
30 — Junho, 1993 	

AS TENDENCIAS PEDAGOGICAS EM EDUCACAO FISICA E SUA RELACAO
COM AS CATEGORIAS IDEALISTAS E MATERIALISTAS DA HISTORIA

Gabriel Humberto NIAOZ Palafon •

I NTRODUCAO
A Meader:13 deste artigo 6 procurer oontribuk

na aproximealo do sentldo/significado que, pant
o professor de Educagio Mica, poderla vir a ter
a andlise Mate 63-cdtica (1) das tendencies peda-
Aloes em sua pritica cabreta.

A descoberta e sistematizegio des reverses for-
mes do porque e como praticar a Educaplio Fisica,
atraves dos diferentes perfodos histericos de nossa
sociedade, representa, sem dOvIda, um trabalho
clentffico de enorme contribuicao, que precise
evertor no sentido de enunciar e compreender
melhor sues relagees corn as categories de gneiss
flios6fica fundamentals que nortelam as linhas de
agão-reflexao-agão do homem na dImense° secio-
pedagegica categories estas relaclonadas (dentro
de urns perspective de totalidade) corn todo 0
proceeso de ensiro em Educaglio Fisica (teoria,
metodos particulares, tecnicas, irstrumentos, etc.).

Assim, o objetivo deste tabalho sera procurer
relacbnar as tendencies pedagOglcas corn o IDEA-
LISMO e o MATERIALISMO, visando levantar sub-
sfdlos para aprofundamento no estudo desta tome-
tica, como um dos mats de adds* necesserbs
pare superar e transformer a Educageo Fisica pre-
Made na escola pOblca: acrftica e marginalzada,
como produto de uma portica, uma pedagogla e
uma didetica veiculada "oficialmente" pela tecno-
cracla nacional para manutenglio de ordem estabe-
lecida peias classes dominantes.

APROXI mAgAo, IDEALISMO, MATERIALISMO E
SUA RELACAO COM EDUCACAO FISICA

Partimos do pressupos o metodolOgico de que,

nas Cienclas Socials e Porticas, nitro exists neutra-
lidade fliosOfica. Todas as acOes realizadas no
marco da sociedade refletem aspirackes e valores
de uma classe social dominante, e determinados
e coligados momentos histOricos.

A retied° sobre a procure de commenato
das finaldades, objetivos, praxis, efeitos psico16-
gicos e secio-polfticos de Educageo Fisica, atraves
de sua histOria e, particularmente, de nossa prOpria
orifice, tem-nos levado, necessariamente, a abor-
der o terra iY luz do problems fundamental da
Fllosofla, que se refers aos postulados, considers-
dos de base, pant explicar a origem e propriedades
da materia: o idealsmo e o Materialsmo.

Entendemos o Idealismmo e o Materialism° como
dues categories de anidse e interpretagio da reilda-
de que se diferenciam, em essencia, pelo sIgnifica-
do/sentido dado MATERIA, ou seja, a natureza
em sue totaidade orgenica e inorganica, incluindo
o pensamento e a sociedade corn todas as suas
relageses conflitivas e contraditerias, que a corn-
poem. Neste sentido, partimos da tese de que
a Eclucagão Fisica, na procure de sua legitimigio
politica, tem-se tundamentado. do mesmo modo
que outras orifices socials, no significado/sentido
destas duas categories, intimamente ligadas ao
desenvolvimento histerico do ser human.

Analisaremos, brevemente, o que denominare-
mos como fase idealsta e fase materialsta da
Histdria, procurando relacioni-las corn a Educagio
Fisica no Brasil (2).

Professor do Departamento de Educagra Fisica - Universidade Federal da Paraiba.
- Licendado em Educaglio Mica ESEF - Mexico,

Mestre em Educagao, Supervisa0 e Cunisulo - PUC • São Paulo.

(1) Para mabr compreensSo sobre o termo utiltzado, Isla-se o artigo de Demerval Saviani "A pedagogia histbrico-ditica
e a -educaglio escolar, in: Pensancb a educaglio, Sao Paulo, UNESP, p.23-33, 1989.

