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Resumo

Problematizar-se-6 as visOes
sociais de mundo, denominadas,
aqui, ideolOgica e utOpica/contra-
hegemOnica que direcionam, seja

de maneira implicita ou explicita, o
processo educativo, especifica-

mente, na area da Educacao
Fisica escolar.

Abstract

This work will discuss the social
views of the word — here referred to
as ideological and utopian/counter-
hegemonic — which implicitly or
explicitly underlie the educational
process — particularly in the field of
Physical Education in schools.
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Acredita-se ser a escola uma ins-
tituicao social que se encontra em
constante relacao histOrica e dine-
mica corn o real, portanto, ao mes-
mo tempo que ela reproduz/conso-
lida uma ordem de dominageo,
constitui-se tambern em espaco de
luta/construcao de nova ordem.

E necessario que o profissional
que atua no contexto escolar tenha
claro qual e o seu papel: agente de
reproduce° dos valores dominantes
que oprimem, ou agente de transfor-
maga° desses valores? Pretende-se,
entao, problematizar-se as visOes de
mundo, aqui denominadas como Ide-
olOgica e UtOpica/Contra-HegernO-
nice que direcionam, seja de manei-
ra consciente/inconsciente, implicita/
explicita, o processo educativo, espe-
cificamente na area da Educacao
Fisica escolar. Nao se intenciona jul-
gar os educadores, mas refletir sobre
as possibilidades de movimento que
estes tem na sua ace° pedagOgica.
Acredita-se que esses trabalhadores,
quando envolvidos de maneira poli-
tica e intelectual, comprometidos
corn valores democraticos, sao ca-
pazes de transformacao de praticas
socials ideolOgicas.

Sendo assim, faz-se necessario
compreender alguns conceitos
construidos historicamente, a fim de
elucidar, de forma critica, o contex-
to histOrico atual.

As visOes sociais de mun-
do ideolOgica e utOpica /
contra-hegemlinica

Contrariamente ao que pensa a
maioria das pessoas, o conceito de
ideologia nao se originou corn
Marx, tanto a palavra quanto seu
sentido ja se situavam na histOria,
quando foi retomado por ele; des-
de entao, novos significados conti-
nuaram emergindo.

0 seu significado moderno foi
apresentado, inicialmente, em 1801
pelo filOsofo francés Destrut de
Tracy, como parte da Zoologia. Para
este, ideologia e o estudo cientffico
das ideies, que resulta da interacao
entre organismo vivo e natureza.'

ApOs alguns anos, em 1812,
Tracy e seu grupo entram em con-
flito corn Napoleao. Este os chama
de "ideOlogos", equivalente a
metafisicos, que realizam abstracao
do real e que vivem em urn mundo
de especulacOes. Este novo signifi-
cado, devido a posicao dominante
de Napoleao, passa a ser utilizado
na lingua corrente da primeira me-
tade do seculo XIX. E corn este en-
tendimento que Marx, a seu modo,
o retoma, dando-Ihe outro sentido.

A partir de 1846, na obra IDEO-
LOGIA ALEMA, Marx refere-se
ideologia como false consciencia,
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que implica a consciencia deforma-
da da realidade, correspondendo
aos interesses de classe, precisa-
mente a dominante. Atraves da reli-
giao, moral, filosofia, doutrinas po-
liticas e econOmicas, os sujeitos
constroem ideias ilusOrias e
especulativas sobre a realidade.
Esse conjunto de idêias é social-
mente determinado pela classe do-
minante e que equivale as ideologi-
as dominantes da sociedade.

As ideias (Gedanken) da classe do-
minante sac), em cada epoca, as
iddias dominantes; isto é, a clas-
se que é a forga material domi-
nante da sociedade é, ao mesmo
tempo, sua forga espiritual domi-
nante (Marx, 1991, p. 72).

