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CAMINHANDO PARA

A EDUCACAO FISICA

Thais Mansur da Costa Lima
Raimundo Modesto de Souza

A evidgncia de uma	 mudanca
nas aulas de Educagao Fisica for
nou-se emergente no contexto de
contradigao e miseria de nossa
sociedade. Esse reconhecimento
nos levou a elaborar um	 planeja
mento que retrate uma alternati
va diferenciada da pritica tradi
cional, no que se refere aos con
teddos e metodologia aplicados.
A experigncia ester sendo realiza
da nas 12s series da Escola de
12 Grau Juscelina Kubistchek que
pertence a rede municipal de en
sino de Aracaju, localizada na
Coroa do Meio (atalaia).

0 conteddo abordado	 _consta
de uma analise e exploragao, com
os alunos, das formas bisicas de
desenvolvimento das qualidades
humanas e sociais, havendo a ten
tativa de integragao com os	 pro
fessores de sala de aula. Obser
vamos que as pequenas alteragoes
na pratica proporcionaram as cri
ancas e a nos mesmos experiencia
significativa no convivio de ale
gria e prazer bem maior.

Houve desde o inicio do	 pla
nejamento uma preocupcao quanto
a abordagem metodologica, a 	 fim
de evitar uma pritica espontane
ista. No decorrer das aulas evi
denciou-se a necessidade de 	 uma
orientagao das atividades, 	 den
tre outras o fato de as criancas
desconhecerem os conteddos	 pro

-
postos e o habit° aos	 metodos
tradicionais. Acreditamos	 tam
bem que, enquanto	 educadores,
nossa contribuigao passa pelo de
desenvolvimento e	 crescimento
das criancas, os quais	 sobrevi

rao atraves de nossa maior	 expe
rilncia de vida e conhecimento

adquirido.

2 visivel a precariedade das
condigOes de vida das 	 criancas
com as quais trabalhamos.	 Se es
se contexto constituiu uma	 difi
culdade, por outro lado,	 busca
mos atraves da realizagao 	 das
atividades, contribuircom
desvelar das contradicoes e	 con
flitos, acreditando na possibili
dade de reversao do quadro	 soci
al.

A EDUCACAO MICA

E OS PROJETOS DA PRI-ESCOLA

Escola: Comecinho de Vida (Escola
Parque de Sergipe)

Ano: 1987 Periodo: 16 de feverei
ro a 16	 de
agosto

Diregao PedagOgica: Ione Pais Sil
va

Coordenadora da pre-escola: Marta
Maria Rodrigues Sil
va DOria

Coordenadora de Educagao 	 Fisica:
Ana Luicia Muffareg Silva
Professoras responsAveis:	 Ligia
Menezes e Ana Lucia Muffareg Sil
va

Em 1978 a escola iniciou	 um
estudo, fazendo um levantamento
de situagoes conflituosas de sua
pritica educacional; a partir des
se estudo conseguiu definir	 al
guns principios que orientariam
a sua pritica, tendo optado, para
operacionalizar o trabalho, 	 pelo
metodo de projetos.

Este metodo foi	 escolhido
por:

constituir uma das	 tecnicas
mais dinamicas e eficazes;
suas caracteristicas de 	 apren
dizagem em situagao real;



70 Motrivivencia - Dez/B8

suas oportunidades de 	 ativida

des globalizadoras;

favorecer experiancias signifi
cativas;

5. respeitar a expressao do alu
no;

5. proporcionar trabalho em coop!
ragao.

Para cada projeto cria-se ou
utiliza-se um personagem, o qual
4 chamado de "elemento dinamiza
dor". 0 elemento dinamizador
quem apresenta as novidades, quern
estabelece relagoes entre a diva

mica estimuladora e as	 ativida

des. Este elemento vai se tornan

do familiar as criangas transfor
mando-se em um amigo.

Em 1987 pensamos:
Como a educacao fisica pode

ria, alem de desenvolver a coorde
nacao motora, trabalhar de forma
integrada corn a professora de sa
la?

Foi entao que surgiu a ideia
de darmos anfase tambem ao conteii
do dos projetos que a escola cob
cava em evidgncia.

A educacao fisica, assim, nao
seria o momento em que os alunos
iriarn recrear-se, brincar no par
quinho, correr, saltar simplesmee
te, mas sim a continuidade de 41
do o que aprenderam em sala.

Trabalhamos corn as criangas
do preparatOrio corn faixa etaria
entre 05 e 06 anos mais ou menos,
etapa anterior a alfabetizacao.

Para exemplificar a	 pritica
da proposta citaremos_alguns pro
jetos e como a educagao fisica po
deria atuar.

19 projeto: "Eu e Minha Esco
la".

