
Moiriviglicia 	 Janeiro, 1990 — 79

Cientifique•se



80 - Janeiro, 1990 	 Motrivi

CORPO - BIBLIOGRAFIA

lida Fonseca da Silveira Folegatti
Duke Ine's Leockdio dos Santos Augusto *

ALVES, Rubem. Crelo na ressureicao do corpo.
Sao Paulo. Sagarana. 1984.

ALEXANDER, Gerda. Eutonia: urn caminho para
a percepcao corporal. Sao Paulo, Martins Fon-
tes, 1983.

AMARAL, S. Chl-kum: a respiragao taoista: exercf-
dos para a mente e para o corpo. Sao Paulo,
Summus, 1987.

ANDRADE, Carlos Drumond de. Corpo: novos poe-
mas. 10. ed. Rio de Janeiro. Record, 1987.

BERGE, Yvonne. Viver o seu corpo: para uma
pedagogia do movimento. Lisboa. Compendium.
s.d.

BERGES, J.& LEZINE, I. Testa de im!tack dos
gestos. Porto Alegre. Artes Medicas, 1987.

BERNARD, Michel. Le corps. 5. ed. s.L.p., Editions
Universitalres. 1976.

BERTHERAT, Therese. 0 corpo tern suas rages:
antiginastica e consciencia de si. 10. ed. Sao
Paulo. M. Fontes, 1986.

.0 correlo do corpo: novas vlas da antiginás-
tica. 5. ed. Sao Paulo, Martins Fontes, 1985.

.As estacaes do corpo: aprenda a olhar o
seu corpo para manter a forma. 2. ed.. Sao
Paulo, Martins Fontes, 1986.

BERTRAND, René. Eutonia e Educacien Fisica y
deportiva. Stadium, 14(79): 30-35, 1980.

BONNET, Jean Pierre. Vers une pedagogic:, de 1
acte moteur: reflexions critiques sur les pada-
gogies sportives. Paris. Vigot, 1983.

BRIEGHEL, G. & MULLER. Eutonia e relaxamento.
Sao Paulo, Manole. 1987.

FALIZA, J.. MARECHAL, B. & MOTTARD, J. Las
relaciones corporales Stadium, (14)2-6, 1980.

FAST, Julius. Body language. New York. Pocket
Books. 1970.

FREIRE, Joao Batista. Educagão de corpo inteiro:
teoria e prâtica da Educacão Fisica. Sao Paulo,
ScIplone, 1989.

GAIARSA, Jose Angelo. 0 que O corpo. 2. ed.
Sao Paulo. Brasillense, 1986.

. Reich-1980. Sao Paulo. Agora, 1982. GELB.
Michael. 0 aprendizado do corpo. Sao Paulo,
Martins Fontes, 1987.

GROUP. Corpo do homem. Usboa. Escorplao, s.d.

HASSE. Manuela. A disciplina do corpo. Ludens.
10(1): 18-38, 1985.

HER MANT, G. 0 corpo e sua memerla. Sao Paulo,
Manole, 1988.

JENNOT, Josiane. La pedagogia desde el punto
de vista del cuerpo. Stadium, 13(75): 13-18,
1979.

KLEIMAN, Seymour. Mind and body: East meets
West. Champaign, ILL.. Human Kinetics, 1986.

KREISLER, Fran & SOULE. A. A crianca e seu
corpo. Sao Paulo, Zahar, 1981.

KUM NYE. Tecnicas de relaxamento. Sao Paulo.
Pensamento, 1978. (pt. 1 e 2).

LABAN, Rudolf. Danza educativa moderna. Barce-
lona. Paides. 1984.

LE CAMUS. Jean. 0 corpo em discussao: da reedu-
cacao psicomotora as terapias de mediacao
corporal. Porto Alegre. Artes medicas, 1986.

• BIDIbtecarias da Faculdade de Educagao Mica da UNICAMP



Motrivi 	 Janeiro, 1990 - 81

.Les pratiques corporelles a visee educative
et therapeutique, retrospective et perspecti-
ves. Pratiques corporelles, 51: 18-21, 1981.

LEROI-GOURHAN. Andre. 0 gesto e a palavra.
Lisboa. Ed. 70. s.d. 2v.

LIMA, Magali Alonso de. 0 corpo no espago e
no tempo: a Educagao Fisica no Estado Novo
(1937-1945). Rio de Janeiro. FGV. 1980. (Diss.
Mestrado)

LIMA JR., Jose. Corpoetica: cosquinhas filogficas
do umbigo da utopia. Sao Paulo. Paulinas. s.d.

LOWEN, Alexander. Bioenergatica. Sao Paulo,
Summus, 1982.

. 0 corpo em depressao: as bases biolOgicas
da fa e da realidade. Sao Paulo. Summus.
1983.

. 0 corpo em terapia; abordagem bioenerge-
tica. 4. ed. Sao Paulo. Summus. 1977.

.0 corpo trafdo. Sao Paulo, Summus, 1979.

LUKAS. Gehard. La educaci6n corporal y los ejercf-
dos corporales en la sociedad prehistOrica.
Citius, Altius, Fortius, 15(1/4): 273-324.

MEDINA, Joao Paulo Subire. Brasileiros: os corpos
de seu corpo; elementos politico-filos6ficos pa-
ra uma pedagogia do corpo; uma contrIbuigao
a Educagao Fisica no Brasil. Campinas, Pucc.
1987 (Diss. Mestrado).

. A Educagao Fisica cuida do corpo e "man-
ta". Campinas. Papirus, 1986.

MENDEL, Jose. Descrigao do corpo por metodos
antropornetricos. Med. Esporte, 2(4): 230-209,
1975.

MERLEAU-PONTY. Maurice. Fenomenologia da
percepgao. Rio de Janeiro Freitas Bastos,
1971.

MIRANDA, Regina. 0 movimento expressivo. Rlo
de Janeiro, FUNARTE. 1980.

MISSON, GUY. Psycho-pedagogie des activites du
corps. Paris, Vigot, 1984.

MONTAGU, Asheley. Tocar; o significado humano
da pele. Sao Paulo Summus, 1988.

MORAES, Levy Penna de. Calotonia: a sensibili-
dade, os pas e a imagem do preprio corpo

em psicoterapia. Sao Paulo, USP. 1979. (Diss.
Mestrado)

MORENO, Armando. Abordagem clentlfica do corpo
humano ou elogio do paradoxo. Ludens. 10(1):
3-8, 1985.

MOURA, Santana M. S. de & LEAL, Cristiane
B. Expressao corporal: uma proposta para
a conscientizagão do pre-escolar (resumo).
RBCE, 9(1): 22, 1987.

MOURINO MOSQUERA. Juan Jose. Corpo. perso-
nalidade e desempenho desportivo. Rev. Bras.
Educ. Fis. Desportos. 9(33): 55-59, 1977.

NETTO, Maria Ines Artaxo. 0 ser, danga-edu-
cacao. In: Congresso Brasileiro de Danga, Edu-
cacao Fisica. 2, Sao Paulo. 1986.

NICOLINI, Eduardo Olivio Ravagni. Des-velando o
corpo humano. Sao Paulo. PUC, 1988. (Diss.
Mestrado)

OLIVEIRA, Vitor M. de. Ginestica para a alma,
mtisica para o corpo. RBCE, B (1): 118-123,
1986.

PAIXAO, Jacira da Silva. 0 movimento na Educa-
gao Fisica. Kinesis. 3 (2): 153-159, 1987.

PLESSNER, Markus. 0 homem: seu corpo e seu
espirito. Sao Paulo. cfrculo do Livro. s.d.

POMARUL. Celia R. M. A arte do movimento na
educagao matematica. Campinas, s.c.p., 1985.

RODRIGUEZ FACAL, Fernando. Libertad para ele-
ger la dependencia? Stadium. 22 (127): 29-31,
1988.

SALOMON, Paula. Corpo vivo. Sao Paulo. Brasi-
liense, 1983.

SANTIN, Silvino. Educagao Fisica de Desportos;
uma abordagem filosefica da corporeidade. KI-
nesls, (no. esp.): 143-156. 1984.

SANTIS, Maria Isabella de. 0 discurso Ilk verbal
do corpo no contato pslcoterepico. Sao Paulo.
PUC. (Diss. Mestrado)

SCHATTAN, Vera. In corpore sano: o corpo e
as diferengas. Campinas, UNICAMP. 1985.
(Diss. Mestrado)

SCHILDER, Paul. A imagem do corpo; as energias
construtivas da psique. Sao Paulo, Martins
Fontes, 1981.



82 — Janeiro, 1990 	 MoiriviAcia

SENET, A. 0 homem descobre o seu corpo. 3.
ed. Belo Horizonte. Itatiaia, 1975.

SILVIA, Maristela Moura. 0 uso do movimento
expressivo em sala de aula (resumo). RBCE.
7(1): 26, 1985.

SIMOES, Anabela. As tacnicas de controle corporal
em ergonomia. Ludens. 12 (1): 14-20, 1988.

STROZENBERG, liana. De corpo e alma. Sao Pau-
lo, Comunicagao Contemporanea. 1986.

VAYER, Pierre. 0 dialog° corporal; agao educativa
para crianga de 2 a 5 anos. Sao Paulo, Manole
1984.

VAYER, Pierre. Linguagem corporal: a estrutura
e a sociologia da acao. Porto Alegre, Artes
Madicas. 1985.

VENANCIO, Sonia Maria Diaz. A linguagem e a
Educacao Fisica: linguagem corporal: a fala
que nao se ouve. Campinas, UNICAMP. 1987.
(Projeto Especializagäo)

WAHBA, Liliana. Consciancia de si através da
vivancia corporal. Sao Paulo, 1982.

