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RESUMO: 0 artigo procura analisar a evoluc;:ao hist6rica do conceito de educac;:ao popular, a partir da 
constatac;:ao de que a Escola e instituic;:ao com profunda raizes sociais. Evidencia que a educac;:ao popular toma 
forc;:a a partir da Reforma Protestante, por razoes essencialmente religiosas que afetam, por tabela, outros 
aspectos da pratica social. Afirma que a ideia de Escola Publica como direito, como bern social inalienavel da 
pessoa humana, toma forma politica com o advento da Revoluc;:ao Francesa. As forc;:as politico-sociais que se 
tornam hegemonicas estabelecem, na fase revolucionaria, a radicalidade da instruc;:ao publica como bem social 
a ser compartilhado por todos, dever do Estado e direito da pessoa. 0 ideal republicano de escola publica, 
gratuita, laica, democratica permanece como principia norteador, como valor, que merece ser preservado 
diante das politicas globalizantes e neoliberais que, a pretexto de eficiencia , eficacia e qualidade total, 
caminham no sentido da elitizac;:ao do ensino com a criac;:ao de centres de excelencia que, a rigor, formam 
excluindo. Considerac;:oes sao feitas em relac;:ao a Escola Publica no Brasil, sua evoluc;:ao hist6rica e seus 
problemas. Demonstra que a mantenc;:a e o desenvolvimento da Escola Publica no pais e fundamental para as 
camadas populares que tem no espac;:o escolar publico a unica oportunidade para se apropriarem dos 
instrumentos intelectuais basicos para a compreensao da realidade natural e social. 0 artigo chama a atenc;:ao 
para se lutar contra o engodo da escola pobre para o pobre quando se tenta oferecer em quantidade o que se 
sonega em qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Educac;:ao e Escola; Educac;:ao Popular; Educac;:ao Escolar; Escola Publica; Escola 
Publica Estatal; Republica e Escola Publica. 