(2)Para mabr cathedmento sobre Idealism° e 0 Materialism°, leis-ser dentro outros: KORCHE, 1977; LEFEBVRE,
1974.
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1 — FASE IDEALISTA

Pratica fundamentada na filosofia de Plata° e
S6crates, amplada por Descartes, Hume, Kant,
Comte, Spencer, Durkheim e outros, o Idealism°
passa por diferentes fases de acordo corn o desen-
volvimento das cikcias naturals e das sociedades
rumo ao skulo XX (objetivo, subjetivo e agnos-
t icismo).

Sua caracterfstica principal radica no I ato de
que o universo 6 composto de 'dabs que, de
uma ou de outra maneira, sempre se antep6em
ao real. Em termos gerais, algumas caracterfsticas
do idealism° são:

acreditar que o homem esta relacbnado corn
uma ordem de fatores bem mats amplos do
que os materials;

encarar a ordem biolagica como a expressao
ffslca do corpo, criando um dualismo f ragmenta-
dor e reducionIsta como exemplos, podemos
char: alma e mente vs corpo, essencla vs
fenemeno, teoria vs pratica, ativIdade ffsba
vs atividade mental, demi& vs filosofia, clancla
vs rellglao etc.);
c) Ignorar as condicOes de tempo, lugar e Inte-
resses humans e socials, (determinantes his-
taricos), colocando as falhas (contradig6es e/ou
conflitos do sistema, principalmente a luta de
classes), como desajustes ou desvios adminis -
trativos, tknicos, espirituais ou naturals, na
busca de uma evolugho - adaptagao - "natural"
ao ambiente (reformismo); procura ainda mas-
carar corn isto o real, para encobrir a explicagio
objetiva de Wes provocadas, sua justificativa
e efeitos resultantes ao nfvel social pelos seus
defensores politicos, ideallzadores (tecno-pla-
nejadores) e, muitas vezes, , V6, pelos prOprios
controladores de sua execkao.

0 ref lexo destas caracterfsticas para o processo
educacional e cientlfico trouxe como conseq0kcia
para os planejadores e pesquisadores educacionais:

a) a perspectiva de considerar as ciOncias so-
cials como urn fen6meno "dentificista, preconi-
zando uma biologia mecanicista, uma psicologia
behaviorista, uma histaria empfrica e uma socio-
logia descritiva e coisificante" (GOLDMANN,
1980, 16-17) (todas elas estao desligadas de
urn conhecimento mais prof undo da essOncia
dos movimentos sociais e reduzidas a proces-

sos sistematicos de acumulack de dados e
descrick de fatos isolados);
b) a crenca em certas noc6es do que 6 absolu-
tamente correto, e de que 6 possfvel basear
urn programa de educack sob o prisma da
bondade. 0 mundo, portanto, para o idealista,
6 "seu mundo", e sua tendência, a medida
de toda e qualquer realidade.

Nesta perspectiva, a pratica da Educagao F7sica
sera permeada por duas vertentes filos6fico-pe-
dagagicas - pre-paradigmas, no entender de Ma-
nuel Sergio (3) -, que denominaremos, nests traba-
Iho, como BIOLOGICO-EVOLUCIONISTA e EMPi-

ICO-ANALiTICA respectivamente.

1.1 — BIOLDGICO-EVOWCIONISTA

Esta vertente segue as diretrizes da teoria evo-
lucionista de H. Spencer (1820-1903), adotada por
idealstas de cunho republicano, surgidos no Interior
das escolas milltares, e apoiada por medicos (de
orientacão positivists).

Suas diretrizes seriam utilizadas como argu-
mento pars rejeitar as bases do pensamento impe-
rial, implantar a Repfiblica e favorecer ao desenvol-
vimento da socledade urbano-industrial.

