
Elementos teOrico-metodolOgicos da
Educacfio Fisica

Irene C. Rangel-Betti*

Trés vezes por semana espenavamos ansiosa-
mente, na porta da escola, que aquele fusca
verrnelho aparecesse e de dentro dele saisse Dona
Celina, a profa. de Educagao Fisica: baixa,
magrinha, de uniforme de ginastica, salto alto
bem fino - ela era realmente muito baixa - e urn
apito pendurado no pescogo. Era a certeza de que
a aula mais esperada por nOs iria acontecer...

* Docente do Depto. de Educacäo Fisica da UNESP, Campus de Rio Claro. Doutora em Educacao.
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Dona Celina podia nao ser a
melhor professora do mundo, mas
era quem nos dava a oportunidade
de jogar e de participar de
demonstracOes de ginastica no
Estadio do Pacaembir, coisa que
ficou marcada em muitos de nos.

Na decada de 60, Dona Celina
introduziu o esporte na escola e, no
caso da minha turma, apenas o
voleibol. Mas creio que nao perdeu
algumas orientacOes da ginastica;
por exemplo, todas as alunas
participavam ao mesmo tempo do
jogo, como acontecia na ginastica,
embora naltima realizassemos os
mesmos exercicios, corn o mesmo
ritmo etc. E claro que era urn
voleibol adaptado, mais ou menos
dezesseis meninas para cada lado,
corn urn rodizio ern forma de "W"
ou qualquer coisa parecida.

Lembrei-me destes fatos porque
fiquei pensando que, se para os
professores da decada de 60, a
introduceo do esporte como pratica
pedagOgica parece nao ter sido urn
grande problema, para os de hoje,
alterar esta pratica parece ser
quase impossivel. 0 esporte
enraizou-se na escola trazendo
prazer e incluse° para quern o
pratica bem, desprazer e exclusdo
para quern o pratica oral.

Os professores adaptaram-se
ao ensino do esporte — apoiados
nos fundamentos, tecnicas e taticas
esportivas — e grande parte do
curriculo de formacdo profissional
possui ern sua grade urn grande
nilmero de modalidades esportivas.
Creio que esta realidade nao poderia
ser diferente, tendo em vista que o
mundo reverencia o esporte — basta
olhar a midia para comprovar isso.

Enquanto isto, atras dos muros
das universidades, o movimento
humano e nao apenas o esporte,
passou a ser o objeto de estudo de
muitos pesquisadores brasileiros.
Os curriculos das universidades,
que ate entdo eram do tipo
tradicional-esportivo, corn a
caracteristica principal de separar a
teoria (ministrada em sala de aula)
da pratica (ministrada em quadra,
salas e salOes, campos etc)
sofreram influencia da pesquisa e
passaram a tecnico-cientificos,
muito embora, atualmente,
encontremos a mescla destes dois
curriculos na maioria da
universidades brasileiras.'

Surgem as primeiras criticas ao
modelo esportivista e a mecanizaceo
do movimento. Isto nao significou,
entretanto, uma alteracdo profunda
aos curriculos das universidades. No
campo da Educaceo Fisica escolar,
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outras propostas metodologias
comecaram a surgir. Assim,
importamos os conhecimentos da
Psicomotricidade de Jean Le Boulch
(1983) e foram lancados, no final da
decada de 80, comeco de 90, os
livros de Joao Batista Freire (1989)
(Educacao de corpo inteiro...), Go
Tani et al. (1988) — (...fundamentos
de uma abordagem desenvolvi-
mentista) e Coletivo de autores
(1992) (Metodologia do ensino da
Educacao Fisica), entre outros que
se preocuparam corn o
desenvolvimento de urn conteildo
mais apropriado a escola.

A psicomotricidade ganhou
iniameros adeptos, principalmente
entre os professores que
ministravam aulas para criancas
em idade pre-escolar. Seu trunfo era
tentar unir o desenvoMmento motor
ao afetivo e cognitivo. Atualmente
esta corrente possui ainda certa
forca como metodologia, principal-
mente por ser difundida em cursos
de graduacao em Pedagogia, que
formam urn grande contingente de
professoras que ministram aulas de
Educacao Fisica infantil.

Dos autores mais lidos,
destaca-se Joao Batista Freire que
abordou a Educacao Fisica na
infancia em seu mais famoso livro,
oferecendo subsidios importantes

atuacao profissional. Apoiado no
construtivismo de Jean Piaget,
propeSe o movimento corporal como
urn meio privilegiado para se atingir
determinado fim, no caso a
cognicao, muito embora a
afetividade e a socializacao estejam
presentes em todo este processo.
0 resgate da cultura infantil e o
conhecimento que a crianca possui
antes de entrar na escola sao
tambern valorizados.

