao da direcao do Movi-
mento Revolueionario.

Segundo PETRAS (1997, p. 16)' E
dolorosamente evidente que os intelec-
tuais ja nab jogam um papel destacado
como protagonistas na luta polftica da
classe operaria (...) para alguns a classe
operdria ja nao existe (...) para outros a
prOpria nocao de classe é problematica

(...) Marxismo converteu-se num termo
vulgar, (...)imperialismo virou vagarefe-
rencia c socialismo é colocado entre as-
pas. Esta retirada a acompanhada por um
retrocesso a democracia liberal e a eco-
nomi a neo - classica.

Intelectuais em retirada nao ado urn
fen6meno novo. Alen de ser um fenOme-
no europeu e americano, já percebido
nas decadas de 30 a 50, é agora, mais do
que nunca, particularmente acentuado
na America Latina.

Os intelectuais em retirada deram
lugar aos intelectuais institucionais, pri-
sioneiros de seus prOprios e estreitos
lacos profissionais, esforcam-se para
obter a maior soma de dinheiro das agen-
cias de financiamento mais acessivel e de
fornecer argumentos para os falsos con-
sensos, as cooptacOes e as falsas conci-
liacOes e as privatizacOes.

Transformados em alocadores de
recursos, em intelectuais institu-
cionalizados em instituicOes em vias de
privatizacao ou ja privatizadas, abando-
naram completamente as referencias re-
volucionarias e os principios dticos
construidos na luta histOrica da classe
trabalhadora. Isto revela-se no
ocultamento das referencias teOricas,
historicamente construidas, para a pro-
ducao do conhecimento cientifico - a
dialetica materialista histOrica-, namani-
pulacao do imagindrio social e na inver-
sat) de causas e efeitos, no ambito da
formacao academica. Sem teori a revolu-
cionaria nao tern pratica revolucionaria e
vice-versa.

0 Projeto de Globalizacao e sua
expressao econOmica - (ajustes estrutu-
rais), politica - (reformas, privalitacOes);
ideok5gica - (consensos/unanimidades
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sob a etica do capital); necessita para
avancar: a) de individuos, alienados,
idiotizados, anti-revolucionarios; b) de
sindicatos corn as espinhas dorsais que-

bradas; c) corn os partidos operarios
independentes destruidos; d) corn os
movimentos sociais e populares, as ONGs
cooptados; e) corn a sociedade civil re-
fent das politicas do governo, legiti man-
do-as; f) corn a intelectualidade contri-
buindo para a construcäo do falso con-
senso em tomb da Globalizacdo. Contra
isto temos que lutar para veneer.

A linguagem e a pratica conceitual
de reconciliacdo social e polftica, e de
construcdo de consensos frägeis, sob
condiceies de absoluta regressao sOcio-
econe•mica, de massiva miseria popular e
crescentes descontentamento social, sao
simplesmente incabiveis, tragicas, ou
como diz PETRAS, surrealistas. Refle-
tern a reconciliacdo dos intelectuais corn
os Pariimetros das Agencias Interna-
cionais de Financiamento.

Nesta conjuntura de desagrega-
cdo social acentuada, de perda de direi-
tos e conquistas somos chamados a luta
para veneer, ao confronto, que nao
tranqUilo, visto que e a expressäo da luta
de classes na disputa por Projetos hist&
ricos. 0 Projeto de GlobalizacRo X 0
Projeto de Universalizacäo. 0 projeto
Capitalista X 0 projeto de construcao do
socialismo.

As politicas de Govern() para a area
Educacional no Brasil representam a in-
gerencia e o contro le ideohigico do Esta-
do e das elites dirigentes, articuladas ao
projeto neoliberal, que tern em seus agen-
tes financeiros internacionais o baluarte

do capitalismo. Devem, portanto, encon-
trar resistencias em suas imple-
mentacOes.

A LOgica a serdesvelada, nas refle-
xOes coletivas no ENEEF, diz respeito a
construcâo das articulacOes, nexos e
determinacOes entre:

Projeto de globalizacdo X Projeto de
Universalizacao. Manutencao do ca-
pitalismo senil X Construcâo do so-
cialismo2.

A Conjuntura Internacional e Nacio-
nal - As resistencias organizadas pe-
los trabalhadores, as Reformas Admi-
nistrativas e da Previdencia, as
Privatizacties, as medidas constituci-
onais, implementadas pelo estado e
suas elites dirigentes.