A tendkcia biolOgico-evolucionista se concretiza
no mundo inteiro nos meados do skulo XVIII,
e vai ate o skulo XX, mudando de acordo coin
os avangos do capitalismo. Sua ideologia dominante
6 o progresso da

Spencer 6 considerado um dos 6Itimos associa-
cionistas, desde o ponto de vista psicolagico, e
tamblim urn "agnosticista" quando abordado pela
6tica da filosofia crltica (4).

A partir de sua teoria sociolOgica da evoluglio
(que Lucien Goldmann 1980, 28 afirma nao passar
de urn programa desprovido de qualquer investiga-

concreta), Spencer contribui fortemente para
reintegrar as Ciancias Sociais no campo do empi-
rismo, advogando um individualismo extremo e defi-
nindo o Estado como um instrumento regulador
do "organismo Social", sujeito as mesmas leis
dos corpos vivos.

Na Educagao Ffsica, observamos, na Nteratura,
a desoricao e crftica de duas tendancias pedag6-
gicas denominadas HIGIENICA e EUGENICA, que,
de acordo corn nossa andise, seguiram os princf-
pips da vertente biolagico-evolucionista.

(3rTodavia, dado que a citincia da motriddade humana tem as condicbes necessaries para nascer, isto 6, porque
uma revoluck chnIffica (Kuhn) se anuncia nesta Area de conhecimento (...) 6 tempo de camirtiar para uma
denda normal que desafia as premissas da fase pre-paradigmfitica de que a EducagAo Fisica, desde Ling,
Amoros e Jahn, ainda nAo se libertoif... (SeFIGIO, 1990, 75).

(4) Doutrina ciada por Hume e Kant no skulo XVII, tendo seu apogeu em meados do skulo XIX. Tapia
Idealista, catica e reacionaria, que prega a Willa de que o mundo 6 incognoscfvel, isto 6, que ngo pods ser
conhecido pelo ckebro humane (ENGELS, 1980, 8).
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A TENDENCIA HIGIENCIA DA EDUCACAO FISI-
CA predomina no period° de 1860 a 1930, aproxi-
madamente. Pincfpios da medicina social-conserva-
dora-liberal sao aplicados a sociedade como nor-
mas e valores de comportamento, em fungao dos
altos indices de mortalidade infantil, de precedes
condidres de saUde dos adultos, da necessidade
de exterminar a desordem higianica dos veihos
habitos colonises, e, finalmente, de reforgar a este-
reotipagao do comportamento mascukno e fentinino.
Neste period° pode ser observado, tambitm, urn
particular interesse da classe dominante em utilizer
certos principios desta Concepgio de miter 419-
nico, pare modificar os habitos da populagElo negra,
visando identifica-la socialmente "com a camada
branca dominante".

A TENDENCIA EUGENICA DA EDUCACAO FISI-
CA vora durante o perfdo de 1930 a 1964, e,
sem desaparecer totalmente na atualidade, enfatiza
a reproduda de valores tais como a superioridade
da raga, coragem, vitalidade, herofsmo, naciona-
lismo etc. Objetiva, atravats da disciplinarlzacao
do corpo ffsico, do intelecto, da moral, e da sexuali-
dade (militarizagao do corpo), "multiplicar os indivf-
duos brancos politicamente adeptos da ideologia
nacionalista, pare justifisar a necessidade de gerar
uma populagão for e sadia pare defender e cons-
truir a patria (capitalists dependente).

Nessa perspective, o esporte seria capaz de
suprir faihas dos processos de selegao racial e
former elites representatives pare servir Nada,
elites essas que deveriam defend6-la dos perigos
"externs" causados pelos conflitos mundials e
"intemos" — estes Oltimos voitados para o atendi-
mento dos princfpios da seguranga nacbnal, a partir
da decade de 30, contra quaiquer tentative "comu-
nista" de "desestruturagao" da ordem sOcio-eco-
nOmica (capitalism° industrial-dependente) cons-
titufda.

