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CONCEPCAO DIALETICA: RESGA TAN DO A 
POSSIBILIDADE DA LUTA ATRAVES DA EDUCACAO 
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RESUMO: Este artigo pretende caracterizar algumas das concepc;6es de educac;ao presentes na 
sociedade capitalista. Enfocamos a concepc;ao dialetica que reconhece na escola as contradic;6es 
existentes nesta sociedade. A partir desta concepc;ao , vemos uma possibilidade de resistencia a ideologia 
dominante presente no sistema capitalista , e que a pratica docente pode ser um dos meios facilitadores 
da luta pela transformac;ao da realidade, na medida em os professores se comprometam politicamente 
com uma formayao que conceba os alunos enquanto seres humanos; nao somente preocupados em 
instrumentaliza-los para o mercado de trabalho, mas procurando desenvQiver uma formayao humana, 
critica, nao fragmentada; e que procurem realiza-la nas condic;6es escolares existentes. 
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ABSTRACT: DIALECTICS: REVISITING THE POSSIBILITY OF STRUGGLING FOR SOCIAL JUSTICE 
THROUGH EDUCATION 

This article intends to characterize some of the conceptions of education presents in capitalist society. We 
focus on the dialectic conception as it recognizes that the existing contradictions in this society pervades 
the school environment. We see in this conception a possibility of resistance to the capitalist society's 
dominant ideology and we also see the teaching practice as one of the facilitating means for fighting for 
the transformation of reality . Teachers could contribute to this process as they politically commit 
themselves to a educational approach that recognizes students as human beings, and are not only 
concerned with developing skills for the job market, but also endeavor to develop a non-fragmented , 
critical, humanist background , and that they attempt to accomplish such formation regardless the existing 
school conditions. 
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INTRODU<;AO 

Qual a concepc;ao de educac;ao mais 
apropriada para favorecer a formac;ao de um ser 
humano que seja capaz de integrar-se e 
tambem interferir na construc;ao de uma 

sociedade justa e igualitaria? Entende-se que 
fatores econom1cos, politicos, culturais e 
ideol6gicos determinam o tipo de educac;ao e 
esta, par sua vez, tambem produz efeitos na 
estrutura social, na medida em que os agentes 
produtores do cotidiano escolar reconhec;am 
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que com sua atua<;:ao podem contribuir para a 
transforma<;:ao da realidade. 

Este texto pretende caracterizar 
brevemente algumas das concep<;:6es que 
influenciaram a educa<;:ao na sociedade 
capitalista, suas rela<;:6es com essa sociedade e 
suas implica<;:6es para o trabalho docente. 
Procuraremos, ainda, ressaltar o papel da 
ideologia dominante presente nestas 
concep<;:6es e no cotidiano escolar e, por fim, o 
papel do professor frente a esta ideologia. 

A SOCIEDADE BRASILEIRA 

A sociedade em que vivemos e 
capitalista, ou seja, e regida por um sistema que 
tem como principia basico a propriedaae 
privada. Esta sociedade e dividida em duas 
classes soc1a1s fundamentais: a dos 
proprietaries dos meios de produ<;:ao (burguesia) 
e a dos que dispoem da for<;:a de trabalho 
(proletariado). 0 sistema capitalista e marcado 
pela explora<;:ao desta ultima pela primeira, na 
medida em que os donas dos meios de 
produ<;:ao (fabricas, maquinas , terras, etc.) se 
apropriam do que e produzido pelas horas 
excedentes de trabalho dos proletarios. Para 
exemplificar, pensemos em um operario que 
para produzir o equivalente ao valor de seu 
salario precisasse trabalhar 4 horas por dia; mas 
ele nao trabalha s6 estas 4 horas , trabalha 8 ou 
mais. Estas horas excedentes nao pagas ao 
trabalhador sao apropriadas pelo dono da 
empresa (o capitalista) , permitindo que ele 
acumule capital. (Silveira, 1995, p.22) Esta 
acumula<;:ao e o conceito de mais-valia que 
Marx definiu em seu trabalho. A quantidade de 
valor entregue pelos trabalhadores ao capitalista 
na forma de mercadorias, e sempre maior que a 
quantidade de valor que este lhes paga atraves 
do salario. Esta apropria<;:ao da mais-valia 
favorece a concentra<;:ao do capital nas maos 
dos donas dos meios de produ<;:ao, que 
essencialmente se mantem atraves desta 
explora<;:ao. 

