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0 COTIDIANO DA EDUCACk) FISICA ESCOLAR E SUAS TENDENCIAS

Solange Locks •

1 — INTRODUCAO

Ao analisarmos a categorla da historicidade na
Educagao Fisica, percebemos que, de uma maneira
bastante singular, ela sempre esteve a servigo
da ideologia dominante, straw% dos contdidos d-
tos neutros, de forma como entrou na escola,
do carats' allenante que assumiu so separar crian-
gas em nome do esporte de alto nfvel, e da forma
como visualize corpo e movimento.

Hoje, ainda, grande parte dos profissionals da
Educagao Fisica escolar defende a prince pedagd-
gica do adestramento e excesso fisico, do discipik
'lament° mecanIco, da competicao, objetivando
sempre a elimlnagao de adversdrbs.

Sendo majoritarlarnente urns atividade de educe-
e de ensino, a Educagao Fisica nao pods

continuer Ilmitada a princfpios de titmice, eficiênda
e performance. Para tent°, o conhecimento das
correntes pedegigicas que influenciaram a Educe-
gib Fisica, historicamente, e a necessidade de
sua superacao silo fundamentals para o profissional
questbnar as Iditlas que nortelam sua mitts e,
então, desvendar novos caminhos.

Este estudo (que, por se tratar de urn artlgo,
apresenta-se slntetizado) tratard, num primeiro
momento, do resgate histdrico das correntes peda-
Aloes na Educactio Fisica. Num segundo mo-
mento, faremos uma analise critics da pedagogia
crftico-social dos conteddos, por este ser uma
das propostas pedagigicas que vAm orientando
a orifice da Educagito Fisica. Num terceiro mo-
mento, sob a orientacão dos estudiosos da pedago-
gfa 	 daremos anfase pedagogia critico-
sodal dos conteddos como Unica pedagogia que,
no momento, poderit orientar uma transformacão
da Educagao Fisica na escola publics.

CORRENTES PEDAGOGICAS: EDUCA9Ã0 E
EDUCA9A0 FISICA

Para meihor entendermos o que influenciou e
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o que Influenda a pratica pedagOgica desta ativida-
de tao discutida que é a formagão do educando
atraves de uma instituicao escolar, devemos ter
claro o desenvolvimento histiorico das correntes
pedag6gicas. A Educe* Fisica, discipline que
tambitm fez parte do curriculo escolar, nit° poderia
deixar de abordar esta questa°.

A Educacao Fisica nao acontece fora de uma
realidade, isolada do contexto social, sendo que,
neste sentido, as correntes pedag6gicas sempre
refletiram e sempre refietirão a fntima relaggto exis-
tents entre uma sociedade historicamente situada
e a funcao que esta impde a educack. Na base
de toda orifice escolar encontram-se pressupostos
teitrico-metodoligicos que, na maloria das vezes,
refletem, implfcita ou explicitamente, a concepck
da sociedade dominante.

Partindo para a recuperacao histdrica das cor-
rentes pedag6gicas, inlciamos pela Escola Tradicio-
nal, a qual teve o papal de redentora da humani-
dade. A burguesia, enquanto classe revoluciondria,
defendeu a escola como direito de todos e dever
do Estado. Pordm, ao assumir o poder, a classe
burguesa tornou-se conservadora e a educacao
passou a ser dada somente corn o objetivo de
ensinar o povo a voter e assinar contratos socials.
O professor, como centro da ace°, deveria trans-
mitir o saber como verdade absolute, atraves do
mdtodo de exposigao ou demonstracão. Na Educe-
cão Fisica Hilo foi diferente. Ao aluno cabia, apenas,
a repetick dos gestos e movimentos executados
polo professor. Estes professores eram ligados
ao meio militar, por isso "a Educagão Fisica no
period() Imperial foi cuitivada em bercos autoritarlos
e corn fins morals e higianicos, funcionando coma
instrumento de domfnio do corpo pelos valores
de uma epoca" (CARMO, 1985, p. 16).