A polftica de governo para a Educa-
cao e seus Pilares: a) Qualidade de
ensinos (corn a quebra da integracäo
entre ensino-pesquisa-extensdo, que-
bra do Regime Juridico dnico); b)
Avaliacdo Institucional (criterios:
produtividade, titulacdo, informa-
tizacdo, laboratOrios de pontas, bibli-
otecas equipadas e atualizadas) do
processo ensino-aprendizagem, o
provão; c) Autonomia (Financeira
rumo a privatizacao, mas dependen-
cia ideolOgica pela ingerencia do Es-
tado nos currfculos, via PCNs e Ava-
liacdo).

A Nova LDB, 0 Projeto de Emenda
Constitucional (PEC/370), que trata
daautonomia nas IES, Os Parãmetros
Curriculares Nacionais , diretrizes para
o ensino fundamental (PCNs). (Ane-
xo texto especffico para debate).

5. A Intervencao profissional nos Pro-
jetos Politicos Pedagivicos das Ins-

'
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tituicaes - Escolas, clubes, acade-
mias e outros, corn base noAto Peda-
gOgico de Construtdo de Conheci-
mentos para dar Direr& a Forma-
t& Humana, no ambito da cultura
corporal, legitimando a pratica, ndo
mais a partir dos argumentos exclusi-
vos dos militares, medicos, des-
portistas, mas sim pela relevdncia
social das praticas corporais para o
processo de transformacdo social, na
perspectiva da compreens -do e inter-
vene -do critica na construcdo de uma
nova sociedade. Admitindo-se que
os campos de intervene-do se expan-
dem sim, mas ndo somente na pers-
pectiva dos incluidos, corn poder
aquisitivo, que se valem das praticas
corporais sistematizadas nos dmbitos
do lazer, educacdo, sadde, treino corn-
petitivo, comunicacional, mas, fun-
damentalmente, na perspectiva dos
excluidos, ou seja, da inclusdo dos
80% que nâo tern acesso as praticas e
que devem ter este direito garantido,
de acordo corn finalidades humani-
zadoras e humanizantes, para a forma-
cdo omnilateral do ser human. A
Intervenedo profissional e a questa()
da RegulamentacRo da Profissdo (Ane-
xo texto especffico para debate) - corn
base na inclusão dos 80% que estao
excluidos, corn base na etica dos tra-
balhadores e não da etica do Estado
Burgues, com referencia na conjuntu-
ra adversa e na luta operaria..

6. Os estudos e projetos especificos de
cada urn - sujeito politico, que se
reconhece constituindo um Coletivo

buscando patamares de uni-
dade na ac -do, a partir das problemdti-
cas significativas, das referencias te-
Orico-metodolOgicas, superando a

perspectiva de indivfduos isolados
agindo na perspectiva individualista
ou a de atores sociais cooptados,
chamados a agir somente ern determi-
nados cendrios para legitimar interes-
ses do Capital e seus agentes, o Esta-
do e as agencias financiadoras.

Neste processo, A finalidade
cientifica e politica que perseguimos
nos proibe de dar uma definiclio acaba-
da de um processo inacabado. Ela nos
impOe observar todas as fases do fent).-
meno, de fazer aparecer as tendencias
progressistas e reacioncirias, de revelar
sua interactio, de prever as diversas
variantes do desenvolvimento ulterior
e de encontrar nesta precis& um ponto
de apoio para a acclo (Trotsky, 1995).

Para contribuir corn a construed.°
de tais resistencias, localizacki de pon-
tos de apoio e sistematizacees teOricas
para avancar na luta, sugiro 0
aprofundamento teOrico sobre o Pro-
grama de Transitdo, onde encontra-
mos as Premissas Objetivas da Revolu-
tdo Socialistal.

As aspiracOes das amplas massas,
na conjuntura atual, podem ser loc aliza-
das nos movimentos como o MST (Mo-
vimento dos Sem Terra); Movimentos
Cooperativos, Movimentos Associa-
tivistas; Movimentos Populares, FOruns
em Defesa da Esco la Priblica de Qualida-
de para todos; Entidades Cientificas' e
Sindicais, ANPEd, ANFOPE, ANDES,
CBCE e outras4;

Considerando que a ciencia nao é
apenas urn produto da radio  mas um
produto da sociedade, que nasce das
necessidades da produccio material'
nos cabe agora resistir, corn posicao
ideolOgica clara, o que se expressa em
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uma vontade coletiva, por uma orienta-
cdo histOrica presente na classe traba-
lhadora. Lembrando que quanto menos
resistencia, mais avancam as polfticas
neoliberais.