WAY, Eunice e. Os relOgios do corpo. Revista
Brasileira de Educagao Fisica e Desportos,
11 (51): 61-64, 1983.

WELL, Pierre. 0 corpo fala; a linguagem silenciosa
da comunicagao ilk verbal. 18. ed. Petropolis.
Vozes, 1987.

WELLS, Rennee. 0 corpo se expressa e danga.
2 ed. Rio de Janeiro. Francisco Alves, 1983.

WICKSTROM, Ralph. 0 motor do corpo. Usboa,
Elfos. s.d.

EVENTOS:
I Encontro Norte-Nordeste de Grupos de Estu-

dos, Aracaju-Fevereiro: 1991 — Promocao Revista
Motrivivancia

Congresso Brasileiro Norte-Nordeste de Clan-
cias do Esporte
Promocao: Secretaria Estadual do CBCE no Ceara
Tema: A Formacao em Educagao Fisica no Norte-
Nordeste: uma Diatribe Filos6fica.
De 05 a 09 de dezembro.

IV SimpOsio Baiano de Gindstica de Academia
III Encontro Brasileiro da AtIvidade Fisica

De 21 a 25 de Janeiro de 1991
Centro de ConvengOes da Bahia — Salvador
InformagOes: Akasha PromogOes — Fone: 071 —
240-0471.

II Encontro de Educagão Fisica da UNICAMP
Tema: "Educacao Fisica, Esportes e Lazer: PoPi-
cas P6blicas"

De 18 a 20 de outubro de 1990.

Informag6es: Secretaria do II Encontro — DALILA
T. CHICHURRA — Fone: 393697 — Caixa Postal
6134.

XIII REUNIAO ANUAL DA ASSOCIACAO BRA-
SILEIRA DE P6S-GRADUACAO E PESQU ISA EM
EDUCACAO — Belo Horizonte 15 a 19 de outubro
de 1990 — ANPEd SEC/GERAL — FACED UFRGS
A. Paulo Gama s/n° Predio 23 — 70 andar —
sala 700-19 — CEP 90.049 Porto Alegre - RS

Fones (0512) 275-5933 — 275-776.

II CONGRESSO DE EDUCACAO FISICA DOS
PAISES DE LINGUA PORTUGUESA — As Ciancias
do Desporto e a Pratica Desportiva no Espago
da Lingua Portuguesa — PORTO — Portugal 30/31
de janeiro e 1/2 de fevereiro de 1991 — Informa-
gOes: Faculdade UERJ — Institut° de Educagao
Fisica - Rua Francisco Xavier n° 524 — 90 andar

CEP: 20550 — Rio de Janeiro-RJ.

III CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMA-
TICA EM SACIDE
IV EXPOSICAO TECNICA DE INFORMATICA EM
SAUD E
Gramado - RS, 07 a 11 de outubro de 1990 —
InformagOes: Escola Paulista de Medicina — Rua
Boticatu, 862 Ed. Leal Prado Terre° — CEP
04023 — Sao Paulo-SP.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCA-
CAO FISICA DESPORTOS E RECREAQA0 — Fe-
deragao Internacional de Educagao Fisica — Foz
do iguagu Parana — Janeiro 1991. FIEP-PR, CP.
837, ALMIR ADOLFO GRUHN, 85.890, Fone: (045)
262.1126.

VII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS
DO ESPORTE.
SETEMBRO DE 1991 — USP — Sao Paulo.

XI SIMPOSIO NACIONAL DE GINASTICA
Projetos PedagOgicos de Educagão Fisica no Brasil
De 27 a 31 de outubro — Pelotas ESEF/UFPEL.



Motrivi	 Janeiro, 1990 — 83

CURRICULOS E PROGRAMAS

* CONTRIBUI00 AO DEBATE DO CURRICULO EM EDUCA00 FiSICA:
UMA PROPOSTA PARA A ESCOLA PUBLICA

Prof Michele Ortega Escobar **

1 — FUNDAMENTACAO

0 Programa de Educagao Fisica para o Ensino
Fundamental e M6dio, da Rede PCblica do Estado
de Pernambuco, que hoje apresentamos, resuttante
de urn bngo processo de reflexAo coletiva de pro-
fissionals da area, pretende contribuir para a elabo-
raga° de urn currIculo comprometido corn as carac-
terfsticas secio-culturals dos alunos e da escola,
bem como as caracterfsticas do contexto histOrico-
social em que ambos se envolvem. Face a este
contexto, gerador de problemas que exlgem anAli-
ses especfficas e particulares, este programa deve
ser entendido como uma sugestAo para a escola
abordar pedagogicamente a vida de movimento das
criangas.

Em princfpio, explicitaremos a concepgão te6-
rico- f ilos6f ico- cientff ica e politico- pedagOgica corn
a qua' consideramos legitimar a presenga da Edu-
cacao Fisica no curriculo escolar.

0 homem tern produzido, no decorrer da his-
t6rla, um fantAstico acervo de formas de represen-
tagão do mundo, exteriorizadas pela expressAo cor-
poral. Assim, podemos identificar os jogos, a dan-
ga, as lutas, os exercfclos ginasticos, os esportes,
os malabarismos, a mfmlca, entre outros, como
formas de representagão simb6lica de realkiades
vividas pelo homem, historicamente crladas e cul-
turalmente desenvolvidas.

Nesta lInha de pensamento, todas estas mani-
festag6es culturais comp6em uma area abrangente
que pode ser chamada de "Cultura Corporal". No
universo desta Cultura Corporal, a EducagOo Fisica
se configura como uma disciplina que trata pedago-
gicamente, na escola, alguns dos "Temas" ou "For-
mas" desta cultura, tendo portanto, como "objeto
de estudo" a "expressAo corporal como linguagem."

Os temas ou formas da cultura corporal ex-

pressam urn sentido e urn significado onde se
interpretam dialeticamente a intencionalidade/ob-
jetivos do homem e as inteng6es/objetivos da So-
ciedade.

Ao longo da hist6ria da educagâo brasileira,
constata-se que a existencia da Educagão Fisica,
como componente curricular, tern sido justificada
por necessidades como as de "performance/a-
destrarnento ffsico/busca de talentos esportivos"
e outras que caracterizam a tendencia a instrumen-
talizagao, separagao e especializagâo do corpo.
Reforga esta tendancia o tratamento hist6rico do
exercfcio ffsico, projetado como fim em si mesmo
e abordado pelas leis ffsicas da mat6ria. Ainda
tern sido justificada por ser capaz de atender,
supostamente, necessidades em relagao ao desen-
volvimento de virtudes ou qualidades ideals, social-
mente relevantes para o Sistema. Esta posigâo
radicaliza abandona questbes como a abordagem
antropolOgica da expressAo corporal, ou seja, a
pr6pria natureza do homem e os fatores hist6rico-
culturals presentes nas formas culturais do movi-
mento. Faz-se necessArio considerar que as for-
mas de expressAo corporal dos alunos refletem
os condicionantes impostos, pelas relag6es de po-
der corn as classes domlnantes, ao cotidiano da
sua vida particular, do trabaiho e do lazer.

"Propomos o entendimento da EducagAo Fisi-
ca como mein para superagao da compreensäo
unilateral para a de omnilateralidade do homem.
Jogar, dangar, vivenciar os diferentes esportes,
vivenciar as prAticas corporals de diferentes cultu-
ras, se entendidas ern sua profundidade, ou seja,
como fenOmenos culturais, estarão contribuindo,
em conjunto corn os demais componentes curricu-
lares, para a formagAo de urn homem capaz de
se apropriar do mundo... Jogar, dangar e praticar
esportes ski tamb6m formas de se apropriar do

Apenas o primeinp e o segundo capitulos deste projeto est5o sendo publicado nesta Kick. Em edict:es posterbres
setdo publicados os capflulos subseqUentes, apesar de id terem sido ptidlicados pela Secretarla de EducacAo
de Pernambuco — Dinatorla de Educacão Escolar — Departamento de Educagao Fisica e Desportos.

•• Goordenadora do Projeto
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mundo, e näo apenas de fugir dele, se alienar
deie".	 Desta forma, a EducagAo Fisica, no ensino
fundamental e medic), devera considerar os aspec-
tos antropolOgicos da expressAo corporal humana,
vinculando-se aos principlos da preparagOo para

mundo do trabalho e da educagao para o lazer.
Todavia, objetivos, conte6dos e processos metodo-
lOgicos devem ser analisados a luz dos pressu-
postos dialeticos da totalidade, da natureza, da
hist6ria do homem e da elaboragao do conhe-
cimento.

Para este programa foram selecionados qua-
tro temas da Culture Corporal: Jogo, Esporte, Gi-
nastica e Dance, cujos conte6dos devem ser trata-
dos como informagOes necessaries, tanto para a
apropriagOo do conhecimento	 icio-histarico da
pr6pria corporeidade e das tecnicas de movimento,
quanto para a compreensAo do Sentido/Significado
destas praticas. Ressaltamos que a compreensao
deste Sentido/Significado implica numa reflexAo
sobre as relagOes de interdependencia que Jogo,
Esporte, Ginestica e Dance tern corn os grandes
problemas Melo-politicos atuais: Ecologia, Papeis
Sexuais, Sa6de ['Oka, RelagOes socials do traba-
lho, Preconceltos Raciais, Preconceitos da defi-
ciencia e da idade, Distribuigdo do solo urbano,
DistribuicAo da Renda e Dfvida externa e outros.
A reflexão sobre estes problemas toma-se neces-
sena na medida em que esta "Realidade" se consti-
tui no eixo do currfculo, proposto pela Secretaria
de Educagão de Pemambuco, e, somente nesta
perspective, os conte6dos poderao se projetar so-
cialmente relevantes.