Marx, nao se refere a ideologia
do proletariado, ou seja, ideologia
de classe nao dominante. Contudo,
na mesma corrente marxista, no
pensamento de Lenin, o sentido da
palavra passa a designar qualquer
concepcao de realidade social vin-
culada a posicao de classe, seja ela
burguesa ou proletaria. ConseqUen-
te desse fato, o termo passou a ser
usado no movimento operkio, ex-
pressando, entre os militantes, a luta
e o trabalho ideolOgico do proletaria-
do em contraposicao a ideologia
dominante.

Ainda na corrente marxista, o
termo ideologia é empregado por

Gramsci como "concepcao do
mundo" (Gramsci, 1986, p.16).

Para este, "todos os homens sao
filosofos", ou seja, todo sujeito age
a partir do significado que pode ser
consciente ou inconsciente. Ainda
que de forma inconsciente, o sujei-
to é direcionado por uma concep-
cao de mundo que se encontra im-
plicita na "linguagem", no "senso
corn urn", no "born senso" e na "re-
ligiao" (Ibidem).

Entao, todos os homens/mulhe-
res sac) filOsofos; nesse aspecto, po-
rem, coloca-se o problema funda-
mental de toda a concepcao de
mundo, pois a diferenca é visivel
medida que a "filosofia vulgar" é"
apenas urn conjunto desagregado

de iclëias e opinides" (Ibidem).

Procurar a essència e a coeren-
cia lOgica do senso comum e da
religiao, da condicties para a pas-
sagem do nivel do "senso comum"
ao "born senso", de forma a des-
vendar os valores que sustentam as
praticas, tanto individuais quanto co-
letivas.

Desse modo, o pensamento de
Gramsci orienta-sea compreensao
da relacao dialetica entre filosofia
vulgar e filosofia critica. Dado o sen-
tido critico da filosofia, esta coinci-
de corn "filosofia da praxis". "A fi-
losofia da praxis nab busca man-



ter os	 na sua filosofia
primitiva do senso comum, mas
busca, ao contrario, conduzi-los a
uma concepgão de vida superior"
(Ibid, p.20).

Para isso, a necessOria a funcdo
dos intelectuais organicos, e seu
papel a servir de vinculo entre a fi-
losofia e o povo. "0 processo de
desenvolvimento esta ligado a uma
dial6tica intelectuais-massa" (Ibid,
p.22).

Essa realizagâo conjunta consti-
tui, justamente, o que Gramsci de-
nomina bloco histOrico, base e ex-
pressäo da hegemonia.

E no interior do bloco histOrico
que se explicitam as relacOes de
hegemonia, os mecanismos de do-
minacao e direcäo exercidas por urn
grupo social sobre toda a socieda-
de em determinado momento his-
tOrico, bem como esclarece a fun-
cao dos intelectuais como
organizadores da hegemonia.

Entende-se hegemonia no sen-
tido Gramsciano, em que o grupo
que domina economicamente
direciona, tambern, cultural e ideo-
logicamente a sociedade. No entan-
to, pode-se identificar, na conjuntu-
ra social, a luta por nova hegemonia,
partindo de interesses e visa() de
mundo diferenciados da dominan-
te. A organizacâo de urn grupo so-

cial, assumindo diferente represen-
tacOo, constitui o que se pode cha-
mar contra-hegemonia, que
corresponde as novas possibilidades
de reconstrucdo ideolOgica.

Na obra de Gramsci, ideologia
e hegemonia sao conceitos estrei-
tamente ligados, pois, para a supe-
raga() da ideologia que direciona a
hegemonia, a necessaria outra ide-
ologia que direcione a contra-
hegemonia.

0 sociologo Karl Mannheim, na
sua obra "Ideologia e Utopia",
publicada pela primeira vez em
1929, apropria-se do sentido
leninista do termo, denominando-
o de "Ideologia Total". 0 conceito
equivale ao conjunto de ideias, pon-
tos de vista, estilos e formas de pen-
sar que se apresentam ligados aos
interesses, as posicOes sociais de
grupos, independente destes encon-
trarem-se em posigäo privilegiada.