ABSTRACT: THE PUBLIC SCHOOL AS A PLACE KNOWLEDGE AND STRUGGLE IN A 
FAVOUR OF DEMOCRATIC SOCIETY 

This paper tries to analyze the historical evolution of the concept of popular education from the 
confirmation that the school is an institution with deep social roots. It makes clear that the popular 
education gets power from the Protestant Reform, due to essentially religious reasons which affects, 
indirectly other aspects of the social practice. It asserts that the idea of Public School as a right, as a 
human person 's unalienated well takes political form with the French Revolution . The upcoming 
hegemonic social-political forces set up, in its revolutionary stage, the radicalism of public instruction 
as a social well to be shared by everyone, due to the State, and as a right of every person. The 
Republican ideal of public, free, laical, democratic Public School remains as a guidance principle, as 
a value, which deserves to be preserved face to the globalization and neo-liberal politics which, on 
behalf of efficiency, effectiveness ant total quality, runs to the school elitism, with the creation of 
excellence centers which, strictly speaking, graduates, excluding. The article takes into consideration 
the features of the Public School in Brazil, its historical evolution and its problems. It shows that the 
maintenance and the development of the Public School are fundamental to the lower classes, which 
have in the public school space the unique opportunity to appropriate of the basic intellectual tools to 
the comprehension of the social and natural reality. The paper also calls attention to the fight against 
the bait of a poor-school-to-the-poor basis when one tries to offer in quantity, while stealing in quality. 
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A existencia e a persistencia da Escola 
atraves dos tempos atesta que a pratica escolar 
tem raizes profundas na percep<;:ao dos povos. 
Nascida para deleite dos afortunados ociosos que 
tinham tempo livre para contempla<;:ao (the6ria, 
como diziam os gregos) , a Escola foi , nos 
prim6rdios , o espa<;:o de observa<;:ao do mundo, 
com a finalidade de contempla-lo , teoriza-lo , refleti
lo como realidade que desafiava a razao humana e 
ao mesmo tempo a encantava como se estivesse 
diante de espetaculo teatral. A Ciencia (episteme) , 
a Filosofia e a Escola surgem como deleite de 
poucos, como local de reflexao, de debate 
filos6fico, de observagao desinteressada marcada 
pela preocupa<;:ao de decifrar o mundo lunar 
(c6smico) e sublunar (terrestre) segundo a antiga 
cosmovisao grega. Aos pobres e escravos cabia a 
escola do trabalho, a escola do artesao, a escola 
da vida que unia existencia a subsistencia atraves 
da aqao mediadora do trabalho. Muitos seculos se 
passaram ate que o conhecimento adquirisse 
importancia econ6mica e a aristocracia cedesse 
Iugar a nova "visao de mundo" centrada no 
individuo e no saber instrumental. A 
"mundividencia" que surge com o Renascimento 
tem, como contraponto o advento da Reforma 
Protestante questionadora das verdades 
"externas", impostas por poder estranho ao sujeito. 
Como afirma Eby, "durante mil anos os povos 
teut6nicos foram dominados pelo mundo romano" 
(1962, p.1 ). Os povos do Norte encontraram no 
espirito livre da Renascen<;:a , diz Eby, o estimulo 
de que necessitavam para seu desenvolvimento 
independente. 0 livre exame das Escrituras, 
colocado como solu<;:ao para uma nova era, veio a 
exigir duas medidas necessarias e correlatas: a) 
que o povo soubesse ler para entrar em contato 
direto com a palavra de Deus e b) que houvesse 
texto comum em lingua patria que pudesse ser 
objeto de instru<;:ao popular. Lutero realiza as duas 
tarefas e ao traduzir a Biblia para o vernaculo cria 
a lingua moderna alema ao mesmo tempo que 
estimula a educa<;:ao comum das primeiras letras 
(Eby,1962, p.53-98). A inven<;:ao da imprensa e a 
reforma religiosa coincidem num pais que inicia a 
primeira tentativa consciente de organizar a 
educa<;:ao popular mantida par principes adeptos 
da "nova heresia" e com aspira<;:6es politicas. Sera 
em terras germanicas, e em fun<;:ao de 
preocupa<;:6es religiosas dos protestantes, que a 
ideia de se manter a educa<;:ao das primeiras letras 
aberta a popula<;:ao toma a forma inicial. Destarte, 
sera a motiva<;:ao religiosa a responsavel pela 
primeira tomada de consciencia da necessidade da 
educa<;:ao popular. Mas, a preocupa<;:ao vai alem, 
porque alem de oferecer a oportunidade da 
instru<;:ao basica, procura-se organiza-la sob 
inspira<;:ao religiosa . E bam que se diga que ja em 
1440 Henrique VI da lnglaterra fundava e adotava 
Eton, escola publica destinada a meninos pobres e 
necessitados. Como relata Eby, em 1378, uma 
bula papal autorizou William de Wykeham a 
apropriar-se de igreja para a manuten<;:ao de um 

