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Resumo

Pretende-se mostrar no texto
como se constitui urn metodo de

ensino, o que corn ele pode ser
alcancado, e como urn professor,

na perspectiva educacional critico-
emancipatOna, deve agir para

construir, ern conjunto corn os
alunos, os instrumentos de

intervencâo pedagOgica
caracterizados pelo metodo do

professor e do aluno.

Abstract

The text intends to show how to
constitute a teaching method, what
can be reached with it, and how a
teacher in the educational critical-
emancipatory perspective should
act to build jointly with the students
the instruments of pedagogic
intervention characterized by the
teacher's method and the student's
method.



6.1 Motrivilincia

"Ser professor significa exercer o
domfnio de seu especffico campo
e processo de trabaiho, passo a
passo e a qualquer momento, o
que signffica trabalhar corn rigor
cientffico dos conhecimentos que
faz seus e corn os meios materials
e instrumentals de que se apropria
na capacidade de elabora-los ou
de reconstruf-los segundo as
exigencias de sua proposta
pedagOgica." (Marques, M.O.
1995:118)

expressa na pratica pela
metodologia de ensino, e sempre se
refere, de forma explicita ou
implicita, a uma Concepcao de Ser
Humano, de Sociedade, de Escola
e de Ensinu (ver figura 01). Faz-se
necessario, tambern, que se
esclareca mais sobre a pratica de
ensino do professor de Educacao
Fisica, quanto a sua forma
metodolOgica de ensinar os
conhecimentos da area.

Em que consiste um
mitodo de ensino?

Atualmente existe muito pouca
literatura sobre o tema "metodo(s)
de ensinar" na Escola. As que mais
existem referem-se as chamadas
metodologias de ensino de acordo
corn as diferentes tendencias
pedagOgicas (libertadora, libertaria,
histOrico-critico etc., na Educacao,
e critico-superadora, critico-
emancipataria, construtivista etc., na
Educacao Fisica) e onde grandes
temas que envolvem a Educacao e
a Educacao Fisica sac, abordados.
Nessas abordagens, entram em
discussao desde concepcães de
escola e sociedade ate as
concepcOes de homem e mundo.
E imprescindivel deixar claro que
uma concepcao de ensino se  
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Normalmente, encontra-se na
literatura, como na prOpria
percepcao dos professores, que urn
metodo de ensino se define a partir
dos conteirdos selecionados, da
conduta e das decisOes dos
professores, corn base nos objetivos
da aula e nas perspectivas dos
alunos. Em muitos casos, estas
categorias, que envolvem a decisao
metodolOgica do ensino, devem ser
dialeticamente estruturadas, ou seja,
observando-se diferentes e
contraditOrias inter-relacOes que se
estabelecem entre elas.

E certo que, nesta epoca,
grandes questOes politico-socials
evolvem a Educacao Brasileira e
vivem urn momento de grandes
incertezas, especialmente sobre o
que vai acontecer corn a Educacao
Fisica a partir das novas legislaceies.
Tal fato toma dificil discutir questiies
objetivas e praticas, como o metodo
de ensino do professor. Urea vez que
se circula tanto corn o discurso das
mesmas constataceies e dentincias
(sempre validas, mas que, pela
repeticao, perdem a ressonancia
critica e o poder de resistencia),
talvez seja hora de nos voltarmos as
questOes praticas do ensino ou aos
problemas mais imediatos do
ensino escolar que, nos CrItimos
anos, foram urn pouco negligen-
ciados em favor do discurso maior

das causas da crise em Educacao.
A questa° que pretendo colocar nao
e a do abandono destas causas
maiores da Educacao, cuja raiz se
encontra no projeto da atual politica
governamental brasileira, mas a de
que devemos, tambem, nos
concentrar sobre as questOes
pedagOgicas mais imediatas. Sendo
o metodo de ensino o que
possibilitara aos professores e
alunos apropriarem-se competen-
temente da realidade circundante
natural e social, tern-se, a partir dele,
tambern, a possibilidade de elucidar/
esclarecer fatos e coisas da realidade
histOrico-social que potencializem
os homens (pelo menos a nova
geracao) para as mudancas
necessarias.

Enfim, a constituicao de urn
metodo de ensino e o agir
metodolOgico do professor sao as
caracteristicas mais marcantes da
Educacao Escolar. E por causa
deles que o ensino se desenvolve
no tempo e no espaco escolar de
forma planejada, sistematica e
evolutiva. Se os alunos, como
acontece freqUentemente na
Educacao Fisica, aprendem mais
fora do contexto da escola sobre o
conhecimento que recebem nela,
isto a outro problema e, na maioria
das vezes, a culpa maior nao e do
metodo de ensino.
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Embora, quando se fala do
metodo de ensino, quase sempre se
pretende referir ao metodo do
professor, nao podemos esquecer
que, implicita a questao do metodo
de ensino, existe, alem do metodo
do professor, o do aluno e tambern
do conteUdo, ou do conhecimento
a ser tratado em aula. 0 aluno é,
muitas vezes, mais competente
metodologicamente no seu papel de
aluno do que o professor no seu
papel de professor. Devemos
reconhecer, todavia, que o metodo
de ensino sempre se movimenta
num espaco que vai do instrumento
de opressâo e coacâo do professor
ate o campo da liberdade do aluno
se expressar e criar. 	 Este
entendimento sobre os interesses
dos alunos ja auxilia, em muito, a
superacao de urn entendimento
tecnico para o metodo de ensinar.

