
Do ponto de vista das praticas quotidianas
da Educacfio Fisica, quais as metodologias

predominantes e os seus pressupostos
teOricos subjacentes?

Oiovanina Gomes de Freitas Olivier'

Resumo Abstract

Enfatizamos a importância
dos paradigmas epistemolOgicos
na determinacdo dos discursos e

das praticas quotidianas que estes
geram. Analisamos os

paradigmas presentes em duas
das principals concepcOes

pedagOgicas sistematizadas da
Educacäo Fisica, tal como foram

definidas por Castellani Filho, e as
conseqUencias que elas adquirem
nas praticas da Educacâo Fisica e

na formacao da personalidade.

We emphasize the importance of
the epistemological paradigms in
the determination of the speeches
and of the daily practices that
they generate. We analyze the
present paradigms in two of the
main systematized pedagogic
conceptions of the physical
education, as they were defined
by Castellani Filho, and the
consequences that they acquire in
the practices of the physical
education and in the formation of
the personality.
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A Educacao Fisica parece ser
uma das areas de reflexao cuja
identidade causa mais polernicas.
Os debates em tomb de seu objeto
de estudo, de sua pertinencia ao
universo cientiflco e, dentro dele, a
qual area de conhecimento ela
pertence (Humanas? BiolOgicas?),
e a discussao sobre urn possivel
carater tecnicista em seu
entendimento e aplicacao perma-
necem extremamente atuais no
mundo acadernico. No senso
comum, a questao se resolve por
meios mais simplistas: Educacao
Fisica e jogar, a esporte, a praticar
uma atividade fisica. Neste sentido,
ela estA presente tanto na escola
quanto na academia de ginastica,
na pista de atletismo, na "pelada"
de fim-de-semana, no esporte de
alto rendimento.

Na tentativa de resolver essas
polernicas, a Educacao Fisica ja
chegou ate a querer mudar de
nome, e o termo "Motricidade
Humana" teve, em certa epoca,
uma alta cotacao. Mas nao
"pegou", como se diz por ai. Isso
porque, apesar da pompa e
circunstancia do nome, o conflito
essencial — o de seu fundamento
epistemolOgico — permaneceu. Em
outras palavras, o perfume da rosa
continua o mesmo, ainda que seu
nome de flor seja outro.

O conflito de identidade reflete-
se, obviamente, nas praticas
quotidianas da Educacao Fisica:
quern acha que a identidade da
Educacao Fisica e o desenvolvi-
mento e o incremento da aptidao
fisica vai educar os outros seguindo
esse parametro — e "da-lhe" treino,
dieta, esforco fisico, tecnica, etc. Ja
quern pensa a Educacao Fisica
inserida num projeto de sociedade
global vai desenvolver uma pratica
da Educacao Fisica de forma a
mante-lo (se concorda corn esse
projeto de sociedade dominante) ou
a transforms-lo (se discorda dele).

Nab podemos, portanto, abordar
a questao das praticas quotidianas
da Educacao Fisica e das
metodologias, presentes ou
ausentes, que as sustentam , sem
antes enfrentar o problema
epistemolOgico. Este, por sua vez,
aparece quando se tenta responder
a pergunta que Freud certa vez se
fez sobre o sexo feminino (e cuja
resposta, ao que parece, nao
obteve): 0 que querem as
mulheres? No nosso caso: 0 que
quer a Educagdo Fisica? Essa
questao antecede, de certa forma,
a tradicional pergunta — 0 que e a
Educacao Fisica? — porque a
Educacao Fisica e alguma coisa,
todos nos sabemos, ja que ela este
al, diante dos nossos olhos,
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embaixo do nosso nariz, nas nossas
meos e nos nossos pes. Se corn
tanta evidencia e "pratica
quotidiana"(para retomar a questeo
norteadora deste Ponto de Vista),
ainda neo conseguimos definir o
que e a Educacdo Fisica, isso se
deve, provavelmente ao fato de que
sua identidade se esconde sob suas
praticas e que, conseqUentemente,
andamos fazendo a pergunta
errada.

