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CURRfCULO E IDEOLOGIA: UM ESTUDO INTRODUTORIO

INTRODUCAO:

Hi algum tempo, cerca de dez
anos, temos discutido as questOes
inerentes ao curriculo de	 Educa
gao Fisica dos Cursos a nivel de
32 grau, revendo as propostas que
atualmente sao trabalhadas e prin
cipalmente desejando mudangas. Es
se debate, impossibilitado de, no
momento em que escrevo, por nao
possuir espaco, ter uma avaliagao
apurada, vem revelando que a dis
cussao curricular e .um processo o
qual perpassa questoes conceptu
ais. 0 curriculo compreende o to
do da proposta educacional, 4	 o
conjunto de atividades que aconte
cem na instituigao escolar e, por
tanto, compreende concepgoes, pro
pOsitos, objetivos, metas, bem co
mo professores, alunos, funciong
rios... (TAFFAREL, 1987).

Seguindo este pensamento, 	 o
presente estudo objetiva fornecer
alguns elementos teoricos que con
tribuam para a compreensao 	 criti
ca da dimensao politica do 	 currY
culo. Por esse motivo, orientei
a apresentagao e analise	 desse
elemento relacionando-os com uma
abordagem da ideologia e sua liga
gao com o curriculo inserido no
todo da sociedade.

IDEOLOGIA:

Ideologia constitui axioma ex
tremamente controverso e divergen
to em suas significagoes. Existe
ha cerca de duzentos anos e nesse
periodo de vida j g significou mul
tos aspectos distintos. Para ea.
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tender o que a ideologia 4 preci
so refletir sobre a	 intervengao
do homem na sua histOria, que cor
re de dois modos interligados: o
de cunho ideolOgico e o de cunho
pritico. E o primeiro deles que
confere predominantemente a quali
dade politica do processo de rein
cionamento do homem com a nature
za. Portanto, a histOria do ho
mem g permeada por ideologias (co
mo sombras de carater subjetivo).
Visto que a histOria se caracteri
za por mudangas constantes, a sip
nificagao do termo ideologia tam
bgm acompanhou tais mudangas. Par
tindo da controvgrsia que se in
trojetouhistoricamente no axioma
em questao, tentarei organizar e
apresentar as principais corren
_es sociolOgicas e 	 filosOficas
que se preocuparam com o carater
ideolOgico da humanidade. Prefe
rencialmente, aqueles que contri
buiram para a construgao do sip
nificado neomarxista de ideolo
gia, a ser utilizado_como refe
rencia para elaboragao da rela
gao entre ideologia e curriculo.

Destutt de Tracy foi, segun
do Lthay (1985), o primeiro pensa
dor que, na 4poca da Franca napo
le5nica (dominada pelos ide(512
gos-antimetafisicos,	 antitedOgi
cos e antimonarquistas), caracte
rizou o processo de formagao de
ideias e, para tanto, inventou o
termo ideologia. Sua publicagao
de 1801 intitula-se	 "Elements
d'Ideologie", na qual	 ideologia
conceitua-se como o estudo das
ideias, a partir de metodos cien
tificos, onde as mesmas configu
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ram-se como o resultado da	 inte
ragao entre o organismo vivo e a

natureza, o meio ambiente. "Para
essa concepgao, as ideias,	 as

ideologias, as concepg5es de mun
do sao produto das	 circunstan
cias sociais em que vivem os	 ho
wens. Sao as circunstancias	 ma
teriais que reproduzem a	 consci
encia, as ideias ou as	 ideologi
as" (L8wy, 1985, p.	 18).

Passada cerca de uma decada,

quando Napoleao se proclamou	 im
perador, os ideOlogos seguidores
de Destutt de Tracy se	 voltam

contra o lider e recebem uma cri
tica num discurso de Napoleao.