Metodo de ensino
enquanto tecnica

Normalmente, o cal-Ater triplo do
metodo de ensino, como acima me
referi, o do professor, o do aluno e
o do conteUdo/conhecimento,
resume-se apenas na tecnica do
professor conduzir o seu processo
de ensino. Exemplo disto podemos
encontrar tanto da boca de alunos

como dos prOprios professores. Os
alunos, ao serem perguntados sobre
o metodo dos professores,
respondem que sao muito
autoritarios, que exigem apenas
siléncio e trabalho, ou que sac) muito
"frouxos", deixando os alunos
fazerem o que querem. Dos
professores, ouve-se que procuram
orientar seus alunos para uma
aprendizagem na qual eles
aprendem algo que lhes vai ser Util
um dia na vida. Quando, aliado a
esta concepcao metodolOgica, o
ensino, ainda, se desenvolver sobre
conteüdos/conhecimentos pre-
estabelecidos, tirados dos manuals
de "receita prontas" para o esporte,
para a danca, para a ginastica, etc.,
entao podemos falar de uma
tecnologia de ensinar, em que o
metodo estabelece os limites
tecnolOgicos do que deve ou nao
deve ser aprendido. Como isto
comum nas nossas escolas hoje, o
que se precisa pensar, corn urgencia,
para uma mudanca metodolOgica
do ensinar, é numa verdadeira
"terapia" psicossocial para libertar
professores e alunos de uma
concepcao metodolOgica de ensinar
centrada na tecnica e na instrucao.

Se o aluno é o alvo central para
planejarmos nosso metodo de
ensino, temos de conhece-lo
melhor e desafia-lo a participar na
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construcao e utilizacao desta
concepcao metodolOgica.

Observando as orientacOes
legais e ate mesmo a maioria das
propostas metodolOgicas de ensino,
estas se referem a observancia das
pre-condicOes iniciais do aluno
para, a partir delas, construir o
conhecimento que necessita e que
a escola pode oferecer. 0 professor,
porem, precisa conhecer alem
dessas pre-condicOes, tambern os
interesses dos alunos e compre-
ende-los melhor a partir destes.
Embora a questa° dos interesses
envolva complexas relactes e inter-
relacOes internas e externas dos
sujeitos, podemos generaliza-
damente concordar corn MEYER
(1980), quando este se refere a
interesses objetivos e subjetivos de
alunos. Como interesses subjetivos,
o autor considera aqueles que se
formam pelas necessidades
pessoais e imediatas, a partir do
meio circundante de vida e, alem
de serem individuais muitas vezes
pertencem ao acaso. E, por
interesses objetivos, o mesmo autor
entende os motivos de urn agir
supra-individual. "Esses interesses
existem independentemente de
estarem conscientes ou nao aos
participantes de uma sociedade. Os
interesses objetivos dos alunos
precisam ser determinados, entao,

independentemente das suas
condicities sociais atuais (como
condicionados pela socializacao
familiar, pelas caracteristicas
regionais, pelo ambito sOcio-
cultural, etc.) e, presumivelmente,
das condiceies que o futuro podera
oferecer". Os interesses subjetivos
dos alunos sao especificados pelas
condicOes situacionais imediatas, os
interesses	 objetivos	 sacs
condicionados a classe, a estrutura
social especffica. Urn exemplo disto
podemos encontrar freq0entemente
numa aula de Educacao Fisica,
quando os meninos, principalmente,
so se interessam pela pratica/
aprendizagem do futebol. Esse
interesse é visivelmente condicio-
nado pelo contexto sOcio-cultural
em que vivem, portant°, pertencente
aos seus interesses subjetivos. 0
professor, no entanto, precisa saber
que pertence aos interesses
objetivos destes alunos, a
possibilidade	 de conhecer e
interagir corn todas as diferentes
manifestacôes da cultura do
movimento possiveis de serem
desenvolvidas numa aula de
Educacao Fisica.
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Outras maneiras de
entender a questfio do
metodo de ensino