A este fenOmeno chamado Ide-
ologia Total, Mannheim atribui duas
formas: Ideologia e Utopia.

Para a ideologia cabe o conjun-
to de ideias, concepcOes, teorias e
representacties que se orientem no
sentido de legitimar ou reproduzir a
ordem estabelecida. "Esta

na palavra `ideologia' a nogdo
de que, em certas situagOes, o in-
consciente coletivo de certos gru-
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pos obscurece a condigäo real da
sociedade, tanto para si como para
os demais, estabilizando-a, portan-
to" (Mannheim, 1986, p. 66).

Em oposicao a esse conceito de
carater conservador, o termo utopia
aparece caracterizando-se pelo con-
junto de ideias, concepcties, teori-
as e representacOes que buscam
outra realidade, ainda inexistente.
Portanto, negando a ordem social
determinante - ou ideolOgica - ori-
entando-se rumo a sua transforma-
cab ou ruptura. "0 conceito de pen-
sar utOpico reflete a descoberta
oposta a primeira(. )" (Ibid, p.67).

Lowy(1994) apropria-se do ter-
mo ideologia usado por Mannheim,
como forma de pensamento que se
orienta para reproduzir a ordem vi-
gente e pelo fato deste conservar o
carater critico, presente na definicâo
marxista do termo. Quanto ao con-
ceito de utopia, considera-o - como
em Mannheim - no sentido critic°,
que se orienta para transformar a
ordem existente. Ja o conceito de
ideologia total, que define ao mes-
mo tempo ideologia e utopia, é uti-
lizado pelo autor como sendo "vi-
sa° social de mundo" (p.12).

Sera. ° consideradas, aqui, as vi-
sOes sociais de mundo - ou ideolo-
gias- que podem ser IdeolOgica e
UtOpica/Contra - hegemOnica, que

direcionam os projetos divergentes,
caracterizando a atual sociedade de
conflitos.

0 modelo de racionalida-
de cientifico-ideolOgica

A necessidade de compreender
o mundo faz corn que o homem/
mulher, a partir das circunstancias
de cada momento histOrico, cons-
trua tambern a histOria da
racionalidade humana.

As explicacOes para os aconte-
cimentos foram concedidas atraves
de varias ideias: a agua, como prin-
cipio formador de tudo, passando
pela ideia do "apeiron", ar e fogo.

Na Idade Media, atraves do
teocentrismo e a ideia de cosmos,
é estabelecida uma ordem, na qual
o homem/mulher não questionava.
Chega a desordem; o teocentrismo
é substitufdo pelo antropocentris-
mo, corn o ser humano passando
de mero contemplador da nature-
za, a interventor e dominador. Inicia
a Revolucâo Cientifica, na qual os
homens/mulheres são libertos da
servidao e passam a vender a forca
de trabalho (capitalismo). As cien-
cias da natureza o (forca de traba-
Iho) desenvolve e sustenta. E nesse
bojo da preocupacao corn a capita-
lizagáo, atraves do aumento desen-



freado da tecnologia, da poten-
cializagäo e do ensino profissiona-
lizante, que nascem as ciencias so-
ciais e humanas.

E nesse momento histOrico, fins
do seculo XVIII e infcio do XIX, que
surge uma teoria da ciencia, pro-
pondo reforma da sociedade que
viesse a estabelecer nova ordem —
o positivismo. Nasce no momento
em que a sociedade se encontra em
conflito, propondo que as ciencias
sociais seguissem o metodo cienti-
fico natural.

E corn esse carater critico que o
positivismo teve dimensao ut6pica
— tendo inicio corn Condorcet e se-
guindo corn Saint Simon — ou seja,
caracterizou-se como visa() social de
mundo que tivesse "fungäo critica,
negativa e subversiva, quando
apontassem para uma realidade
ainda náo existente" (Lowy, 1995,
p.14).