A partir disto surge uma questao: por 
quais mecanismos o sistema capitalista 
consegue que a classe trabalhadora, que e a 
maioria em nossa sociedade, aceite esta 
situa<;:ao de explora<;:ao? 

lndicios para um possivel entendimento 
desta questao encontram-se no mecanismo da 
inculca<;:ao ideol6gica, que trataremos a seguir. 

IDEOLOGIA 

0 conceito de ideologia nao e 
consensual , havendo diferentes defini<;:oes. 
Trata-se, na verdade, de um tema inesgotavel. 
Nesta reflexao nos ateremos a ideia de que 
ideologia e, em primeira instancia, distor<;:ao da 
realidade, sendo este um conceito marxista, 
entendido aqui como um mecanismo pelo qual o 
particular se apresenta como universal, como 
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verdade absoluta, forjada pela classe 
dominante. 

A ideologia esta relacionada com o 
processo de produ<;:ao da vida material. Nas 
palavras de Marx e Engels: 

"( ... ) As ideias dominantes nada mais 
sao do que a expressao ideal das 
rela<;:oes materiais dominantes, as 
rela<;:6es soc1a1s dominantes 
concebidas como ideias; portanto, a 
expressao das rela<;:oes que tornam 
uma classe a classe dominante; 
portanto, as ideias de sua 
domina<;:ao ( ... )" (Marx & Engels, 
1991' p.72). 

A classe dominante utiliza-se de 
ideologia para a manuten<;:ao da ordem 
estabelecida, reproduzindo as rela<;:6es sociais 
de produ<;:ao atraves dos "Aparelhos ldeol6gicos 
de Estado": igreja, meios de comunica<;:ao , 
escola, familia, etc. , dos quais a escola e um 
dos mais eficientes, pois "nenhum aparelho 
ideol6gico dispoe durante tantos anos da 
audiencia obrigat6ria ... , 5 a 6 dias num total de 
7, numa media de 8 horas por dia" (Aithusser, 
1989, p.80). 

A escola publica, obrigat6ria e gratuita 
surge com o advento do capitalismo, justamente 
para dar as massas os saberes necessaries 
para que elas se adequem ao novo mercado de 
trabalho, isto e, atraves da escola sao formados 
os trabalhadores para atender as necessidades 
do mundo do capital. Alem disso, a escola e 
utilizada tambem para formar sujeitos passivos, 
desmobilizados, que nao vejam possibilidade de 
revolu<;:ao e que acreditem que sua condi<;:ao 
social e naturalmente determinada. Entretanto, 
as massas populares tambem reivindicaram a 
escola, pais a concebiam como um meio de 
ascensao social. Pode-se dizer, portanto que, 
no inicio, quando a burguesia ainda era classe 
revolucionaria, havia uma razoavel proximidade 
entre os seus interesses e os das camadas 
populares no que se referia a educa<;:ao. 

CONCEPCOESDEEDUCACAO 

A concep<;:ao de educa<;:ao em que se 
baseia esta escola , que surge com o advento do 
capitalismo, e a liberal. Segundo Cunha (1979) 
os principios gerais que legitimam o liberalismo 
sao: liberdade, individualismo, propriedade, 
igualdade e democracia. Tendo em vista estes 
principios e que a educa<;:ao publica e 
obrigat6ria foi organizada, principios estes que 
se tornaram a ideologia da classe dominante e 
que acabaram, tambem, justificando o sistema 
capitalista. 0 individualismo, por exemplo, 
explica as diferen<;:as de condi<;:6es sociais pelas 
aptid6es pessoais, como se o esfor<;:o individual 
fosse determinante para o sucesso na 
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sociedade, independentemente dos 
condicionantes sociais que atuam sobre ele. 