Para os que lutam ao lado das clas-
ses populares e que ado estdo em retira-
da, mas sim, dispostos a luta para veneer,
a grande referencia histOrica para orien-
tar a Pratka PedagOgica , a Produclio
do Conhecimento, a Formaccio Huma-
na e a Intervenciio em PoMicas Pali-
cas no Ambito da Educaciio Fisica &
Esporte é o Programa de Transiciio,
onde encontramos asPremissas Objeti-
vas da Repolucdo Socialista6.

Os dados da realidade atualizam os
conteddos sobre a luta de classes. A
tarefa estrategica 6 entrar nas lutas coti-
dianas, para encontrar pontos de apoio
entre urn sistema de reivindicacees que
parta das atuais condicOes objetivas e
conduza a conquista do poder. Poder de
Definir a Direccio das Politicas Ptibli-
cas, do Projeto de Escokrizaciio, do
Projeto Politico Pedapigico da Escola
e da Orientaciio Clara e Precisa da
Prdtica PedagOgica.

A tarefa ndo e reformar ou
humanizar o capitalism°. Isto a histOria
da luta de classes ja provou a impossi-
ver.

0 G7 (Grupo dos Sete paises alta-
mente industrializados, os mais ricos)
busca ajustes ao projeto de Globalizacdo
da economia, que significa, em
instAncia, estrategia para manutencdo
das taxas de lucro do capital, a qualquer
custo, o que significa lucros das
transnacionais, que desagregam Nacees,
destruindo sua classe operaria. Tais fa-
tos podem ser constatados nas Pesqui-

sas do Institute de Pesquisas das Na-
gees Unidas pelo Desenvolvimento So-
cial, States of Dissarey, Genebra, 1995,
onde sdo demonstrados os faturamentos
das transnacionais, que ndo tern nenhu-
ma instáncia Internacional para controld-
las, e o PIB em bilheies de Mares das
Naceies. Existem empresas cujo
faturamento anual a maior do que o Pro-
duto Interne Bruto arrecadado pela Na-
cdo. Para regular as Regras de Livre
Comercio, diversos paises tern se aliado
e criado mercados comuns e acordos
internacionais: Unido Europeia, Acordo
de Livre Comercio da America do Norte
(NAFTA), Mercado Comum dos Paises
do Cone Sul (MERCOSUL), Associacdo
dos Estados do Caribe (AEC), Os Tigres
Asiaticos. Este sistema de mercados
imbricados, regido pel as leis do mercado
capitalista procura: a) Trabalhadores
mais produtivos a menor custo; b)
Materias primas mais baratas; c) Mini-
mo de regulamentaciio. Para o capital, a
natureza, o trabalho (o ser humano) e o
dinheiro, sdo mercadorias. Livre de qual-
quer controle politico ou juridic°, o mer-
cado mundial dispee de uma aparente
legitimidade e sustentacdo ideolOgica,
presente em mecanismos aparentemen-
te, e so aparentemente, democrâticos
como as eleicOes, reformas e
privatizacOes, consensos, desencadea-
dos sob os auspfcios de Governos alia-
dos (submetidos, submissos, subsu-
midos) aos ditames do triunvirato (Ban-
co Mundial, FMI e Organizacdo Mundial
do Comercio - resultante da unificacdo
dos interesses das InstituicOes do
Bretton Woods e o Acordo Geral de
Tarifas e Comercio (GATT). 0 objetivo
deste triunvirato e do G7, principalmente
dos Estados Unidos a promover a acei-
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tack) (voluntaria ou forcada) dos princf-
pios econOmicos neoconsery adores,
erroneamente denominados de neoli-
berais.

Estes princfpios neoconservado-
res significam na prâtica: a) Instaurar urn
comercio livre de regulamentacao, b)
possibilitar a maxima integracao em urn
mercado mundial submetido a concor-
rencia internacional, viabilizado pela
desvalorizacao nacional, c) assegurar a
flexibilidade da mao-de-obra (deteriora-
cao dos salarios e das condicties de
trabalho, retirada das conquistas so-
ciais), d) privatizacOes , e) reducao dras-
tica do papel do Estado.