No processo de formacao
profissional, os ensinamentos de
Freire auxiliaram principalmente no
entendimento da Educacao Fisica
do ensino infantil ate a 42 serie do
ensino basic° fundamental.

Para os autores do livro
"Abordagem Desenvolvimentista", o
movimento é entendido como urn
meio e urn fim da Educacao Fisica.
Nesta abordagem, os movimentos
sao classificados em fases e niveis,
havendo uma progressao normal e
mais ou menos esperada ate os 14/
15 anos, embora esta classificacao
dependa de maturacao, apren-dizado
e caracteristicas individuals. Para o
professor, o mais importante é o
conhecimento desta progressao,
para que possa auxiliar seus alunos
a se desenvolverem plenamente. Para
tanto, o aumento da complexidade e
a variabilidade da pratica sâo sempre
enfatizados.
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Os autores citados, embora
preocupados corn o ensino, nä°
preocuparam-se corn a critica ao
modelo esportista ou a mecani-
zacao do movimento, o que ocorreu
principalmente a partir dos escritos
de H. Hildebrandt e R. Langing
(1986), "ConcepcOes abertas no
Ensino da Educacao Fisica", e
Grupo de Trabalho Pedag6gico
UFPe-UFSM (1991), "Visa°
Didatica da Educacao Fisica".

Apoiada em uma critica
Educagao e a politica vigente na
decada de 80, surge a abordagem
critico-superadora, cujos principais
autores sac) Vatter Bracht, Cell Nike
Taffarel, Lino Castellani Filho,
Carmen Lucia Soares e Micheli
Escobar, que langam o livro
"Metodologia da Educacao Fisica...".
Ao apresentar uma major
sistematizacao da pratica, esta
abordagem foi mais difundida nos
cursos de graduacao.

Mas estas metodologias ou
abordagens, como preferem
alguns, tiveram qual alcance?
Chegaram a escola? Atingiram a
sala de aula do professor de
Educacao Fisica? Em minha
opiniao, o alcance foi pequeno.
Talvez nth) ocorra mais na
Educacao Fisica uma mudanca tao
rapida e tao marcante quanto a
esportivizacao, mas isto so a
HistOria nos dira.

No entanto, apesar da
esportivizacao haver tornado conta
da Educacao Fisica na escola,
muitas outras coisas mudaram: o
pais mudou, as pessoas, e
conseq0entemente, os alunos-
mudaram, a obrigatoriedade de tres
aulas semanais de Educacao Fisica
caiu com a nova LDB2 (Lei 9394/
96), a formacao profissional, que
coloca inCimeros professores no
mercado de trabalho anualmente,
esta mudando paulatinamente,
passando do curriculo tradicional-
esportivo para o tecnico-cientffico.

Assim, dois principais aspectos
podem, entao, ser analisados,
embora sem muita profundidade,
devido a extensao e complexidade
dos temas: 1) a falta de mudancas
por parte de professores que já
atuavam em escolas do ensino
fundamental e medio e 2) a
inadequacao dos curriculos atuais,
responsaveis pela formacao dos
professores que ingressam no
mercado de trabalho a cada ano.

Em relacao ao primeiro ponto,
verificamos que muitos possuem
uma pratica rotineira, enfadonha,
reprodutora — corn excelentes
excecães, e claro —sao professores
desanimados, esperando apenas a
aposentadoria e que, em sua
maioria, desconhecem novas
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metodologias. Alguns, entretanto,
conseguiram,	 apesar das
dificuldades impostas pelo mercado
de trabalho — falta de incentivo e
oportunidades de atualizacao, falta
de tempo e condicOes financeiras —
romper corn esta situacao e
continuar seus estudos, procurando
atualizarem-se frente as novas
propostas.

Outros, mais por conta prOpria,
por tentativa e erro e de acordo corn
sua vontade e personalidade,
procuraram fugir da rotina, muito
embora suas praticas estejam
desvinculadas de qualquer teoria. A
fala de uma professora para a qual
ministrei urn curso, ha alguns anos
atlas, reflete esta desvinculacao,
medida que faz a seguinte
colocacao:

Eu sempre fiz isto nas minhas
aulas, mas nab sabia que tinha urn
nome.

Urn outro agravante a que os
professores, atualmente, reprodu-
zem o saber, mas nao sac)
responsaveis pela producao do
conhecimento,	 ou seja, o
conhecimento a gerado dentro da
universidade, dando urn certo
status ao pesquisador, mas quem
o reproduz, o professor, nao
participa em nenhum momento de
sua elaboracao (Tardif, Lessard &

Lahaye, 1991). Desta forma, o
conhecimento cientffico e, muitas
vezes, produzido em laboratOrio,
dissociado da pratica, que e o
espaco da escola, e demora a
chegar ate ela, isto quando
consegue chegar.