A nossa compreensk de Educagao Fisica
exige tambern urn tratamento especial do problema
da seriagão dos conte6dos, nas diferentes series
do Ensino Fundamental e Medi°, que ultrapasse
os criterios que hoje graduam conte6dos na base
da classificagão de movimentos em Weis e diff-
cels, simples e complexos, atendendo a ideia de
seriagao como divisão em pedagos estanques.

A Tematizagão de Jogos, Dance, Ginastica
Esporte demanda a compreensao de que o uni-

verso de cada uma destas formas da culture de
movimento do homem teré uma expressao dlferente
quando o sujeito que as cria ou recria se encontrar
em diferentes e especfficos estagios de desenvolvi-
mento. Assim entendido, o "salter" pode ser tema
de qualquer serie, porem o significado/objetivo de
cirangas de pre-escolar para o "salter" determinara

tratamento de tecnicas rudimentares de salto,
deixando a enfase pedagOgica na cornpreensão das
formas de resolver o problema de desprender-se
da age.°	 da gravidade ou seja, o "que fazer".
0 mesmo "saltarnuma 7° serie, por exemplo, onde

a compreensdo geral e abstrata do sentido/sig-
nificado das tecnicas do salto é possfvel de ser
alcangado, o "salter" se constituira num tema de
estudo das ideias essenciais que envolvem esse
ato, desde as bases Micas e fisiolOgicas ate as
razties politico-filos6ficas da existencia dos dife-
rentes modelos de salto e o significado deles para

aluno, sujeito do processo, e para a populagdo
em forma geral.

2 —,EDUCACA-0 FISICA DO
PRE-ESCOLAR AO
ENSINO MEDIO

2.1 — 0 Jogo

0 jogo (brincar, brinquedo e jogar sao
mos em diversas linguas) é uma invencâo do ho-
mem, urn ato em que sua intencionalidade e curiosi-
dade resultam num processo criativo para modifi-
car, imaginariamente, a realidade e o presente.

0 jogo satisfaz necessidades das criangas,
especialmente a necessidade de "agao". As moti-
vagOes, tendencies e incentivos dessa agâo carac-
terizam os diferentes estagios do seu desenvolvi-
mento. No jogo, a crianga aprende a agir numa
esf era cognitive, dependendo das suas motivagOes

tendencies internas. NA° sendo aspecto domi-
nante da infancia, etc deve ser entendido como
"fator de desenvolvimento" por estimular a criange
no exercicio do pensamento que pode desvincu-
lar-se das situagOes reels e leve-la a agir indepen-
dentemente do que eta ye.

Quando a crianga joga ela opera corn o signifi-
cado das suas agOes, o que a faz desenvolver
sua vontade e tornar-se consciente das suas esco-
lhas e decisOes. For isto, o jogo apresenta-se
como element° basic° para a mudanga das neces-
sidades e da consciencia.

A Onfase no prop6sito/objetivo do jogo acen-
tua-se corn o desenvolvimento da crianga. Sempre
esse propOsito/objetivo é o que decide o jogo,
justifica a atividade e determina a atitude afetiva
da crianga. Assim, por exemplo, a preocupagdo

tensäo durante uma corrida, tanto por querer
ganhar ou por se ver ultrapassada, pode lev6-la

perda de grande parte do prazer do logo.

Observa-se o desenvolvimento da crianga no
carater dos seus jogos, que evoluem desde aqueles
onde as regras se encontram ocultas numa situa-
gáo imagirdria (por exemplo, onde criangas jogam
de papal e mamae elas agem de acordo com

(1) SOARES, Carmem [Ada. Fundamentos de Educac5o Fisica Escolar, Campinas: Universidade Estadual de
Campinas, 1989.
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as regras de comportamento de urn pai e de uma
mae) ate os jogos onde as regras sao cada vez
mais claras e precisas e a situagao imaginaria

oculta. Quanto mais rigidas sac) as regras dos
jogos malor 6 a exigOncia de atengao da crianga

de regulagao da suapr6pria atividade, tornando
Ejogo tenso e agudo.  fundamental o desenvol-

vimento das regras na escola, porque conduz a
crianga a acOes onde se faz possfvel a divisao
"trabalho-jogo".

Num programa de jogos para as diversas
series 6 importante que os contetidos dos mesmos
sejam selecionados considerando a membria
da comunidade do aluno, oferecendo-Ihe tamb6m

conhecimento dos jogos das diversas regi6es
brasileiras e de outros pafses.

2.1.1 — 0 Jogo no Ciclo de Educacâo
Infantil (Pre-Escolar) e no Ciclo de Or-
ganizagâo da Identificacio da Realidade
(V a 3° Serie do Ensino Fundamental)

Jogos que promovam o reconhecimento
de si mesmo e das prOprias possibilidades
de agar);

Jogos que promovam o reconhecimento
das propriedades externas dos materials/
objetos para jogar, sejam eles do ambiente
natural ou construfdos pelo homem;

Jogos que promovam a identificagao das
possibilidades de agao corn os materials/
objetos e das relag6es destes corn a na-
tureza;

Jogos que promovam a capacidade de
inter-reiacionar o pensamento sobre uma
agao corn a irnagem e a conceituacao verbal
dela, como forma de facilltar a eficãcia da
agão e da comunicacao;

Jogos que evidenciem as inter-relag6es
corn o ensino e corn a atividade artistica;

Jogos que promovam a compeensao das
relagOes socials: crianga-familla, crianca-
criancas, crianca-professor, crianca-adul-
tos;

Jogos que promovam a identificagao da
vida de trabalho do homem, na prOpria comu-
nidade e nas diversas regi6es do pats;

Jogos que promovam a compreensao do
sentido da convivOncia corn o coletivo, das
suas regras e dos valores que estas en-
volvem;
I) Jogos que promovam a auto-organizagao;

Jogos que promovam o sentido da auto-a-
valiagao e da avaliagao coletiva das pr6prias
at Ividades;

Jogos que promovam a capacidade de
elaboragao de brinquedos para jogar em gru-
po e para jogar sozinho.

2.1.2 — 0 Jogo no Ciclo de Iniciagäo
ao Conhecimento Sistematizado (4° a
61. Serie do Ensino Fundamental)

Jogos que promovam a inciagäo da capa-
cidade de jogar tecnicamente e estimulem
o pensamento tAtico;

Jogos que promovam a capacidade de
organizar os pr6prios jogos e decidir suas
regras, entendendo-as e tolerando-as.

2.1.3 — 0 Jogo no Ciclo de Ampliacäo
do Conhecimento Sistematizado (7° a
8° Serie do Ensino Fundamental)

Jogos que promovam a capacidade de
organizagao t6cnico-tática e de julgamento
de valores na arbitragem dales;

Jogos que promovam a necessidade do
treinamento e da avallagao das habilidades
Individuais e do grupo para jogar eficaz-
mente, Monica e taticamente;
c) Jogos que promovam no aluno a capaci-
dade de decidir os prOprios objetivos e nfveis
de sucesso.

2.1.4 — 0 Jogo no Ciclo de Aprofunda-
mento do Conhecimento (V a 3' Serie
do Ensino Media)

Jogos que promovam o conhecimento
aprofundado sobre tOcnicas e tOticas dos
jogos, bem como da arbitragem dos mes-
mos;

Jogos que promovam o aprofundamento
do conhecimento sobre o desenvolvimen-
to/trelnamento da capacidade geral e espe-
cifica de jogar;
c) Jogos que promovam a organizagao da
escola junto corn a comunidade, para encon-
trar as meihores formas de usufruir da prâti-
ca esportiva.

2.2 — 0 Esporte

0 esporte, como a prâtica social que institu-
cionaliza temas ItIdicos da cultura corporal univer-
sal, projeta-se numa dimensao complexa de fen6-
meno que envolve c6digos, sentidos e significados
da sociedade que o cria e o pratica. Por isto,
deve ser analisado nos seus variados aspectos,
para determinar a forma em que deve ser abordado
pedagogicamente como esporte da escola e nap
como o esporte na escola.



86 — Janeiro, 1990 	 *trim
Sendo uma producão histarico-cultural, su-

bordina-se aos cadigos/sentldo/significado que Ihe
Imprime a sociedade capitalista e por isto nao
pode ser afastado das condlc6es a ela inerentes,
especialmente no momento em que se atribuem
a ele valores educativos para justifica-lo no curri-
cula escolar; no entanto, as caracterfsticas corn
que ele se reveste: exigancia de urn máximo rendl-
mento atlatico, norma de comparagao do rendi-
mento que idealize o princfplo de sobrepu jar, regu-
lamentagao rigida (acelta a nivel da competigao
maxima: as olimpfdadas), e a racionalizacao dos
mobs e tacnicas, revelam que o processo educati-
vo-socializante por ele provocado reproduz, inevi-
tavelmente, as desigualdades socials, o que pode
ser considerado uma forma de controle social pela
adaptacao do praticante aos valores e normas
dominantes, defendidos para a funcionalidade e

desenvolvimento da sociedade.

Por outro lado, os pressupostos para o apron-
dizado do esporte: o domfnio dos elementos tacni-
co-taticos e as pre-condicaes fisiolOgicas para
pratica demonstram claramente que a finalidade
a ele atribuida é somente a vitOria na competicao

isto o coloca como fim em si mesmo.
Se aceitamos o esporte como fenameno so-

cial, tema da culture corporal da humanidade, preci-
samos questioner suas normas, suas condig6es
de adaptagao a realidade social e cultural da comu-
nidade que o pratica, cria e recria.