Nesta concepgao a educagao e vista 
como fator de equalizagao social, isto e, pensa
se que apenas pela educagao e possivel 
resolver as desigualdades sociais, 
desconsiderando que a escola e tambem reflexo 
da sociedade e acreditando que nao e precise 
promover mudangas em suas bases. A 
educagao, pois, seria a responsavel pela 
resolugao dos problemas sociais. 

A concepgao liberal de educagao ainda 
esta muito presente em nossos dias. Em urn 
pronunciamento do presidente Fernando 
Henrique Cardoso por ocasiao da visita do 
presidente dos Estados Unidos Bill Clinton ao 
Brasil, em outubro de 1997, nota-se a defesa 
desta concepgao: 

"( ... ) Aquilo que mais entusiasmou 
como professor que fui a vida toda e 
como pessoas que somos os dois, 
que acreditamos que a educagao e 
urn instrumento de equalizagao 
interna na sociedade, e melhoria de 
condigoes de trabalho para nossas 
populagoes e, por conseqi.iencia de 
diminuigao das diferengas e das 
assimetrias que possam existir em 
nossos paises ( ... )" (Folha de Sao 
Paulo, 15.10.1997, p.1-14) 

Desse ponto de vista, o trabalho 
docente fica condicionado a fornecer o saber 
necessaria para preparagao do individuo as 
exigencias do mercado de trabalho. A finalidade 
da educagao, entao, nao e formar urn cidadao 
como urn todo e sim instrumentaliza-lo para o 
atendimento das necessidades do modo de 
produgao capitalista. 

A ideia de igualdade no pensamento 
liberal, portanto, e ilus6ria, visto que as relagoes 
de produgao do sistema capitalista sao 
desiguais: existem os donos dos meios de 
produgao e os que fornecem a mao-de-obra. A 
escola, por sua vez legitima e intensifica as 
desigualdades sociais, uma vez que o proprio 
acesso a ela e diferenciado, pois existe a escola 
destinada a burguesia (aqueles que podem 
manter seus filhos em escolas privadas e de 
qualidade) e a escola destinada a classe 
proletaria (escola publica de qualidade inferior 
em geral). 

A concepgao reprodutivista contrapoe
se a estes preceitos liberais reconhecendo a 
educagao como reprodutora das relagoes de 
produgao capitalistas e por elas determinada. 
Urn dos representantes desta concepgao e L. 
Althusser, que concebe a escola como urn dos 
"Aparelhos ldeol6gicos de Estado". lsto significa 
que a escola esta a servic;:o dos interesses da 
classe hegemonica, que detem o controle do 
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Estado, e que e urn dos principais espagos de 
transmissao da ideologia dominante. 

0 Estado, portanto, e capitalista, ou 
seja, age em fungao dos interesses economicos 
da burguesia. Por isso os autores 
reprodutivistas veem a escola como mera 
reprodutora deste sistema, cuja perpetuac;:ao 
requer que pensamentos e "saberes" que 
mascarem a realidade sejam inculcados nos 
individuos durante o tempo que passam na 
escola. 

"E pela aprendizagem de alguns 
saberes contidos na inculcagao 
maciga da ideologia dominante que, 
em grande parte, sao reproduzidas 
as relagoes de produgao de uma 
formac;:ao social capitalista, ou seja, 
as relagoes entre exploradores e 
explorados, e entre explorados e 
exploradores" (Aithusser, 1989, 
p.80). 

A ideologia esta presente na escola de 
diversas formas e a organizagao precaria do 
sistema escolar publico favorece isso: predios 
que se assemelham a presidios, professores 
despreparados, baixos salaries, relagao 
autoritaria entre professor e aluno, regras 
impostas, horarios rigidamente definidos para 
tudo, livros didaticos com conteudos 
ideol6gicos, etc. Esta escola prepara o aluno 
para se adequar as relagoes sociais de trabalho 
presentes na sociedade; e a escola da 
passividade, em que a voz do aluno se cala 
para que a voz do professor seja pronunciada. 