Nasceu desse discurso a 	 conce2
gao de ideologia como	 sistema
de idgias abstratas que	 ignoram
sua relagao com o real.	 Napole
ao rechaga os ideOlogos,	 inter
pretados por ele como metafisi
cos, que faziam abstragao da rea
lidade, vivendo num mundo especu
lativo. Esse conceito de ideolo
gia que contrapunha o	 prOprio
conceito cientifico materialista
dos "acusados" se sobrepOs e	 en
trou para o linguajar corrente
da gpoca. Portanto, na primeira
metade do s gculo XIX, ideologia
se relacionava com a metafisica,
especulagio e ignorancia da rea
lidade e nesta epoca se	 configu
rava a problemitica	 ideolOgica
do que 4 real ou nao real, que
jamais desapareceu do termo	 em
questao.

Marx (segunda metade do secu
10 XIX), foi responsivel	 pela
elaboragao primorosa de uma cri
tica a economia do capital, que
possui dimensao	 metodolOgica
mais ampla, relacionando-se 	 a
histOria, a sociologia, a filoso
fia. A estrutura econ8mica	 da
sociedade 4 composta pelo conjun
to das relagOes de producao e es
sa g a base concreta por onde se
di a formagao das conscigncias.
A produgao das idgias 6 emanacao

da vida Aaterial, nao da imagina

gio bu representagao do	 homem.
Na medida em que a classe domi

nante domina os meios de 	 produ

gao ela tambem domina a formagao
das consclIncias. "(...)	 as

idgias das classes	 dominantes
sao as ideologias dominantes	 na
sociedade" (L8wy, 1985, p.	 12).

A classe dominante	 possui
consciincia disso e orgapiza for

mas de veicular sua.	ideologia,

tais como instituigoes	 juridi

cas, politicas, artisticas, edu
cacionais... Suas ideias sao	 es

tabelecidas em fungao de sua	 le

gitimagao e manutengao das desi

gualdades sociais. A ideologia

dominante visa confundir o real,
formar a falsa conscigncia	 de
que a sociedade a harmOnica
tornar as idgias	 universais,
neutras, como se fossem verdadei
ras para todas as classes soci
ais. Exemplos disso 4 que nao
faitam: veicula- se em 	 nosso
meio capitalista que a educagao
favorece a ascensio social.	 Es
sa idgia so 4 vilida para a clas
se.burguesa, Unica em condigOes
de acesso a educagao.	 Aos traba
lhadores diz-se que o trabalho
lhe renders bens, possibilitari
economias e poupanga para o futu
ro. Impossivel, para quem ganha
um salirio de subsist gncia, esse
tipo de realizacao.

A teoria marxista ortodoxa
contempla a ideologia, portanto,
como processo critico de	 desve
lar a realidade social, no entan
to aprisiona a classe dominada a
ideologia dominante. 	 Afinal	 as
classes oprimidas entao nao pos
suem ideologia? GENRO	 FILHO
(1986), salienta que a ideologia
do proletariado se manifesta 	 co
mo conteao latente da tensio en
tre dominados e dominadores. Sua
sublimagao acontece na pritica
politica e aceitar a ideologia
revolucioniria a assumir o cam
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promisso histOrico da humanidade
(ideologia como instrumento 	 de
oposigio das massas).

A partir do inicio do siculo
XX surgem dois pensadores	 que
muito contribuiram para a	 possi
bilidade contra-ideol ggica.	 Sao
eles: Lenin e Mannheim.	 Lenin
contemplou ideologia como	 qual
quer concepgao da realidade sod
al e politica vinculada a inte
resses e posigiies das diversas
classes sociais ideologia burgue
sa (dominante) e ideologia prole
tgria (dominada). Para o conjun
to estrutural e organic°	 de
idgias, representagoes,	 teorias
doutrinas, expressOes dos inte

resses vinculados as posigaes de
classes, Mannheim concebeu duas
formas: "ideologia" - de carater
legitimador, reprodutor e conser
vador da ordem estabelecida,.- 	 e
"utopia" 1 - de carter transfor
mador da realidade, subversivo,
critic() e revoluciongrio.