Elemento Dinamizador:0 pinto.
Poderia ser trabalhado o espa

go fisico; entrevistas corn profis
sionais da escola, formas dos ob
jetos, etc.

22 projeto: "Eu Tenho uma
milia".

Elemento Dinamizador:	 Asdru

bal, um monstro bonzinho, de 	 cor

amarela, personagem de um	 livro'
infantil.

Poder-se-ia trabalhar as	 co
res, as formas dos objetos, as di
ferentes formas de andar e tudo
mais que a estOria nos dava como
ponto de refergncia.

32 projeto: "Eu descubro, con
servo e transfor

mo a Natureza".

Elemento Dinamizador: Sirilen

e Tobogantilus.

Poder-se-ia trabalhar a cria

gao de objetos para a pritica	 de
educacao fisica atraves dos	 ele
mentos que a natureza oferece e
da possibilidade de	 movimentos
corn os mesmos.

Encontramos dificuldades	 corn
o material sofisticado, porem nao
entendfamos isso como um ponto de
parada e sim como um ponto de par
tida; os recursos naturais que a
escola possuia conseguiam	 suprir
essa defici gncia, claro que	 se
chegava a um ponto em que esses
recursos passaram a ser uma medi
da paliativa.

Fizemos algumas reuniOes	 de
professores para avaliar e 	 dar
continuidade a proposta. Nao	 ti
vemos, porem, condigoes de fazer
uma avaliagao final, junto a dire
cao pedagigica, sobre as justifi
cativas, objetivos e	 resultados
da proposta. Em setembro deixa
mos a escola, os professores	 en
traram em 1988, fizeram um novo
planejamento e devido a	 nossos
compromissos e a nossa vida agita
da nao retornamos para deixar 	 re
gistrada, de maneira formal,	 nos
sa experigncia e sua validade.

Se essa forma de trabalhar di
trabalho?
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Sim, e muito, pois o	 profes
sor tera que ter um 	 conhecimento

amplo em outras areas do conheci
mento (cigncias, estudos sociais,
matemitica e comunicacao e expres
-

sao), participar efetivamente das
reuniOes pedagOgicas e ler muito.

Porem e muito gratificante sa
ber o qu e, porque e para quem en
sinamos.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

- UMA PRATICA DE ENSINO

Cantidiano Novais Dantas
Augusto C. Cavalcanti Melo

A experigncia que temos a re
latar refere-se a forma de plane
jamento dos contexidos e metodolo
gias que estao sendo vivenciadas
nas aulas de Educag go Fisica da
escola de 12 e 22 Graus Leandro
Maciel, da rede publica	 estadu
al, localizada na comunidade do
bairro Castelo Branco, em	 Araca
ju-SE. Nesse relato nao detalha
remos os procedimentos utiliza
dos em nossa agao	 pedagOgica,
por entendermos requererem	 uma
abordagem mais cautelosa e	 pro
funda, o que faremos em 	 outra
oportunidade.

Em nossas primeiras aulas fa
zemos algumas observagOes refe
rentes aos processos freqUente
mente desenvolvidos pelos que
dam com a educagao, em especial
professores e alunos. A	 princi
pio, sao abordados alguns proble
mas comumente surgidos em	 uma
instituicao escolar, logo abor
dando-se os especificos de Educa
gao Fisica. Os alunos, ao rela
tarem as experigncias vivencia
das nas aulas dessa	 disciplina,
fazem uma serie de	 refergncias

quanto aos procedimentos 	 normal
mente utilizados pelos	 professo
res. Entre outros, como se 	 de
senvolvem os contelidos, at 	 me;
mo a sua escolha, ambos	 determi 
nados pelo professor,	 restando
aos alunos tomarem	 conhecimento
somente no momento da aula, 	 nao
podendo opinar se lhes	 interes
sam ou nao. 2 nesse	 instante
que fazemos uma serie de questio
namentos, objetivando o	 desper
tar para uma possivel 	 mudanca.
R proposto, entao, o que estamos
chamando de planejamento partici
pativo, que consiste no que a se
guir relataremos.

Como o nome ja sugere,	 os
trabalhos sao sempre 	 desenvolvi
dos em grupos, que nunca ultra
passam o numero de cinco alunos.
De inicio, eles listam o	 maxim°
de atividades possiveis que quei
ram desenvolver nas aulas de Edu
cacao Fisica - tempestade	 de
ideias - de forma a nao 	 levarem
em consideragao a

naode realizagao ou nao dessas	 ati
vidades. 0 importante e que	 a
ideia seja lancada.	 Fica claro,
portanto, que as propostas	 tem
como base as experiencias anteri

ores, interesses e	 necessidades
subjetivas de todos os participan
tes, respeitando-se as ideias	 de
todo o grupo. A viabilidade	 de
executa-las sera posteriormente
discutida. Para isso o	 trabalho
decorre em um espirito 	 cooperati
vo e participativo,	 tornando-se
responsaveis pelos sucessos e fra
cassos dessas atividades todos os
envolvidos no processo - alunos e
professores.