Dentre os muitos aspectos, faremos 
uma breve referencia a ideologia contida nos 
livros didaticos. Muitas vezes eles sutilmente 
trabalham com conceitos que interessam a 
classe dominante. 

Segundo Faria (1984), em muitos 
textos estao presentes ideias que justificam as 
diferengas sociais associando-as a natureza; o 
racismo e camuflado, como visto, por exemplo, 
em urn texto retirado de urn livro didatico das 
series iniciais que apresenta a hist6ria de uma 
cozinheira chamada Joana: o texto nao faz 
alusao a cor, mas a ilustrac;:ao que o acompanha 
e de uma mulher negra. Ao trabalhoe atribuido 
urn carater mecanico mostrando a sociedade 
como se ela sempre tivesse sido assim, 
naturalmente determinada, ocultando a 
exploragao do trabalho; o cotidiano da vida da 
~lasse operaria nao e mostrado nos livros e e 
considerado como uma deficiencia a ser 
superada, ou seja, afirma-se que se houver 
esforgo do trabalhador, se ele estudar, tera 
condigoes de ascender socialmente. Portanto, 
se nao atingir o ideal de vida da classe 
dominante, a responsabilidade pelo seu 
"fracasso" sera unicamente sua, enquanto 
individuo. 
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"0 livro didatico nega as condic;:6es 
de vida da classe operaria. A crianc;:a 
operaria deve considerar-se errada, 
negar sua vivencia e assumir a 
ideologia burguesa como verdade" 
(Faria, 1984, p.71). 

Desigualdades e discriminac;:6es sao 
omitidas e dissimuladas, contribuindo para a 
reproduc;:ao da sociedade burguesa . Ao afirmar 
o trabalho nas condic;:6es capitalistas como bom 
e natural , os livros fazem com que o aluno 
trabalhador aceite sua condic;:ao de dominado. 

Como afirma Marilena Chaui, em seu 
artigo Jdeo/ogia e Educar;ao, a ideologia tem 
como uma de suas caracteristicas ser um 
discurso lacunar, que se fosse preenchido seria 
desmascarado. Esta e uma das estrategias para 
nao mostrar a origem de tais ideias. A ideologia 
e assimilada como algo que esta intimamente 
ligado ao individuo, de tal forma que ele mesmo 
nao e capaz de percebe-la. Por isso defende 
estas ideias como se fossem suas. 

Contudo, reconhecer este carater 
reprodutor da educac;:ao, embora necessaria, 
nao e suficiente para explicar seu papel social. 
Afinal, entre a estrutura (base material da 
sociedade) e a superestrutura (no caso, a 
educac;:ao) , nao existe uma relac;:ao mecanica, 
de determinac;:ao unilateral desta ultima pela 
primeira, mas uma relac;:ao dialetica , de ac;:ao 
reciproca, na qual os fatores economicos sao 
determinantes em "ultima instancia" 3

. lsso 
significa que a superestrutura tambem produz 
efeitos na estrutura, de modo que, no caso da 
educac;:ao, o que se passa no interior da escola 
tambem repercute na pratica social. 

Desse modo, a perspectiva dialetica reconhece 
simultaneamente o poder reprodutor e 
transformador da educac;:ao sobre a sociedade. 
Em sintese, a concepc;:ao dialetica da educac;:ao 
supera as concepc;:oes liberal e reprodutivista, 
nao no sentido de nega-las completamente, 
mas de avanc;:ar por um caminho nao 
determinista, problematizando a realidade e 
enxergando a possibilidade de luta . 