Na escola, precisamos resgatar os valores
que verdadeiramente "socializam", ou seja, privile-
giam o coletivo sobre o individual, defendem o
compromisso de solidariedade e respeito humano,
a compreensao de que o jogo se faz "a dois"

de que é dIferente jogar "corn" o adversario
do jogar "contra" o adversario.

Para este programa, entao, apresenta-se a
exigencia de "desmistificar" o esporte através da
oferta do conhecimento que permita aos alunos
a crftica do esporte, dentro de urn determinado
contexto sacio-econarnico-politico-cultural e a
compreensao de que a pratica esportiva deve ter

sentido/significado de valores e normas que as-
segurem o direito a pratica do esporte como bem
social.

0 programa deve ser desenvolvido no entendi-
mento da evolucao do jogo como ato criativo,
espontaneo, ate o jogo institucionalizado por regras
especfficas. Exemplificaremos o tratamento que
pode ter uma modalidade esportiva. Como já expli-
camos a evolucao do jogo no programa de "jogos",
o professor devera reportar-se a ele para acompa-
nhar estes exemplos.

Todo jogo esportivo tern os chamados, comu-
nente, "fundamentos" que aqui entenderemos M ID

apenas como uma determinada "tecnica," sena°
que alargaremos esta visa°, acrescentando a cada

fundamento o sentido/significado da "acao", pois
desta forma pode ser connpreendido o tratamento
de urn esporte a partir das primeiras
rotineiro ver criangas, nos seus primeiros equilf-
brios, jogar "futebol" corn o pal. Nesse momento,
mesmo nao náo podendo explica-lo, ela esta agindo
corn o sentido/significado do chute: jogar (corn
o pa) uma bola determinada corn urn claro prop6-
silo. A execucao tacnica do chute, corn diversas
regras dentro do jogo, vira muito mais tarde; po-
ram, ela podera jogar "futebol" muito cedo.

Os exemplos que colocaremos a seguir nao
significam a exclusao de qualquer esporte; devendo
ser entendido como sugestâo da forma pela qual
podem ser tratados pelo" professor.

2.2.1 — Atletismo. Exemplo 1

Entende- se o atletismo como a pratica do
correr, salter e arremessar. Estes praticas foram
criadas historicamente polo homem, e o seu desen-
volvimento e evolucao é conseq0ancla da elabora-
gao cultural.

0 sentido/signIficado dos seus fundamentos
encontra-se na solucao quo dove ser dada ao
problema de maximizer a velocidade (correr), des-
prender-se da agao da gravIdade (salter) e jogar
distante (arremessar).

Cada fundamento se materialize em "proves"
especffIcas que exprimem o prop6sito quo the é
atrIbuido.

Corridas:

— de resistanda;
de velocidade — corn e sem obstaculos;

— de campo — cross-country;
De aclives-declives (de rua ou pedes-
trianIsmo);
De revezamento.

Salter:

no sentido horizontal: distancla e trIpb;
no sentido vertical: altura e c/vara.

Arremessar:

Implementos:
pesados: peso — martelo;
loves: dardo — disco.

Tomaremos como exemplo urn dos funda-
mentos: "arremessar".

No programa de jogos encontramos para o
1° Clclo (1' a 3 Serie): "Jogos que promovam
o reconhecimento de si mesmo e das praprias
possIbilidades de agão". 1st° sIgInIfica quo, nesse
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ciclo pode-se promover jogos em que o aluno
identiflque, por exemplo, a sua possIbilidade de
"jogar distante de si mesmo" algum objeto (bolas,
pedras, bastOes de madeira, etc). 0 sentido/sig-
nificado do "arremessar" pode ser abordado ludica-
mente, propondo, por exemplo, a dramatizagâo de
uma atividade dos fndios primitivos que "arremes-
savam dardos para cacar animals". A "cage" pode
estar representada por um grande cfrculo onde
devem chegar os "dardos" (cabos de vassoura).
0 alvo deve ser amplo para não exigir pontarla
e sim a forga para cobrir a distancia-desaflo.

Numa	 sarle, pode-se promover a organiza-
gão deste jogo, em equipes, onde a distancia do
arremesso de cada membro seja somada num s6
total.

Somar as distanclas para saber que equipe
jogou mais longe privilegia o coletivismo e da senti-
do ao arremesso. 0 passo seguinte pode ser:
a busca da forma "t6cnica" que venha garantir
a eficacia do arremesso e, mais tarde, a prâtica
da prove: "arremesso de dardo", corn o propOsito
claro da busca do rendimento esportivo.

2.2.2 — Voleibol . Exemplo 2

0 propOsito deste jogo 6 evitar que a bola
cala no pr6prio campo de jogo e faze-la cair no
campo do adversdrio, passando por cima de uma
rede.

Sentido dos seus fundamentos:

Saque = forma de iniciar a jogada ou
"rally";

Recepgâo = ag5o de receber o segue
do adversarlo;

Levantamento = preparagao para o ata-
que;

Ataque = passar a bola para o campo
contrarlo, dificultando a defesa;

Bloqueio = Interceptag5o do ataque do
adversario;

Defesa = evitar que a bola cala no prOplo
campo.

Cada urn destes fundamentos pode dar senti-
do/significado a jogos que podem ser jogados em
qualquer sane, respeitando o estagio de desenvol-
vimento do aluno, que Indicara o tipo de regras
que podem ser colocadas.

Existe urn interessante acervo de jogos que
contérn elementos tecnicos semelhantes aos dos
jogos esportivos formais, por exemplo, o "Minivo-
leibol". Consideramos que ele representa uma Otima

opgão para a iniciagão tOcnIco-tatica das criangas
que, como explicamos no programa de jogos,

pode vir a contecer no Ciclo de !nide*, ao Conhe-
cimento Sistemazado, 4' a 6' sarle.

2.2.3 — Basquetebol . 3° Exemplo

Jogo em que (utilizando somente
as mâos para maneja-la) disputa-se
uma bola para atingir um alvo que 6
defendido pelo adversario.

Sentido dos seus fundamentos:

Atacar:

Passar = jogar a bola para o compa-
nheiro;

Dribar = progredir corn a bola, quican-
do-a;

Arremessar = jogar a bola em diregão
a cesta.

Defender:

Diflcultar os passes, os dribles e os arre-
messos do advers6rio.

"Passar" uma bola implica %/Arias dimens6es
do sentido da atividade da crianga, por exempb,
"dar e receber". Passar para o outro exige uma
relagao na qual podem materializar-se variados
sentimentos, por exemplo: vontde de dar ao outro
uma coisa; dispor-se a receber de outro uma coisa;
negar-se a dar; negar-se a receber; avallar que

mais fad passar para o outro do que receber
do outro, etc... Isto significa entre outras coisas,
que a compreensão de "equipe" e do papel "solid6-
rio" de cada urn dos seus membros deve ser
estimulado desde as primeiras series. 0 sentido-
sIgnificado do "passar" uma bola para outro pode
ser motivo de jogos a partir da 1° serle ate o
momento em que o aluno se tome consciente
da necessidade da tecnica e da tatica para "passar"

"receber" uma bola corn eficiência dentro de
urn jogo esportivo, como o basquetebol.

Parece-nos que os exemplos ilustram corn
clareza uma forma de abordar o esporte numa
perspectiva pedag6gica. Foram, propor esta abor-
dagem nâo deve significar, em momento nenhum,
uma especializagao precoce de posigão ou fungao
dentro de urn jogo, ou o use de sistemas taticos
complexos que nao se adequem ao estagio de
desenvolvimento dos alunos.
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PROJETOS, MONOGRAFIAS E TESES

CONCEPOES DOS PROFESSORES DE EDUCAPAO FiSICA NA REDE DE
ENSINO POBLICO

Prof. Helder Guerra de Resende •
Prof. Ludmila Mourdo Bocardo

Claudia Alice de Oliveira Virginio
Liana Rodrigues de Sá ••

INTRODUCAO

0 presente estudo insere-se no conjunto de
tits subprojetos que tem como objetivo central
a caracterizagdo das concepg6es que a comunidade
(professores de Educagao Ffsica, professores de
outras disciplinas, especialistas da Educagao, alu-
nos e seus respectivos famillares) tern acerca
da Educagão Fisica escolar. Por sua vez, o pro jeto
central, denominado "Concepg6es sobre a Educa-
gâo Fisica na Rede de Ensino P6blico", estA vincu-
lado A linha de pesquIsa "Politica e AnAlitica Institu-
clonal em Educagão Fisica", que tern no Mestrado
ern Educagao Fisica da Universidade Gama Filho
urn n6cleo sistematizado e desencadeador dessa
natureza de preocupack acadernica.

A delimitagdo do estudo a escola pliblica de
10 e 2° graus tern como justificativa tits aspectos
relevantes: (a) devido ao fato da obrigatoriedade
da Educagao Fisica no sistema formal de ensino
(lei n° 5.692/71); (b) por ser o local que oportuniza
A major parte da populagao a possibilidade de
contato corn a prAtica sistematizada da EducagAo
Fisica, e (c) por ser esse espago freqUentado
por uma significativa parcela dos segmentos socials
menos favorecidos social e economicamente, ten-
do, portanto, possfveis restrig6es de acesso a
outros locals adequados a prAtica da Educagão
Fisica.