No perfodo de 1920 a 1945, corn a elucidagao
de aiguns fatos hist6ricos e sociais, a educack
volta a ser repensada. Corn as primeiras manifes-
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tageies populares do operariado na busca de mu-
dangas no quadro politico, corn o crescimento do
setor medio da populagdo e corn as constantes
denOncias de altos Indices de analfabetismo, surge
a Escola Nova. 0 idedrio escolanovista fundamen-
tou-se no liberalismo, que foi constatado atrat'res
da clara vinculagdo entre o modelo educacional

o modelo politico burguids. 0 centro das agdes
passou a ser o aluno, a quern cabia a iniciativa,
recorrendo aos recursos didaticos a ao professor,
quando necessario. 0 processo de conhecimento,
nesta fase, tomou-se mais importante que o pr6-
prio saber. Na Educagdo Ffsica a grande mudanga
foi a substituigdo do mdtodo alemdo polo francés,
pordm, a agdo pedagOgica foi semelhante a rigidez
da escola tradicional, permanecendo cunhada ern
valores militares de organizagdo e disciplina (Ibid,
p. 24).

Face ao rompimento da sociedade agraria e
ao infcio da industrializagdo, entre os anos 50
e 70 surgiu a pedagogia tecnicista, que pressionava
a educagdo para o trabalho e para a preparagdo
da mdo-de-obra. Corn a entrada franca do capital
estrangeiro no pats, os valores oriundos da tecno-
logia influenciaram a escola pdblica e privada. As-
sim, tanto no campo da industrializagdo como na
educagdo, foi operacionalizado o taylorismo, que
passou a controlar todas as agdes do trabalhador
em nome da eficiência, eficacia e rendimento, ou
seja, mais lucro. Neste sentido, no interior da
escola, aprimoraram-se os recursos materials, os
procedimentos de ensino, e houve a divisdo social
do trabalho. A Educagdo Fisica tambOm se trans-
formou, pois surgiram os laboratdrios ergometricos,
filmes, gravadores e muitos outros recursos utiliza-
dos para o ensino da atividade ffsica. Pordm, se
observdssemos a prdtica pedagdigica do professor
de Educagdo Ffsica, verfamos que sua pratica con-
tinuava desarticulada, inconsistente e InOcua em
quase todos os nfveis de ensino (ibid. p.26).

Sintetizando as correntes citadas acima, pode-
mos afirmar que nenhuma das correntes que refle-
tem o pensamento liberal questiona a mind° de
dependAncia a subordinagdo existente entre a es-
cola e a sociedade, e, sim dirigem, de maneira
isolada, o foco pedag6gico ao professor, ao aluno

a tdcnica.
oportuno acrescentar que utilizamos como

referencia para a classificageo das correntes peda-
gOgicas o critdrio da historicidade citado por CHI-
RARDELLI (1988), em seu livro "0 que 6 pedago-
gia?". Este critdrio coloca a pedagogia sempre
subordinada a concepgdo dominante (no nosso ca-
so, liberal- burguesa).

Para superageo das correntes dominantes, sur-
gem as ndo-dominantes, que pretendem expressar
os interesses das classes populares, que, apesar

de serem a maioria, não controlam os mecanIsmos
politicos a culturais do pals. Stio alas:

edagogla Ubertitila: d uma corrente que alumina
a hierarquia entre professor e aluno, e ambos
determinam os parAmetros administrativos e pada-
g6gicos do estabelecimento. A escola 6 o germe
da nova sociedade socialista libertiria.

edagogla Ubertadora: assume uma posigdo
negativists em relagdo a Institut* escolar formal;
prefere, para a aprendizagem, cfrculos de cuitura

grupos de conscientizagdo, que problematizam
situagdes vividas e se encaminham para a cri-
ticidade.

A Pedagogla Cdtico•Sockd dos Conteddos: atra-
yes de LIBANEO (1987), surge como altemativa
no sentido de fazer uma reflexdo cobra a prfitica
pedagdgica brasileira. Esta pedagogla garante a
fund° social da escola pdblica, enquanto institui-
gdo historicamente designada A dvulgacdo da cul-
tura erudita as classes populares. Os problemas
educacionais se, serf* superados corn a presenga
macica das criancas na escola, fazendo corn que

conhecimentos seja democratizado, levando, as-
sim, ao domfnio do conteddo escolar. Este conteddo
6 instrumental bdsico dos desfavorecidos, pals
urn elemento de elevagdo cultural, fundamental para
a insergdo crftica do aluno na pratica social. No
entanto, esta pratica exige um educador que domi-
ne os conteddos e que seja compromissado corn
as classes populares, levando-o a critica de sua
prOpria pratica a recuperando a totalIdade de seu
trabalho, isto 6, atravds da compreensdo da educa-
gdo na pratica social, histdrica a concreta.