Porem, o positivismo transmuta-
se de visa° utOpica e objetiva-se em
ideologia que serve "para legitimar,

justificar, defender ou manter a or-
dem social do mundo" (Ibidem).

A partir do seculo XIX, atraves
de Augusto Comte, considerado seu
fundador, o positivismo caminha em
defesa da ordem estabelecida, ago-
ra corn a burguesia e a industriali-
zacao em pleno exercicio do poder.
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Para Comte "o pensamento tem que
ser inteiramente positivo, dever-se-
ia acabar corn toda critica e
negatividade, isto 6, corn a dimen-
säo revolucionaria do pensamen-
to" (Ibib, p. 38).

Essa breve fundamentacäo pro-
cura demonstrar que o paradigma
de racionalidade cientffica, determi-
nado pelas ciencias naturais e corn
base epistemolOgica positivista,
apresenta-se, hoje, em nossa socie-
dade, de forma hegemOnica e em
defesa do sistema vigente. Dito isso,
o modelo naturaVpositivista passa a
dominar a maior parte das formas
de conhecimento, determinando as
visOes socials de mundo, constitu-
indo-se, assim, no modelo ideo16-
gico de racionalidade cientffica.

0 modelo de racionalida-
de cientifico-ideolOgica e
a producfio de conheci-
mento na area da educa-
cfio fisica

No tratamento dado a realidade
pelo pesquisador esta sempre
internalizada, ainda que de forma
inconsciente, uma visa° social de
mundo.

Para isso, Gamboa (1995) colo-
ca que os aspectos instrumentais
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das pesquisas estao diretamente re-
lacionados a visa° de realidade im-
plicita/explicita em cada pesquisa.

Os enfoques epistemolOgicos,
que sao chamados pelo autor como
bases epistemolOgicas, Positivis-
mo, Materialismo e Fenomenologia,
determinam o metodo e sao deno-
minados, respectivamente, como
empirico-analitico, critico-dialetico e
fenomenolOgico-hermeneutico que,
por sua vez, direcionam as aborda-
gens metodolOgicas, ou seja, a tec-
nica escolhida no processo de pes-
quisa.

De acordo corn Bracht(1993), as
discussOes em tomo do paradigma
cientifico, na area da Educacao Fisi-
ca no Brasil, iniciam na decada de
setenta, apOs a implantacao dos cur-
ses de pOs-graduacao.

Ate os anos oitenta, as pesqui-
sas desenvolveram-se, principal-
mente, vinculadas a medicina espor-
tiva, fisiologia, cineantropometria,
sob a influencia do modelo natural
de ciencia, orientando-se de forma
hegemOnica numa matriz empirico-
analitica. Somente no inicio dos
anos noventa, formularam-se, mais
claramente, as discussOes propria-
mente epistemolOgicas, buscando
as implicacOes teOricas que orien-
tam as pesquisas na area. Eviden-
cia-se, neste caso, o estudo de Sil-

va (1997), que analisa as disserta-
cOes de mestrado em Educacao Fi-
sica, no period° de 1988 a 1994, e
conclui que, pelo fato dos pesqui-
sadores encontrarem-se atrelados
visa() de ciencia positivista, "a uer-
tente empirico-analitica ainda é
dominante na producão cientifica
dos mestrados da area de Educa-
gäo Fisica e Esportes, tanto nos
mais antigos quanto nos mais re-
centes".2

Se o paradigma de ciencia pre-
dominante em tais producOes é for-
temente atrelado ao paradigma mo-
demo de ciencia, isso nos leva a crer
que, a medida que a Educacao Fisi-
ca segue esse modelo de
racionalidade cientffica, inclusive na
sua forma de tratar o objeto a ser
conhecido, evidencia, tambern, o
projeto de racionalidade ideolOgica,
oferecendo urn corpo de pressupo-
sicOes que contribuem para legitimar
o carater ideolOgico dominante.

Apoiadas pelo paradigma den-
tffico-ideolOgico, surgem propostas
pedag6gicas para a Educacao Fisi-
ca escolar, no sentido de legitima-la
a partir do modelo tradicional de
ensino.