As propostas particulares de pratica da Educe-
di° Fisica, que permearam o piano da vertente
biolOgico-evolucionista, seriam representadas: a)
pelas girvisticas mad ices, at raves do matodo sueco
de Ling (1776-1839) e seguidores; b) no campo
das ginasticas militares de carater naturalsta, polo
matodo alemtio de Jahn (1810, na Europa; 1860,
no Brasil); c) peb metodo frances de Georges
Hebert (1906, na Europa, e de 1907 ate os anos
50, no Brasil); d) peb escotismo de Baden-Powell
na Inglaterra; e) peb sistema Neuendorf, utilzado
peke Alemanha nazi, fundamentado na ginastica
da Jahn; e finalmente, polo desenvolvimento do
Matodo Austrfaco de Karl Gaulhofer, e Margarete
Streichner (1919-1945 e de 1945 ate nossos dies).

1.2 — EMORICO-ANAUT ICA

tambern denominada pragmatico-tecnicista.

Optamos, para este trabaiho, polo termo "Empfrico-
analftico", por considerarmos que, epistemolOgi-
camente, este nome contempia a base do pensa-
mento racionaiista, que coloca a ciancia (de con-
cepgio empirico-analftica) como instrumento de
superagao maxima de todas as deficiênclas e do
programa social, pole evolugão tecnoltigica e o
aumento da produtividade. Esta vertente parece
surgir nitidamente no final do sack) XIX, quando

matodo sueco a atacado por fisiologistas france-
ses que, preocupados com o desenvolvimento fun-
Clonal (organico) do ser human, e com apoio
das tecnicas de observack e a anigise estatfstica
(em franco processo evokitivo, encebegam uma
crftica contra a ginastica anaiftica de Ling e seus
seguidores.

Matey e Demeny, fisiologistas da universidade
da Sorbome de Paris, cOticos ao "artificialismo
sueco", prop6em que os fins da Educacho Fisica
não poderiam ser servio de ordem fisiolOgica e
cientificamente legitimados, e passa a defender
a construgio de "uma ginastica cientifica" despro-
vida de toda consideragão filosOfica.

Para nos, a vertente empfrico-analftica, segue
uma linha de pensamento que considers que o
homem jai naio dove ser guiado, como antigamente,
por urn ideal de homem. Agora, ele dove desenvol-
ver -se de acordo com suas capacidades e aptidaes
naturais.

Sem mudar, em essencia, as bases do desenvol-
vimento social de Spencer, a necessidade de reor-
ganizagao dos fundamentos de redemocratizadto
do ensino e da ordem econOmica do p6s-guerra
a favor do model° capitalsta, passam a funda-
mentar o discurso idealista de que, somente atra-
yes do crescimento econOmico seria alcangada a
fehcidade coletiva, independentemente de classe
social.

No Brasil, a partir da &bade de 50 (apOs o
fim do Estado Novo), a corrente empfrlco-analftica
se fortalece e se desenvolve• plenamente, ajustan-
do-se ao discurso e praticas necessaries pare
"modernizer" a sociedade no abut° XX, por parte
de sues classes e interesses dominantes. Neste
periodo, a Escola Superior de Guerra 6 encarregada
desse trabaiho de modernizagao. procurando nito
"perder" a continuidade do sistema sOcio-econ6-
mico (capitalists-dependente) projetado para o
Pals.

Ao nivel de sistema educacional, surge o tecni-
cismo nos programas de desenvolvimento de curri-
culum, fundamentado na proposta de R. Tyler,
que a implantada no final dos anos 40, nos EUA,

nos anos 60 na America Latina. No Brasil, esta
proposta a oficializada e Institufda a partir das
leis 5.540, de 1968, e 5.692, de 1971.

As bases do Curriculum de R. Tyler se funda-
mentaram no conceito de planejamento estruturado
de ensino e na busca de eficiência administrative,
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no sentido de formar educandos, de acordo corn
as necessidades da sociedade e do sistema produ-
tivo. Bases estas surgidas no processo de Admi-
nistractio ClentIf Ica, cujos princfpios seriam esta-
belecidos por J.F. Bobbit, no infcio do secub. Neste
sistema, o ensino visa a uma formagdo tecnico-
cientffico-profissionalizante, desprovida de forma-
giro s6cio-filos6fica para reforgar os pessupostos
da neutraliade da ci6ncia nos estudantes e fomen-
tar ideologicamente sua formaglo acritica.