Na Educagdo Ffsica, as pedagogias libertdria
libertadora ndo foram elementos de uma discus-

tedrica e muito menos da aplicagdo pritica
de seus fundamentos. J6 a pedagogia critico-social
dos conte6dos 6 tratada por Paulo CHIRARDELLI
(1988) no livro "Educagdo Fisica progressista: A
pedagogia crftico-social dos conte6clos e a educa-
geo fisica brasileira". Neste livro, o autor coloca
que 6 fundamental que sejam dirigidos esforgos
para que todos possam freqüentar a escola, mas
tambern rub podem ficar esquecidos os esforgos
no sentido de elevar a qualidade das aulas de
Educagdo Fisica. Para o autor, o ponto de partida
6 a analise da realidade brasileira, onde 6 continua
a age° de reorganizageo dos setores conservadores
para apossar- se do Estado, transformando (man-
tendo) o pOblico em privado. Por isso, a luta deve
ser por uma Educagdo Ffsica democratica. Neste
sentido, 6 necessario uma prdtica que utilize o
trabalho corporal e o movimento como instrumento
que contests a ideologia dominante.

Para fazer uma Educagdo Fisica critico-social
dos conteddos, segundo CHIRARDELLI (1988, p.
53-4), 6 necessario que o educador seja caracteri-
zado como intelectual. Este deve desenvolver a
tarefa de agente cultural, isto 6, de implantar
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no movimento humano uma determinada cultura,
fazendo como que a essancia humane se transfor-
me num conjunto de relag6es socials, o que implica
considerar que os conflitos de relag6es sodais
existentes estão tomados por movimentos. Porten-
to, o movimento humano dove ser visto intrinseca-
mente lgado ao movimento social, representando

apenas movimentos musculares, mas movi-
mentos socials de libertagdo popular. 0 intelectual
da Educe* Fisica deve ter claro que seu trabaiho
é fazer corn que, atravds do movimento corporal,
a culture erudta (saber,' ioduzido na universidade)
chegue ate as pessois que buscam o seu servigo.

fundamental, no entanto, que o professor atue
como urn intelectual progressista e transformador.
Para se caracterizar assim, o professor devoid
trabalhar, corn sews alunos, movimentos (conted-
dos) anahsados nas perspectival hiStOrbas e an-
tropoldgIcas. Deste modo, a riqueza cultural da
aids de Educagdo Fisica estabelecerd urn amblente
critic° propiclo a visuallzagdo das contradigOes
existentes.

3 — CRITICA A PEDAGOGIA CRITICOSOCIAL
DOS VONTEODOS

Apesar de ser uma das propostas mail recentes
na Educe* Fisica, a pedagogia critico-sodal dos
conteddos na educagdo ji vem sendo contestada.
Em artlgo escrito pare a Revista Context° e Educa-
gdo, Mdrcia FERREIRA (1987) levanta urn questio-
namento sobre o "saber" veiculado pela pedagogia
critico-social dos contaldos. Ba afirma que, se

saber 6 universal, aid° pare quaiquer classe
social, isto ndo garante que ele seja utilized° de
forma a reveler uma verdade clentffica. Estendendo
essa afirmagtio ate nosso foco de estudo, que
6 a Educagdo Fisica, os profissionais deverao ester
multo atentos ao pregar a necessidade de divulge-
gdo deste saber. A Educagdo Fisica, como id sabe-
mos, 6 extremamenteoulneravel a and utilizagão
ideddgica, pela sua grande capacidade de mobiliza-
gdo das masses e, portanto, se ndo ressalvarmos
esta and utilizagao ideolOgica pela classe dominante,
estaremos caindo no veiho mito da neutralidade
dentifica, pregado polo positivism° e macs uma
vez, colaborando na preservagio do status quo.

professor de Educaglio Ffsica, ao buscar os
conteddos culturais, deverd, entdo, definir, junta-
mente corn os educandos, quaffs os mats importan-
tes e necessdrios a realidade destes, caso contra-
rio, qualquer-acesso a conteddo sere invasdo cultu-
ral. A assimilagdo desses conteddos s6 se dard
se °coffer into corn a aquisigdo da consanda
critics. Neste momento surge, entdo, um dos mai°.
res pontos de questionamento: prof issionais de
Educagdo Fisica sdo preparados criticamente pare

perceber a ma utilizacdo ideolOgica do esporte
e da Educagdo Fisica?