Pelos argumentos apresentados
sobre diferentes tematicas da
Educacâo	 Fisica,	 mas,
especialmente, sobre a questdo do
metodo de ensinar, percebe-se,
muitas vezes, urn modo de pensar
que se pode classificar como "em
forma de gavetas". A maioria dos
profissionais	 que	 tiveram
oportunidade para aprofundamen-
tos teOricos	 manifestam-se,
geralmente,	 filiados	 a	 uma
determinada tendéncia teOrica.
Anunciam-se, imediatamente,
pertencer a	 esta ou	 aquela
orientacao metodolOgica, quando
tratam das questOes de ensino. Isto
vem impedindo uma verdadeira
conduta critica, uma vez que,
apenas retoricamente, pretendem-
se fieis a uma ilusOria identidade
"construtivista", "histOrico-critica"
etc. Corn isso,	 consolida-se urn
pensar polarizado — bom-mau,
mente-corpo, a favor-contra, critico-
acritico etc. — que a puro pensar
esquernatico e da fim ao livre
pensar. FaIta, na maioria das vezes,
urn distanciamento produtivo corn
relacao a autores e/ou concepOes
metodolOgicas . Os autores so
podem ser assim, "fetichizados" por

urn model° de pensamento
"esquematico e etiquetario". Enfim,
parece que o alerta de Kant em
"Resposta a pergunta o que
Esclarecimento?" ainda vale, ou
seja, devemos re-aprender a
argumentar, "utilizando-nos da
nossa prOpria razao e sem nos
deixar conduzir sempre pela razao
de outro."(In: Was ist Aufklarung?:
Aufsatze zur Geschichete and
Philosophie, 1967)

Veja-se, por exemplo, o que
aconteceu corn o chamado metodo
de ensino diretivo ou frontal.
Embora, provavelmente, ainda seja
o mais usado, ninguern a capaz de
admitir que utiliza este metodo
como orientacao basica para o seu
ensino escolar. Tudo porque as
metodologias crfticas mais em yoga
condenam radicalmente esta
metodologia. Mas, dependendo da
situacao de ensino, do contexto e
de outros fatores, este metodo nao
poderia ser o mais adequado para
conduzir os alunos a autonomia do/
no aprender? Claro que
provocativo responder afirmativa-
mente a esta questa°, quando este
metodo a caracterizado, principal-
mente, pelo poder pleno que
confere ao professor. Logo, como
os alunos poderiam conquistar a sua
autonomia por este meio? Porem,
temos de considerar que o grau de
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democratizacao dos procedimentos
pedagOgicos numa escola
dependem, tambem, do estado
democratico em que a prOpria
sociedade se encontra. A escola
sozinha nao podera se libertar de
estruturas	 de	 dominacao
pertencentes a sociedade e ao meio
sOcio-cultural local. Por isto, para
libertar o homem (o aluno) das
amarras de	 uma sociedade
autoritaria e de uma cultura
opressora, que induz os individuos
a urn "nao-pensar", faz-se
necessaria uma contra-pressao, de
reacao contraria, mas que rid() deixa
de ser coercitiva.

0 ensino/estudo escolar,
embora possa/deva ser prazeroso ao
aluno, é sempre algo muito seri° e
exigente, as vezes ate "pesado"
demais (de suar a camisa) para
muitos alunos nä° socializados para
o tipo de trabalho que encontram
na escola. Isto requer, ate por uma
certa economia de tempo, uma
conduta e uma organizacao
disciplinadas de trabalhb. Por isto,
é certo dizer que o trabalho escolar,
que promove a autonomia do aluno
e leva ao "aprender a aprender",
precisa de disciplina, que deve
conduzir a auto-disciplina do aluno.
E o ensino pelo metodo diretivo/
frontal pode, em determinadas
situacEies, ser necestlario para

introduzir a disciplina, o trabalho
seri, que conduz a auto-disciplina
e, enfim, a autonomia crftica do
aluno. Corn isto se pretende
reforcar que o aluno, como já foi
dito anteriormente, tambem precisa
de urn metodo e que, pelo metodo
diretivo, como estrategia metodo-
lOgica do professor, ele podera
melhor entender a funcao da
encenacao do ensino".

Enfim, vale dizer que, para urn
ensino que tern como meta principal
a formacao do aluno, numa
concepcao crftico-emancipatOria,
ate mesmo o tradicional metodo
diretivo/frontal pode ser inteligen-
temente utilizado, porem nao deve
ser, como ate hoje é, usando apenas
para a formacao de "mao-de-obra
&cr.

A formacfio do
profissional "professor
de Educacfio Fisica"

Em muitas oportunidades,
observando a grade curricular dos
cursos de formacao profissional em
Educacao Fisica (licenciaturas) no
Brasil, pode-se perceber, entre
outros problemas, a inexistencia de
uma disciplina que trata da
pedagogia, das teorias pedagO-
gicas.1 Como alguem pode ser
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professor", sem conhecer 1)
pedagogia? 0 que se tern sac)
conseqiiencias pedagOgicas ou
aplicacties pedagOgicas, como a
didatica, a pratica de ensino e os
diferentes metodos de ensino,
aplicadas pelas diferentes disciplinas
ministradas durante o curso.

