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A IMPORTANCIA

DO NAO FORMAL NAS

ATIVIDADES ESCOLARES

UMA PERSPECTIVA LIBERTADORA

Cantidiano Novais Dantas

Augusto C. Cavalcanti Melo

Preocupados corn uma	 praxis
educacional libertadora, nao so

restrita is aulas de Educagao Fi
sica em si, como tambem a	 outras
atividades que compoem o universo
teOrico/pritico da Educagao Fisi
ca, analisaremos detalhadamente
todosos caminhos a serem seguidos
nas fases de preparagao, 	 elabora
ggo, execuggo e avaliaggo	 dessas
atividades, assim como as	 conse
qugncias de ordem educativa que
elas causam, levando em considera
ggo os aspectos que cantribuem pa
ra a formagio do homem	 enquanto
Ser total.

Utilizamos como subsidio para
tais consideragOes, uma experign
cia prgtica realizada na	 Escola
de 12 e 22 graus Leandro	 Maciel,
da Rede Publics Estadual, 	 locali
zada na comunidade do	 CastelO.
Branco, em Aracaju-SE, da qual es
pecificaremos todo o seu 	 desenro
lar, tomando o cuidado de	 anali
sar todos os aspectos 7 considera
dos relevantes para o melhor en
tendimento desse trabalho.

Na pesquisaggo dessa	 ativida
de percebemos que o nao formal e
um dos meios para conseguir des
pertar nas pessoas a capacidade
de dectsao, cooperag go,	 esponta
neidade, satisfaggo real de saber
fazer, onde o clima e de	 livre,
contato, confianca nas outras pes
soas, diglogo constante, proporci
onando as reflexiles de atitudes e

ideias dos grupos corn quern se in
terrelacionam, pois uma das preo

cupagoes e a que todos sejam capa

zes de participarem ativamente.

Cientes de que "cada ativida
de por nos proposta estarg inter
ferindo na formagao do ser , que se
relacionarg de forma	 integrada
(...) corn o mundo que o	 cerca"
(MESQUITA, 1985), os	 aspectos
aqui abordados estao intimamente

ligados a preocupagio corn a forma

gao social do homem enquanto .SER

corpOreo - "0 corpo 4 o Centro do

Mundo" (ALVES,	 ) - tendo como

preocupagao maior a conscancia

do homem enquanto fazedor da his

tOria.

TENDtNCIAS
POLITICO-IDEOLOGICAS NA

EDUCACAO FISICA

APLICACAO DE UM MODELO DE

PESQUISA

Kitia Brandno Cavalcanti

A conscigncia social 4 o con
junto de ideias, sentimentos, hg
bitos dos individuos que reflete
a reaiidade objetiva - natureza e
sociedade. A correlagio existen
to entre a conscigncia social e a
conscigncia individual e a mani
festagao concreta da dialetica do
geral e do particular na vida es
piritual da sociedade.	 Numa soci
edade dividida em classes, a cons
cigncia social de uma determinada
classe constitui a sua_ideologia.
A concepggo de mundo nao a idgnti
ca aconscigncia.	 A concepgao se
compoe de elementos que se refe
rem a todas as formas de conscign
cia social: filoscifica, politica,
juridica, etica, estetica, religi
osa, cientifica. 	 Entretanto,	 a
concepgao nao e apenas um reflexo
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da realidade concreta, pois une e

integra conhecimentos e	 convic

goes de modo indissoltivel.	 A con

cepcao do mundo determina a ati—vi
dade prgtica e a atitude do	 ho
mem, grupo ou classe social 	 dian
te da realidade concreta. 	 0 obje
tivo do presente trabalho a	 apre
sentar um modelo de pesquisa 	 que
utiliza uma escala de atitude 	 pa
ra medir tendgncias	 politico-ide
olggicas e concepgOes de Educagao
Fisica. A escala utilizada 4 	 do
tipo ordinal, de carter	 somat6
rio, possuindo quatro posigOes al
ternativas para o 	 respondente.
Caracteriza-se pelo crit grio	 de
dimensionalidade filosOfica, dico
tomizada em idealismo- materialis
mo, por sua vez tricotomizadS	 em
atitudes conservadoras- liberais-
progressistas. A validade da	 es
cala foi examinada a nivel 	 de
constructo cientifico em que estg
apoiada e a navel de conte gdo. Es
to validagao foi realizada atra
yes de trgs pesquisas: uma	 sobre
concepgao de danca (	 HORTALE,
1986), outra sobre concepgao	 de
esporte (SANTOS, 1987); e 	 outra
sobre concepgao de educacao fist
ca (ainda em processo de	 valida
gao de constructo atrav gs dos	 es
tudos de CAVALCANTI (1987) 	 que
procuram aprofundar as 	 relagoes
entre a cigncia do movimento huma
no e as diferentes formas de cons
cigncia social.

FILOSOFIA E MUDANCA

CURRICULAR

EM EDUCACAO MICA

VAnia de Santana

INTRODUCAO:
Educagao e trabalho, sao pro

cessos distintos que se dao	 se

quencialmente, primeiro hi que

se preparar, tornar-se competen

te para depois trabalhar.

ENFOQUE CENTRAL:

0 curriculo e a sua	 contribui
cao para a formagao de uma so
ciedade mais justa e uma quali
dade de vida melhor;
que prgtica social queremos;
formagao geral profunda em ci
gncias da educagao para os do
centes de Educagao Fisica;
a conscientizagao do	 profes
sor-educador.