A forca do triunvirato é observavel
nas decisties macroeconOmicas que im-
pee, pela via do endividamento das
Naciies, da servidao dos pafses as
transnacionais, pelaimposicao dos ajus-
tes estruturais e pelas imposicees das
condicees de boa governanca - prestar
contas aos cidadaos, respeito aos direi-
tos humanos, legitimidade atraves de
eleicees e consensos forjados, estas com-
pletamente inviabilizadas c impossf-
veis de serem materializadas, em funcao
dos ajustes e da submissao da economia
mundial aos interesses do capital, das
empresas transnacionais, sobre as quais,
nem povos ou governs tern controle.

As conseqiiencias econOmicas e
sociais tragicas de tal sistema podem ser
confirmadas nos dados de pesquisa
apresentados pOr GEORGE (1995) 8, a
partir das investigagOes do Instituto de
Pesquisa das NacOes Unidas para o
Desenvolvimento Social. 0 sistemaacen-
tuou desigualdades no seio das socie-
dades ricas e pobres, aumentou
disparidades (abismo) entre regiees de-

senvolvidas c subdesenvolvidas, pro-
vocou desemprego macico e inseguran-
ca para a maioria das populacOes.

GEORGE (1995, p.50) aponta o pa-
radoxo do sistema atual:

Surpreendente paradoxo: tornou-
se urgente, talvez vital, a necessi-
dade de se proteger o mercado, de
impedi-lo de se auto - destruir.
Seu comportamento aberrante,
que nao controlado, pode mergu-
lhar a humanidade em um caos
financeiro generalizado... o peri-
go de um caos financeiro genera-
lizado, de um desmoronamento,
do qual a recente crise mexicana
poderia muito bem ser um indkio
(Susan George, sociOloga america-
na, especialista cm DIvidaExterna
dos Pafses de Terceiro Mundo).

Esta urgencia pode ser confirmada
nos ajustes dos pianos. Podem ser con-
firmados tambem em analises rigorosas
sobre os ciclos classicos de crise do
capital , a saber: a crise de superprodu-
cao, estreitamento do aparelho produti-
vo, destruicao das forcas produtivas,
relancamento da producao e reconquis-
ta do mercado, e por fim, o elemento
dominante, da fase atual que é 0
Parasitismo Econamico e a Especula-
ccio. Atualmente os grandes setores de
investimento do capital, onde se obteyn
lucros exorbitantes sac): industria Mica,
drogas, exploracao sexual, pornografia,
lucros especulativos do sistema parasi-
tad°. Esta e a situacao qualitativamente
nova, mas que ja havia sido detectada e
anunciada por ENGELS, em seu prefacio
a edicao inglesa de 0 Capital, em no-
vembro de 1886, ou seja, a 111 (cento e
onze anos) atraz.
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Portanto, a incapacidade do capi-
talismo em abrir urn futuro a humanidade
pode ser verificada pelos fatos. Prosse-
gue e agrava-se o declinio das forcas
produtivas neste sistema baseado na
propriedade privada dos grandes meios
de producao

Os problemas corn a destruicao da
natureza, que hoje estao evidentes na
destruicao dos ecosistemas, na perda do
capital natural, os problemas da dissemi-
nacao de doencas ou perda de fertilida-
de, o problema dos custos sociais e
ambientais dos dejetos industriais, dos
conflitos gerados e sustentados pelo
endividamento, nao sao di ssociados. Isto
pode ser perfeitamente detectado pois
que, dos 75 paises implicados em guerras
ha dez anon, tres quartos estao
endividados. Relacionam- se com a
reconstituicao do capitalismo para ma-
nutencao de taxas de lucros. Relacio-
nam-se corn a fase do imperialismo senil
em marcha para a desagregacao do mer-
cado Mundial.

As organizacees operarias inde-
pendentes e a populacao organizada em
manifestaciies, greves, e outras formas
de luta, resistem, realizam atos concretos
da luta de classes e da resistencia opera-
ria, em cada pais contra a desregu-
lamentacdo, as privatizaciies e pela de-
mocracia.