Em outro artigo da Revista Contexto e Educagdo,
Andre BAGGIO (1988) tece outras crfticas a res-
peito da pedagogia critico-social dos conteddos.
A primeira 6 em relagdo aos conteddos que, segun-
do esta pedagogia, devem ser indissodavels das
realidades socials. 0 autor, entdo, questiona: sent
que essas realidades soda's sdo transparentes?

Em relagdo a Educe* Fisica devemos nos
perguntar: o conteddo esta integrado as realidades
soda's?

A segunda crftica é em relagdo a forma como
os conteddos se , ligam ao ser humano. De acordo
com a pedagogia critico-sodal dos conteddos, 6
preciso que os conteddos se liguem, de forma
indissociavel, a sue significack humana e social,
BAGGIO (1988), entdo, afirma que existem muitos
modos de se ligarem os conteddos a sua significa-
gdo humana e social, e uma delas 6 a moda
burguesa.

Na Educe* Fisica, esta afirmagdo 6 perfeita-
mente comprovdvel, pals, nas escoias privadas,
os conteddos da Educe* Ffsica (predomlnante-
mente o esporte) sso bem trabalhados, visto que
dispOem de todos os mebs necessdrbs. E na
escola pdblica, o que 6 felt° nas aulas de Educagdo
Fisica, ja que ndo se tem os recursos materials?
Sabemos que ficam prejudicadas justamente as
criangas que mals predsam desta atividade na
escola, pds ndo tam outras oportunidades.

Para complementar a crftica a pedagogia crftico-
social dos contetklos, somamos a colaboragdo de
Luis Carlos de FREITAS (1987), o qual afirma
que 6 fundamental a explicitagáo do projeto his tOri-
co (delimitagdo do tipo de sociedade que se quer
crier) de uma pedagogia, pots sem o mesmo cafmos
na identidade do discurso e corremos o risco de
reduzir diferengas polfticas a diferengas pedag6-
gicas.

Na pedagogia critico-social dos conteddos, LI-
BANEO (1987) atribui urn papel ativo a educagdo,
como geradora de conscientizagão, apdada numa
teoria que Indica ser extraida de uma concepgao
de educagão e alirnentada pela prOtica pedagdgica.
A crftica de FREITAS (1987) 6 que, corn a afirma-
gdo acima, fica-se corn a id6ia de que a educagdo
escolar esta espontaneamente conscientizada a
ponto de gerar conscientizack dos alunos, atrav6s
de urn m6tado de pensamento e reflexlio que tern
como mei° os conteddos escolares. 0 que os
professores (inclufdos os de Educagdo Ffsica), real-
mente precisam 6 de uma teoria e de uma organi-
zactio que Mem suporte e orientagdo, sendo que
esta ndo esta disponfvel na escda, nem nasce
da pratica da escola polo contexto corn a pratica
social coletiva via conteddo, mas, sim, tern que
apdar-se, mutuamente e em conjunto, na prdpria,
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classe opal-aria, nas teorias de sua luta e em
sua organizagão.

Na Educagão Fisica escolar, os conteCidos
cos sdo importantes, no entanto, a insistancia
na primazia dos mesmos obscurece outros aspec-
tos mais importantes, como, por exemplo, a dis -
cussdo do valor da Educagao Fisica em conso-
nancia com a realidade escolar, do valor da Educa-
gdo Fisica na formagtio do educando, principal-
manta no que se refere a consciancia crftica e
ao compromisso politico.