	

Gramsci contribuiu para 	 a
construcao do referencial 	 con
tra-ideolOgico na medida em 	 que
se desenvolveu profundamente 	 as
categorias de hegemonia e 	 bloco
histOrico. Hegemonia e a 	 quali
dade da ideologia dominante,	 ou
seja, a ideologia burguesa 	 domi
na porque a hegemgnica; porque e
vivenciada profundamente, satura
a sociedade e constitui o limite
do senso comum para a 	 maioria
das pessoas que vivem sob o 	 seu
dominio. Esse processo a	 expli
cado por Gramsci atraves da 	 no
gao de bloco histOrico	 formado
pelo vinculo entre Super-estrutu
ra (Estado = Sociedade Politica

Sociedade Civil) e Infra-estru
tura (burguesia e proletariado).
A burguesia possui elementos (in
telectuais organicos) vinculados
a Super-estrutura, os quais,	 ao
defenderem sua ideologia, formam

bloco histOrico que torna	 a
ideologia burguesa hegemanica.

No resgate do que the a de direi
to, o proletariado,	 segundo
Gramsci, precisa, em sua luta,
articular seus prOprios	 intelec
tuais organicas a Super-estrutu
ra, ou seja, formar o bloco his
tOrico contra-ideolOgico.

Portanto, o significado	 da
palavra ideologia se	 relaciona
com a capacidade de pensar, 	 re
presentar e_teorizar sistemas de
idgias (visao social de 	 mundo),
a partir de uma prgtica social e
politica; consiste no	 "conjunto
de idgias atraves das quais per
cebemos o mundo exterior" e on
entamos nossa agao- intervencao
pritica na hist gria (	 MACRIDIS,
1980, p. 20). Esse	 paradigma
conceptual de ideologia dg luz
a possibilidade contra-ideolOgi
ca e e constituido segundo uma
perspectiva de classe. A pers

pectiva utOpica de que os oprimi
dos enquanto classe social emer
gente sao passiveis de se torna
rem hegemiinicos e portanto,	 res
gatarem o que lhes foi tirado pe
lo poder dominante.

3. RELACAO CURRtCULO - IDEOLOGIA

Para compreender o curriculo
seu atual papel em nossa socie

dade 4 preciso reconhecer essa
prOpria sociedade em que vivemos
como um processo onde existem ba
sicamente duas forgas 	 antagani
cas: a forca do capital (explora
dora) e a forga do trabalho	 (ex
plorada), que vivem sob tensao e
conflito constantes.	 Em outras
palavras, a sociedade	 capitalis
to possui classes, cujas condi
toes de vida sao bastante dife
renciadas. Nesse contexto se si
tua a nossa educagao e portanto,

curriculo.
A Sociedade Politica e a 	 So

ciedade Civil que comp gem o	 Es
tado trabalham pela	 manutengao
do "status quo" utilizando-se de
estratggias distintas.	 A primei
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ra utiliza-se principalmente	 da
coergao e seus aparelhos de	 re

produgao de carater repressivo

sao o exercito, as policias, 	 as

prisoes, o direito (penal)... A
Sociedade Civil e de cunho	 con
sensual, age pelo consentimento
e seus aparelhos de	 reproducao
cumprem seu papel de manutencao
da sociedade atraves da	 persua
sao e da ideologia.	 Os	 apare
lhos ideolOgicos sao a	 familia,
a igreja, as leis	 (o direito),
os meios de comunicagio, as enti
dades assistenciais, os sindica
tos (pelegos), a escola	 (educa
sao),