Os resultados da presente investigagão, as-
sociados a outros estudos comprometidos corn
a percepgão, concepgAo e a prAtica pedag&gica
da Educagão Fisica, tern a inteng5o, num segundo
momento, de propor o estabelecimento de diretrizes
politico-pedag6gicas que deem suporte A propo-
sigao de uma pedagogia das atividades corporals,
que considere concretamente nossa realidade his-
t6rico-cultural e esteja a servigo dos proclamados
valores de democratizagâo da Educagao Ftica.

0 PROBLEMA

No Brasil, alguns estudiosos da Area vern
desenvolvendo estudos, na tentativa de caracte-
rizar as concepg6es e tendencias pedag6gicas ma-
nit estadas no ensino da Educagäo Fisica, sobretudo
no terreno das elaboragOes doutrinarias e das pro-
postas acerca das atividades corporals e a Educa-
gão Fisica no 1° e 2° graus (Oliveira, 1981 e
1985; Medina, 1983; Ferreira, 1984; Carmo, 1985;
Ghiraidelli, 1988, dentre outros).

De comum, estes estudos procuraram denun-
ciar o "estado da arte" em que se encontra o
ensino da Educagáo Fisica; sua subordinagão aos
interesses e expectativas das classes domlnantes;
sua desvinculacAo em relagáo As demais disciplinas
curriculares e tendencias educacionais; seu carAter
de neutralidade; sua dissociagao do contexto hist6-
rico-cultural; a falta de condigOes infra-estruturais;
a desqualificack docente; dentre outros. Alguns
desses estudos chegam a elaborar propostas peda-
g6gicas "alternativas" na direcäo de uma concep-
gdo auto-definida come progressista e a servigo
dos segmentos socials desfavorecidos.

No entanto, esses trabalhos não delxam
transparecer se as suas proposigees pedagagicas
consideram as concepgees e expectativas que os
segmentos socials desfavorecidos tern acerca da
fungao e do papel que a Educagâo Fisica deve
ou estA desempenhando. As propostas que velcu-
lam "novos" valores, deveriam ser estruturados
levando em consideragAo as demandas dos diver-
sos segmentos Interessados e seus fundamentos
representativos.

Nesse sentido, o presente subprojeto teve
como objetivo parcial a caracterizagao e a anAlise
qualitativa da concepgao, valores e expectativas
que os professores de EducagAo Fisica escolar
tern acerca deste componente curricular.

Professores do Departamento de Educaoào Fisica da Universidade Gama Filho
** Alunas do Departamento de Educacao Mica (UGF)
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METODOLOGIA

MODELO DO ESTUDO

Tendo como referenda as tradicionais classi-
ficageres sobre metodologia da pesquisa, o presente
estudo pode ser considered° do tipo descritivo,
na medida em que estamos caracterizando e inter-
pretend° as concepgees declaradas pelos profes-
sores de Educagao Fisica sabre esta discipline
no contexto da escola pitlica de 1° e 2° graus.

SELECA0 DOS SUJEITOS

Para esta primeira fase do estudo — piloto
avancado — selecionamos 4 (quatro) unidades es-
colares distribuidas segundo os criterios de locall-
zagao geografica (zona norte/sul e zona oeste)
e rede de ensino (estadual e municipal).

Entrevistamos (alto) professores de Educagao
Fisica que foram selecionados acidentalmente, de
acordo corn as suas disponibilidades e aceitagao
em participar do estudo.

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para esta primeira fase do estudo elaboramos
urn roteiro de entrevista composto de 24 (vinte
e quatro) perguntas semi-estruturadas, que foram
submetidas aos professores de Educagao Fisica
selecionados, alem de conter, ainda, (tens de ca-
racterizacao da escola e do professor entrevistado.
As questhes foram elaboradas a partir de 4 (quatro)
categorias:

concepgao de Educagao Fisica;
aspectos estruturais e pedagegicos da

Educagao Fisica escolar;
(d) relagao Educagão Fisica e sociedade;

Os dados foram coletados nas respectivas
escolas, tendo sido as entrevistas gravadas em
fitas k-7. Todas as entrevistas foram transcritas
integraimente em protocolos e, logo ap6s, mapea-
das numa planilha, visando a depuraga_ das Wales
centrals. Apes esse procedimento, os dados foram
agrupados cam vistas a anallse qualitative, uma
vez que a qualitative, uma vez que a quantificagao
seria improcedente, considerando o ncimero de su-
jeitos entrevistados. Por outro lado, o objetivo
dessa fase do estudo fol a depuragao qualitative
da metodologia do estudo e das categorias de
andlise dos dados, cam vistas a elaboragao de
urn questionaio estruturado. Este novo instrumento
sera submetido, na segunda etapa do estudo, a

urn grupo amostral representativo de docentes
atuantes nas unidades escolares das redes esta-
dual e municipal do Rio de Janeiro.

APRESENTACAO E DISCUSSAO
DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos a partir das entrevistas
corn os professores de Educagao Fisica das redes
estadual e municipal do Ric Je Janeiro ester:, sendo
apresentados considerando os 4 (quatro) eixos de
andlise.

CONCEPCAO DE EDUCACAO FISICA

Buscamos a caracterizagao dos professores
quanto a concepgao de Educagao Ffsica, atraves
de questOes relacionadas:

aos objetivos e fungees que esta disci-
pline deveria desempenhar na escola;

a opinik quanta a sua obrigatoriedade
no ensino de 1° e 2° graus;
(c)a distingao entre Educagao Fisica e es-
porte.

Todos deciararam nas entrevistas que a Edu-
cacao Fisica deve estar comprometida corn o pro-
cesso de formageo integral do homem, sendo diver-
sif icadas as caracteristicas privilegiadas para a
consecugeo desta finalidade.

0 carater fisico-desportivo fol o mats decia-
redo, na medida em que os docentes concebem
a Educagao Fisica no sentido do desenvolvimento
la aptidao-fisica e da formagao de talentos des-

portivos.
No entanto, elegem que a EducagAo Fisica

nao vem desempenhando a contento essas fun-
gees, devido a falta de recursos materials, a falta
de consciencia ou compromisso do preprio profis-
sional da area e dos dirigentes educacionals, e
a descontinuidade dos programas de ensino. As
causas apontadas para indicar essa situagao sao
a observageo pessoal, a escassez de talentos des-
portivos nacionals que a escola deveria formar
e o fraco desempenho desportivo brasileiro em
geral.

Na Nice dos professores entrevistados, Edu-
cacao Fisica e esporte apresentam distinceies de
objetivos e fungees. Alegam que a Educagao Fisica
deve concentrar seu trabalho na iniciagao despor-
tiva, enquanto o esporte apresenta urn carater
competitivo. Urn outro grupo defende a Educagao
Fisica como aigo mais amplo, direcionado para
educagao do indlvicluo, e o esporte coma sendo
uma atividade-meio na dImensao do lazer.
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Os docentes se manifestaram favoraveis
manutencao da obrigatoriedade do ensino e da
prâtica da Educe* Fisica no 1° e 2° graus, embora
nao tenham apresentado justificativas consisten-
tes. Alguns, apesar de favoraveis, temem pela
falta de condigOes de estrutura. As argumentac6es
podem ser melhor representadas pelas seguintes
f alas: "o que é cobrado nao funciona"; "a Educe*,
Fisica 6 a atividade basica para a formagao do
homem"; é o 6nico meio do sujeito ter acesso
ao desporto".

Pelo conjunto de depoimentos obtidos pude-
mos constatar urn "sincretismo" no que diz respeito
a concepcao que os docentes entrevistados tern
sobre a Educagao Fisica. Palavras e express6es
do tipo "Educagao Fisica", "formagao corporal",
"educagao integral do individuo", "formagao de ta-
lentos", dentre °titres, tern sido articuladas num
mesmo context° de ideias, geralmente sem coe-
rencia e sem consistencia te6rica. Desta forma,
foi possivel observer nas entrevistas que o objetivo
da Educacao Fisica 6 a educagao integral do indivi-
duo que, por sua vez, deve ser alcangado através
da preparacão fisico-desportiva — formagao de
talentos.

Em termos de conclusao parcial, corn vistas
continuidade do estudo, notamos uma elaboragao

conceitual que superp6e posicOes tearicas ou dou-
trinarias sem, contudo, articula-las de forma defini-
da e coerente. De tab, esse tipo de conceituagao
6 prOprio de uma tendencia globalizante que, ao
inves de demarcar posicaes, tende a incorporar
num 6nico discurso as diferengas concepaes te6ri-
cas. Assim, enquanto os especialistas preocupados
corn a elaboragao tearica da Educagao Fisica de-
marcam suas posigOes ideolagicas e suas propos-
tas politico-pedagagicas, parece que os docentes
tendem a englobar ou sumariar suas propostas.
Esta conclusao parcial devera ser confirmada ou
retificada no decorrer da presente pesquisa.

ASPECTOS ESTRUTURAIS E
PEDAGOGICOS DA
EDUCACAO FISICA ESCOLAR

Nesta categoria de analise tivemos como ob-
jetivo caracterizar como os entrevistados perce-
bem as suas respectivas praticas pedag6gicas,
ern termos de referencia de conte6do e metodolo-
glas de ensino, bem corno a existencia de propostas
ou experiencias de integragao pedagagica entre
a Educagao Fisica e as demais disciplines do curd-
culo escolar.

0 desporto foi apontado, pela maioria dos
entrevistados, cOmo referencia para a selecao dos
conteOdos de ensino. Entretanto, os docentes privi-
legiam diferentes aspectos na justificative dessa

selegao, tais como: permite a participagao dos
alunos na escolha de atividades de modo a conside-
rar suas viAncias e experiOncias; privilegia o des-
porto por determinacao de documentos legais (De-
creto n° 64.450/71); e, tambem porque é conside-
rado fungao da Educagao Fisica escolar a formagao
de talentos desportivos.