Como produto de todas estas idelas e prdticas,
vemos surgir na Educagio Ffsica, nos anos 40,
a doutrina da Aptiddo Fisica, nos Estados Unidos
da America (EUA), sob os criterios cientfficos da
Medicine Esportiva, como urn dos meios de investi-
gagdo aplicada ao servigo do esporte de alto nfvel
e de superagdo das doengas hipocineticas surgidas
pelo modo de vida industrial.

Esta doutrina 6 transmitida ao mundo, e particu-
larmente na Ame ica Latina, pela UNESCO, atraves
de trabaihos de Educagao Ffsica dIvuegados pe-
lo ICHPPER, sob a orientagdo fundamental da
AAPHERD norte-americana, no final da &dada
de 60.

No Brasil, o Teflexo desta doutrina aparece como
fundamentagdo em diferentes pareceres oficiais
e no I DiagnOstico de Educagdo Ffsica/Esporte,
publicado por Lamartine em 1970, visando conso-
lidar as bases mediante as quais as Escolas forma-
doras de professores deixariam sua prritica "empi-
rica" pelas bases cientfficas da Medicine do Es-
porte.

Surge, em conseWencia da concretizagdo des-
sas politicas , uma for magdo p rag mat ico-tecnicista
em que a estrutura estaria fundamentada na Edu-
cacao Fisica como meio e no esporte como fim,
sendo o RENDIMENTO o principal fundamento de
avaliagdo escolar.

Por outro lado, na Europa, nos anos 60, a divul-
gado o metodo de J. L. Bouch (Educagdo polo
movimento) fundamentado nos princfpios da Psico-
motricidade e no desenvolvimento do esquema cor-
poral. Sua principal contribuigdo resulta da unitio
do psiquismo corn a motricidade repudiando o dua-
lismo mente-corpo e considerando a crianga como
urn ser global (psicocinetico). Critica os metodos
FISIOLOGICO-ADESTRADORES que ndo levam a
uma participagio reguladora e pldstica da cons-
ciencia.

De acordo corn as caracterfsticas culturais e
ideolOgicas de cada pats, estas doutrinas, corn
seus respectivos metodos particulares, sdo implan-
tadas no esquema da Programa*, de Curriculum
por objetivos, de Tyler. 0 da Aptiddo Fisica, por
exemplo, parece predominar no Brasil, e o segundo,
em parses como Mexico, Argentina e outros.

Como produto disto, no Brasil aparecem, a partir
dos anos 70, programas como Esporte para Todos,
o metodo de Cooper, as academias esportivas

na sua versa) moderna, o incentivo ao esporte
escolar e ao esporte de alto nfvel corn sua respec-
tive diversificagdo, semipro sob a tutela da doutrina
de Seguranga Nacional. Simultaneamente, stro di-
vulgados, em cursos de "recidagem" e eventos
de cardter cientffico, por entidades da sociedade
civil, pianos, programas, literatura e pesquisa em
todo o Pals. Tambern a verificado o aumento indis-
criminado de Faculdades de Educagdo Fisica parti-
culares, em concorrencia corn a privatizagdo maci-
ga do ensino, em detriment° do official.

Finalmente, uma das caracterfsticas mais co-
muns das vertent es biolOgico-evolucionista e empi-
rIco-analftica aqui citadas a que suas propostas,
muitas vezes assumidamente autoritarias, geral-
manta tern vindo mascarando priticas acriticas
de desenvolvimento individualista do homem, e
ocultando as condigOes materiais de desigualdade
entre as classes sociais que impedem urn cresci-
mento mais equitativo entre os indivfdws de uma
mesma sociedade. Analfabetismo, pobreza, precd-
rias condigOes de satkie, ndo — aplicagão de recur-
sos na area social, arrocho salarial, incentivo
privatizagão continuam sendo varidveis em cons-
tante aumento no seio da sociedade latino-ameri-
cana.