Do que tenho observado e
ouvido dos professores para os
quais tenho ministrado cursos3,
uma constante reclamacao em
relacao ao distanciamento entre
univer-sidade e escola e ao fato de
que as teorias nao sdo capazes
de resolver todos os problemas
da pratica, afirmacao que ja fazia
Lawson (1990, 1993), referindo-se
aos mesmos problemas encon-
trados nos Estados Unidos. Pelo
menos nisto nao estamos sozinhos,
nem em relacao a outros !Daises,
nem em relacao a outras disciplinas.

Em meu entender, as teorias,
quando conseguem chegar a sala
de aula, nao sac) realmente as
(micas respostas para as situagOes
da pratica pedagOgica cotidiana.
Em Educacao Fisica, por mais que
surjam teorias metodolOgicas, estas
sao incapazes de fornecer todas as
respostas, o que a realmente
impossivel, porque, como afirma
Schen (1992), a pratica de sala de
aula a Unica, variavel, complexa
e incerta.
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Estas observacOes precisam ser
reconhecidas pelos autores e,
principalmente, seguidores de
determinadas propostas. E
impossivel, mesmo para quem
conhece e opta por determinada
proposta, segui-la fielmente. As
incertezas, os diferentes aconteci-
mentos de uma aula, os quais
envolvem urn context() divers°, de
acordo corn a regiao, os costumes,
a faixa etaria, os alunos, o horario
da aula etc., fazem corn que seja
impossivel encontrarmos as
caracteristicas de uma Unica
proposta.

No tocante a formacao
profissional atual, percebemos que
os curriculos das escolas
formadoras estao colocando no
mercado de trabalho professores
que conhecem, bem ou mal, novas
propostas metodolOgicas —
representadas pelos autores que já
citei e outros estudiosos que vao
sugindo — a medida que os alunos
egressos vâo conseguindo adentrar
na escola. Dona Celina ha muito já
se aposentou, foi substituida,
provavelmente, por alguem corn
outro tipo de formacao. Assim, ha
grandes chances que alguma coisa
tenha mudado e possa mudar
ainda mais. De acordo corn o
estudo de Darido (1997), os
formados pelo curriculo tecnico-

cientifico apresentam algumas
modificacôes em sua forma de
atuar: nä° excluem os alunos,
variam urn pouco mais a pratica
(embora ainda esportiva), estao
mais preocupados corn o prazer do
que corn o rendimento e ndo sac)
mais rigidos e autoritarios, embora
ainda näo permitam a tomada de
decisao por parte dos alunos nas
aulas e planejamentos.

Gostaria de salientar que nä.°
considero ainda o curriculo tecnico-
cientifico como o melhor para a
formacâo de professores de
Educacâo Fisica, principalmente
por fragmentar o conhecimento.
Creio que os futuros professores
deveriam receber uma formacâo
que os fizesse compreender que a
pratica profissional envolve nä°
apenas o conteado academic°,
mas tambern a experiencia
cotidiana— o profissional aprende
tambem no exercicio da profissâo
— e a prOpria personalidade da
pessoa, que inclui sua histOria de
vida4, antes e depois de ingressar
na universidade.

A formacäo profissional deve
possibilitar a reflexâo sobre a
pratica, fazendo o aluno entender a
complexa relacao teoria-pratica-
teoria, que possibilita novas leituras
das praticas e novas compreensOes
e reelaboracOes das teorias.
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Creio que a pratica pedagOgica
do professor em exercicio poderia
ser modificada através da
Educacdo Continuada (em
exercicio) e pesquisas inseridas no
cotidiano escolar, onde professores
e professores-pesquisadores teriam
oportunidade de aprender em
conjunto. Os futuros profissionais
so teriam a lucrar corn este tipo de
intercambio, pois esta seria uma
forma de faze-los, em futuro
prOximo, alterar para melhor a
pratica profissional. E, corn certeza,
os alunos agradeceriam.

Notas

1 A esse respeito consultar Betti,
Rangel-Betti, 1996.

2 Conseguiremos manter as aulas nos
curriculos escolares? Em Sao Paulo,
por exemplo, escolas pirblicas e
particulares diminuiram sensivel-
mente o nUmero de aulas de
Educacao Fisica.

3 0 Ultimo curso que ministrei foi de
Educaceo Continuada, na regiáo de
Bauru, estado de Säo Paulo, a
aproximadamente 60 professores
atuantes no magisterio

4 Isto pode ser comprovado em minha
tese de doutorado Betti, I.C.R.
(1998), na qual urn professor expeie
sua trajetOria profissional ao longo
de dez anos de pratica.
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