NA° querendo me estender
neste item sobre a formacao
profissional, que necessitaria de
uma analise especial e prOpria, fica
a expectativa de que a nova
resolucao para	 a formacao
profissional, em processo de
aprovacao no	 MEC, possa
possibilitar reformulacOes que
atendam tambern aspectos
pedagOgicos da formacao do
professor de Educacao Fisica. Mas
nao poderia deixar de apontar
alguns problemas da formacao
profissional da atualidade, uma vez
que pretendo concluir esta pequena
reflexao sobre as questOes do
metodo de ensinar em Educacao
Fisica, corn uma analise das novas
perspectivas metodolOgicas em
desenvolvimento entre nOs e suas
possibilidades	 de	 auxiliar
concretamente os profissionais que
hoje atuam no campo do ensino
escolar. Os apontamentos criticos
que gostaria de deixar sao:

A tendencia, pelo menos no sul
do Pais, de uma complexa
instrumentalizacao tecnica dos
locals e materials utilizados para
a formacao profissional,
notadamente apenas para a
competencia tecnica de urn
profissional que ira trabalhar
como treinador ou instrutor de
academia. Refiro-me as
instalacOes como piscina
termica, pista (atletismo) e
quadras (tenis) sinteticas,
ginasios poliesportivos corn
qualidade para promoverem
eventos esportivos oficiais, alem
de materials da melhor
qualidade para as diferentes
modalidades esportivas e de
sofisticados laboratOrios, de
"primeiro mundo", como sac) os
laboratOrios nos chamados
"Centros de Excelencia". Em
que, urn professor que ira
trabalhar numa escola ptiblica
da realidade brasileira, se
beneficiara corn essa complexa
estrutura material na sua
formacao? Mao se pretende
dizer corn isto que nao sao
necessarios investimentos no
sentido da estrutura material
para uma formacao profissional
em Educacao Fisica, porem este
investimento devera awciliar o
professor na sua funcao

I
	

r
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pedag6gica de introduzir o(a)
aluno(a) competentemente na
cultura de movimentos. Assim,
uma infinidade de materiais
desde berimbaus e outros
instrumentos musicais ate
aparelhos ginasticos, de bolas
nâo convencionais a instru-
mentos e meios de multimidia,
ou ainda, de uma literatura nao
apenas tecnica, etc., sao
pedagogicamente muito mais
importantes na formacdo do que
o anteriormente mencionado.

2) Se esta tendencia de instru-
mentalizacäo e compledficacSo
tecnica prosseguir, restam duas
alternativas: a separacdo
completa dos cursos de
formacäo para professores/
licenciados (cursos pobres) e os
cursos para formacâo de
tecnicos, treinadores e instru-
tores (cursos ricos, centros de
excelencia); ou então, todos
recebem a mesma formacdo,
mas o professor de Educacdo
Fisica que atuar na escola
(especialmente escolas pUblicas)
so tera condicOes de ensinar
brincadeiras e jogos, forcando-
se a aprender por conta prOpria,
por ver nisso a (mica
possibilidade de cumprir a
funcão para a qual foi
contratado.

A chamada formacâo "huma-
nista", exigida (40% da formacdo
total) pela Res. 03/87, que
deveria ser urn leque de
conhecimentos das areas
humanas e sociais interligado
corn a formacâo especffica (as
preticas da cultura de
movimento e especificas de
ensino - didatica e pratica de
ensino), constitui-se, ainda,
numa pratica de provocar
confusOes na cabeca dos
acadernicos. Por exemplo,
como ele vai entender que
filosofia e urn conhecimento
importante e indispensevel na
sua formacâo se ele a obrigado
a matricular-se numa disciplina
de filosofia no Centro de
Filosofia ou no Centro de
Educacâo onde the ensinam a
histOria da filosofia e näo o
pensar filosOfico especffico para
a area? Por outro lado, nas
disciplinas praticas, passa-se o
entendimento de que tudo
possivel de ser resolvido pela
aprendizagem "correta" das
modalidades esportivas. Saber
fazer/demonstrar	 supera
qualquer preocupacâo pedago-
gica e reflexâo sOcio-histOrica.

Por fim, entendo como impres-
cindivel na formacao pedagO-
gica do professor de Educacdo



Fisica, para que ele saiba usar e
desenvolver o seu metodo de
ensinar, que ele receba amplas
possibilidades de conhecer e
entender, corn profundidade,
concepcOes de Esporte, de
Movimento, de Escola, de
Genero, de Desenvolvimento
Humano, enfim, de Sociedade
e Cu!tura.