2— FASE MATERIALISTA HISTORICA

Pratica fundamentada nos princfpios do materia-
lism° dialetico, desenvolvidos por filOsofos como
Herdclito, Descartes, Diderot, (mat. mecanicista),
Hegel (mat. idealista), Marx e Engels (Materialismo
Hist6rico), Lenine (Marxismo.-Leninismo), Mao.Tse
Tung, Gramci (filosofia da praxis) e outros.

Marx e Engels, &raves da analise da Economia
Politica de sue epoca, estabelecem as bases funda-
mentals do metodo cientifico necessario para a
andlise dos fertmenos sociais tal como hoje o
conhecemos. 0 aprimoramento do metodo deve-se
ao progresso das ciencias e ao desenvolvimento
do capitalismo no fim do seculo XVIII e nas primei-
ras decadas do XIX.

Sua base fundamental radica-se no fato de que
o universo 6 de natureza MATERIAL e, portanto,
a natureza e a sociedade se desenvolvem segundo
as leis da materia em movimento. Neste sentido,
algumas de suas muitas caracterfsticas sdo que:

as ideias sir° produto de nossa relagdo (refle-
xo do movimento da materia (realidade), no
Orebro do homem e tido, ao contrdrio, como
o idealismo prega. A realidade objetiva existe
independentemente de nossa consciencia que
a reflete (a natureza e o dado primdrio e a
consciencia, derivado do primeiro);

a natureza e a sociedade sdo dois aspectos
do mesmo fenOmeno (a materialidade do mundo)
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e, portanto, capazes de serem perfeitamente
cognoscfveis pela aplicacho das leis da
atraves dos respectivos metodos e tecnicas
particuiares das ciências;

o movimento humano nao pode ser °onside-
redo dualiscamente (ffsico 'natureza' mental
'espirltd), ele a reflexo de, nossa realidade con-
crete. Portant°, se a consciencia sal desta
realidade, ela pode refletir corretamente as leis
da natureza e da socledade - 6 a dial6tIca
das oolsas que produz a dial6tIca das idelas
e nito inversamente;

o movimento humano reflete uma determi-
nada consciOncia de chose social, seus interes-
sea e sous valores, porque o homem é um
ser no mundo que define sua posigito mediante
uma pnitica, seguindo referenciais valorativos
que configuram, assim, sua experitincia a sues
perspectives de desenvolvimento individual e
social;
e) ntto exIste neutralidade cientff ice e/ou politi-
ca; noose pratIca reflete uma intencionaldade
politico-pedagegIca adquirlda kiconsciente (in-
genuamente) ou consclentemente (interesses de
classe).

Corn base nestas premissas, podemos °onside-
rar a prance do educador dentro de 3 esferas
intlmamente Ilgadas:

1 — a aula vinculada ao desenvolvimento da
personalidade do ser social, num amblente criti-
co, onde a riqueza cultural se estabelega como
trampollm pare a crftica;
2 — a pesquisa clentffIca, e
3 — a pratica social, da qual dependem as ou-
t ras dues, oomo, por exemplo, a luta de classes,
mace especificamente denominada prfitica polfti-
co-pedagegica.

A pritica po3 tico-pedagegica segue alguns cami-
nhos de pesquisa e intervengeo que se refletem
diretamente nas dues primeiras esferas menciona-
das:

anilise crftica das estruturas de poder e
dos mecanismos de domlnageo como a ins itui-
geo escokr, o sistema educativo em sue totall-
dade, a repressao sexual, as politicise de con-
trole social, etc.;

envolvimento direto corn movimentos socials
que, ao tentarem se reapropriar de sua identida-
de e autonomia, questionam o modo de organi-