CONCLUSAO:

A busca de um novo curriculo
para formagao dos professores de
Educagao Fisica deve conter como
preocupagao basica junto a neces
sgria fundamentagao filosOficaT
a movimentagao profissional vi
sando ao desenvolvimento de uma
conscientizagao social sobre o
fato esportivo, sobre o fenSmeno
lgdico e suas possibilidades de
crescimento em nossa sociedade.

DANCA ATRAVtS DE

MOVIMENTOS

LIVRES E NATURAIS

Nadja Seixas Prado

Despertar a Importancia da
Danga, na Educagao Fisica, nas
escolas auxiliando as criangas
em todas as suas atividades, e o
objetivo principal dessa	 danga,
desenvolvendo seu corpo,	 ritmo,
expressao corporal,	 criativida
de, sua participagao no meio so
cial, sua cultura por meio de mo
vimentos com liberdade e bem na
turais. 0 objetivo g de promo
ver a Danga Educacional ou Danga
nas Escolas, que vai do Prg-Esco
lar ao ensino de 12 grau.
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Podemos considerar a Danga

como uma atividade escolar que

composta e completa de qualida
des a serem desenvolvidas, que

sao de grande imporeincia na aju
da do crescimento total da crian
ca. Sendo acionada esta ativida
de seria realizada de uma manei
ra ficil e talvez corn uma grande
aceitacao.

0 mitodo empregado seria por

meio de diversos temas; utilizan

do diferenciados materials:

cas, ideias, ou seja, criativida

de; em grupos ou individual; di

ferentes locals. Sempre tendo

que haver uma apresentagao a ca

da final de atividade.

Com um planejamento, haveria
uma melhoria do comportamento da
crianga, ajudaria nas atividades
na sala de aula,.como por exem
plo: na composigao de uma reda
cao; na pintura de um 	 desenho
corn lipis ou tinta, onde tudo is
so ester relacionado corn a criati
vidade.

Auxiliar naquelas criangas
inibidas, por algum motivo ou de
natureza prOpria, que corn uma o
portunidade poderia acabar corn
esse seu comportamento.	 A Danga
corn essas contribuigoes formaria
EU total da crianga.

E tao diferente das criancas, pri

quern a agua e parceira, num jogo

de amor, e nadar e ficat o maior

tempo possivel dentro da agua...

Para os nadadores cada brava
da era apenas um meio para 	 se
atingir um fim, que se	 encontra
no final... Ji para as criangae, 
cada bragada a um abraco, expert
incia de prazer, um fim em si mes

mo.

Nao, a agua nao e	 resisten

cia a ser vencida, a companheira

de TRAQUINAGENS..." (in conversan

do sobre o corpo).

METODOLOGIA:

A pratica da natacao atraves de

uma concepcao libertadora, ten
do a natureza como meio auxili
ar;
Ludicidade;
Interdisciplinaridade;
Experiancias desenvolvidas numa
escolinha de natagao; dificulda
des encontradas e a participa
cao dos pais como meio de cons
cientizacao dos alunos.

CONCLUSAO:
Um trabalho de base sem fins

competitivos, sem imposigOes, 	 on
de se busca educar atravis da pra
tica da liberdade e nao da domina
cao. Onde ser born significa ser
feliz.

NATACAO COOPERACAO:

UMA BRACADA DE AMOR

NATACAO COMPETICAO:
UMA LUTA COM 0 SEU INTERIOR

Claudia Regina de Santana

ANALISE DAS INFLUENCIAS

SOCIAIS DO DESPORTO ESCOLAR

EM ARACAJU

E DAS (DUE SOBRE ELE INCIDEM

Thais Mansur da,Costa Lima

"...E me pus a perguntar se	 0 presente trabalho faz uma
nadar era aquilo que eu 	 estava revisao critica a forma como
vendo, luta contra a agua. (...) desporto a desenvolvido na socie
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dade brasileira, especialmente em
Aracaju, investiga at que ponto
e usado como meio de doutrinagao

e controle dos jovens e como se
presta a promogao de interesses
politicos.

Para tanto, enfocou principal
mente os Jogos da Primavera, even
to considerado, pela maioria, co
mo a culmingncia do desporto esco
lar em Aracaju.

Foram entrevistados represen
tantes do Estado, professores de
educacao fisica e populares, para
levantar suas opinioes com rein
cao aos jogos.

Observou-se que a idgia geral
dos representantes do	 Estado

identifica o desporto como meio
possivel de desviar o jovem 	 do
use de drogas, como meio de 	 inte

gragao entre os jovens e como pro
motor de saidde.

Os professores de educaggo fl
sica, embora reforcem e garaneam
nas escolas os conceitos da 	 ideo
logia dominante, reconhecem 	 que
estao sendo usados para	 mantg-
los.	 •

Os populares, em sua maioria,
demonstram a assimilagao da 	 ideo
logia dominante, evidenciando-se,
desta forma, a influgncia dos mel
os utilizados pelo aparelho 	 ideo
lOgico do Estado, a fim de manter
suas idgias.

P.S: Esses trabalhos foram apresentados como temas livres no I Congresso Sergi-
pano de Educactio Fisica , realizado em novembro de 1987.