0 que quer a Educacdo Fisica
brasileire? Historicamente, sabe-
mos que ela surgiu como
instrumento de higienizacão do
povo e eugenizaceo da raga
(Castellani Filho, 1988), legiti-
mando, portant°, urn projeto social
fundamentado na ideia de uma
perfeiceo fisica como suporte do
desenvolvimento moral. A socie-
dade que se almejava seria
construida por homens brancos,
viris, saudeveis, o que deixava fora
do campo de interesse e de atuageo
da Educaceo Fisica, todos aqueles
que neo se adequassem a esse
arquetipo: que neo pertencessem
raga branca, ao genero masculino
e a uma "normalidade" ditada pela
ciencia medica da epoca.

A Educacdo Fisica iniciava-se,
assim, no Brasil, em bases
biologizantes e seguindo urn

paradigma epistemolOgico posi-
tivista. Neste, o tinico conhecimento
valid° é o que se apOia na razdo; a
sociedade deve se construir
seguindo os principios da ciencia
racional, Unica capaz de conduzir o
homem aos pinaculos da ordem e
do progresso. 0 conhecimento
sensivel, corporal — aquele corn que
as praticas quotidianas da
Educacdo Fisica este°, afinal, mais
diretamente envolvidas — nem ao
menos parece digno de ser levado
em consideraceo. 0 corpo neo este
al para ser ouvido, vivido, sabido e
saboreado, mas para ser
controlado, moldado, tornado
economicamente eficaz e eficiente.
As praticas da Educaceo Fisica
devem incluir, portant° — e antes de
tudo	 o adestramento, pela
repeticeo incansavel, monOtona e
automatizada dos movimentos — tal
qual o movimento taylorizado que
se esperava dos operarios nas
indUstrias em expanse°. E nesse
ponto percebemos que o que
aquela Educaceo Fisica queria —
seu projeto social — correspondia
aos anseios da sociedade capitalista
e da classe burguesa, como bem
lembra Maria Alice Nogueira,
referindo -se a introduce° da
Educaceo Fisica nas escolas
europeias, no seculo XIX:
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o seculo XIX marca igualmente

o inicio do acesso das criangas do
povo ao ensino elementar
vale dizer, a abertura da escola a
novos contingentes, que outrora näo
tinham acesso a ela. Tal fato
colocava a necessidade de dotar
esses grupos populares de atitudes
e comportamentoscornpativeis corn
as normas da instituigdo e (o
anverso da medalha), de des-
vencillth-los de certos tragos
pr6prios do universo cultural do
campesinato e do operariado
(habitos higienicos, representagio
do tempo e do espago, etc.), ndo
conformes corn as expectativas da
instituigáo escolar. Tratava-se,
indiscutivelmente, de discipli-
narizar e de aculturar ao universo
escolar as primeiras geragOes de
criangas provenientes dos meios
populares, através de praticas ditas
"racionaliza  as". Ora, a disciplina
induzidapelo exercicio ginastico era
vista, a epoca, como urn meio
para se chegar a padronizagdo dos
comportamentos (calcados no
modo de vida urbano) que se
buscava entao (Nogueira, 1990,
p.168).

A Educacdo Fisica do seculo
XIX e de boa parte do seculo XX,
calcada no dominio e controle dos
gestos e movimentos corporais,
sobrevive ainda hoje nos esportes
profissionais, nos setores de
condicionamento fisico" (nome

sugestivo!) das academias de

girhastica e, na escola, como a
concepcão pedagOgica do eixo
paradigmatic° da aptidao fisica
(Castellani Filho, 1998, p.65). Tal
prâtica quotidiana da Educacâo
Fisica nä° leva seus praticantes a
questionarem o projeto social
hegemOnico, mas, ao contrario, a
se adaptarem a ele. Essa
adaptacâo náo se faz diretamente,
através do discurso — que resta
aparentemente "neutro" ou, na
melhor das hipateses, alinha-se a
urn ideal de corpo saudavel como
forma de se alcancar uma
sociedade "saudâvel" ou urn
comportamento moral individual
saudavel". A adaptacao ao status

quo social se faz indiretamente,
subrepticiamente, pelas praticas
quotidianas que essa Educacdo
Fisica desenvolve. A ideia do "no
pain, no gain" ("sem sofrimento,
sem ganho") perpassa essas
praticas fundamentadas no
paradigma positivista e divulgam a
crenca de que apenas do individuo
— e sobretudo do esforco do
individuo — depende seu progresso
social no interior da sociedade. Em
outras palavras, levam o praticante
a acreditar que, se ele se esforcar o
bastante, dedicar-se corn afinco e
perseveranca, entao, urn dia,
recebera sua recompensa, seja esta
a medalha olimpica (no esporte
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profissional), urn corpo modelado
de acordo corn os padrOes esteticos
socialmente vigentes (nas acade-
mias) ou o reconhecimento de
professores e colegas, uma especie
de encarnacao temporaria do
arquetipo do herOi (na Educacao
Fisica escolar).