Encontram-se, corn este intuito,
estudos preocupados corn praticas
pedagOgicas que venham a desen-
volver educasao para a sallde, de
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acordo corn a visa. ° biolOgica. Cabe
a Educacao Fisica, dessa forma, o
papel de melhorar a aptidao fisica
dos sujeitos, os quaffs passam a con-
tribuir para o desenvolvimento na-
cionalista, uma vez que se encon-
tram mais aptos enquanto forca de
trabalho. Para isso, Ferreira (1995)
entende que, "(...) a relagäo peda-
gagica hegemOnica em Educagao
Fisica tern na aptidao fisica seu
objeto de estudo e contribui histo-
ricamente para manter a estrutura
social capitalista" (p. 216).

Juntamente corn essa &Ica, apa-
rece a denominada visa° bio-psico-
lagica3 que adiciona, ao desenvol-
vimento da aptidao fisica, o
co. 0 papel da Educacao Fisica,
entao, limita-sea atuacao nos do-
minios psicomotor, cognitivo e
afetivo, melhorando, alem da apti-
dao fisica, o intelectual. Observa-se,
tanto numa perspectiva comp na
outra, o predominio da visao
dicotOmica de homem/mulher, sob
olhar passivo, acritico e a-histOrico
do papel social da pratica pedagO-
gica da Educacao Fisica. Isso pres-
supOe que os valores do sistema
capitalista brasileiro nao pretendem
ser questionados e, sim, conserva-
dos.

0 modelo de racionalida-
de cientifica utOpico/con-
tra-hegememica

A partir do momento em que o
sujeito moderno passa a ser o cen-
tro das explicacOes, estava lancada
al, a oportunidade de problematiza-
cao, elaboracao e contraposicao de
conhecimentos.

0 espirito da positividade e a
ideia de progresso de Augusto
Comte, a critica marxista e a intro-
ducâo do inconsciente atraves do
pensamento de Freud marcam o
nascimento das ci8ncias socials e
humanas.

As ci8ncias sociais constituem,
entao, novo espaco de saber, a me-
dida que situam o homem/mulher
numa visão de producao (Marx), e
do inconsciente (Freud). Novas
questOes sao colocadas quando
Marx pensa o homem como histO-
rico e social, que produz seus mei-
os de subsist8ncia atraves do traba-
Iho e que, por mein deste, estabele-
cem-se as relacties de poder. A vi-
sa() de mundo marxista defende a
classe proletaria como revoluciona-
ria na realizacao do projeto utOpico
socialista.

Tambem Freud, sob o ponto de
vista da psicanalise, tenta romper o
dualismo entre corpo e alma, a me-
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dida que aponta o sujeito enquanto
desejo, cuja origem encontra-se no
inconsciente e manifesta-se atraves
do corpo por mein da linguagem,
sexualidade e comportamentos em
geral. Dessa forma, pode-se dizer
que as ciencias sociais e humanas
abrem novas perspectivas

ao abandonarem a antiga visao da
racionalidade, ao centrarem suas
preocupagOes no "homem concre-
to" que produz, e no "homem-cor-
po" regido pela inconsciencia,
constituindo uma nova regido de
saber (Carrero, 1994. p.103).

Outro pensamento que marca o
paradigma das ciencias sociais é o
elaborado pela Teoria Crftica de So-
ciedade, que nasce juntamente corn
a escola de Frankfurt, em 1924. A
expressdo, Escola de Frankfurt, é
usada para se referir aos pensado-
res flliados ao Instituto de Investiga-
ea° Social de Frankfurt, que resga-
tam a ideia iluminista do esclareci-
mento aliado ao pensamento de
Marx e Freud. Destaca-se, como
objetivo principal da Teoria Crftica,
a busca da razdo enquanto esclare-
cimento e emancipacdo.

