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I. Introducio
A Educacao Fisica escolar tem

se revelado, historicamente, um ins-
trumento a servico de interesses
ideolOgicos dominantes, conforme re-
latam Soares (1990), Ghiraldelli Jr.
(1988), Castellani Filho (1988) e Betti
(1991), entre outros.

A perspectiva de dominacão dos
interesses individuais e coletivos das
classes populares contou sempre com
a contribuicao da Educacdo Fisica,
tanto no adestramento fisico como
moral, segundo afirma Lenharo (apud
Castellani Filho, op. cit.). Para tanto,
a Escola acolheu a sua includo en-
quanto disciplina obrigatOria sem ja-
mais discutir sua legitimacão, uma
vez que a Educacao Fisica escolar se
legitimava numa perspectiva mais
ampla, que incluia a pr6pria Escola
enquanto aparelho ideolOgico das
classes dominantes (Althusser, 1985)

A partir da decade de 80, acon-
teceu intensa mobilizacao da socieda-
de	 brasileira na	 busca	 da
redemocratizacão do pals, apOs qua-
se vinte anos de autoritarismo militar.
A Escola Pablica tamb6m interveio
neste processo e, no seu interior, a
Educacão Fisica passou a refletir cri-
ticamente as suas relacöes corn o
poder instituido.

Em que pese alguns entraves e
retrocessos, decorrentes dos perma-
nentes re-arranjos das elites nacio-
nais, o pensamento progressista con-
seguiu chegar a uma analise
esclarecedora e a urn discurso de-
nunciatOrio da apropriacao da Escola
(e, por conseguinte, da EducacAo Fi-
sica escolar) pelos interesses domi-
nantes representados pelo Estado.

Passar "da dentincia	 ao
anOncio"de uma nova praxis
superadora , no entanto, nao tern sido
tarefa ficil. Permanece a dicotomia
entre teoria e pritica, onde o
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"pesquisador"(nortnalmente ligado a
Universidade) prop& metodologias
descontextualizadas e o "dador de
aulas"( professor da Escola Niblica)
segue abandonado a sua prOpria sorte
(Pires, 1990). No centro deste
dualismo encontra-se o licenciando,
que tern uma formacio academica
desvinculada das condicOes reais de
onde ire atuar profissionalmente.

Numa concepcio critico-
emancipatOria, baseada nos pressu-
postos da Teoria Critica e da Acio
Comunicativa (Mollenhauer apud
Kunz, 1991), educadores de todos os
niveis tem identicos compromissos po-
litico-pedagOgicos, e a Educacio Fisi-
ca, a par de identificar os interesses
hegem6nicos a que esti submetida,
4eve buscar alternativas diditico-
metodolOgicas capazes de materiali-
zar, no cotidiano da Escola, perspec-
tivas superadoras que apontem para a
construcio da cidadania plena.

Neste sentido, adquire impor-
tincia urn projeto coletivo de
"mio-dupla", cuja reflexio parta
das awes docentes ao nivel da
Escola, visando reorientar as suas
preoprias priticas, e que tambem
sirva para contextualizar o fazer
academico, dando aos licenciandos,
a oportunidade de vivenciar o ato pe-
dagOgico na Escola numa acio
compartilhada corn o professor do
ensino de 1° e 2°	 graus. A
conotacio almejada e a de cons-
trucao da unidade entre pensar/
agir, levando, a uns, a necessiria
reflexao ancorada em referenciais

teOricos e, a outros, o indispensi-
vel contato real corn o cotidiano da
Escola Ptiblica.

Objetivos
Os objetivos desta pesquisa po-

deriam , assim, ser enunciados nos
seguintes imbitos, que se constituem
nas pr6prias etapas do projeto:

Refletir a EducacAo Fisica escolar
no cotidiano da Escola P6blica, a
partir de categorias da sua pritica
pedagOgica;

Construir e desenvolver coletiva-
mente unidades diditicas (envol-
vendo planejamento, objetivos,
conte6dos, metodologias e avalia-
clo) nas Escolas, visando uma
praxis conscientizadora;

c) Contribuir como elemento concre-
to para a reflexio das aces peda-
gOgicas no interior da Universidade.

II.Bases TeOricas
e MetodolOgicas
Num	 contexto	 critico-

emancipatOrio, a Educacão , assim
como a Educacio Fisica escolar, tern
como tarefa	 a formacão de seres
humanos libertos, autOnomos, cons-
cientes e solidirios, isto e, cidadios.
Para que isto seja possivel, as acOes
pedagOgicas da Escola devem estar
voltadas para o desenvolvimento de
competencias tecnicas, de interacão
e de linguagem (Mayer apud Kunz,
1994).
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Em virtude de distorcOes decor-
rages de um racionalismo de matriz
positivista, a Escola tern tratado o co-
nhecimento de forma fracionada,
onde as diferentes disciplinas/areas
de estudo ocupam-se somente da ques-
tao tecniceinstrumental especifica.

A Educacao Fisica escolar, por
condicionantes histOricos, orienta-se
prioritariamente nas ciencias natu-
raisibiol6gicas, tendo suas preocupa-
cOes limitadas a urn discurso sobre
sa0de e esportes, referenciado no
rendimento. As conseqUencias desta
concepcao reducionista se eviden-
ciam na incapacidade da maioria dos
profissionais da area em definir o ob-
jeto de estudo da Educacao Fisica.