A prIncipio considera-se a
escola lugar privilegiado de	 in
culcagao ideolOgica	 burguesa,
que tem como objetivo	 cristali
zar os valores da sociedade	 har
moniosa", livre de conflitos e
contradigOes. Reproduz e	 garan
te as relagges de produggo	 no
sistema capitalista. Escola
afinal um aparelho ideolOgico do
capital, onde os interesses e a
ideologia dominante sao 	 passa
dos, visto que, na maioria 	 das
vezes, ela a imposta,	 obrigat6
ria e controlada pelos que detgm
o poder. Nos paises	 capitalis
tas dependentes, o tipo de	 esco
las- que possuimos 4 o tipo neces
sirio.para que o capital	 possa
se expandir e ter mais lucros.
Para tanto, desempenha dois 	 pa

peis basicos: preparagao da 	 mao-
de-obra para o capital e	 reprodu
cog  das relagOes de dominaggo e
de exploraggo. Ou seja, a	 educa
coa  esta vinculada a estrutura so
cial e econ8mica vigentes,	 esta
em funggo dessas estruturas e sua
manutencao.

Por outro lado, SOBRIRO (1986
p. 39), salienta que "o	 aparelho
escolar, como todo aparelho	 ideo
lOgico, reflete e pode at 	 conver
ter-se, em certas	 conjunturas,
num espago privilegiado de 	 luta

de classes e gerar contra-ideolo
gias". A educagio cabe a reprodu

gao das hierarquias e das	 rela

goes de dominagao e exploragao.

Esse pressuposto serve como 	 toms
da de consci gncia critica que per
mite a atuacao na realidade 	 no
sentido de modifica-la.

Questionar e refletir o proje
to da educaglo vinculada a classe
dominante tem sido tarefa 	 compli
cada nos meios escolares.	 Princi
palmente porque quando educamos,
e preciso saber "que modelos soci
ais iremos transmitir, que conteu
dos estamos veiculando, que	 clas

'se estamos defendendo, de que pon
to de vista estamos pensando	 a
educagio: do ponto de vista do po
vo ou do sistema?"	 "(Gadotti,
1986, p. 40). Afinal,	 questio
nar nossa competgncia politica	 e
principal e fator primeiro em	 re
lacao a compet gncia tgcnica.	 Co
locamos nossa tecnica em fungao
de qual projeto politico educacio
nal? A formulagio de uma 	 conce2
sao de mundo adequada aos interes
ses populaces passa necessariamen
te por esta questao. Essa e 	 uma
tarefa complicada tambem porque
as classes dominantes se utilizam
de todos os seus instrumentos	 de
poder (ideolOgicos) a fim de impe
dir o surgimento de uma educagao
critica, dimensionada no	 sentido
da leitura e compreensio da reali
dade histOrico-social.	 Somente
atraves dos conflitos, das contra
digOes, das brechas ideolOgicas
que vez por outra se abrem, 	 for
na-se possivel a organizagao 	 da
contra-ideologia, cujos	 defenso
res sao aqueles que acreditam	 na
educagao alicergada num	 projeto
politico em defesa das maiorias
dominadas.

GADOTTI (1986) enfatiza que a
educagio deve contribuir para 	 a
formagao da conscigncia de classe
e criagao de uma contra-ideologia
(processo de conscientizagao
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.
nao subjugagao aideologia	 domi
panted compromisso com a constru
gao de uma sociedade mais justa.
Esse compromisso 4 o prOprio	 ato
(educativo) de decisgo (tomar par
tido). Compreender a impossibili
dade concreta da	 neutralidade,
pois mesmo os educadores que esca
moteiam sua posicao nesse 	 pressu
posto tomam partido, assumes posi
gao comprometida com o poder
seu jogo de dominaggo.

0 alardeado tecnico em educa
ggo, dito "neutro", 4, antes 	 de
tecnico (seu atributo), um profis
sional do humano, do social e	 do
politico. Nesse sentido, o verda
deiro papel da educag go seria eli
minar a dicotomia dos dois planos
que dividem a sociedade humana: a
dos opressores e oprimidos -	 vi
sao pedagOgica marxiologista 	 de
fendida por CURY (1986).