Dentre os docentes que nao compartilham
corn essa posigao, constatamos uma tendencia
de defesa da pratica sistematica da ginastica anali-
tica, visando a harmonia entre o corpo e a mente,
e outra nao faz distingao conceitual entre conteOdo
de ensino e intengao pedagOgica.

A maioria dos docentes alega que a escola
"6 o Onico espago corn orientagão para a comuni-
dade carente" ter acesso aos conteados por eles
declarados, embora tenham deixado transparecer
que esse tipo de aprendizagem nao 6 urn privilagio
da escola.

Os docentes, em suas declaragOes, descre-
vem diferentes formas de ensinar a Educagao Fisi-
ca, sendo a maioria delas informadas pela intuigao,
sem uma 16gica didatico-organizacional. Algumas
se caracterizam pelas partes fragmentadas e corn
objetivos especificos para cada uma delas. Os
modelos de aula apresentados sao uma especie
de fusao dos tradicionais metodos que influencia-
ram o ensino da Educagao Fisica Brasileira. Cons-
tatamos tambem urn a vertente metodolagica libe-
ral-permissive, onde as aulas sao organizadas ten-
do os interesses dos alunos como a Onica re-
ferencia.

Ficou evidente que a Educaao Fisica não se
inclui em propostas de integragao pedag6gica corn
as demais disciplines do curriculo. A ideia de inte-
gragao curricular limita-se a fungal° de comple-
mentagao ou reforgo dos conteOdos ensinados por
outras disciplines. Mem de pobre e limitada, essa
idaia é acentuadora da descaracterizacao do objeto
de ensino da Educagao Fisica. Numa outra vertente
de pensamento, urn dos docentes defendeu a posi-
cao de que as disciplines, comprometidas corn
o conhecimento e a vivencia dos seus respectivos
conte6dos, teriam, como eixo integrador, "o perfil
de homem que a escola pretende former".

AUTO-IMAGEM DO PROFESSOR
DE EDUCACAO FISICA

Os professores entrevistados se sentem mar-
ginalizados pela comunidade escolar. Eles elegem
que os pais, os alunos, os especialistas da Educe-
cao e os docentes de outras disciplines nao tern
consciencia da importancia da Educagao Fisica.
Cabe ressaltar que alguns respondentes debitam
essa situagao ao comodismo e a falta de compro-
metimento do professor de Educagao Fisica, res-
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ponsevel em transmitir sua prepria imagem e fun-
gão social.

A pouca disponibilidade de tempo, a falta
de condigOes financeiras e de Interesse foram os
motivos apresentados para justificar a falta de
regularidade no processo de atualizacao profissio-
nal. A leitura foi citada como a alternativa ma's
freq0ente, envolvendo assuntos diversificados nao
relacionados a Educacao Fisica escolar. Este fato
pode justificar a declaragao da maiorla dos docen-
tes, que se tern limitado a cumprir o estritamente
necesserio e que nao acredita nas novas elabora-
c6es teericas.

Apesar do ceticismo, da falta de condicaes
de trabalho e da declarada margInalizacão da Edu-
cacao Fisica por parte da comunidade em geral,
a maioria dos professores declarou gostar do seu
trabalho na escola, sob a justificative da tao pro-
clamada realizacao profissional. Pelos motivos j6
citados, os demais este° descontentes e prontos
para mudar de °Ka° tao logo surja uma oportu-
nidade.

EDUCA00 FISICA E A SOCIEDADE

Todos os docentes acreditam que a Educagao
Ffsica pode contribuIr para o processo de transfor-
mace° da socledade brasileira. Urn dos responden-
tes alegou que o professor de Educagao Fisica
6 urn idolo, corn "poder" de influenciar a juventude
brasileira. Os demais foram macs reservados ao
afirmar que a Educaceo Fisica pode apenas contrl-
buir ou sensibilizar os alunos, tendo que estar,
necessariamente, "inserida num projeto major" de
forces socials comprometidas corn esse Ideal de
transformacao.

De modo geral os respondentes falam em
transformacao, mas apenas caracterizam Ideals
reformlstas ou modernizadores. Parece que ja su-
peraram o mito da neutralidade da educacao, bem
como a 'dela de que ela 6 forte desencadeadora
da transformacao ou da modernizacao da socieda-
de. Mas, se por urn lado, os depoimentos nao
revelam o atual reducionismo da dimensão sociolo-
gizante da educagão, por outro, eles sao de certa
forma inconsistentes de definicao e coenancia.

Finalmente, os docentes manifestaram dife-
rentes tipos de socledade cobrindo urn "espectrum"
que vai desde o ideal de igualdade de oportunidades
e condig6es materials ate o Ideal de "respeito
aos papels Individuals", enquanto que o tipo de
homem que os docentes almejam formar atende,
de certa forma, ao ideario escolanovista de urn
individuo critic°, pacifico, altruista, mas vencedor.

Cabe destacar que parece existir urn "parale-
lismo" entre o projeto politico-social e o projeto
educacional, e, ate mesmo urn "paralelismo" entre
a intencao e pratica pedagegica. Esse discurso

globalizante, porern dissoclado, maid a exclusivo
ao ambito da Educacao Fisica, mas uma anomalla
do processo educaclonal como urn todo, reflexo
das contradlc6es do modelo de pratIca politico-
social em que vivemos.

CONCLUSOES PARCIAIS

Destacamos as seguintes conclustes parcials:

predorninlo da concepcao ffsico-despor-
tiva no sentido da satide e da formacao
de talentos, limItando tambem esse carater
ao compromIsso educativo da Educagao Fisi-
ca na escola de 1° e 2° graus;

os docentes revelaram uma auto-ima-
gem negative evidenclada pela decepgeo corn
a qualldade da formacao profissional, por
se sentirem desvalorlzados pela comunidade
e impotentes ou descompromIssados corn
uma perspective de valorizagao da Educacao
Fisica; apontaram como poss(mis causas
dessa situagao a baixa remuneracao, a falta
de tempo para reciclagem, a inadequagão
de instalagees e a inexistencla de materials;
(c) entretanto, acredltam que a Educacao
Fisica tern urn Importante papel a cumprir
no processo de modernizacao ou transfor-
maga° da sociedade, que, por sua vez eles
nao conseguiram definir corn clareza.
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* DIDATICA EM EDUCACAO FISICA: ORDEM UNIDA, RECREACAO E PEDA-
GOGIA DO MOVIMENTO CRITICO

Alexandre Henrique R. de Menezes **
Jose Americo Santos Menezes **
Luiz Anselmo Menezes Santos **

Ingride Dittrich Wiggers ***

1 — INTRODUCAO

1.1 — Importäncia e justificativa do
problema de estudo

Acadernicos do curso de educagao ffsica, ha
muito esperavamos a oportunidade de expressar
inquietagOes em torn de nossa futura profissAo,
atravas de uma atividade met6dica e rigorosa como
a iniciagao a pesquisa. 0 Programa Institucional
de Boise de Iniciagao Cientffica UFS — UFAL/
CNPq, veio possibilitar o desenvolvimento de urn
estudo mais detalhado e amplo das quest6es que
envolvem nosso campo de atuagao, despertando
grande interesse em participar do referido evento.

A iniciagâo e experiencia no mundo da pesqui-
sa, permitira introduzir na formagao acaciamica
de nosso curso, a produgao do saber cientffico,
diferenciando-o do senso comum e compreendendo
a importancia das relagOes ensino-pesquisa na
qualificacao de educadores. Objetivando o constan-
te avango da area e de sua prOpria especificidade,
torna-se relevante a produgäo do conhecimento
interdisciplinar. Reconhecer as verdadeiras relagOes
da educagão ffsica corn outras areas de interesse,
principalmente corn a pedagogia e a sociologia,
possibilitara uma concreta agao pedagOgica no meio
escolar, de ampla sustentagao te6rico-pratica.

Desenvolvendo conhecimentos apoiados na
agao e ref lexao cientffica, por meio de uma analise
situacional e crftica da educagao ffsica escolar
e do conseqUente diagn6stico, pretendemos elabo-
rar referenciais que possibilitem o resgate do au-
tentico papel da educagao ffsica na escola. A inten-
gáo de participar concretamente do processo de
melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem, es-
ta diretamente ligado a melhoria da qualidade de
vide.

0 presente projeto de pesquisa "Didatica em
Educagao Fisica: ordem unida, recreagao e pedago-

gia do movimento crftico", representa a intengao
central de conhecer as pedagogias adotadas pela
educagao ffsica nas escolas p6blicas, determinando
a cada uma delas seu significado e papel social,
promovendo a agäo analftica de suas relagOes,
no sentido da construgão e elaboragao de elemen-
tos para uma pedagogia do movimento crftico.

Segundo SERGIO (1982), a educagao ffsica
6 o ramo pedagOgico da ciencia da motricidade
humana, a qual configura-se como a arida da
compreensao e explicagáo da conduta motora. Tal
ciencia resgata a concepgao antropolOgica do movi-
mento humano, percebendo-o influenciado pela in-
teragao dos fatores s6clo-culturais, biolOgicos, fi-
siol6gicos e biomecanicos.

0 estudo das pedagogias na pratica escolar
da educagao ffsica 6 de extrema relevancia no
sentido da desmistificagâo do processo educacional
como um todo, verificando seu passado, analisando
seu presente e direcionando-o para o futuro. Ba-
seamo-nos em GADOTTI (1988, p. 6), que afirma
a necessidade de sabermos "para que, como, para
quern, (...), estamos trabalhando", objetivando con-
quistar autonomia e participacao na construgao
de uma sociedade mais democratica.

