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REFORMULACAO DOS CURRfCULOS DE FORMACAO

EM EDUCACAO FISICA (*)

Este trabalho tenta contribu
it a busca de uma fundamentagao
tegrica para reformular os curd
culos de formagao em Educagao FT
sica. Em junho passado,	 na
UNICAMP, por ocasiao do "12 Sim
posio Nacional sobre reforma cur
ricular em Educagao Fisica", 	 po
demos comprovar a preponderancia
do pensamento curricular restri
to a listas de disciplinas, dela
tando que aos currilistas da nos
sa area falta-nos uma reflexao
mais profunda sobre concepgiies e
fundamentos curriculares.	 Pare
ce-me todavia que a situagao	 a
grava-se pela prgpria crise	 em
que vive a Educagao Fisica, 	 no
momento em que sao questionados
seus fundamentos tegrico-metodo
lggicos e os valores subjacentes
as suas tendgncias e programas
de ensino.

Me proponho contribuir a dis
cussao de dois aspectos	 deste
ponto de transigao da nossa 	 a
rea, o primeiro e a sua prgpria
identidade e o segundo a identi
dade do profissional que	 deve
ser formado , considerando que
ambos	 aspectos, entre outros,
referem-se a essgncia do curricu
lo que desejamos construir.

Precisamos responder as per
guntas: 0 que 6 Educagao Fisica?
Por que deve ter um espago na es
cola?
* Tema Apresentado na V Confer6ncia
Brasileira de Educagao, realizado
em Brasilia em 03 de agosto 	 de
1988.

** Professora da Escola de Educagao
.	 Fisica da UFFe.

Micheli Ortega Escobar (**)

Para o sistema educacional
brasileiro a Educagao Fisica
uma "atividade que por 	 seus
meios, processos e tecnicas des
perta, desenvolve e aprimora as
forcas fisicas, morais, civicas,
psiquicas e sociais do educando,
constituindo-se num dos	 fatores
b gsicos para a conquista das fi
nalidades da Educagao Nacional"
(Decreto 69.450/71).

A "atividade", como componen
to curricular 6 apontada pelo Pa
recer 853/71, como "fazer	 prgti
co nao significativo de uma re
flexao teOrica".

Historicamente os exercicios
ffsicos entraram na escola	 atra
ves de uma pritica chamada "ii
nistica" e algumas manifestagoes
esportivas ou "jogos institucio
nalizados". No Brasil a gingsti
ca sofreu a influ gncia militar,
marcadamente com a introducao do
metodo franca's na escola.	 A en
fase na gingstica contribuiu para
tornar confuso o conceito de "Edu
cacao Fisica", passando a ser co
mum identifici-las como	 sinSni- 
mos. 0 desenvolvimento historico
brasileiro impregnou, ainda, 	 a
Educagao Fisica de válores que in
cidem sobre o "fisico", seja no
aspecto da satide ou da superagao
do prOprio rendimento,	 concreti
zando na escola uma pratica amar
rada a ideologia dos dons e apti
dOes. Ensinam-se jogos, exercici
os gimisticos, algumas 	 modalida
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des esportivas e dangas folclOri
cas, objetivando a "educagao	 do
movimento", do "gesto", do 	 "mo
tor", num "fazer pritico nao 	 sib
nificativo de uma reflexgo teciri
ca".

	

Para este fazer prgtico,	 os
professores sao preparados pelos
cursos de Licenciatura, atravgs
de um corpo tecirico, onde a 	 uns
60% de disciplinas prgticas (onde
se aprende o que sera ensinado),
acrescentam-se conhecimentos hag.
mentados sobre o homem, quase	 to
dos no sentido biolOgico, fisiog
gico e biomecanico. Conhecimentos
sobre psicologia geral e do desen
volvimento (de uma crianca mode
lo). 0 conhecimento da sociedade
e do fenameno esportivo 	 tambgm
sofre tratamento fracionado	 em
duas disciplinas, Sociologia e So
ciologia do Esporte. Finalmente
o feniimeno pedagOgico, reduzido a
tecnicas e mg todos de ensino	 4
tratado pela disciplina Didgtica
Geral e Estrutura da	 Educacao,
tendo em algumas Faculdades, 	 a
oportunidade de ser melhor compre
endido durante a Prgtica de ensi
no; contudo, esta area nao abran
ge mais do que 10% das discipli
nas.