4 — EM BUSCA DE NOVOS CAMINIIOS

ApOs termos feito este pequeno estudo relativo
as correntes pedagOgicas, as quaffs tam delineado
os rumos da Educagao Fisica, muitas davidas
emergiram. As respostas a estas questbes nao
sao faceis e nem surgiriam de urn estudo individual.
Ponam, partimos em busca de autores que ofere-
gam subsidlos para a construgdo de uma pedagogia
que privilegie menos a atividade competitiva (do
vencer por vencer) e mais a formagao do educando
como ser human, capaz de perceber as contrad-
gees do cotidiano e agir coletivamente no sentido
de transforma -las. E assim que nos vemos envolvi-
dos pela pedagogia dialética. Esta pedagogia funda-
menta-se, sobretudo, nos trabalhos de Marx e
Engels, como precursores; em Manacorda, Maka-
renko, Gramsci, numa perspectiva contemporanea,
e, atualmente,	 Schimied-Kowarzik,	 Gadotti,
Schaefer entre muitos outros.

Quando propomos a construgito de uma pedaogia
dialatica, alguns pontos-chave devem ser esclare-
cidos, como, por exemplo, a visa° de homem,
de mundo, de sociedade, de educagao. 0 homem,
na concepgao dialatica, 6 urn ser social, coletivo
e construtor de sua histdria e da histria da huma-

, nidade; 6 sintese das mCiltiplas relagOes (socials,
politicas, econamicas, culturais). Portanto, jamais
podera ser visualizado fora do seu contexto social.
A visa° de mundo significa muito mais que uma
simples opgdo pedagOgica. Implica, sim, refletir
constantemente o	 seu agir, seus valores, suas
relactes corn outos homens, a fim de transformar
esta sociedade de classes diferentes em uma so-
ciedade justa e igualitaria.

A educagdo tern como pressuposto basic° a
desmistificagdo da suposta neutralidade do ato
educativo, tornando-so urn dos instrumentos fun-
damentals para a conscientizagao do individuo. Se-
gundo SCHIMIED-KOWARZIK (1988, p.12-3), "a
pedagogia dialética procura revelar clue as situa-
gdes educacionais nao são fatos imobilizaveis, mas
conexifies de sentido em que a agdo educacional
precisa se mover enquanto determinada pedagogi-
camente. Da mesma forma, a teoria pedag6gica

nao 6 apenas uma analise que retrata a realidade
educacional, mas um guia pare o educador se
tornar consciente da responsabilidade de sua ativi-
dade educativa". A pedagogia dialatica busca a
politizagao do professor para que ele mesmo possa
perceber a ideologia que inspira a natureza do
conhecimento usado e a prittica desenvolvida na
escoia. Busca, ainda, "superar o intelectualismo
formal do enfoque tradlcional, evitar os efeitos
do espontanefsmo escolanovista, combater a orien-
tagdo desmobilizadora do tecnicismo e recuperar
as tarefas pedagOgicas desprestigiadas a partir
do discurso reprodutivista" (VEIGA, 1989, p.39).

Para a pedagogia dialatica inexiste urn homem
dado a priori, isto 6, a educagao nao estri centrade
no professor ou no aluno, mas na questao central
da formagao do homem. 0 professor deve compro-
meter-se corn os interesses das classes economi-
camente desfavorecidas, fazendo da escola urn
espago de negagao da dominagdo. Em sintese,
"o que leva a definir o ponto de vista do carater
da ciancia que produzimos 6 a ogillo de classe"
(GADOTTI, 1987, p. 37).

"A educagao nao tem por finalidade 'curar' as
partes defeituosas, readaptando-as para o seu fun-
clonamento normal, e sim mostra-la no conjunto
da sociedade da qual o sistema educacional faz
parte" (Ibid, p. 151).

A pedagogia dialatica torna-se um instrumento
de luta da classe oprimida, pots nao delxara de
considerar os elementos intemos, as contradigdes,
no interior do individuo e da prOpria institulgao
educacional.

0 objetivo dessa pedagogia 6 a autogestao pe-
dagOgica, ou seja, combiner a autoridade do profes-
sor com a liberdade do aluno. 0 papal do professor
nao 6 o de guiar, de dirigir, mas de criar uma
atmosfera de aceitagdo na qual o aluno posse
desenvolver seus desejos. 0 professor reformulara
aquilo que se passa no grupo atravas de uma
tomada de consciancia dos participantes.