Compreendo o curriculo	 como
algo concreto, atravas do qual a
escola se organiza e planeja como
vai atuar no processo de ensino e
aprendizagem. Em nossa sociedade
constitui forma especifica de 	 in
tervenggo (do Estado) no sistema
educacional. 0 curriculo, 	 en
quanto planejamento educacional,
se relaciona com outras formas de
intervenggo (econ8mica,	 politi
ca...) e objetiva a	 implantaggo
de uma politica educacional coe
rente com as intengOes de 	 quem
planeja. Objetiva encaminhar a
escola no sentido de a mesma cum
prir as fungOes que the sao 	 atri
buidas enquanto instrumento de Es
tado. Portanto, minhas preocupa
toes sao com quem planeja a educa
gao e com que finalidade se plane
ja (HORTA, 1985).

0 planejamento como processc
social constitui forma histOrica
de controle social que visa incul
car valores dominantes com	 fins
de sua reproduggo.	 Nesse sentido
estabelece-se na articulag go	 en
tre o saber e o poder, onde o pri

meiro esti em fungao do 	 segundo
(concepgao funcionalista - plano
instrumento do poder). A 	 concep
gio funcionalista 4 de carter in
lenuo (educagao aut5noma) e libe
ral ("interesses coletivos") pois
o planejamento a visto como imobi
lizador e constitui apenas um es
quema configurador.	 Caracteriza-
se, portant°, o mito da planifica.
gaa educacional que se estabelece
como eficaz e eficiente	 atraves
da tecnica.

Portanto, existe uma 	 relagao
direta entre curriculo e	 reprodu
gio das forcas ecoamicas e cultu
rais. Atraves da reproduggo cul
tural principalmente acontece a
preservaggo da ideologia e hege
monia das forcas dominantes. Pa
ra tanto, somente alguns
cados e priticas	 (dominantes)
sao escolhidos (tradiggo	 seleti
'va) para constituirem elementos
curriculares, enquanto 	 outros
sao excluidos. Busca-se o con
senso atravas da seleggo dos co
nhecimentos baseada no capital
cultural (tecnico e na acumula
cog  individual do capital econo
mico (padrOes utilitirios racio
nais de pensamento), onde os ele
mentos curriculares obedecem uma
lOgica burguesa,	 "inalterivel"
em que o conhecimento esti des
vinculado do homem (vis go positi
vista).

No entanto, a reproducao ideo
lOgica a nivel de curriculo ngo
se di somente de modo explicito,
mas principalmente de modo impli
cito. 0 chamado curriculo ocul
to transmite as normas e valores
dominantes que normalmente ngo
sao mencionados na	 apresentaggo
dos contetidos ou objetos curricu
lares (APPLE, 1982). Estes nor
teiam tambem a pratica pedagOgi
ca do professor, tido como o pri
meiro "padrgo" dos seus	 alunos
e que estabelece as regras de re
compensa e poder na sala de au
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la. Portanto, o aprendizado 	 in

cidental a muito mais efetivo na
sociabilizagao (modelo de 	 de

sempenho e objetivos comportamen

tais) dos alunos do que as aulas
de educagao moral e civica, por
exemplo. 0 ensino das regras de
um jogo nao a tao efetivo quanto
o .ensino dos valores 	 ocultos.
Nao basta o repgdio is	 regras
oficiais do jogo de basquetebol
nas aulas de educacao fisica 	 se
as regras ocultas ainda	 funcio
nam como mito... A ideologia 	 he
gemSnica que a escola reproduz e
muito mais fruto do	 curriculo
oculto do que do manifesto. Por
esse principal motivo a	 mudanga

curricular dos elementos manifes
tos (disciplinas, conte gdos,	 me
todos...) constitui	 renovagio
imediata, enquanto a mudanga cur
ricular dos elementos	 ocultos
constitui renovagao mediata	 que
requer visao de mundo transforma
dora. Para tanto, a necessirfo
estabelecer uma visao do curricu
lo, enquanto planejamento educa
cional, de carter mobilizador
do real, que concebe a categoria
de totalidade e o processo cria
dor. 0 ponto de partida g a des
mitificacao do piano e o questio
namento sobre a finalidade	 com
que se elabora um curriculo. 	 Sid
nifica assumir uma concepgao	 rea
lista do curriculo, a qual plane
ja uma educagao inserida na poll
tica global determinada e determi
nante da hegemonia.