Lopes (1989), em seu artigo "Planejamento
do ensino numa perspective crftica da educagao",
coloca a didatica como urn instrumento que contri-
bulu para o educador em sua pratica, tendo como
caractedstica orienta-lo durante o processo de
ensino-aprendizagem, atravas do estuJo do plane-
jamento, conte6do, metodos e relacionamento pro-
fessor-aluno. Observe que a didatica historica-
mente estagnou, sendo utilizada como simples ins-
trumento de ilustragao da aula, como metcxios
inadequados aos objetivos propostos.

Na observagao de RAYS (1989, p. 94), a
pratica unilateral do processo educativo, conse-
q(Ancia das tenancies eclucacionais, encontra sua
justificativa no "ideario pedag6gico presente no
formalismo pedag6gico e na teoria positivista do

• Projeto de Pesquisa apresentado a comissao do CNPq, como requisito para obtencão de bolsa de inidagão
cientffica.
Acadernicos do Curso de LIcenciatura em EducagAo Fisica da Universidade Federal de Sergipe.

••• Orientadora do Projeto e Professora de Atletismo do Departamento de Educagão Ftslca da UFS.
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conheclmentO, quo Isola radlcalmente a teorla da
prAtIca". DAMIS (1989). contribul para dIscussk
sallentando que a dabs ao ser desenvolvIda,
apenas para opera.cionallzacao do ensino-apren-
dizagem, desvinculada de seu conte0do pedagOgico
implfcito, tern contribufndo para desenvolver no fu-
turo professor uma prittica pedag6gica conser-
vadora.

Podermos concluir que o estudo da didática
para ser crftico, no pode restringlr-se aos melos
desvinculados dos fins socials da educactio escolar.
o processo da adds() da &Mica deve prossegulr
"para evitar a rotina pedagOgica e a superficialldade
do processo de en** quo nao proporcbna ao
educando e ao educador a oportunidade de penetrar
na essancia dos fenamenos e dos objetos quo
compOem o ato educativo", corn a finalidade 'Atha
de neles IntervIr, buscando mudancas sIgnIficativas
para as dlferentes classes socials que freq0entam
a escola brasileira. (LOPES, 1989, p. 22).

Dentro desse contexto, sltua-se a educacao
ffsica e sua prdprla dIdAtIca, obedecendo a especIfi-
Made do movlmento humano. Segundo CASTE-
LLANI FILHO (1989), exlstem tits tendanclas pe-
dag6gIcas na educacad ffslca brasileira, as quals
vern estimulando o desenvolvimento de pressu-
postos diaticos concernentes. A primeira tandem-
cla, denominada Biologlzacao, realiza urn estudo
do homem dando Onfase excluslvamente ao aspecto
bioldgico, desprezando 0 movimento humano antra-
pologicamente considerado. Nesta concepcao per-
cebe-se a forte influência da categoria mddica
na educacão ffslca. A prOxima tendancla a ser
considerada 6 a psico-pedagogizacao, explicada no
reducionismo psico-pedagOgico, na qual se verifica
a influancia da Teorla do Capital Humano. Esta,
por sua vez manifestou-se na polftica educacional
brasileira das dOcadas de 60 e 70, tornando-se
responsdvel polo predomfnio da concepcao pedag6-
gica de cunho tecnicista, centralizada somente na
busca da capacitagao tdcnico-profissionalizante.

Uma tercelra tendancia vem ganhando corpo
junto a prdtica da educagad ffslca. Diferencia-se
das demals, as quais integram o quadro das con-
cepcaes acritIcas da Filosofla da Educagao, pois
trata "a educacao ffsica como sendo a area de
conhecimento responsavel polo estudo acerca dos
aspectos sOcio-antropolOgicos do movimento hu-
mano". (p. 220). Objetiva garantir "o acesso ao
saber produzido, sistematizado e acumuiado histo-
ricamente — (...), nas "colsas" pertinentes a Motri-
&lade Humana, através da socializacao do corpo
de conhecimentos existentes a respeito do homem
em movimento". (p. 220). Essa tendancia surge
como uma nova perspectiva para a educacao ffsica,
extrapolando as concepcOes parciais de homem,
considerando o individuo como urn ser cultural.

Apresentada a base argumentativa, eviden-

cia-se o problema principal da investigacao, que
6 revelado através do objetivo geral da pesauisa.
Seguem os objetivos especificos, cs quals contri-
buem para a compreensao minuciosa de nossas
intengbes.

1.2— Objetivos

1.2.1 — Objetivo geral

Conhecer as pedagogias existentes na educa-
cao ffsica escolar e o modo como se apresentam
na realldade concreta, procurando atingir a corn-
preensao do significado e o papel social de tais
tendancias pedag6gicas, através do referencia] his-
t6rico da area, e, principalmente, oportunizar expe-
rianclas clentfficas para o desenvolvimento de uma
pedagogla siginificativa e atual, refletindo o contex-
to prOprlo das escolas e identificada corn as espe-
cificidades do movimento humano.

1.2.2 — Objetivos especificos

Promover a andlise crftica da didática na
educacao ffsica escolar, fundamentando o debate
cientffico no processo dos mOtodos e conte(idos
de ensino, born como no processo de relaciona-
mento professor-aluno;

investigar a influêncla milltarlsta e higle-
nista, enquanto determinante histOrico da educagao
ffslca escolar e em quo sltuacão este pensamento
ainda se apresenta na sua praxis;

Proporcionar o conheclmento cientffico de
forma clara e ampla, da recreacao, corn o objetivo
de retira-la do senso comum, desmistificando sua
verdadeira Importancla no campo pedag6gIco da
educagao ffsica escolar.

Verificar o avanco das pedagogias pro-
gressistas na educacao ffsica escolar, o modo
como se apresentam, seu nivel de aceitagao e
dificuldade quo se configuram no cotldiano didatico
das escolas;

Elaborar o confronto critic° entre as peda-
goglas existentes na pratica escolar, identificando
suas semelhancas e diferengas ao nivel da didatica
e possibilitando a busca de fundamentos para a
construgão de uma pedagogia do movimento critic°,
como contribuicao concreta para a sociedade;

Colaborar efetivamente para a integracao
universidade-comunidade, promovendo a constru-
cao participativa e a sociabilizacao do saber, sem
perder de vistas a relevancia do conjunto ensino-
pesquisa-extensào, pep fundamental no papel da
universidade dentro do contexto da sociedade.
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2 — METODOLOGIA

2.1 — Pressupostos metodolOgicos

As tendencies metodol6gicas e cientfficas de-
senvolvidas na area de educacao ffsica, configu-
ram-se historicamente atrav6s de urn forte predo-
mini° em linhas empfrico-analfticas e quantitativas.
Sao muitos os autores que questionam criticamente
tal posicionamento metodolOgico corn relagao
investigagão dos problemas acerca da ciOncia do
movimento humano, tais como CARMO (1984) e
TANI (1984), entre outros. Em artigo publicado
na revista "Corpo e Movimento", CARMO (1984,
p. 29), evidencla a necessidade das pesquisas em
educagão ffsica safrem" das armadilhas do experi-
mentalismo e do quantitativismo exagerado e des-
provido de argumentac6es...", buscando a diversifi-
cacao dos modelos de estudo. Continua afirmando
"que, se os pesquisadores da educaoao ffsica qul-
serem que seus trabaihos atinja de forma conse-
q0ente a grande massa de professores de 1° e
2° graus deverao mudar suas abordagens, no senti-
do de levar ao professor nao urn conhecimento
sagrado e de diffcil compreensao e aplicaoao, mas
urn conhecimento comprometido corn a den0ncia,
corn a critica, na busca de solug6es concretas
em termos de transformagOes social".

Tern-se perguntado especlalmente acerca da
relevancia social dos problemas estudados, cujos
pressupostos metodolOgicos em muito contribuem
para tal definicao. Configura-se neste ponto a rela-
cao matodo-objeto de estudo, para a qual PINTO
(1986), elucida que o matodo 6 fundamentaimente
urn caminho a ser construfdo na direcao de algo
e nao urn caminho rigidamente pre-construfdo. Vis-
to que busca algo, introduz-se na mesma natureza
do matodo o objeto a ser atIngido, ou seja, 6
preciso lever em consideragao a natureza do objeto
que se quer transformar e produzir. 0 m6todo,
portanto, traz no seu bojo, na sua prOpria constru-
cao, a teoria do objeto ao qual ele se refere.
Representa dizer que o metodo implica, al6m da
seqOancla de procedimentos, a teoria do objeto
concernente ao problema principal do estudo.

Considerando o acima exposto, pretendemos
adotar alternatives metodolOgicas que se adequam
a pesquisas educacionais, frente ao positivism°
quantitativo. Tal °Ka° se justifica na medida em
que a investigagão pretende assumir urn carater
de contribuir para a transformagao e elaboragao
de conhecimentos de aspectos da realidade, para
formulagao de solug6es propostas as suas proble-
maticas. A pesquisa se desenvolver6, segundo os
elementos basicos da concepgao histOrico-dialatica
de ciencia, corn base no enfoque crftico-partici-
pativo, no sentido da interpretacao e busca de

significados da realidade a ser estudada, de acordo
corn o angulo qualitativo e promovendo a constante
participagao dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

As principais caracterfsticas da pesquisa qua-
litative a serem consideradas e que norteiam seus
procedimentos sac): o ambiente natural, onde a
pesquisa se realizara, constitui a fonte direta dos
dados; descrioäo e reflexao prof unda dos dados;
privilegio ao processo investigativo e nao ao produ-
to ou resultados; Onfase ao significado que as
pessoas conferem aos fen6menos; matodo indutivo
para analise dos dados; flexibilidade da agao inves-
tigative, e pesquisador enquanto ser criador e ino-
vador. TRIVINOS (1987), elucida que a pesquisa
qualitative, corn base no materialismo dialatico con-
sidera o contexto do fenameno social estudado;
privilegia a pratica e o prop6sito transformador
do conhecimento que se adquire da realidade social;
tern como base o matodo dialatico; assinala as
causas e consegilancias dos problemas, suas con-
tradig6es, relagOes, qualidades e realizar atraves
da acao, urn processo de transformagao da realida-
de que interessa.