"A escola 
reproduc;:ao 

e simultaneamente 
das estruturas 

Nas palavras de Engels: "( ... ) Segundo a concepyil.O 
materialista da hist6ria, o fator que, em tlltima instilncia, 
determina a hist6ria e a produyao e a reproduyao da vida 
rea l. Nem Marx nem eu atirmamos, uma vez sequer, algo 
mais que isso. Se alguem o modifica, afirmando que o fato 
econ6mico e o lmico detenninante. converte aquela tese 
numa frase vazia, abstrata e absurda. A situayao econ6mica 
e a base, mas os diterentes fatores da superestrutura que se 
Jevanta sobre ela. ( .. . ) tambem exercem sua intluencia sobre 
o curso das Jutas hist6ricas e, em muitos casos, detenninam 
sua torma, como fato r predominante. ( ... )" (Engels apud 
Barbosa, 1986. p. 151 ). 

existentes, correia de transniissao da 
ideologia oficial, domesticac;:ao- mas 
tambem ameac;:a a ordem 
estabelecida e possibilidade de 
libertac;:ao ( .. . )" (Snyders, 1997, 
p.106). 
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Existe, como ja dissemos, uma ac;:ao 
reciproca da sociedade sobre a escola e, 
inversamente, da escola sobre a sociedade, 
posto que a luta de classes tambem esta 
presente na escola. Se pensarmos na escola 
como apenas reprodutora das relac;:6es sociais 
estaremos negando essa presenc;:a e, 
consequentemente, concluindo que nao ha 
possibilidade de luta pela transformac;:ao social 
atraves da educac;:ao. 

A concepc;:ao dialetica reconhece que 
as condic;:6es sociais sao reproduzidas na 
escola e, como a sociedade e contradit6ria, a 
escola tambem reproduz esta contradic;:ao. A 
burguesia cria a escola publica para 
manutenc;:ao do sistema capitalista , mas esta 
mesma escola e o veiculo que permite a classe 
proletaria adquirir os conhecimentos 
necessaries para lutar contra as desigualdades 
sociais. Portanto, segundo Saviani, precisamos , 
na realidade, lutar para que esta escola 
privilegie conteudos, garantindo o acesso ao 
saber elaborado e significative. 

"Se os membros das camadas 
populares nao dominam OS 

conteudos culturais , eles nao podem 
fazer valer seus interesses, porque 
ficam desarmados contra os 
dominadores, que se servem 
exatamente desses conteudos 
culturais para legitimar e consolidar a 
sua dominac;:ao ( ... ) Entao, dominar o 
que OS dominantes dominam e 
condic;:ao de libertac;:ao" 
(Saviani, 1999, p.66) 

A conc~pc;:ao dialetica resgata , ainda, a 
responsabilidade do professor como agente 
social , inserido no contexte escolar, frente a luta 
pela transformac;:ao da sociedade. Com sua 
postura em sala de aula e seus conhecimentos, 
o professor pode acabar favorecendo a 
transmissao da ideologia dominante, atuando 
como porta-voz dos ideais capitalistas. "Nao se 
educa inocentemente... os nossos silencios' 
falam quase tanto como as nossas palavras .. . " 
(Snyders, 1984, 29). 

Para evitar que isso ocorra, ele deve 
trabalhar criticamente os conteudos percebendo 
a presenc;:a da ideologia dominante, procurando 
dar subsidios para que o aluno das camadas 
menos favorecidas tenha consctencia da 
realidade em que esta inserido, pois caso 
contrario , estara deixando o espac;:o aberto para 
que o "lixo cultural" dos meios de comunicac;:ao 
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continue influenciando os pensamentos e as 
atitudes dos alunos. 

0 discurso de que a criam;:a, de acordo 
com seus desejos e interesses, como defendido 
pelas pedagogias nao diretivas, fara suas 
pr6prias escolhas, deve ser questionado, tendo 
sempre clara que 0 homem e, em ultima 
instancia, resultado das condi96es sociais em 
que esta inserido e que o interesse individual 
esta intimamente ligado ao que nos e 
apresentado desde crian9a como sendo bom, 
verdadeiro, etc. 