Os emergentes metodos
de ensinar em Educa-
cfio Fisica

Se a escola deue preparar a futura
geragao para a uida, como ela 6,
sem que eles se submetam a uida,
como é, entao ela deue fazer mais
do que ensinar tais e tais conteados
e capacidades preuiamente
selecionados. (Von Hentig,
1985:99)

Todas as novas metodologias
surgidas nos ialtimos anos, ndo
apenas na Educacao Fisica, tem
orientado os professores para
objetivar nâo apenas a "instrucâo
tecnica" do aluno, mas a sua
formacâo geral. Ate mesmo as
metodologias mais conservadoras
tern se preocupado corn isso.
Portanto, atender a uma formacâo
geral e ampla constitui o principio
norteador do ensino escolar hoje.

M otriv ivhcia

Isso é enfatizado desde as
Pedagogias mais criticas ate a
proposta oficial de ensino do MEC,
formulado nos PCNs.

Entende-se que uma formacäo
geral e ampla deve atender a uma
formacdo educacional e cultural que
leve o aluno a compreender melhor
o mundo em que vive e a se
capacitar para nele intervir, e se
tornar elemento propulsor de urn
processo que resulta em mudancas
e transformacties para uma vida
melhor para todos. Esta formacao
culturaVeducacional n'ao pode ser,
então, entendida como tradicional-
mente é: uma formacäo no sentido
de moldar, ajustar ou adaptar
individuos em estado bruto, ainda
n'ao desenvolvidos, para exercerem
certas atividades, determinada
produtividade.

A formacâo culturaVeducacional
deve ser compreendida como urn
valor social que, num processo
educacional critico-emancipatOrio,
contribui para a compreensâo de
mundo entre os seres humanos.
Isso passa a ser importante uma vez
que somos, como nunca antes na
histOria, completamente condicio-
nados, nos nossos modos de agir,
pensar e sentir, por urn mundo
cientifico e socialmente pre-
determinado. Formas de reconhecer

,
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agir de acordo corn regras
comuns a todos condicionam nossa
liberdade de agir e pensar. Nossa
civilizacdo mundial esta ameacada
de uma queda fatal na barbarie.
Tudo porque os que pensam, o
fazem de forma especializada,
possuem urn pensamento
particularizado e aprofundado sobre
uma area do conhecimento, mas
nao conseguem relacionar essas
informaciies corn a realidade da vida
do planeta. 0 restante a cada vez
mais massa de manobra. Exemplos
disso, os meios de comunicacao
exibem diariamente em suas
transmissOes. Veja-se o caso da
presente guerra na Iugoslavia.
"Qualquer debate acerca de metas
educacionais carece de significado

importancia frente a esta meta:
que Auschwitz (a barbarie) nao se
repita. " E por isto, "o unico poder
efetivo contra o principio de
Auschwitz seria autonomia, para
usar a expressao kantiana; o poder
para a reflexao, a autodeterminacdo,

a coragem da nao participacao"
(Adorno, 1995:119 e 125).

Sera que a escola ainda pode
fazer algo para o fim desta barbarie,
para a formacao do "novo homem"
como se fala?

Para tanto, as novas meto-
dologias, apesar da necessidade
cada vez maior de apresentacdo de

formas concretas de intervened°,
devem refletir sobre determinadas
concepeOes. Ja falei anteriormente
destas concepgies, mas you me ater
a estas urn pouco mais, pois sao
decisivas para a formulacdo de uma
concepcdo de metodo de ensino
onde pretendo chegar.

1) Inicialmente, a preciso ter clara
uma concepcfio de EducacAo.
Antes de mais nada, la pretendo
elucidar que concordo corn
DIETRICH/LANDAU (1990) os
quaffs, corn base em BERNFELD,
afirmam que Educacdo, no
sentido amplo, significa toda e
qualquer reacao social sobre o
desenvolvimento do ser human
em formacao. Portanto, nao so
a escola ou a familia educa o
jovem, mas a televisao, o esporte,
o circulo de amigos etc. No
entanto, para ficar mais Clara a
concepedo de educacao a que
me reporto, you diferenciar trés
tipos: a Educagdo Proposita,1
corn a influencia de profissionais
da educacao; a "Auto Educacao",
que ocorre corn relativa
independencia em relacdo a
influencias de outros e a
Educagäo lnconsciente, pela
influencia do meio circundante.

De fato, a Educacao do jovem
acontece sempre pelo envolvi-
mento destas trés situacties,