Se considerarmos todavia, que
os professores transmitem sua prO
pria formagao militarista aos gra
duandos, poderemos entender o	 me
canicismo da prgtica da Educagao
Fisica nos 12 e 22 graus, 	 reafir
mando-a como experi gncia	 limita
da em si mesma, ou "fazer pelo fa
zer".

Neste contexto sao interessan
tes duas relagOes, a primeira g a
do curriculo atual da Educagao Fl
sica do 12 grau ter os mesmos con
tetidos das disciplinas tgcnicas
do curriculo de formagao.	 A	 se
gunda manifesta-se no ambito	 das
questOes do esporte. Na realida
de, o cunho cientifico dos cursos

de formagio esta, em grande	 par
te, determinado pelos problemas
ligados a "fisiologia do	 esfor
go", vale lembrar que em alguns
palses da Europa se fala em "Cign
cia do Esporte", envolvendo	 prin
cipalmente as areas de Medicina
Esportiva e da Sociologia do 	 Es
porte, tendo como objeto de 	 estu
do o esporte de alto rendimento.
Face a este modelo de alto nivel,
o aluno de graduagao 4 submetido
a processos de avaliagio que the
exigem performances esportivas em
detrimento de uma maior reflexio
critico-pedagOgica. g desta for
ma que o jovem professor chega	 a
escola exigindo tambim das	 crian
gas a velocidade; a forga e a 	 re
sistgncia como objetivos princi
pais.

As anglises criticas relati
vas a esta situacao da Educagao
Fisica no pals, tam-se manifesta
do com crescente impulso a partir
dos anos 80, atravgs de numerosos
trabalhos, publicados em congres
sos, revistas e livros, que 	 reve
lam o engajamento de um grupo con
sistente de profissionais	 da
area, num movimento de transforma
sao do_papel do professor e 	 da
Educagao Fisica, para atender 	 as
mudangas sociais que a grave situ
agao social brasileira exige.

Na busca de solugOes,	 pode
ser identificada uma corrente 	 re
novadora que pretende sair 	 da
fragmentagao do mecanicismo	 para
uma manifesta "totalidade", inspi
rada nos principios e t gcnicas es
pecificas da Psicomotricidade. En
tendo que esta nova concepgao, cu
Jo principio pedagOgico a 	 "Educa
sao atravgs ou pelo movimento" em
bora oferecendo uma metodologia
menos mecanicista e autoritgria,
apresenta na realidade, uma	 dife
renga mais adjetiva do que	 subs
tantiva em relacao a da "Educagao
do movimento", vez que algm	 de
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uma visio analitica do processo
de apreensao, identifica "consci

&Ina com "conhecimento", ou	 se
careja, como uma capacidade do cere

bro humano que se manifesta sob
influencia das coisas que	 atuam
sobre ele, isto 4, dos estimulos,
ao inves de entende-la como 	 "o
produto de elementos	 determina
dos, quer dizer, das relagOes	 so
ciais que estabelecem as pessoas
e que somente se realizam median
to o cerebro, Orgaos dos	 senti
dos e Orgaos de agao dos mesmos;
sendo nos processos surgidos	 por
estas relagoes que tem lugar 	 a
substituigao dos objetos em forma
das suas imagens subjetivas na ca
beta do homem, em forma de 	 conS-
ciencia" (Marx apud Leontiev 	 em
"Actividad, Consciencia, Persona
lidad". La Habana, Pueblo Y Edu
cacign, 1981).

Revela-se necessario o estudo
aprofundado da "atividade	 huma
na" por parte dos professores de
Educagao Fisica, para termos	 a
certeza que ospredicadosdefendi
dos tem a visgo da	 totalidade
que permite a compreensao da rea
lidade social complexa, impossi
vel de ser atingida a partir	 de
conhecimentos fracionados.	 E im
prescindivel, antes da reformula
gao dos curriculos de	 formagao,
interpretar criticamente a estru
tura conceitual da Educagao Fisi
ca, nao necessariamente para uma-
mudanca de nome, senao que 	 de
uma definigaocomo disciplina 	 da
area da educagao.