Ve-se, assim, que o paradigma
das ciencias sociais, apesar de apre-
sentar-se, em grande parte, orien-
tado pela visao positivista, quando
orientado pela visao marxista e teo-
ria crftica, cria nova linguagem e

novo ponto de vista na interpreta-
ea° da realidade. Considerando o
homem enquanto humano e so-
cial, aponta na construed° histOrica
para a visao de mundo utOpica/con-
tra-hegernO-nica ao paradigma
ideolOgico natural/positivista.

No contexto educacional da
Educacdo Fisica, este paradigma
utOpico/contra-hegemOnico passa a
orientar varios estudos de iniciativa
epistemolOgica, tanto em termos de
producdo de pesquisa, como em
propostas pedagOgicas.

0 modelo de racionalida-
de cientifica utOpica/con-
tra-hegemiinica e a produ-
cfio de conhecimentos na
Area da Educacfio Fisica

A producdo de conhecimento da
Educacdo Fisica, ate a decada de
oitenta, desenvolve-se sob a influ-
encia das ciencias naturais. A partir
de entdo, corn a chamada "crise"
na Educacdo Fisica (Medina, 1983),
evidencia-se o aumento de pesqui-
sa na area pedagOgica, sob a influ-
encia das ciencias sociais.

As pesquisas que emergiram
adotaram a abordagem critica, bus-
cando a superacdo dos reducionis-
mos da abordagem predominante
— matriz empiric° -analitica.



Silva (1997), embora conclua
que a vertente empirico-analitica
predominante nas producOes, corn
62,22%, aponta que "existe uma
tendencia de reorientacäo episte-
molOgico-metodolOgica na produ-
cao cientifica da area", 4 corn
21,62% da abordagem fenomeno-
lOgico-hermeneutica e 12,16% da
abordagem critico-dialetica. Isso
leva a pensar que, atraves desse
conhecimento, evidencia-se urn
projeto de racionalidade cientffica
utOpica/contra-hegernOnica, contri-
buindo para a negacão dessa ordem
determinante em tomb das produ-
cães de conhecimento.

0 paradigma de racionalidade
cientffica corn base nas ciencias so-
dais alicerca, tambern, estudos e
propostas pedagOgicas para o am-
bito da Educacäo Fisica Escolar.

A pratica hegemOnica da Edu-
cacâo Fisica Escolar apresentou-se,
ao longo da histOria, comprometi-
da corn seus momentos de cons-
trugfio: higienista, militarista, etc.
Em contraposicäo a essa pratica,
formaram-se várias criticas de cu-
nho teOrico. Somente a partir dos
anos oitenta a que surgem estudos
teOrico-praticos propondo-se a uma
mudanca na realidade concreta.
Destacam-se "ConcepcOes de au-
las abertas de Educacâo Fisica"
(1986), de Hildebrandt e Laging;
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"Metodologia do Ensino da Educa-
cäo Fisica" (1992), de urn coletivo
de autores; "Transformacâo Didâti-
co-PedagOgico do Esporte" (1994),
de autoria do professor Elenor Kunz.
Mais recentemente, ainda não
publicada, mas sendo aplicada no
contexto escolar, "A promocäo do
desenvolvimento da identidade em
aulas de Educacäo Fisica" (1996),
por Ingrid Marianne Baecker.

Tais propostas diferenciam-se
entre si em alguns aspectos, toda-
via, explicitam sua vinculacäo a urn
projeto alternativo ao neo-liberalis-
mo.