"0 'certo' se lorna 'verdadeiro' na 
consciencia da crianya. Mas a 
consciencia da crian9a nao e algo 
'individual' ... , e 0 reflexo da frayaO da 
sociedade civil da qual participa, das 
rela96es sociais tais como elas se 
concentram na familia, na 
vizinhan9a, na aldeia, etc ... " 
(Gramsci apud Faria, 1984, p. 75). 

0 professor deve tambem procurar 
despertar nos alunos uma "alegria cultural", isto 
e, aquela alegria que decorre da apropriayaO, 
por eles, dos elementos culturais que cabe a 
escola ensinar-lhes. No inicio do estudo, esta 
alegria pode nao estar presente; exige um 
esfor9o atraves do cumprimento das obriga96es 
escolares para que, ao termino do estudo, 
sejam capazes de reconhecer a importancia 
deste esforyo. (Snyders, 1984, p.22) 

A coopera<;:ao tambem deve ser 
estimulada atraves do trabalho em grupo, 
cuidando para nao permitir que a divisao de 
trabalho no grupo seja feita com base em 
supostas aptid6es pessoais, pois, dessa forma, 
os alunos que possuem dificuldades (de escrita, 
leitura, fala, etc.) nao as superariam. Caso 
contrario, segundo Chaui, o trabalho em grupo 
pode reproduzir as rela96es sociais de produ9ao 
(sempre ha o que manda e o que obedece), 
intensificando as desigualdades e injusti9as. 

Enfim, o professor deve se preocupar 
com os conteudos a serem transmitidos, usar de 
linguagem adequada e nao desprezar as 
origens culturais dos alunos. 

Nao basta apenas mudar o livro 
didatico, ou a estrutura da escola; o mais 
importante e que 0 professor esteja 
comprometido com a luta pela transforma<;:ao da 
realidade, tendo condi96es, por exemplo, de 
fazer bom uso do livro didatico burgues. E 
importante que o professor conhe9a o conteudo 
deste livro e seja capaz de reconhecer nele a 
ideologia dominante para que sua pratica nao a 
reproduza. 

0 que se pretende, pensando numa 
educa<;:ao escolar sob a concep9ao dialetica, e 
que o trabalho docente possibilite aos alunos 
uma compreensao critica e bem elaborada da 
realidade; propicie contato com a cultura 
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elaborada, tendo como ponto de partida seu 
proprio universe cultural. 

A forma de se trabalhar a leitura em 
sala de aula e um exemplo: o professor deve, 
primeiro, conhecer as preferencias dos alunos 
e, depois, apresentar-lhes leituras elaboradas 
de grandes autores e poetas, dando condi96es, 
inclusive, para que possam compara-las, de 
modo que percebam as diferen9as entre elas. 

Apesar das condi96es precarias de 
trabalho, o educador tem a possibilidade de se 
posicionar contra 0 que lhe e impasto: trabalhar 
com os conteudos de forma critica, questionar, 
incentivar sempre a participa9ao dos alunos 
para que expressem seus posicionamentos e 
ideias, permitindo um ambiente em que a 
criatividade se manifeste. Mesmo com a 
imposi9ao dos conteudos, livros didaticos e 
outros instrumentos criados pelo Estado, o 
professor ainda tem 0 dominic do que ira ou nao 
trabalhar em sala de aula, pois neste espa9o ele 
possui relativa autonomia. 

Ha um interesse, por parte da classe 
dominante, em manter as pessimas condi96es 
da escola, porque um ensino de boa qualidade 
representa uma amea9a a ordem estabelecida, 
na medida em que os alunos tenham acesso ao 
conhecimento elaborado de forma critica, terao 
a possibilidade de identificar-se enquanto 
pertencentes a uma classe social e, a partir 
disto, lutar por melhores condi96es. 