colegio "para 70 estudantes pobres que deveriam 
viver de modo colegial e estudar gramaticalmente" 
(1962, p.33). Somente com a Revolu<;:ao Francesa 
a preocupa<;:ao com a instruqao publica se 
transforma num fato educacional ditado 
diretamente pela pratica politica. Os ideais 
republicanos apontaram, desde entao, para a 
necessidade de se organizar sistemas publicos de 
ensino como meio de formar o cidadao. 
Preocupada com a hegemonia , a burguesia 
revolucionaria ira tentar cooptar as camadas 
populares atraves de politicas publicas voltadas 
para a lnstru<;:ao Publica. Os ideais de co
educa<;:ao, instru<;:ao primaria universal, igualdade 
de direitos de meninos e meninas a educa<;:ao, 
instru<;:ao colocada como escudo as crendices a 
valoriza<;:ao da razao e dos sentimentos, de~tre 
outras orienta<;:6es axiol6gicas, marcaram 
verdadeira reviravolta na concep<;:ao de educa<;:ao 
que surge com o movimento politico burgues de 
1792. Pela primeira vez a instruqao se articula com 
os ideais de liberdade de uma classe que se 
prop6e representativa de todo o tecido social. 
Nesse contexte revolucionario de fundo 
rousseauneano, a utopia da educa<;:ao publica 
universal surge como exigencia politica, social, 
educacional e moral. A partir da revolu<;:ao 
burguesa a lnstru<;:ao Publica sera empreedimento 
do Estado, porque s6 o Estado poderia abarcar as 
necessidades de instru<;:ao da enorme popula<;:ao 
analfabeta abandonada a propria sorte. A bem da 
verdade, os ideais de lnstru<;:ao Publica da 
Revolu<;:ao Francesa s6 se tornaram realidade com 
Napoleao Bonaparte, num contexto autoritario, 
quase sempre propicio as reformas da instru<;:ao ou 
educa<;:ao. Na Europa a Educa<;:ao Publica 
come<;:ou, de modo concreto, na Prussia, com 
Frederico Guilherme I e Frederico II, o Grande. 
Historicamente um sistema abrangente de 
educa<;:ao publica e com caracteristicas populares, 
de massa, surge no seculo XIX nos Estados 
Unidos da America do Norte. Nas duas primeiras 
decadas do seculo XX os paises de orienta<;:ao 
socialista irao privilegiar a instru<;:ao publica como 
meio de preparar o trabalhador sintonizado com a 
ciencia e a tecnologia, ap6s erradicar, quase par 
completo, o analfabetismo de seu espa<;:o social. 

No Brasil, por ocasiao da Proclama<;:ao da 
Republica, mais de 80% da popula<;:ao do pais nao 
sabia ler e escrever. Como diz Mariotto Haidar: "0 
Imperio legou ( ... ) a Republica, juntamente com 
seus anseios, esperan<;:as e pianos irrealizados, 
uma vasta tarefa a cumprir no campo da instru<;:ao 
publica." (1973, p.51). No caso do Brasil e seguro 
dizer que, em termos de instru<;:ao publica, a 
Republica fez mais no terreno da instru<;:ao publica 
do que todo o periodo colonial e imperial em 
praticamente 400 anos de Hist6ria. Nao houve 
nesse Iongo periodo "vontade politica", aliada a 
recursos financeiros, dirigida a constru<;:ao de 
sistema organico de instru<;:ao publica que 
atendesse a Sociedade brasileira. Serao OS 

"republicanos hist6ricos" os porta-vozes da 



Nuances- Vol. VI- Outubro de 2000 

Educac;;ao Publica no pais. Sem menosprezar a 
contribuic;;ao anterior, Paiva afirma que a historia 
da educac;;ao republicana "inclui o que ha de mais 
relevante na nossa historia educacional" e que "a 
proclamac;;ao da Republica deu relevo a questao 
educacional, nao apenas como decorrencia das 
transformac;;oes econ6mlco-soc1a1s por que 
passava o pais e da questao religiosa que havia 
abalado as bases politicas do Imperio, mas pela 
ampla penetrac;;ao do positivismo entre os 
republicanos." (1989, p.?) Nesse sentido, a figura 
de Benjamin Constant Botelho de Magalhaes 
aparece como expoente de momenta historico 
preocupado em resgatar a divida nacional com a 
instruc;;ao publica. Basta recordar que o primeiro 
governo republicano cria a Secretaria de Negocios 
da lnstruc;;ao Publica, Correios e Telegrafos, em 
1890, assimilada, no ano seguinte, ao Ministerio da 
Justic;;a. Comec;;a ai , a bem da verdade, longa 
tradic;;ao de gestao de educac;;ao publica pelos 
juristas. Lembrem-se, por exemplo, de Francisco 
Campos e Gustavo Capanema entre outros. Mas 
nao deixa de ser verdadeiro que os republicanos 
criaram a mistica da lnstruc;;ao Publica para todos 
como elemento importante no resgate da escola 
publica laica, gratuita e extensiva a todos nos 
niveis iniciais da escolarizac;;ao,orientada para as 
virtudes civicas, com caracteristicas seculares e 
compulsoria em nivel primario. 