Enfim, a posicao politi-
ca

0 atual estagio da sociedade bra-
sileira - desigual, injusta, autorithria
- leva a crer na necessidade da es-
cola ptiblica assumir, claramente, o
enfrentamento politico-ideolOgico
que ocorre em seu interior. A peda-
gogia que desenvolve praticas indi-
vidualistas, competitivas e autoritari-
as, 	 prOpria da sociedade
capitalista, influencia fortemente o
espaco escolar. Para isso, defende-
se ser necessâria, por parte dos edu-
cadores, uma leitura critica e apura-
da da realidade, que os leve a
problematizar a sua visdo social de

1	 AI
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mundo, de forma a assumir posicao
politica frente ao seu ato educativo —
adaptar ou resistir. Isso implica em
pensar coletivamente o papel dos
profissionais, no intuit() de que Pique
claro o compromisso social que es-
tes tern ao propiciar a apropriageo
do conhecimento pelos seus alunos
e a compreensao da realidade que
os cerca. Corn efeito, os profissio-
nais de Educacao Fisica podem
transcender a ideologia supostamen-
te neutra, a fim de avaliar criticamente
a sua pratica em educacao, agindo
de maneira criativa, intelectual e po-
litica. A posicao politica do professor
de Educacao Fisica podera funda-
mentar a luta contra-hegemOnica.
UtOpica/Contra-hegemOnica, ainda
nao dominante, e a histOria da Edu-
cacao Fisica sendo construida rumo
a awes concretas de transformacao.

Notas

1 Ver Da Ideologia. Rio de Janeiro:
Zahar, 1983.

2 Resumo de tese de doutorado.
3 Para major esclarecimento sobre

as visOes biolOgica, bio-psicolOgi-
ca, ver BRACHT, V. A crianga que
pratica esporte respeita as regras
do jogo...capitalista. In Educacao
Fisica e Aprendizagem social. Por-
to Alegre, Magister, 1992.

4 Resumo de tese de doutorado.

Referéncias bibliogrifi-
cas

BAECKER, I. M. A Promogäo do De-
senuoluimento da ldentidade em
aulas de Educagdo Fisica em es-
colas brasileiras de 1-Q grau. In Re-
vista Brasileira de Ciencias do Es-
porte.(18) 3:243, maio/97.

BRACHT, V. Educagäo Fisica/Ciéncias
do Esporte: que Ciencia a essa? In:
Revista Brasileira de Ciencias do
Esporte. 14(3): 111-118, 1993.

CARRERO, V.P. 0 surgimento das Ci-
éncias Humanas. In HUME. Leda
Miranda (org.). Fazer Filosofia, Rio
de Janeiro: Uape, 1994.

COLETIVO DE AUTORES. Metodo-
logia do Ensino da Educagdo Fisi-
ca. Sao Paulo: Cortez, 1992.

FERREIRA, M G. Teoria da Educagdo
Fisica: Bases e propostas pedagO-
gicas. In. FERREIRA NETO,
Amarillo, GOELLNER, Silvana V. &
BRACHT, Valter (Org.). As-Ciencias
do Esporte no Brasil. Campinas:
Autores Associados, 1995.

FILHO, S. J. C, GAMBOA S. S. Pes-
quisa educacional: quantidade-
qualidade. sao Paulo: Cortex,
1995.

GRAMSCI, A. Concepgäo dialetica da
histOria. Rio de Janeiro: Civilizacao
Brasileira, 1986.

HILDEBRANDT, R & LACING, R. Con-
cepcOes abertas no ensino da E. F.
Rio de Janeiro: Ao livro tecnico,
1996.



MotrivixOncia

KUNZ, E. Transformacao Didatico-Pe-
dagOgica do Esporte. 	 UNIJUI,
1994.

LOWY, M. As Aventuras de Karl Marx
contra o Bar& de Miinchhausen.
marxismo e positivismo na socio-
logia do conhecimento. Sao Pau-
lo: Cortez, 1994.

	 Ideologia e Ciéncia Social:
elementos para uma analise mar-
xista. Sao Paulo: Cortez, 1995.

MANNHEIM, k. Ideologia e Utopia. Rio
de Janeiro: Zahar, 1986.

MARX, K, ENGELS, F. A Ideologia Ale-
ma. Sao Paulo: Hercitec, 1991.

MEDINA, J. P. S. A Educagäo Fisica
cuida do corpo e "mente". Cam-
pinas: Papirus, 1983.

1,1