Alem da concepcao do eixo
paradigmatic° da aptidao fisica,
Castellani Filho trata tambem do
que ele denomina concepcao
critico-superadora (Castellani Filho,
1998, p.65), amplamente discutida
pelo Coletivo de Autores (1996), que
concebe a Educacao Fisica como
disciplina pedag6gica que tern por
objeto de estudos a cultura
corporal, englobando o jogo, a
ginastica, a danca, o esporte
(Castellani Filho, 1998, p.66). A
concepcao critico-superadora
fundamenta-se no paradigma epis-
temolOgico materialista histOrico-
dialetico: seu projeto social, ao
contrario do preconizado pelo eixo
paradigmatic° da aptidao fisica,
nao visa a manutencao — mas a
transformacao — do status quo
capitalista dominante. A possi-
bilidade de mudanca social passa
pelo incentivo ao desenvolvimento
da consciencia crftica: mediante o
questionamento das praticas
quotidianas (da Educacao Fisica,
inclusive) quanto as propostas e

aos interesses a que servem. 0
individuo 6, portanto, incentivado a
problematizar as relacOes sociais
em que se insere, ao inves de
aceita-las passivamente como
modelos de conduta, de metas ou
de corpo. A problematizacao se faz
primordialmente sobre as
estruturas de dominacao social,
enfatizando as relacOes sociais de
classe.

Se pensarmos as praticas
quotidianas da Educacao Fisica
como componente da formacao
psicolOgica dos individuos —
especialmente durante a infancia,
enfatizando-se, nesse caso, as
praticas escolares da Educacao
Fisica — perceberemos que as
praticas epistemolOgica e metodo-
logicamente embasadas no eixo
paradigmatico da aptidao fisica
favorecem a construcao de urn
individualismo narcisico, em que o
individuo acredita que tern o controle
total da prOpria vida e que o sucesso
(consequentemente, tambern o
fracasso) sac) de sua exclusiva
responsabilidade, ignorando as
determinacOes dos jogos de
dominacao social. Por outro lado,
a concepcao critico-superadora, ao
enfatizar as relacOes sociais,
favorece o desenvolvimento de uma
personalidade que enfatiza urn
coletivismo critic°, dando a estrutura
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social sua parte de responsabilidade
(e, as vezes, total responsabilidade)
na genese e no crescimento do
individuo.

Entre as concepcOes do eixo
paradigmatic° da aptidao fisica e da
critico-superadora, é possivel
encontrar toda uma gama de
praticas quotidianas, que ora
valorizam o paradigma positivista,
ora o materialista histOrico-dialetico,
ou buscam seu fundamento em
outras areas do conhecimento
human° (sociologia, antropologia,
psicologia...) as quais, por sua vez,
abrigam igualmente principios
epistemolOgicos. Estes, no entanto,
nem sempre sao claramente
reconhecidos pelas abordagens
te6ricas da Educagao Fisica
avizinhadas aquelas ciencias, o que
acaba por se refletir nas praticas
quotidianas como uma confusao
entre propostas e realizacOes, entre
teoria e pratica, ocasionando o
fenOmeno — que já mereceu
discussao nessa mesma revista —
de que a teoria, na pratica, e outra.

0 conhecimento do principio
epistemolOgico norteador das
praticas quotidianas da Educacao
Fisica 6, portanto, fundamental
para que nä° so a coeréncia entre
o discurso e a pratica se mantenha,
mas, ainda, a consistencia do

discurso e a consisténcia da pratica
sejam possiveis.