Tudo isso foi dito para evidenciar que no 
contexto da sociedade brasileira atual a luta pela 
escola democratica que atenda de fato a dialetica 
da quantidade (universalidade da instruc;;ao) e da 
qualidade (ensino significative), a dialetica da 
continuidade (apropriac;;ao do conhecimento 
historicamente elaborado) e da ruptura (a criac;;ao 
de novas soluc;;oes para antigos problemas), a 
dialetica dos fins (realizac;;ao de objetivos 
intelectuais, politicos e sociais sintonizados com a 
realidade brasileira) e dos meios (escola 
organizada para ensinar e criar as condic;;oes para 
a aprendizagem eficiente e eficaz) surge como 
necessidade urgente, urgentissima, para se veneer 
desafios hist6ricos como o analfabetismo, o ensino 
organizado sob a perspectiva meramente 
"economicista", o mau ensino de ciencias, a 
precariedade do processo de alfabetizac;;ao, a falta 
de ensino articulado a pratica social, curriculos 
inadequados, desvalorizac;;ao salarial do professor, 
escolas desaparelhadas e formac;;ao docente 
precaria, pontos que estao a exigir ac;;ao energica 
do poder publico responsavel pelo acesso 
democratico a Escola Publica. 

Estes problemas nao sao novas e ainda 
persistem na pratica da educac;;ao brasileira. 
Fernando de Azevedo em A Educar;ao na 
Encruzilhada (1960) resultado de inquerito 
promovido em 1926 pelo "0 Estado de Sao Paulo", 
num prefacio critico-reflexivo de carater socio
educativo evidencia a persistencia de inumeros 
problemas que refletem as contradic;:oes internas 
da propria educac;:ao. De um lado, o apego ao 
passado conservador e de outro a convivencia com 
novas tendencias educacionais que apontavam 
para a renovac;;ao do ensino no pais. Com bem 
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lembra Azevedo " o periodo que se seguiu a 
primeira guerra mundial (1914-18), foi para nos 
uma fase de transic;:ao, certamente lenta, mas bem 
definida, entre a educac;:ao tradicionalista e as 
novas ideias de educac;:ao (1960, p.19). Em outros 
termos Azevedo quer dizer que a decada de vinte 
seria o momenta historico do confronto entre 
liberais e catolicos. Azevedo em sua analise afirma 
que o sistema educacional, "herdado da tradic;;ao, 
conservava ainda, por volta de 1926, uma 
continuidade sem ruptura, mas nao sem desvios e 
acidentes". A analise atenta, por exemplo, do 
lnquerito de 1926, evidencia que ha 
contraposic;:oes, concepc;:oes divergentes, 
contradic;:oes e a convivencia entre ideias novas de 
penetrac;:ao lenta no pais e antigas concepc;:oes 
pedagogicas que lutavam pela primazia no espac;:o 
escolar. Ha movimento renovador que acentua a 
continu fdade mas que nao chega a ruptura. E a 
inovar;ao conservadora que pretende modernizar 
sem transformar as estruturas. 

Um balanc;;o rapido das inovac;:oes 
sugeridas pelos educadores liberais evidencia o 
espirito reformista: a) exigencia de um plano 
nacional de educac;;ao que definisse a politica de 
educac;:ao para o pais; b) necessidade de articular 
a Educac;;ao as novas condic;;oes econ6micas e 
sociais do pais: c) preocupac;:ao em articular o 
ensino as necessidades regionais; d) a escola 
primaria como escola do trabalho articulada a 
comunidade; e) a vinculac;;ao da escola com a 
familia e a comunidade; f) o lema da formac;;ao do 
professor e elevac;;ao de sua importancia social; g) 
a importancia do processo de alfabetizac;;ao; h) a 
importancia das bibliotecas escolares e o papel do 
cinema e do radio como instrumentos educativos; i) 
orientac;:ao e selec;:ao de pessoal por meio de 
metodos psicotecnicos; j) 0 papel da ciencia e da 
tecnologia no processo educative; I) a urgencia de 
criac;:ao da Universidade como centro de 
investigac;:ao cientifica e de altos estudos; m) a 
articulac;:ao entre ensino e pesquisa etc. 0 Projeto 
de Reforma do Ensino do Distrito Federal (1927) 
procurara tornar realidade muitas das ideias acima 
relacionadas. Com a Revoluc;;ao de 1930, o ideario 
liberal reformador toma forc;;a com a criac;;ao, em 
1931, do Ministerio da Educac;;ao e Cultura, 
instituic;;ao reclamada no lnquerito de 1926. 0 
Manifesto dos Pioneiros da Educac;:ao Nova (1932) 
retomara esse conjunto de ideias liberais dando
lhes o estatuto de doutrina. 