Nesta diregao se	 apresentam
hoje, trabalhos importantissimos
especialmente orientados para 	 a
defesa do que seria a "ciencia
do movimento humano", porem 	 im—
poe-se a anglise cuidadosa das
novas teorias, para evitarmos um
maior envolvimento 	 ideolggico,
por demais denso nester area. Tern
pertinencia a observagao de Leon

tiev a este respeito: "A interro

gante que se nos apresenta hojeT
em toda sua dimensao, sobre a ba

se do curso objetivo do desenvol
vimento dos conhecimentos psico
lggicos, consiste em	 determinar
se o estudo da atividade pritica
externa deve ser ou nao tarefa
da psicologia. A atividade "nao
tem escrita na frente" a ciencia
da qual ela 4 objeto.	 Ao mesmo
tempo a experiencia 	 cientifica
demonstra que atribuir a ativida
de ser objeto de um certo ramo
especial do conhecimento - 	 a
"praxiologia" - nao tem verdadei
ra justificagio. Como toda	 rea
lidade empirica dada, a ativida
de 4 estudada por distintas cien
cias: podemos estudar a fisiolo
gia da atividade, mas, com a mes
ma validade podemos suscitar 	 o
seu estudo, por exemplo, na	 Eco
nomia Politica ou na Sociologic"
("Actividad, Conciencia, Persona
lidad", La Habana. Pueblo Y Edu
cacign. Leontiev. 1981).

Mas, a preocupagao com a 	 ati
vidade externa, que na Educagao
Fisica convencionou-se denominar
"atividade	 fisica" ou "ativi
dade corporal", separando-a 	 da
totalidade complexa da qual	 faz
parte, deve estender-se as	 ou
tras disciplinas do curriculo	 es
colar, as chamadas te gricas,	 que
pela sua vez, voltam-se para 	 a
"cabega" ou "intelecto" dos	 alu
nos. Para Leontiev "uma das mais
importantes circunst gncias que fa
zem instivel a atividade didgtica
em criangas pequenas e o fato	 de
que em grande medida esta ativida
de transcorre de forma interna,
tegrica, de agao, de	 percepgao,
quer dizer, de acao que responde
a uma finalidade cognoscitiva...
A percepgao aqui ester separada da
agao prgtica, ela mesma constitui
uma agao, realizadora da ativida
de didgtica da crianca. Por
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tra parte, esta ago regularmen processos de vida.
.

.	 -
te esta privada do motivo,	 que	 A experiencia da "interdisci

se encontra no prOprio conteao plinaridade", como "proposta de

do percebido, constituindo	 uma trabalho comum tendo em vista a

agao e nao uma atividade, o qual interagao das disciplinas cienti
. 

faz-se suficientemehte evidente: ficas, de seus conceitos, diretri
seu motivo nao somente nao coinci zes, de sua metodologia, de seus
de com seu objetivo direto senao procedimentos, de seus dados e da
que entra em complexa

to nao deve significar a perda

Esta dificil problemitica 	 as especificidade da nossa discipli

sinala para a escola a tarefa	 de na, muito pelo contrario, o pro

rever fundamentos diditicos e	 me fessor sera o especialista	 do

todolOgicos, questionando tanto o folclore, da danga, do jogo,	 da

"ativismo" da Educagio	 F{sica ginistica e do esporte, mas, numa

quanto o "imobilismo" das	 outras P erspectiva que ultrapasse a pura

disciplinas. Na diregio de "agen e simples transmissao de tecnicas
te cultural" o professor nao pode desvinculadas de objetivos politi
atuar no sentido de moldar o movi co-pedagOgicos, avancando 	 para

mento humano aos ditames da cultu uma Educacao Fisica Escolar, 	 ca
ra pois isto seria uma acao parj Paz de participar no processo edu

al de "fora" para "dentro".	 Te cacional para a emancipagao cultu
ria que, ao nosso modo de ver, 	 e ral, social, politica e economi ca

isto g um grande desafio,	 nao dos alunos._
Avaliagoes do atual curriculoser o "educador em movimento"	 se

-- de formagao evidenciam um proces
nao o educador que propicia 	 as 

spessoas o "apoderar-se" dos conte so de ensino-aprendizagem desarti
culado sequencialmente e incoerenlidos da produgao cultural tacnica-
te internamente, pois nao solicie artistica que se expresses corpo

ralmente, porem se aprende numa to que o aluno utilize as informa

complexa atividade de agao inter goes recebidas ou retidas e proce
na e externa, de emogOes, signifi da a anilises, trabalhe com opini

cantes, significados 	 traduzido s -oes pessoais e se posicione criti
camente. Todavia, como se centraem movimentos. Assim o professor
nos macs baixos niveis da intelecteria que conduzir um processo de