Estas lutas, estas formas de resis-
tencias, expressas na grande manifesta-
cao do Ato de Londres, contra a Uniao
Europeia, representam atos pela sobre-
vivencia dos povos, dos continentes e
em ultima instancia da humanidade e do
Planeta Terra. Representa mais urn ato
pelo direito de garantia ao pleno empre-
go, salarios e condicOes de trabalho

decentes, dignos para todos, aposenta-
dorias e um sistema de protecao social
mantido e desenvolvido. Representa uma
continuidadc histdrica de resistencia,
uma tradicao, uma heranca, das lutas
operarias pelos direitos e conquistas,
que passam a ser aviltadas, extirpadas,
das Constituicties das Naciies, na forma
de Reformas Administrativas.

0 que d invocado pelos ideOlogos
da Unificacao Europeia - Moeda Unica,
paz, estabilidade e crescimento econe-
mico, aumento do poder aquisitivo e
maior expectativa de vida corn qualida-
de -,6 inviavel e esta comprometido pela
falenciajdassinalada, do sistema liberal,
pela desagregacao social, desagregacao
das Naceies, a formacao artificial de uni-
dades regionais e locais. E isto que a
classe operaria sente, vive, percebe, en-
tende, explica e luta contra , nao d sufi-
ciente aos capitalistas e seus aliados.
Eles querem mais e mais lucros sem
referenciais eticas nas lutas, conquistas
e direitos da classe operaria. 0 que se
evidencia e a destruicao da classe opera-
ria, a destruicao das for-gas produtivas, a
destruicao do trabalhador, a destruicao
dos seres humanos, dos povos, das
Nacees.

Para os trabalhadores organizados
trata-se de lutar e veneer pois esta d uma
questa° de civilizacao e democracia. A
unificacao da moeda na Europa e ques-
ta° exclusivamente de maior flexibilidade
no mercado de trabalho, de ampliacao da
capacidade de exploracao do trabalho,
da mais-valia, em ultima instancia, do
trabalhador.

A luta de resistencia dos trabalha-
dores Europeus: - contra o Tratado de
Maastricht Unificacão Europeia, contra



Dezembro, 1997

a moeda Unica, pela Europa dos trabalha-
dores e dos povos -, é mais uma expres-
sdo da luta °pet-Aria internacional que
tern sua expressdo em outros paises, como
o Equador, na rebelitio popular sem ar-
mas, que depOs o presidente Bucaram
que contactou Cavallo ex-ministro de
Menem (Argentina) para montar o Plano
de estabilizaedo equatoriano, corn a
implementacäo da conversibilidade da
moedapelo dOlar, para atrelar a economia
a dos Estados Unidos e aos interesses
das transnacionais.

No Brasil esta luta esta acirrada
contra as privatizacifies, contra as refor-
mas Administrativas e da Previdéncia,
pela defesa dos Servieos Ptiblicos, den-
tro do que localizamos a intervened. ° da
ANDES-SN que em seu XVI Congresso,
ern Joao Pessoa (25/02 a 02/03 de 1997)
reafirma a luta contra a privatizaeao da
universidade, da defesa da Autonomia
universitaria, em conformidade com o
Projeto da ANDES para a Universidade
Brasileira, assumindo como tarefa a cons-
trucao da greve Geral como componente
deste processo de lutas combinadas jun-
to a sociedade civil organizada, na dire-
cao da construcao da sociedade socialis-
ta: livre, justa, igualitaria

A Jornada Internacional de Protes-
tos e Luta contra as privatizacOes e a
desregulamentacao, em defesa dos ser-
vicos pdblicos, pela democracia (30 e 31
de maio de 1997), representaram a adieu-
lacao e a organizacdo, em escala interna-
cional, da resistencia dos povos contra o
que representa a superexplorac5o, a des-
truicfto.

0 Ato em Londres contra a Ulla°
Europeia representa, a determinacdo da
classe operdria, em assumir, desencade-

ar, e continuar a implementacao do Plano
de Lutas, tirado em Resolucties e Inicia-
tiv as apontadas na III Conferencia Mun-
dial Aberta Pela Internacional Operdria.
A Marcha dos Sem-Terra e a expressao
no Brasil da resistencia da classe traba-.
lhadora.