Um dos pontos lembrados pelos 
entrevistados no lnquerito de 1926 foi a situac;:ao 
precaria do ensino secundario que deveria ser 
reformulado para dar guarida ao Ensino de 
Ciencias. Essa prioridade constatada em 1926 
pelos Educadores de entao ficou apenas no papel. 
Nao se deu atenc;;ao a educac;;ao cientifica e nem 
se conferiu a ciencia "o Iugar que reclama na 
civilizac;:ao industrial, de base cientifica e tecnica". 
Com a criac;:ao, em 1934, da Universidade de Sao 
Paulo a questao crucial da formac;:ao do professor 
secundario foi equacionada com o surgimento das 
Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras. De 
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1934 para ca muita coisa mudou, mas muitos dos 
problemas permaneceram ou foram ampliados. 

Mudanc;:as substanciais ocorreram com o 
aparecimento dos movimentos soc1a1s dos 
trabalhadores vinculados ao novel processo de 
industrializac;:ao do pais. De inicio, com a lideranc;:a 
dos arquistas e, em seguida dos socialistas, as 
massas populares perceberam a importancia da 
Educac;:ao Escolar sistematica. Ao ideal 
republicano de instruc;:ao publica vieram se somar 
os ideais da democracia popular voltada para a 
igualdade de direitos civis e de oportunidades 
sociais. Nesse sentido, as duas decadas iniciais do 
seculo XX foram decadas de embate politico
ideol6gico entre forc;:as progressistas (arquistas, 
socialistas e liberais) e conservadoras (igreja 
ligada a antiga aristocracia rural hegem6nica 
politicamente durante a 1"- Republica). E nessa 
fermentac;:ao politico-social do periodo inicial da 
Republica que se criaram as condic;:6es basicas 
para a ascensao da burguesia orientada para a 
industrializac;:ao e desenvolvimento do pais. A 
criac;:ao de partidos politicos de esquerda que se 
opunham aos tradicionais Partido Republicano 
Paulista (PRP) e Mineiro (PRM) e a emergencia da 
imprensa popular contribuiram para que houvesse, 
no pais , clima favoravel a mudanc;:a do poder da 
aristocracia rural para a burguesia industrial em 
crescente desenvolvimento no pais. Na verdade 
houve mudanc;:a de rumo na conduc;:ao da 
sociedade polftica quando os proprietaries rurais 
perderam o apoio da sociedade civil diante de 
novas solicitac;:6es do contexte. A Revoluc;:ao de 30 
foi o resultado do descontentamento da sociedade 
civil diante do autoritarismo vigente, camuflado por 
eleic;:oes com cartas marcadas, que procuravam 
perpetuar a estrutura de poder inadequada para o 
momenta hist6rico marcado pela bancarrota 
internacional de 1929. A insatisfac;:ao social foi 
capitalizada, como se sabe, pela burguesia com 
mentalidade urbana que nao elidira a grande 
propriedade rural, mas a colocara como brac;:o 
subalterno do poder numa articulac;:ao que chega 
ate nossos dias , com altos e baixos, na mantenc;:a 
de uma politica de "conciliac;:ao pelo alto" selada 
pela representatividade dos dois segmentos no 
Congresso Nacional. Sera contra esse "pacta pelo 
alto" que as camadas populares se oporao, 
tentando por todos os meios (greve, passeata, 
embate politico-ideol6gico, rebeliao, campanhas, 
criac;:ao de novas partidos etc.) conseguir fazer 
avanc;:ar a luta pelos bens sociais. Nesse sentido, 
as camadas populares sempre tiveram consciencia 
de que ha bens sociais que poderiamos chamar de 
gerais , como a educac;:ao, a saude, o trabalho, a 
moradia , a alimentac;:ao, o transporte etc. que 
precisam ser garantidos como condic;:ao minima 
necessaria para a vida digna e honesta. E, 
historicamente, sabe-se que sem pressao social, 
sem luta, as reivind icac;:6es costumam cair no vazio 
da acomodac;:ao. 