embora muitas vezes nao bem
conscientes nos profissionais da
Educacao e da Educacao Fisica.
Vejamos, por exemplo, urn
professor que educa o aluno para
a necessidade do esforco ffsico
individual, no alcance de
resultados de exito. Como poderia
conseguir isto? Obrigando-o a
realizacao de atividades que
edgem grande esforcos fisicos
(corridas de resistencia, por
exemplo)? Neste caso, nä° é,
apenas, pela imposicao do
professor (pelo contiario, quando
ha obrigacao de fazer alguma
coisa, nao ha educacao, mas
domesticacao) que havera
resultado, mas somente se houver
urn acordo entre a vontade do
aluno e a do professor em reali7ar
esta experiencia e se o meio
ambiente em que esta se realize,
for favoravel. Ou seja, nada
acontecera se o aluno apenas
participar de vivéncias de
insucesso. Por isto, o centro de
uma concepcao educacional
deve ser a auto-educacao. A
crianca e o jovem movimentam-
se, agem de forma aberta, flexivel
e dispostos a constantes
mudancas de atitude frente ao
mundo, frente aos outros, as
coisas e aos acontecimentos corn
que se defrontam, sempre na
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perspectiva de uma maior
abrangencia no horizonte de seu
mundo vivido. Decididamente os
adultos e o mundo ao seu redor
podem agir e influenciar as
opcOes que ele vier a tomar em
sua vida. Mas, para uma
Educacao emancipatOria, é
fundamental o entendimento da
participacao de uma "auto-
educacao", como denominei a
pouco. Por uma verdadeira
educacao da crianca e do jovem,
o que pode ser feito é urn ato de
entendimento. Entendimento no
sentido dialOgico requer, no
entanto, a competéncia da
linguagem. Enfim, entendo que
urn agir educacional proposital,
corn vistas a auto-educacao e
num locus social definido como
a escola, na perspectiva, ainda, de
uma formacao critico-emanci-
patOria do aluno, so pode ser
alcancado corn base em urn agir
comunicativo. Educar é, acima de
tudo, urn ato dialOgico, comu-
nicativo.

2) Lima concepcfio de Desenvol-
vimento — Pela reflexao e
intervencao pedagOgica, o
desenvolvimento humano pode
ser apoiado, acelerado e
modificado. Mas quais as tarefas
e funcOes do jovem em
desenvolvimento que a educacao

'	 t
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deve apoiar? Tenho a conviccao
de que a escola deve contribuir
para que o aluno tome, em suas
prOprias maos, o processo de seu
desenvolvimento, oferecendo a
oportunidade de aprender a se
entender, de urn lado, corn seu
desenvolvimento bio-psiquico
intern e, por outro lado, corn a
sua realidade social-histOrica e
ecolOgica. Assim, ele ira
compreender que em seu
decurso de vida havers sempre
uma mutua interdependencia no
desenvolvimento de sua
personalidade e das relacOes de
vida e do meio. No processo
pedagOgico de ensino, isto pode
significar que os alunos nao mais
assimilam apenas as ofertas do
ensino, como uma receita
encomendada, mas assimilam
todo e qualquer conteCido, de
forma dinamica, de modo a
producer uma realidade prOpria de
ensinar e aprender.

A escola deve estar preparada
para acompanhar e compreender
a relacao dialetica que existe entre
o desenvolvimento da vida
individual de cada aluno e das
relacOes de vida que se
estabelecem em diferentes
instancias sOcio-culturais das
quaffs os educandos participam
no cotidiano. Cada urn tras em

si, desta forma, uma tarefa, urn
compromisso corn o desenvol-
vimento. Este acordo se coloca
num campo tenso entre as
capacidades individuais de
rendimento e as exigéncias sOcio-
cu 'tura is do contexto. (ver
Sportpadagogik 1/97).

Nao a intencao, neste espaco,
aprofundar mais sobre uma
concepcao de desenvolvimehto
humano. Ela foi apresentada corn
o intuito de mostrar a importar'
de uma compreensao mais ampla
para a tarefa pedagOgica.
Normalmente, este tema do
desenvolvimento a apresentado
na pedagogia, pela importhIcia
que tern pensar sobre o futuro
do jovem, refletindo-se, assim,
sobre o desenvolvimento futuro
do bio-psicolOgico, do sociocul-
tural e do profissional. Assim,
porem, o ensino so pode cumpfir
uma funcao prescritiva e de
predetemninacao sobre o que
ou nao a importante na
aprendizagem deste jovem. Clma
pedagogia que parte do principio
da capacidade critica e potencial
emancipateria do aluno entende
que o ser humano (aluno)
constrOi o seu desenvolvimento no
mutuo relacionamento corn o seu
meio circundante, tambem, em
constante desenvolvimento.
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Enfim, uma metodologia de
ensino precisa entender este
carater aberto e imprevisivel do
desenvolvimento humano e em
fun'gio clisto selecionar conteildos
e decidir sobre estrategias de
intervencao pedagOgica.

3) Lima concepcilo de movimento
humano e cultura de movi-
mento — Diz-se que corpo e
movimento formam o objeto
central sobre o qual, tanto as
ciencias da Educagao Fisica e
Esportes como a Pedagogia, o
Treinamento etc., atuam e se
desenvolvem.