Para Buytendijk ( apud Trebels,
1992), o se-movimentar representa o
movimento humano corn seus senti-
dos e significados, isto é, sua
intencionalidade, constituindo-se esta
no ponto sobre o qual devem se orien-
tar as acOes pedag6gicas da Educa-
cao Fisica. Isto implica em um dife-
rente enfoque para o trato do movi-
mentax-se no Ambito escolar, nao mais
concebido como uma reproducao
mecanica de gestos estereotipados e,
sim, numa perspectiva que tenha o
homem que se movimenta como refe-
rencia maior.

Nesta concepcao, tambem de-
vem ser revistos os procedimentos
didatico-metodolOgicos que consti-
tuem a aula de Educacao Fisica na
Escola. 0 planejamento adquire a
conotacAo de "um mapa cartogrifico
diditico, que mantem muitos cami-
nhos abertos il subjetividade dos alu-
nos" (Hildebrandt et Laging, 1986,
p.36). Igualmente objetivos e conteti-

dos silo direcionados para a possibili-
dade de construcao de "arranjos es-
portivos" que oferecam uma com-
preensao mais ampla do esporte e da
cultura do movimento, considerando
que mais importante e a forma pela
qual estes conteddos esportivos se
tomam temas educativos para as
aulas de EducacAo Fisica (Brodtmann
apud Dieckert et al., 1985). Para que
isto venha a acontecer, devem ser
adotadas metodologias que apontem
para o pensar/agir autOnomo e coope-
rativo, objetivando transformar os
alunos em sujeitos do seu prOprio fa-
zer esportivo, na Escola e fora dela.
Finalmente, um ensino problema-
tizador e dialOgico precisa desenvol-
ver estrategias de avaliagdo que cap-
tem o processo de construcao do agir
emancipado, uma vez que, enquanto
processo, tem seu desenvolvimento
marcado pela subjetividade, nao ca-
bendo ant ises do tipo comporta-
mentalista ou quantitativo.

Urn estudo que pretende refle-
tir/agir coletivamente quanto a possi-
bilidades de se desenvolver uma con-
cepcito emancipatOria para a Educa-
cao Fisica no Ambito da Escola
ca aponta, necessariamente, para
procedimentos metodolOgicos da
pesquisa-acilo, orientada no processo
de planejamento participativo de uni-
dades didaticas para o ensino da Edu-
cacao Fisica.

0 seu desenvolvimento implica
em etapas de:

a) amilise da realidade do cotidiano
da Educacao Fisica na Escola
Pirblica, corn reflexao coletiva
sobre a elaboracao dos pianos de
ensino;
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planejamento participativo de uni-
dades didaticas pars a Educacio
Fisica, envolvendo objetivos, con-
teados, metodologias e avaliacilo;

implementacio das unidades di-
daticas planejadas, atravds de
Wes co-participativas do profes-
sor da EscolaIlea e do licen-
ciando em Educaclo Fisica;

d) reflexao sobre as praticas realiza-
das, a partir de relatOrios elabora-
dos pelos ministrantes das unida-
des diditicas.

Estes relatOrios parciais, a luz
das reflexaes coletivas, constituirio
um documento-sintese final com vis-
tas a socializacao destas anilises.
Foram, 6 imperioso que se saliente a
perspectiva de continuidade, inerente
a pesquisa-acAo.

III. Participantes
e Cronograma
Este projeto envolve os docen-

tes da UFSC, ligados ao NEPEF (Mi-
ele° de Estudos PedagOgicos da
Educac go Fisica), professores da
rede pablica estadual de Santa
Catarina e alunos do curso de licenci-
atura em Educacio Fisica do CDS/
UFSC. Esta participaclo a resultante
de urn programa de capacitacAo do-
cente realizado em 1993, em convenio

UFSC/SEE-SC, cujos integrantes
decidiram quebrar o tradicional nes-
tes eventos, tornando-o de episbdico
em permanente, com encontros men-
sais pare relatos e trocas de experien-
cias, Wm de estudos na area da Edu-
cacAo Fisica.

Pelo NEPEF/UFSC participam
mais diretamente os professores
GIOVANI DE LORENZI PIRES
(RPD/CDS) e PAULO RICARDO
C.CAPELA (DEF/CDS), coordena-
dores deste projeto de pesquisa, ain-
da que toda a estrutura do Nacleo
esteja nele tamb6m envolvida. Os
professores da rede estadual partici-
pantes sac) MARIA DE FATIMA
OLIVEIRA, VANIA RIBEIRO
ALVES, MIRIA BRASIL SIMOES

	

PIRES DA	 COSTA, LUIZ
AUGUSTO COSTA, ANNABEL
DAS NEVES e ELIANE JENSEN
CECHINEL.

	

Tambdm	 participam	 os
licenciandos IVANA MARTINS DA
ROSA, PAULA VIRGINIA
MALATER D"ALMEIDA e ANA
CLAUDIA DOS SANTOS todos alu-
nos regularmente matriculados no
curso de licenciatura em Educacao
Fisica da UFSC.

As atividades da pesquisa sera()
desenvolvidas no CDS/UFSC e nas
dependencias das Escolas dos pro-
fessores participantes, obedecendo o
seguinte cronograma:

ETAPA ATIVIDADE DATA LOCAL
01 Reunibes pare retlextio sobre o co-

tidiano da Educacito Fisica escolar.
Agosto e
Set/ 94

CDS/UFSC

02 Planejamento e implementacão de
unidades didaticas.

Outubro e
Nov / 94

Escolas Pfiblicas

03 Amilise das aches pedagOgicas 	 ma-
lizadas. ElaboracSo de RelatOrio.

Dez / 94 Escolas Piiblicas
e CDS/UFSC.
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