Estes acontecimentos mundiais da
luta de classes permitem reconhecer no
ambito das iniciativas c reivindicaciies
mais especificas, de sujeitos politicos
que se reconhecem em coletivos, corn
que criterios histOricos - conceituais,
eticos e proccssuias, devem ser encami-
nhadas as decisties, deliberacties, inici-
ativas, sejam elas em uma au la ou em uma
intervened° no sindicato, no partido ou
noMovimento Estudantil . Permitem re-
conhecer o conteddo histOrico da luta de
classe - 0 confronto entre a produeao
social de bens e sua apropriacdo privada.
0 confronto pela defesa de Direitos e
Conguistas da Classe Trabalhadora.

0 momento d crucial, equivalente
ao que representou, em termos de altera-
cOes da cultura e das formas de organi-
zacdo da vida na sociedade, a passagem
do feudalismo ao capitalismo. Kir urn
lado, a natureza, as relacties entre na-
ciies, as formas de exploracao das mino-
rias e maiorias, os avaneos cientificos e
tecnolOgicos, a reestruturacdo do mun-
do do trabalho, a reestruturacao produ-
tiva, as riquezas acumuladas e it'd° distri-
buidas com equidade social, ; de outro a
heranea de lutas e resisténcias, as novas
posturas e mentalidades, novas subjeti-
vidades, geradas neste meio, apontam
para alteracties significativas. E uma
questdo de civilizacdo. Engendra-se algo
novo, no seio do velho, na luta, na resis-
tencia. 0 que esta apontado é a vida
digna de qualidade para todos, a ser
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construido pela luta dos direitos e con-
quistas da classe trabalhadora, a luta de
reconstrucao do que foi destruido, nega-
do, usurpado. Mas isto nao se faz sozi-
nho, e o que lembram os socialistas aos
liberais. Isto se conquista na luta para
vancer, noslembra GLUCKSTEIN.

E para veneer, avancar social e
politicamente o caminho a compreender
a realidade enquanto um processo em
movimento, complexo contraditOrio, e
agir sobre o todo agindo sobre suas
diferentes pastes, que nao sao compre:
endidas fora da relacao com o todo. E
neste sentido que as awes sobre qual-
querproblematica social, seja uma inter-
vencao no sindicato, no partido, na aula,
na producao cientifica do conhecimen-
to, noMovimento Estudantil, implicam
em awes articuladas tanto no ambito
pedagOgico quanto no ambito das con-
dicOes sociais para buscar a dificil e
imprescindivel articulacao entre os inte-
resses imediatos e uma acao estrat6gica,
de longo prazo, de clara conformacao
anticapitalista e socialista.

0 que se exige 6 a atencao a tatica,
mesmo as pequenas e parciais. 0 movi-
mento revolucionario defende incansa-
velmente os direitos democraticos dos
trabalhadores e suas conquistas sociais.
Esta tarefaconsiste na mobilizacao siste-
matica em direcao a tomada do poder. A
atualizasao do contetido histOrico da
Frente Unica, construida a base da corn-
pieta liberdade na discussao mas total
unidade na acao, a alianca entre trabalha-
dores do campo e da cidade, e o programa
de revolucao a partir das reivindicacties
das amplas massas deve ser a nossa
grande referéncia de resisténcia.

A Pauta das reivindicaceies imedi-
atas, mediatas e histOricas devera nascer
dareflexao coletiva, tamb6m, durante o
ENEEF/97.

Nao podemos esquecer as liciies
histOricas da luta dos trabalhadores pe-
las suas reivindicacOes. Educactio do
povo a cargo do Estado a absolutamen-
te anaceitcivel. Uma coisa a determinar,
por meio de uma lei geral, os recursos
e outra, completamente diferente,
nomear o Estado o educador do povo.
Contrariamente, o que se ha de fazer
subtrair a escola a toda e qualquer
influenciaporparte do GOVERN° (....)E
o Estado que necessita receber do Povo
uma Educacao severa9.

Para concluir cabe lembrar aos in-
telectuais em retirada que

A Indiferenca opera poderosamen-
te na histd ria...0 que acontece,

acontece tanto porque alguns
querem que aconteca, mas porque
a massa dos homens abdica da sua
vontade, deixa fazer, deixa agru-
par nos que depois so a espada
poderd cortar, deixa promulgar
as leis que depois so a revoltafard
anular, deixa exercer o poder a
homens que depois so um motim
poderci derrubar (GRAMSCI,
1976,p.121).I0

Portanto,
"A LUTA PARA VENCER"
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