Para uma pedagocgia da Educagao
Fisica e, em especial, para uma
metodologia de ensino escolar, ,
sao de pouco valor os
conhecimentos que se tem
desenvolvido ate aqui sobre
aqueles dois temas. Pois, sobre o
rnovimento humano, conhece-se
muito a respeito dos que sao
realizados e as possibilidades de
individualmente melhorar o seu
rendimento nas diferentes culturas
pre-existentes, a partir da
adaptagao mecanica do movi-
mento padre° corn a tarefa
motora a ser alcangada. Portant°,
o conhecimento sobre o
movimento humano restringe-se
aos movimentos exteriorizados,

objetivados que, corn o awalio das
ciencias do esporte, da midia e
dos profissionais tecnicos na
cultura do movimento em
questa°, sao transformados,
construidos e re-construidos
socialmente. 0 movimento
humano, de expressao natural,
coloca-se, assim, a disposicao do
rendimento previsivel e
mensuravel. Desenvolve-se, desta
forma, uma cultura de movimento
corn finalidades de apresentagao
de rendimentos elevados ao
maxim°. Tambem o interesse de
pesquisa e estudos do movimento
humano orienta-se, sempre, para
esta cultua pre-existente, já dada
e socialmente aceita de forma
evidente e inquestionavel.

Lima pedagogia da Educacao
Fisica precisa, alem de questionar
esta concepgao de Movimento e
de Cultura de Movimento,
encontrar uma concepcao de
movimento que corresponda ao
compromisso escolar de ensino
e aprendizagem. Tal concepgao
devera observar e compreender,
muito antes do movimento
realizado, pre-existente, o homem
que se-movimenta. Lima teoria
preocupada corn o se-
movimentar humano tera, como
pontos de referencia centrais,
alem do contexto onde os
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movimentos se realizam (no caso
uma escola), os autores e os
sentidos/significados do movi-
mento. Corn este entendimento,
pode-se chegar a conclusao,
tambern, que as culturas de
movimento, como a cultura
hegememica do esporte, nao
apenas podem ser transformadas
para atender a interesses didatico-
pedagOgicos, mas que esta
"transformacao didatico-peda-
gOgica" é imprescindivel para se
possibilitar uma pratica educa-
cional critico-emancipategia, na
qual, nao apenas a uma minoria
- os talentosos e bem dotados
fisicamente - e possibilitado
vivencias de sucesso e alegria no
fazer. (Sobre este assunto ver
Kunz, 1994e 1999).

4) Lima concepcao de escola e de
sodedade - Urna relacao entre
escola e sociedade pode se
estabelecer ern tres niveis
principais: a) da pratica peda-
gOgica individual do professor; b)
da organizacao escolar institu-
cionalizada e c) das praticas
coletivas, como os movimentos
de producao critica de conhe-
cimentos em educacao.

E sabido, desde o metodo Paulo
Freire de alfabetizacao, a
importancia do professor refletir

sua pratica pedagOgica a luz da
realidade social vigente. Paulo
Freire instituiu a chamada
investigacao tematica' para que
urn process° educacional e urn
programa de ensino,ro desen-
volvessem corn bases concretas
na realidadevivida e, em especial,
pudessem transforma-la. 0
professor, portanto, tern a chance,
a partir da sua pratica pedagOgica
individual de fazer da escola urn
espaco para entendimento critic°
da realidade e capacitar os alunos
para sua transfonnacao.

Na situacao brasileira atual, existe
uma franca intervencao da
organizacao escolar institucio-
nalizada, no nivel do Sistema de
Ensino Oficial, para que a escola
se ajuste a nova realidade
brasileira, embora isto nao seja de
interesse da maioria do povo
brasileiro. Refiro-me as ja
amplamente discutidas interven-
cães govemamentais na escola,
corn a LDB e os PC.Ns.

Por outro lado, edste uma boa
producao de conhecimentos em
Educacao e Educacao Fisica que
enfatizam, corn grande interes-
se, a relacao escola e sociedade,
convergindo para uma concep-
cao de escola que orienta
compreensao e a transformacâo
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do mundo social do aluno.
Nessas produceies, destaca-se
urn ensino voltado para o
desenvolvimento da capacidade
critica do aluno, como Unica
forma de a realidade social ser
compreendida e de as condi-
cOes para urn processo de
transformacâo ser perspecti-
vado.

Enfim, para entender as
possibilidades crftico-eman-
cipatOrias do ensino, a partir do
agir metodolOgico no process°
de ensino, é necessirio esclarecer
ainda, que este ensino se
desenvolve corn base em tres
categorias, ou seja, Trabalho,
Interacâo e Linguagem (Kunz,
1994). Mediante estas categorias
é possivel desenvolver corn os
alunos as melhores condig5es
para questionar e analisar
criticamente todo e qualquer
conhecimento, informacâo, fato,
situacâo, context° etc., que lhes
é apresentado ou corn que se
defrontam no cotidiano. Estas
categorias sac) utilizadas como
ambitos de referäncia na
pretensâo de alcancar objetivos
crftico-emancipatOrios para o
ensino. Assim, os alunos deverao
tomar-se capazes de relacionar o
trabalho escolar como exercicio
e ate treino sistematicamente