Vimos falando das concepcOes
pedagOgicas e metodolOgicas
centradas ora no eixo paradig-
matic° da aptidao fisica
(fundamentado no positivismo que
remete, por sua vez, ao idealismo),
ora na concepcao critico-
superadora (fundamentada no
materialismo histOrico-dialetico
que, como o prOprio nome indica,
remete ao materialismo), tal como
foram definidas por Castellani Filho
(1998). No entanto, existe urn
terceiro paradigma epistemolOgico,
que se situa alem das divergencias
entre idealismo e materialismo, e
que é dado pela fenomenologia.
Enquanto o idealismo (e os
sistemas fllosOficos que o seguiram,
como o positivismo, o neo-
positivismo, o romantismo) centra
o conhecimento no sujeito
cognoscente (o conhecimento existe
como urn a priori do individuo,
relativamente independente do
objeto material conhecido) e o
materialismo o centra no objeto
cognoscivo (o conhecimento existe
no mundo material, relativamente
independente do sujeito conhe-
cedor), a fenomenologia ye o
conhecimento como produto da
relacao entre sujeito e mundo, o
conhecimento 6, portanto, o ato
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cognoscitivo, o ato de conhecer. Do
ponto de vista fenomenolOgico, nao

possivel conceber uma separaceo
entre cognoscente e cognoscivo,
entre conhecedor e conhecido, entre
observador ativo e objeto passivo:
ambos se instituem e se constroem
continuamente nessa reface() que
estabelecem entre si, na
intersubjetiuidade, nessa relacao de
ser-no-mundo. Aqui, nem o
individuo a privilegiado (nao se
produz a deformacao psiquica do
individualismo narcisico) nem o e o
mundo (nao se produz urn
coletivismo critic() no qual o
individuo corre o risco de se perder).
Quando urn dos Otos dessa
relacao a enfatizado em detrimento
do outro (como costuma ocorrer no
idealismo e no materialismo), a
relacâo deixa de existir para dar
lugar a dominacâo (do individuo,
que cré "conquistar" o mundo, ou
do mundo, que se cre enredar o
individuo em suas teias sociais). Por
isso, para a fenomenologia, nao ha
nem ser (idealismo), nem mundo
(materialismo), mas ser-e-mundo,
ser-no-mundo.

Como se manifestaria, na
pratica, uma Educaceo Fisica
baseada no pressuposto episte-
molOgico da fenomenologia?
Principalmente, na liberdade - nao
atraves de uma liberdade prometida

ou conquistada, mas atraves do
reconhecimento da liberdade
original de cada individuo, pois
antes de toda presseo social, antes
de todo desejo pessoal, o individuo

livre, porque ele a em sua relacao
corn o mundo:

Liberdade significa a possibilidade
de integrar os limites de ordem
fisica e os limites de ordem vital a
totalidade dialetica consciencia-
corpo, transformando esses limites
e ultrapassando-os, num projeto
existencial que vincula o homem ao
seu mundo. Assim, a Nä° humana
sera tanto mais livre quanto mais
o individuo conseguir superar suas
prriprias contradigOes, assimilando-
as em um nivel superior de
integragao. Ser livre e - no
engajamento em um projeto
existencial, com suas mtiltiplas
exigencias intemas e externas - ser
movido pela determinagao de uma
forca interior, que seja mais forte
que os condicionantes externos.
Essa forca interior 6 a expressä o de
unidade e coerencia internas. A
liberdade interior est.& assim,
relacionada ao nivel de integragäo
de nossas experiencias, nossa
capacidade de liga-las a signifi-
cacao profunda de nossa vida, ao
sentido que a transpassa, ao projeto
existencial que a ilumina
(Gonsalves, 1994, p.88).

Has praticas quotidianas da
Educaceo Fisica, o hidico e o
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elemento que melhor favorece a
expressao da liberdade porque ele
é, em si mesmo, liberdade, nao
serve de meio a nenhum interesse
que the seja estranho, nao é "iftil" a
qualquer outro fim. 0 hadico valoriza
a espontaneidade (ao inves das
tarefas impostas de cima para
baixo, do professor para o aluno),
a criatividade (ao inves da repeticao
mecanica de gestos e comporta-
mentos), a atualidade (ao inves de
uma "preparacao" visando ao
futuro atleta ou ao futuro cidadao,
a futura aptidao fisica ou a futura
consciencia crftica). Na atividade
ltidica, o equilibrio entre razao e
sensibilidade, inteligivel e sensivel, é
reencontrado, evitando as defor-
magi-es provocadas pelo excesso
de razao (que desemboca numa
critica desumanizadora) e pelo
excesso de sentimento (que
desemboca num romantismo
piegas, de retorno a uma idealizada
sociedade "natural", ao estado do
"born selvagem" rousseauniano).