Em seu artigo "A dialética na escola capitalists",
Sergio SCHAEFER (1989) nos conduz a refletir
sobre alguns aspectos qua concorreriam pars a
consolidagäo de uma pedagogia dialatica, no con-
texto da educagao bem como na Educagdo Fisica.
Num primeiro momento, ele faz uma abordagem
geral da dialatica como matodo, para, depois, numa
segunda etapa, discutir as condigaes de aplicabili-
dade na escola capitalista.

A dialatica materialista, para o autor, 6 a que
mais da condigdes de compreender a totalidade
do real, em seus aspectos objetivos e subjetivos.
Esta dialditica 6, ao mesmo tempo, uma interpreta-
gdo do mundo (dimensao cognitive) e urn instru-
mento de transformagdo do mundo (dimensdo polf-
tica). A integragdo dessas duas dimensaes 6 deno-
minada de praxis.
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0 mOtodo diallotico caracteriza-se pela
dade de pensamento e conhecimento human, sen-
do o relacionamento seu procedimento-chave, ou
seja, a interpretagio da realidade se di strays%
da determinagio de relagees. Porim, as relagdes
nio são frutos exclusivos da nossa manta, mas
"as relagOes existem efetivamente na realidade
objetiva exterior a manta do individuo pensante,

6 na esfera objetiva que o individuo val encon-
tri-las.

SCHAEFER coloca, como tarefa panda para a
reflexao, a compreendo do porqué e do por quem
a dIaletica 6 rejeltada para, entlio, analisar as
perspectivas te6ricas e praticas da dialética na
escola. Tendo como pano de fundo o process°
histrico da socledade encontramos que a rejelcão
diakitica pode ser explicada do ponto de vista
cognitivo e do ponto de vista politico.

Ao explicarmos a rejelgio do ponto de vista
cognithio analisa-se a visit° da realidade que se
apretenta, que 6 uma realidade composts de es-
sindas imutivels e independentes entre sl. A partir
desta visa° da realidade (postura cognitiva), produ-
zem-se indvtcluos resistentes a mudangas radicals
na sociedade, Imitados somente a reformas su-
perflcials.

Mem de postura oognitiva, a rejeigio a dlaidtica
se sustenta tambim na postura politica, ou seja,
nos Interesses econdmicos e politicos das classes
dominantes.

E a ataxia como se situa nesse contexto?
A escola, numa dimensão macs ampla, e a Edu-

cacao Rslca, numa dimensio mats particular, como
aparelhos ideoldgicos do Estado (AIE), integram-se
na dimensio politica, quando sua pritica pedago-
gics 6 perpassada pelos interesses econeornicos

politicos da classe dominante, e na dmensito
cognitiva, quando privilegiam uma visit° estitica

imutivel da realidade. Uma das conseq06nclas
da rejelgio atravis da dmensio politica e cognitiva
6 a formagio de indivicluos conservadores e contra-
rbs a mudangas radicals.

Para haver a superagto desta rejelgio dialitica,
SCHAEFER ooloca, coin primeiro passo, o ataque
a visa° metaffsica da realldade (essensta imutivel

Independente), e, para tal enfrentamento, a arma
de qua a escola e a Educagio Fisica dIsp6em
6 a dialitica materialists. Esta pode tornar-se a
pedagogia basica que orlentari sistematicamente

processo de ensino-aprendizagem. A utillzagolio
da pedagogia dalitica nas aulas implIca pesqulsar

as relac6es da realidade considerada como uma
totalidade, ou seja, compreender os processos e
nolo somente fatos isolados.

0 professor de Educagio Fisica deveri buscar
um referencial tedrico que explique as desigualda-
des da sociedade capitalista e, a partir deste refe-
rencia!, ver como a Educagio Fisica pode auxilar
no seu processo de superagão.

Portanto, a atitude pedagdgica que objetive a
transforms* precisa vir acompanhada de urn po-
sicbnamento politico consciente e de estratigias
qua fagam tal poslcionamento tornar-se parte do
cotidiano da maioria dos professores de Educagio
Fisica des escolas pdblicas, ainda que a longo
prazo.
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