Um professor que nao aceite 
passivamente as condi96es impostas pelo 
sistema capitalista, e deseje que estas se 
transformem, tendo consciencia de que a 
ideologia dominante esta inteiramente presente 
na escola, pode e DEVE lutar com as armas 
que possui. Ha em media um publico de 30, 40 
ou ate mais individuos por sala todos os dias, 
que precisam sair da ignorancia a qual foram 
aprisionados e tamar consciencia de que podem 
ao menos lutar para mudar as suas condi96es 
de vida , que estas condi96es nao sao naturais 
e, alem disso, lhes foram impostas pela classe 
dominante. Assim, cientes de que o saber 
escolar tambem pode interferir na consciencia 
do cidadao, estaremos preparados para o 
segundo combate: exigir mudan9as nas 
condi96es sociais e econ6micas. Um cidadao 
que domina razoavelmente este saber 
elaborado nao mais estara tao passive as 
ordens do sistema. Questionara mais e, 
conseqOentemente, exigira mais dos 
governantes. 

Nao podemos deixar de lembrar que o 
professor tambem esta inserido em uma 
determinada classe social, e que nao esta a 
margem da ideologia dominante. Portanto, e 
imprescindivel que sua forma9ao seja ampla e 
de qualidade, em que nao prevale<;:a um simples 
aprendizado de tecnicas de ensino, afim de que 
possa ter condi96es de se identificar com a sua 
classe e, conseqOentemente, lutar pela 
transforma9ao social. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Sabemos que a discussao sobre o 
papel ideol6gico presente nas concep96es de 
educa9ao e bem mais complexa do que 
pudemos explicitar neste texto , mas talvez o 
caminho aqui proposto possa ajudar na reflexao 
sobre o tema. 

Enquanto nao houver uma 
transforma9ao social, o trabalho do professor 
estara intimamente ligado a manuten9ao da 
ordem estabelecida, mas este professor, mesmo 
que seja dificil lutar no campo de bata lha da 
classe dominante, deve buscar essa 
transforma9ao, coinprometer-se politicamente 
com ela , organizar-se em sindicatos e, 
principalmente, usar a sala de aula, que e o 
espa90 especifico que possui , para travar a luta 
contra a classe dominante, deixando de assumir 
a ideologia burguesa como sua e, 
consequentemente, evitando tanto quanto puder 
transmiti -la a seus alunos. Para tanto, o 
professor precisa tambem desenvolver uma 
compreensao te6rica da realidade em que atua, 
a partir da qual possa planejar melhor sua a9ao. 

"A teoria em si. . nao transforma 
o mundo. Pode contribuir para 
sua transformayao , mas para isso 
tem que sair de si mesma, e, em 
primeiro Iugar, tem que ser 
assimilada pelos que vao 
ocasionar, com seus atos reais, 
efetivos tal transforma9ao ... uma 
teoria e pratica na medida que se 
materializa, atraves de uma serie 

de media96es, o que antes existia 
idealmente , como conhecimento 
da realidade ou antecipa9ao ideal 
de sua transforma9ao" (Vazquez 
apud Faria, 1984, p. 7). 
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Cabe a nos, educadores , cientes das 
contradi96es existentes na escola e na 
sociedade , nos posicionarmos e nos inserirmos 
na luta pela transforma9ao da realidade. 
Sabemos que e uma luta dificil , mas nao 
impossivel. Fa9amos nossas as palavras de 
Snyders: 

"( ... ) os problemas pedag6gicos, no 
fim de contas , sao... problemas 
politicos e o progresso da 
pedagogia passa por um 
progresso, por uma evolu9ao 
politica fundamental. Mas temos 
tambem de dar aula amanha de 
manha, ou depois de amanha de 
manha, e a revolu9ao nao vai se 
fazer ate Ia , infelizmente . Entao eu 
gostaria que pudessemos 
preparar-nos juntos para as 
grandes coisas. .. mas gostaria 
tambem que pudessemos levar 
amanha, a partir de amanha, aos 
nossos alunos aquila que lhes 
pode dar confianya, esperan9a , 
seguran9a e a sensa9ao de que e 
possivel um progresso" (Snyders , 
1984, p.28). 
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