0 curriculo, enquanto inter
vencao do Estado, escamoteia 	 sua
dimensao politica na supravalori
zacao da dimensao t gcnica. 0 res
gate dessa dimensao politica, con
siderando a sociedade 	 capitalis
ta, exige uma postura 	 pedagOgica
de conflito, contradigao e tomada
de conscigncia. Significa questi
onar os valores, a linguagem ideo
lOgica dominante. A escola, como
vimos anteriormente, deve estabe

lacer contraposicao firme aos	 in
teresses do capital e essa inten

gao requer formas curriculares di

vergentes que questionem o saber

"cientificon e resgatem a verda
deira finalidade da educaggo como
processo de relacionamento dial
tico entre o poder e o saber, 	 no
qual o piano assume o papal	 de
consciancia do poder.

4. PALAVRAS FINALS:

Tentando situar o acima expos
to, no momento de mudanga curricu
lar da.irea de conhecimento	 da
educacao fisica, vale lembrar que
historicamente a mesma surge nas
escolas brasileiras, a partir	 do
militarismo e como provedora 	 de
sagde fisica - ideologia da obedi
gncia e ideologia euggnica, res
pectivamente. Com o advento	 da
tecnologia, a educagio fisica a
concebida segundo os valores pray
maticos. Finalmente, em contesta
gao ao tecnicismo, assume as	 con
cepgaes	 humanistico-idealista,
pertinentes principalmente as pre
ocupagOes com a educagao fisica
infantil.	 Em todos os periodos
conceptuais inerentes a educagao
fisica, constato duas grandes 	 ca
tegorias: anfase na competgncia
tacnica em detrimento da competgn
cia politica e a caracteristica
comum, em todas as concepgaes, de
reproducao e legitimagao da ordem
social. Todas essas 	 concepg5es
desvalorizam um projeto (utOpico)
maior de sociedade e nao transpa
recem a sociedade de classes	 na
qual a educacao fisica brasileira
acontece.	 Por este motivo a	 que
nos deparamos com uma educagao
sica "pretensamente" disciplinado
ra, provedora de sagde fisica, de
movimentos tecnicos, estereotipa
dos, e, em oposicao,	 movimentos
sentidos, vividos, 	 - uma	 edu

cacao fisica em crise, que nao
conhece seu papal na formagao de

	

serer criticos e conscientes	 de
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seu potencial histOrico e trans

formador, que nao conhece 	 sua

propria identidade e papel numa

sociedade de classe. Esse fato
nao 4 isolado e acontece junto
aos fenamenos educacionais e so
ciais, de dimensao histOrica ma
ior.

Nesse sentido 4 preciso ques
tionar os atuais conteildos 	 (tec
nicos) da educagao fisica, cujos
instrumentos, como a (falsa) neu
tralidade e o (falso) descompro
misso politico, contribuem	 para
uma atuagao em favor da ideolo
gia conservadora. Se desejamos
nao apenas uma reformulagao

49,

sim uma mudanga de dimensio	 mai

or, sao validos os questionamen

tos do Prof. Luiz Carlos de Frei
tas apresentados no I Seminirio
de Educagio Fisica - "Educagao
Fisica, um compromisso politico
com a Educagao" - realizado em
Aracaju (27 - 29/05/1988): 	 Por
que mudar o curriculo de educa
coa  fisica? Essa mudanca se pro
cessari segundo que projeto	 his
tOrico? Quais os	 criterios,
quaffs os pontos de vista politi
cos e ideolOgicos que permearao
nosso trabalho e decisao a 	 res
peito de objetivos,	 contelidos,
disciplina...?
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