0 paradigma epistemolOgico da
fenomenologia, ao enfatizar a
liberdade fundamental do homem
nas suas relaciies corn o mundo,
conduz a consciencia crftica pela
vivericia que o ser tern de suas
possibilidades. Ele percebe o
mundo de urn ponto de vista que
nao é o do seu narcisismo

(conquistar o mundo pelo esforco
individual), nem o de sua classe
social (conquistar o mundo pelo
esforco coletivo). Percebe-o, ao
inves disso, como construcdo
(pessoal e social) que se faz a cada
momento, sob formas
porque rniiltiplos sac) os sentidos
dessa relacao. Para alem da
dimensao politica e da dimensao
das relaciies de dominacao, a vida
se constra tambem por outras vias,
a via da estetica, a da etica, a da
religiosidade, a da afetividade. Nas
relacCies homem-mundo, todas
elas estao presentes, interpene-
trando-se,	 influenciando-se
mutuamente, mas nao sobres-
saindo-se umas em relacao as
outras. Sao os discursos — que
fundamentam as praticas quoti-
dianas — que elegem urn aspecto
em detrimento dos demais, como
se estes rid() fossem sena° a
decorrencia natural do predominio
do construto tecirico (a ideia, algo
simplista, de uma dominacao linear
da infra-estrutura sabre a super-
estrutura). Assim, a estetica se
torna funcao da politica, ou a etica
se torna funcao da religiao, tudo
dependendo do prisma pelo qual o
teOrico enxerga o mundo: a beleza
e as artes sac) explicadas como
produtos sociais dos resultados das
lutas de classes, enquanto os
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principios eticos se legitimam como
forma de se alcancar uma
ltsalvacao" divina. Portanto, esses
discursos recortam o mundo e nos
apresentam a verdade das coisas
sob um certo ponto de vista, mas
nao raro esquecem-se do seu
carater relativo e se convertem em
discursos anunciando a verdade
absoluta e final sobre o mundo.
Nossas präticas quotidianas da
Educacao Fisica telt() consistencia
interna e serao coerentes aos
discursos que as fundamentam
quanto mais conscientes estivermos
do paradigma epistemolOgico que
norteia a nossa visa() de mundo e
mais conscientes, ainda, de que a
nossa visa° de mundo a apenas
uma dentre varias, sem que
nehuma delas detenha a certeza
definitiva das coisas. 0 paradigma
epistemolOgico fornece as bases
para a acao, mas nao pretende, em
absoluto, solucionar a verdade
filosOfica.

Retomando a questa° formu-
lada neste Ponto de Vista, podemos
observar que os pressupostos
teOricos subjacentes a grande
maioria das praticas quotidianas da
Educacao Fisica anunciam ainda
hoje contetados, comportamentos,
atitudes e elementos socializadores
muito ligados a ideia de consumo,
de competicao exacerbada, de

individualismo ou do autoritarismo
remanescente das praticas
militares, seguindo, portanto, urn
paradigma positivista. Nesse
sentido, algumas praticas alterna-
tivas fazem o contraponto inovador,
como as aulas abertas e mesmo as
propostas do Coletivo de Autores,
mas tais praticas ainda sac) timidas.
Faz-se necessario urn espaco mais
amplo na Educacao Fisica para o
dialog° interdisciplinar, que podera
fornecer a area novos sentidos
epistemolOgicos e novas praticas
quotidianas neles fundamentadas.
Como doutoranda na area de
Educacao Fisica e integrante do
grupo de estudos e pesquisasLazer
e Educagijo, tenho observado o
desmonte que as praticas corporals
(e o ensino em geral) yam sofrendo,
sobretudo na escola pUblica, cuja
pratica quotidiana e real e
comprometida pelos baixos salarios
dos professores, pela sua falta de
motivacao e dos alunos, pela
car8ncia de equipamentos e das
condiceies materials indispensaveis
a efetivacao de qualquer pedagogia,
independente de seu pressuposto
teOrico. Antes do que fazer e do
como fazer, a necessario que seja
possiuel fazer.
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