zagato domhente e inventam novos contextos
de vide, de trabalho e de producão de conheci-
mentos (urn exemplo desta dimensào pode ser
constatado quando o professor de Educagão
Fisica na escola se organize e se mobilize,
frente a outros professores e dirigentes da
Institulgeo, na procura de urn trabalho critic°,
intemlisdplinar a contextuallzado historIcamen-
te, na busca de sdug6es dentro de sua realidade
concrete de trabalho);
c) exists uma dance natural e social que deve
ser aplicada interdisciplinarmente na realidade
social determinada, indo da mitica ao conheci-
mento, depots, do conhecimento il, prática, em
urn movimento cfclico sem flm, elevando-se,
em cada estagio, o conte6do de cads ciclo,
em fungi() de suas determinantes hist6ricas,
visando a eliminar, com isto, a aplicaglo acrItica
de recedes pedag6gicas (pianos ou programa
acabados, trazidos do exterior e/ou implantados
autoritariamente, de cima pare baixo).

Nessa perspective flew:dice, a Educageo Fisica,
no Brasil, segue os rumos da pedagogia do dialog°
de Paulo Freire, a pedagogia crftico-social dos
conteedos, de Dermeval Saviani, e/ou a pedagogia
do contlito, de Moacir Gadotti, todas elas funda-
mentadas no Materialism° Dialetico como pedago-
gia de resistencia a transformagão social(5).

Na Educagão Fisica, apesar de encontrarmos
literature marxista desde 1955, encontramos, prin-
cipalmente, nos anos 70 e 80, o surgimento de
trabaihos de pesquisa na area, que, corn bases
metodolOgicas, passam a analisar e a procurer
desmIstifIcar a pedagogia of del. Historicamente,
ela se apresenta em dues fases intimamente Ilga-
das. Primeiro, uma fase de pratica a aquisigao
de conhecimento seguida da pesquisa de DENUN-
C IA. Male recentemente, uma fase de reorganize-
geo te6rica e pratica que visa REINVENTAR a
pratica da Educageo Fisica fora dos tragos carac-
terfsticos da pedagogia dominante: autoritarismo,
Individualism°, alto rendimento e vitae a qualquer
custo.

0 materialism°, como orifice filosOf ice de vida
Nada ao desenvolvimento do socialismo, tern pas-
sado por grandes momentos de crise, que refletem
prohlemas atuais, reiativos a defesa de sues teses
fundamentals e praticas socials.

A transformagao, por parte da ortodoxia sovieti-
ca, do materialism° dialetico numa metaffsica que
Marx e Engels propuseram desmantelar, somada

(6)Obviamente, estas propostas pedsg5gicas dvergem entre elas, segundo as concepoees a metodologias particulares
de calla autor. Como exemplo podemos dtar uma das afticas feitas a Paulo Freire por Dermeval Savialo,
que monotone ser somente atraves da obra "Ace° cultural para a lberdader, que consesue detectar uma
abordagam *tem da educageo no autor. ate entre olio configurada em suas sutras obras; "he, sim, referencia
a dietetics, mas 6 uma dialetica Idealists, uma deletica de consdencias* (Saviani, 1991, 73), e finalize mendonando
qua o texto de Freire 6 inspired° na experienda madsta da RevolucAo Cultural chima.
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ao fortalecimento do sistema capitalista e suas
praticas autoriterias, tem levado os estudiosos
contempordneos do socialismo a reformular e pro-
curar avangar, na compreensdo e aplicagão catico-
social das teses fundamentais do materialismo,
junto a desmistificagdo das bases e praticas dos
seguidores do idealismo.

Neste sentido, para quern acredita e luta pela
transformagdo da ordem social, por mob de uma
PRAXIS HUMANA eminentemente socialista, sua
opgdo requer que se lide constantemente corn
aqueles conflitos e contradig6es situados historica-
mente, e que nos impedem de crescer enquanto
seres humans, procurando, no entender de Manuel
Sergio, "construir uma ciencia do homem(...) que
rid() seja um conjunto planificado de exercfcios
a repetir-se indefinidamente, mas o desenvolvi-
mento do sentido que se cria, no mei° do sem-sen-
tido aparente da vida rumo a transcendencia".
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