Em relac;:ao ao bem social chamado 
Educac;:ao nota-se a partir de 1930 a ac;:ao energica 
e bem clara dos "escolanovistas" liberais no 
sentido de se criar um sistema publico de ensino 

28 

mantido as expensas do Estado para atender a 
populac;:ao . Fernando de Azevedo, Almeida Junior, 
Lourenc;:o Filho, Anisio Teixeira, dentre outros, 
constituem marcos do pensamento pedag6gico 
que procuram dar guarida aos anseios populares 
dentro da ordem estabelecida. Em certo sentido, 
procuram traduzir em reformas os anseios 
populares garantindo a hegemonia do grupo 
dominante . Tem bem definido que s6 o Estado tera 
condic;:6es de bancar a educac;:ao primaria para 
todos. Percebem que a Educac;:ao como bem social 
geral nao podera ser sonegada as camadas 
populares. Entendem que a nac;:ao nao se 
desenvolvera com altos indices de analfabetismo e 
sem um Plano Nacional de Educac;:ao. 

As camadas populares, por outro lado, 
entendem que a luta e a defesa da Escola Publica 
mantida pelo Estado assegura o espar;o da 
educar;ao para a populac;:ao em geral. Dai , o 
sentido das manifestac;:oes a favor da escola 
publica ao Iongo de praticamente toda a hist6ria 
republicana , unindo trabalhadores, estudantes, 
professores, sindicatos, partidos politicos e 
intelectuais sintonizados com os movimentos 
sociais. Essa preocupac;:ao com a Escola Publica 
Estatal ainda permanece viva para os setores mais 
criticos da Sociedade brasileira que percebem no 
processo de privatizac;:ao um ardil muito bem 
montado, mais para abrir espac;:o para a iniciativa 
particular em educac;:ao do que dirigido para 
defender o direito de todos aos bens sociais e, em 
especial , a Educac;:ao. Hoje , apesar da politica de 
"privatizac;:ao do publico", segundo expressao 
cunhada por Anisic Teixeira (1969) para evidenciar 
o desvio de verba publica para setores privados, 
ha a consciencia da necessidade social de manter 
a escola publica estatal a qualquer prec;:o porque e 
0 unico meio de servir a populac;:ao diante das 
enormes demandas por mais e melhores escolas 
para as camadas populares. Percebe-se 
atualmente, no bojo do processo de globalizac;:ao e 
privatizac;:ao vigentes, que ha necessidade de 
pensar a esco/a publica como o unico espar;o de 
cultura erudita passive/ para os filhos das camadas 
populares. Diante do novo contexte globalizante 
centrado nos valores de competic;:ao, eficiencia e 
qualidade, ha forte pressao do sistema social 
dominante no sentido da otimizac;:ao dos resultados 
com exclusao calculada de todos aqueles que nao 
dominam o conhecimento cientifico e tecnol6gico. 
De repente, o conhecimento passou, em nossos 
dias, a ser o principal fator gerador de capital 
conjuntamente com a inovac;:ao tecnol6gica. A 
propriedade dos meios de produc;:ao se relativizou 
embora permanec;:a como um dos pilares da 
formac;:ao econ6mico-social porque a noc;:ao de 
propriedade e inerente ao capitalismo, quer se 
trate de maquinas, fabricas ou do propno 
conhecimento e da tecnologia aprisionados pelas 
patentes e direitos de usufruto comercial. Agora, a 
escola e a educac;:ao cientifica e tecnol6gica 
readquirem importancia estrategica em termos de 
formac;:ao de pessoal qualificado para as 
ex1gencias do capitalismo globalizado e 
monopolista. Mas, ao mesmo tempo surge novo 
perigo para as camadas populares. Corre-se o 
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risco de implementa~ao de educa~ao seletiva com 
a cria9ao de centros de excel€mcia que atendam 
aos interesses de minoria poderosa que domina o 
mundo sem a preocupa~ao de promo~ao geral do 
ser humano atraves da educa~ao qualitativa 
voltada para a quantidade. Ha mais: a tecnologia 
constantemente cria analfabetos tecnol6gicos que 
sem forma~ao geral basica nao conseguem 
acompanhar a velocidade das inova~oes que 
geram mais-valia relativa para o sistema. Mas o 
sistema tem uma 16gica inflexivel. Como nao e 
mais possivel, as portas do seculo XXI, manter o 
povo afastado da educa~ao por razoes politicas, 
sociais e eticas, a tendencia e oferecer em 
quantidade o que se sonega em qualidade. Cria
se, entao, a esco/a pobre para o pobre que atende 
de imediato as necessidades do poder face as 
pressoes populares por mais educa~ao . 