De posse das listas de ativi
dades sugeridas pelos	 grupos,
ajustamo-las em uma so	 relacao.
Reunidos em um Unico grupo, 	 os
alunos esclarecem como se desen
volve cada uma das atividades, de
talhando suas regras, no caso	 de
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um jogo, e explicando sua	 execu
gao, no caso de ser uma atividade

desconhecida pelo grupo.	 Termi

nando esse processo, coloca-se co
mo sugestao que listem	 algumas
atividades nao-formais, as	 quaffs
poderao ser desenvolvidas, uma ou
duas delas, a cada ins letivo. VI
le ressaltar que dentre as 	 ativi
dades formais sugeridas, alem 	 de
esportes, sao predominantes os jo
gos da cultura popular	 regional,
tao desprezados e esquecidos pela
escola.

Reunidos novamente em grupos,
de no miximo cinco alunos, distri
buimos a relagio das	 atividades

formals e nao-formais 	 sugeridas
anteriormente, juntamente com 	 a
"ficha-calendirio", que 	 consiste
em um cronograma dos dias letivos
em que teremos aulas de	 Educagao
Fisica, e um espago escrito "ati
vidades nao-formais", o qual 	 os
grupos discriminarao qual	 ativi
dade deSejam desenvolver a	 cada
dia, inclusive a outras	 ativida
des nao-formais do mis.

Com as "fichas-calenderio" je
preenchidas pelos grupos, 	 passe
mos a definicao de como ficaria a
Unica de cada mas letivo. 	 Esse
trabalho 4 feito tendo como requi
sito bisico os objetivos de	 cada
mas constante no "plano de objeti
vos", tracado por nos (alunos 	 e
professores). E oportuno	 ressal
tar que o "piano de objetivos" Z
elaborada antes mesmo do	 inicio
das aulas, logo al:Zs exposto aos
alunos para sugestOes.	 Portan
to, o referido piano podere,	 se
gundo os interessados do 	 grupo,
sofrer uma serie de	 transforms
toes no decorrer do desenvolvimeo
to do projeto.

Definida a programagao de	 ca
da dia do mgs, e colocada	 para
apreciagao e aprovacao do 	 grupo
passamos, entao, a estabelecer os
procedimentos dideticos a 	 serem
abordados nos conteudos das 	 au

las. Optamos em fazer uma adapta
gao da metodologia de ensino deno

minada "Espectro de Ensino" 	 (do
comando a descoberta)	 proposta
por Moston, baseada na "tomada de
decisOes", a nossa realidade,	 on
de atraves de questionamentos pro
blemas, conduzimos os educandos a
reflexoes constantes referentes
relagao entre a execugao das	 ati
vidades e as condigOes sociais em
que nos encontramos. Todo esse
processo gira em torno de	 modifi
cagoes de regras, conseqUentemen
te, com criagao de novos jogos.:-

As atividades nao-formais sao
tambem desenvolvidas dentro	 do
mesmo estilo das atividades 	 for
mais. Todo o processo de 	 organi
zagao, que vai do planejamento, e
laboragao, passando pela	 execu
gao at a avaliagao, e feito pelo
prOprio grupo, sob a nossa 	 orien
tagao. Um exemplo de como 	 desen
volvermos essas atividades,
apresentamos como tema livre do I
Congresso Sergipano de	 Educagao
Fisica e Desportos, cuja introdu
gao voca encontra na secao "Porta
Aberta" desta mesma revista.

0 planejamento participativo
esta sujeito a constantes reavali
aloes e modificageos a	 qualquer
momento do seu desenrolar.	 Os
interesses sao verios e	 dinaml
cos. Entre outros, sao esses 	 os
principios que norteiam a 	 nossa
acao pedagOgica.

Temos consciencia de que	 es
sas aloes estao repletas de erros
e acertos. 0 nosso trabalho	 vem
sendo desenvolvido com muita core
gem e ousadia. As dificuldades
sao muitas, e a aus gncia de	 uma
bibliografia especifica sobre 	 o
tema nao nos deixa seguros em 	 re
lagao ao que estamos desenvolveo
do. Acreditamos nas pessoas.	 A
esperanga de uma sociedade mais
justa, menos desigual,	 fortalece
a nossa ousadia, repetimos, de re
alizar tais projetos.