"dentro" para "fora", sem 	 passar tualidade, impede o aluno de esta
bpela manipulagao da peculiar 	 ex belecer relacoes entre fatos	 ou

pressao corporal de cada um. - elementos contraditdrios, de	 li
0 enfoque empirico- analitico dar com situagoes, detectar pro

dos curriculos de formagao	 atu
 blemas e resolv g-los, no que	 diz

ais, de principios descomprometi respeito a sua area ou na perspec-
dos do contexto especifico, 	

a tiva da educacao e do tipo de	 so
ciedade em que vive" (Apolonio At

lheios as caracteristicas	 sOcio17 do C. e Rosalia Aragao. Cadernos
culturais, aos processos psicol6

contexto 
Cedes n2 8, 1985, S.P. Edit. Cor

gicos dos alunos e ao tes). Portanto, o problema	 macs
histOrico-social, estao longe	 de critico, precisamente, 4 ao nivel
permitir uma abordagem global prO da formagao da conscigncia	 depria, para superar a	 concepgao educador", vez que esse processo
fragmentaria de homem e dos seus de formagao obstaculiza a percep

relagao organizagao do seu ensino" (H. Ja

com ele" ("Actividad, Conciencia, piassu, Apud Fazenda, C. 1979), a

Personalidad", La Habana. Pueblo presenta-se como alternativa. Is
Y Educacia. 1981).
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ca() da dimensao politica do 	 pro	 Encontro Nacional de B.H.).
cesso escolar. A falta de estimu 	 Temos que melhorar a	 qualida
los a formagao do saber 	 critic()	 de da Educagao Fisica, com um	 no
impede ao aluno captar a natureza 	 vo curriculo e com "novos 	 profis
especifica da educagao, 	 impedin	 sionais" com competencia cientifi
do-lhe compreender as complexas 	 ca, politica e pedagOgica	 que
mediagOes pelas quaffs se d g	sua	 lhes permita, entre outras exieen
insergao contraditOria na socieda 	 cis, a selegao de conteudos	 esco
de capitalista. 0 saber e consti	 lares socialmente relevantes. 	 A
tuido apenas sobre o "aparecer" 	 compeeencia politica 4 necessgria
social sem oferecer aos	 graduan	 ainda Para reverter o conceito de
dos a possibilidade de recuperar 	 "universalizagao" da Ed. Fisica e
o processo histOrico-social 	 que	 do Esporte, hoje no sentido	 de
atribui significado a esse "spare 	 possibilitar aos alunos o	 acesso
cer". E por isto que e 	 dificil	 ao maior ndmero depriticas, para
para os graduandos desvendar a vi 	 uma nova compreensao na perspecti
sao de mundo que se lhes	 oferece	 va do desenvolvimento do 	 conheci
atraves da priticas dos esportes,	 mento da prOpria disponibilidade
jogos e gingstica envolvidos	 na	 corporal. Somente este	 conheci
ideologia do "corpo" ou "corpola 	 mento de si mesmo ajudarg ao	 alu
tria". A Educagao Fisica	 com	 no a desenvolver condigOes 	 para
seus rituais e regras, penaliza o 	 abordar o confronto "concreto-abs
corpo colocando-o numa teia	 de	 trato" das prgticas	 esportivas;
tecnologia e prgticas que servem	 considerando que com o mito da "i
para prende-lo a ideologias_ espe 	 naptidao" esconde-se a realidade
cificas ou a valores uteis a	 de	 da impossibilidade sOcio-econSmi
terminados interesses de classes. 	 ca de alcancar o direito a deter
Talvez seja este o maior 	 desafio	 minadas habilidades.
para um novo curriculo: romper es 	 Finalmente, a compeCencia 	 po
se conjunto organizado de signifi 	 litico-pedagOgica deve permitir
cados e prgticas, tarefa das mais 	 ao professor de Educagao Fisica
complexas vez que nas I.E.S. 	 es	 orientar sua agao educativa 	 sob
tes se constituem em agoes e valo	 uma "filosofia que tenha 	 como
res vividos que assumem o sentido 	 principios o rendimento, a compe
da realidade.	 tigao e o confronto, onde a	 meta

0 desafio e a formagao	 do	 Unica e vencer para proclamar sua
"Educador", mas isto exige o	 "do	 superioridade; ou entao, desenvol
minio do conteddo tecnico, cienti	 ver uma filosofia atraves 	 da- 
fico e pedagogico que traduza o 	 qual as atividades corporais	 sao
compromisso etico e politico	 com	 vividas como lazer, gesto, harmo
os interesses da maioria da 	 popu	 nia, arte e espet gculo"	 (Santim
lagao brasileira")(Definigao	 do	 S. Kinesis. Dez. 84).