As camadas populares tem, entretanto, a 
intui9ao que a escola ofertada, pobre, aligeirada, 
destinada aos seus filhos nao e a escola desejada 
e necessaria para a popula9ao em geral. Sabem, 
talvez obscuramente, que essa escola da qual foi 
sonegada a qualidade e a escola passive/ e que 
sera preciso passar por ela se se quiser atingir o 
minima necessaria a compreensao da realidade 
natural e social. A escola, mesmo ruim , e melhor 
do que a educa~ao meramente informal. E o povo 
tem a clara percep~ao que estaria muito pior sem o 
processo regular de escolariza~ao. Somente os 
desavisados ou aqueles que ja se beneficiaram da 
escola ousam propor a sua supressao. Para as 
camadas populares nao se trata, portanto, de elidir 
a escola , mas de melhora-la enquanto nao se pode 
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substitui-la por outra que atenda as necessidades 
de toda a sociedade. 

0 espa~o escolar resume e reflete as 
contradi~oes sociais e se transforma em espar:;o de 
/uta · entre a popula~ao carente de educa~ao e a 
estrutura de poder representada pela burocracia 
escolar, guardia do sistema dominante. Afastada 
das decisoes maiores do sistema escolar publico, a 
escola passa a ser administrada segundo a "via 
prussiana", isto e, atraves de decisoes tomadas no 
topo do sistema escolar sem qualquer participa9ao 
mais efetiva da escola como unidade basica do 
processo educativo. Democratizar a escola passa 
a ser, enfim, uma tarefa importante no sentido de 
dota-la de Projeto Pedag6gico que atenda as 
necessidades da maioria, construindo espar:;o 
escolar que possa ser frequentado por todos 
indistintamente. Nesse sentido, o Conselho de 
Escola deliberativo constitui avan~o notavel no 
sentido de se criar as condi~oes necessarias para 
que a escola discuta , reflita e tente resolver seus 
problemas. Mas, para tanto, sera preciso mexer 
com o poder instituido no sentido de descentralizar 
as normas, diretrizes e recursos. Sera possivel 
pensar em tanto? Somente com vontade politica e 
clareza em rela~ao aos objetivos e finalidades de 
uma Educa~ao verdadeiramente democratica e de 
qualidade sera possivel avan~ar no sentido de se 
criar uma escola seria para a quantidade, a escola 
de toda a Sociedade brasileira. A Na~ao ganhara 
em todos os sentidos com o vigor e o alcance da 
Escola Publica redefinida. 
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