objetivados, corn urn agir
e a compreensäo e o

entendimento significativos, corn
todos os participantes do
processo de ensino. A partir
destas categorias, entäo, pode-se
problematizar o conhecimento/
contend°, como todo o processo
de ensino, ou seja, todas as
expoiencias de conhecer e realizar
atividades de corpo e movimento
precisam ser problematizadas.
Problematizar, neste sentido
metodolOgico, significa:

haver liberdade de agir e
descobrir formas de movimento
individualmente significativas;

ultrapassar a dimensdo da
simples aprendizagem motora;

conhecer e interpretar os meios
materiais utilizados para as
realizacOes praticas, bem como
conhecer, interpretar e compre-
ender a si prOprio e aos outros
envolvidos na pratica;

participar nas deciseies e
solucOes das tarefas de
movimentos sugeridas e
apresentadas em aula;

5) desenvolver a capacidade de
autonomia ou emancipacâo
pelo esporte, mediante urn
ensino centrado no se-
movimentar de sujeitos e nâo

1.	 I
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nas praticas conduzidas
execucäo de movimentos pre-
construidos. Neste sentido, os
alunos nao podem ser vistos
como "apresentadores" de
modelos de movimentos pre-
construidos, mas sim como
redescobridores, reinventores
dos movimentos no esporte, o
que se configura numa relacäo
pessoal-situacional de enten-
dimento entre alunos e
professores.

0 professor, atuando desta
forma, confronta-se corn o
problema/preocupacâo maior da
educacáo escolar, ou seja, como, na
perspectiva metodolOgica de seu
ensino, deveera agir de modo a que
seus alunos adquiram a confianca
na possibilidade de compreender,
transformar e ter a responsabilidade
cidada de mundo e, ao mesmo
tempo, ter uma postura ceptica
frente aos instrumentos e meios
racionais que, de forma violenta,
independente e desumana,
desconsideram as possibilidades
racionais individuais.

Conclusiies

Para concluir a reflexâo acima e
expressar resumidamente a
concepcâo metodolOgica que

procurei desenvolver, apresento
corn base em MAYER (1987), os
doze pontos a serem destacados
quando do entendimento desta
concepcdo:

e pelo agir metodolOgico de
alunos e professores que o
processo de ensino a consti-
tuido;

o agir metodolOgico atualiza-se
pelo desenvolvimento das
categorias do Trabalho, Intera-
cdo e Linguagem;

o resultado alcancado pelo
trabalho, interacdo e linguagem,
se constituirâ na apresentacäo
simbOlica da realidade de
mundo pelo processo de ensino;

nisto ocorrem inter-relacOes
dinamicas entre os objetivos, os
conteCidos e o metodo que,
pelos diferentes pianos do agir
metodolOgico, assumem
diferentes formas;

as determinacOes teOricas e o
objetivo maior/global de todo o
agir metodolOgico devem
sempre levar em consideracdo as
perspectivas para o desenvol-
vimento critico-emancipatOrio do
aluno;

a tentativa forcada, por parte do
professor, para alcancar tal
objetivo resulta num agir
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metodolOgico de contradicäo
dialetica que, tambern, pode
propiciar avancos no desenvolvi-
mento do processo;

o agir metodolOgico do
professor e aluno, no processo
de ensino, desenvolve-se em
cinco dimensOes, quais sejam:
do objetivo, do contend°, do
tempo, das diferentes formas eo
agir e do contexto social;

estas cinco dimensi5es sdo
perceptiveis em todos os pianos
do agir metodolOgico: como
numa situacäo de agir do
contexto de vida cotidiana, ou
nas acOes padronizadas que se
transformam em formas
simplificadas de agir, ou ainda,
no piano das formas socials e
de transcurso, bem como no
piano das formas metodolO-
gicas superiores expressas em
estruturas rigidas e suas formas
de interacâo e diferenciacdo
como pre-condicâo para sua
concretizacao;

9) em cada urn destes pianos e
para o agir metodolOgico, pode
se diferenciar uma dimensâo
extema, caracterizada pela sua
aparencia e uma dimensdo
interna, que se distingue pela
construcâo e atuacdo de
competéncias;

10)tem-se acesso ao aspecto
extern° do agir metodolOgico
pela simples observacao,
enquanto o aspecto interno
apenas é acessfvel pela
interpretacdo hermeneutica;

a relacáo dos aspectos internos
e externos do agir metodolOgico
pode ser interpretada como uma
unidade dialetica contraditOria e

somente quando da integracäo
bem sucedida de todos os
momentos do processo de
ensino, pode-se falar de
qualidade do ensino.

Nota

1 Mediante a avaliacdo feita pela
comissäo de especialistas de
ensino da Educacäo Fisica da
SESu/MEC, em 1997, sobre a
reforma curricular dos cursos de
Educacao Fisica no Brasil, a partir
da Res. 03/87, pOde-se constatar
esta mesma deficiència.
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