Vale, ainda, ressaltar que, segundo LUDKE
ANDRE (1986, p. 9), os aspectos acima conside-

rados nao invalidam a proposta sada de promover
a pesquisa segundo agao disciplinada e orientada
por estratOgias gerais. "De qualquer maneira utili-
zando tecnicas mais tradicionais ou mais recentes,

rigor do trabalho centffico deve continuar a ser
mesmo".

Considerando as quest6es especfficas da pes-
quisa na area de didatica, RAYS (1989, p. 85),
"sugere que o matodo, implica urn processo orde-
nado e uma integragao do pensamento e da agar),
como tambOm da reaoão (imprevisfvel) para a con-
secuoão de tudo aquilo que foi previamente planeja-
do". 0 conjunto de organizacao implfcito no metodo
favorece o procedimento coerente e coeso para

desenvolvimento da pesquisa.
Diante da afirmagao do autor, entendemos

que o matodo deve assumir caracterfsticas essen-
dais durante o desenvolvimento da pesquisa como
urn caminho analisado, organizado racionalmente,
corn objetivo de dar diretrizes ao tragalho e toma-
to mais fad e mais produtivo para o alcance
de determinada meta. Portanto, a atividade met6di-
ca em consonancia corn o objetivo, almeja propor-
cionar que o indrviduo se relacione de forma mais
adequada corn o mundo da natureza e corn o
mundo da culture.

2.2 — Procedimentos e analise dos
dados

A presente pesquisa tern o intuit° de trabalhar
basicamente corn os procedimentos de observagao
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entrevista. Na observacao a importante delimiter
objeto de estudo, alam da preparagao ffslca,

Intelectual e pslcolOgIca do observador, já que as
Interpretactes dos dados devem ser analisadas,
corn o cuidado de não se delxar envolver emocio-
nalmente no desenvolvlmento da pesquisa.

0 outro procedimento a ser utilized° na pes-
guise a a entrevista, onde ocorre urn processo
de interack social. Este sera o principal mob
de coleta de materials, e seu roteiro sera elaborado,
como ponto de particle, questionamentos basicos,
apoiados em teorias e informag6es do fenameno
social que interessa a pesquisa. E importante res•
salter quo a rigidez a algo que se dove for culdadc
em empregar no processo da entrevlsta, pois a
mesma tende a repelir as respostas, obtendo menor
precisao e veracbade. (LUDKE e ANDRE, 1986).

Os dados coletados através das entrevistas
observacaes formarao urn conjunto de Informa-

c6es corn tendancla a ser complementar. Para
a analise dos mesmos, pretendemos promover urn
confronto entre eles. Interpretaremos os dados
através do conhecimento tearico acumulado a seu
respelto. 0 matodo interpretativo cumprira seu pa-
pel, nesta fase da pesquisa, possibilitando a anallse
da realldade social, corn todas as suas contradlc6es

relac6es. Os resultados da pesquisa sera° apre-
sentados de acordo corn os crItarlos de coerancia,
consIstancia, originalldade e objetivagao.

2.3 — Local de execuck da pesquisa

A pesquisa se desenvolvera nas escolas pilbli-
cas do municfplo de Aracaju, em virtude do melhor
acesso as mesmas, da menor burocratizacao exis-
tente e considerando que se trata de um trabalho
de InIclacao a pesquisa.

Pretendemos obter, nas escolas dados funda-
mentals e verdadelros, que subsidiem a posterior
andlIzie e interpretagao. Para tanto, sera de grande
utilidade o uso de fotografias, filmagens das aulas
de educacão ffsica, da vide escolar, bem como
das experiencias e propostas de aula que pretende-
mos intruduzir coma sugestao para as programas
curriculares da educacão ffsica. E importante tarn-
barn a organizacao de palestras e reuni6es de
debates a respeito das quest6es educaclonais junto
as escolas, nas quais iremos trabalhar, formando,
se possfvel, grupos de estudo. Acreditamos que
em tals escolas encontraremos a situacao de ensi-
no-aprendizagem de educagao ffsica que pretende-
mos elucidar corn o trabalho, desejando desta for-
ma contribuir para o desenvolvimento de tals insti-
tulcOes [Dances.

A importancla da formagao dIdatica na educe-
cao ffsica nao se restringe as escolas do municfpio
de Aracaju, mas tambarn a nivel regional. 1st°
porque a situagao sOcio-econarnica, cultural e edu-
cacional vivida peb nosso povo se reflete em
todo o nordeste brasllelro, o que amplia sobrema-
neira a importancia regional a viabllidade da realize-
cap do referido projeto.

2.4 — Cronograma de atividades

1990
JUL/ SET/ DEZ/ MAR/ JUN/ AGO/
AGO/ OUT/ JAN/ ABR/ JUL/ SET/
SET/ NOV/ FEV/ MAI/

1991

Selegao da blbliografia, lelturas e elaboragao
	 X

de resenhas

Elaboracao do referencial tearlco basic()
	 X

Aprofundamento da metodologia da pesqulsa
	 X

Goleta de dados
	 X

AnaIlse de dados

Elaboracao final da pesquisa	 X
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3 — CONCLUSAO

0 referido projeto sofreu avaliagao no depar-
tamento de Educagáo Fisica, sendo aprovado por
unanimidade, ampliando o nosso compromisso corn
a sociedade e, ern especial corn a comunidade
da escola p6blica. A metodologia proposta neces-
sita ser melhor detalhada. No entanto, compreen-
demos que essa tarefa ocorrerd paulatinamente
durante a realizagao do projeto, consIderando tra-
tar-se de iniclagao a pesquisa. 0 caminho metodo-
16gico faz parte do processo que estd em constante
depend6ncia do contexto social. A didática 6 uma
celula essencial no processo educacional Por isso,
rids objetivamos corn os orientadores, contribuir
de maneira significativa corn a educagao ffsica
escolar. Nesse aspecto queremos louvar a iniciativa
do CNPq junto a UFS/UFAL, no incentivo a produ-
gao cientffica.

Para concluir 6 Importante ressaltar que a
construgao do projeto de pesquisa, foi resultado
de urn trabalho drduo, sdrio e coletivo. 0 desafio
assumido representa, para todos, o infcio de desen-
volvimento de novas perspectivas de contribuicao
para o renegado sistema educacional brasileiro.
Pesquisa signifIca ampliar qualitativamente o siste-
ma organizado de conhecimentos, garantindo sua
socializagao e participagão, o que nos leva a assu-
mir a responsabilidade da divulgagáo e publicagao
cientIfica.
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MOTRIVIVENCIA
LANCA PREMIO PARA 1991

A redagao da MOTRIVIVENCIA langa, para
1991, o "Prômlo de Literatura em Educagao Fisica".
0 projeto visa estimular o aprofundamento das
temdticas ate entao publicadas na revista: 0 Curd-
cub em Educagao Fisica (n°1), 0 Esporte e suas
diversas ConcepgOes (n° 2), Corpo (n°3) e a Educa-
gao Fisica Escolar e o Compromisso corn a Escola
Pdblica (n° 4). 0 Prernio sera oficialmente langado
no "Congresso Norte-Nordeste do Cold& Brasilei-
ro das CAnclas do Esporte, de 05 a 09 de dezem-
bro, na cidade de Fortaleza, e os resultados sera°
divulgados no VII Congresso Nacional do CBCE
na USP em Sao Paulo, ern setembro/1991. As
informagOes sobre o regulamento poderao ser obti-
das no seguinte enderego: Revista MOTRIVIVEN-
CIA — Departamento de Educagao Fisica da Uni-
versidade Federal de Sergipe — Cidade Universl-
tarla Prof. Aloisio de Campos — Jardim Rosa
Elze - Sao CrIstovau — CEP. 49.100 — Sergipe
— Tel.: (079) 224-1331 (ramal 378) corn o Prof.
Nelson Dagoberto ou Maurfclo Silva.

REVISTA DO CBCE GANHA PREMIO
A Revista Brasileira de Ciencias do Esporte,

do CBCE, recebeu o Premio de Literatura Esportiva
da Federagao Internacional de Educagao Fisica co-
mo uma das melhores revistas na area de Ciencas
do Esporte da America do Sul. A entrega do PrOrnio
sera em janeiro de 1991, no Congresso Mundial
da FIEP, em Foz do Iguagu, no Parana.
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*SEXUALIDADE, CORPOREIDADE E PRAZER

Prof. Dr. Jose Paulino da Silva **

A sexualidade, a corporeidade, o prazer sao
tits aspectos de uma s6 realidade — a vida no
que ela tern de born e belo. Entretanto, na Escola,
estes tres aspectos se constituem em uma das
Areas cuidadosamente veladas para que a respeito
dela, pouco se tale. E de se perguntar por que
6 urn assunto täo cercado e a respeito do qual
a Escola guaraa tanto tabu? Quais as conse-
qUencias, para a prepria educagao do jovem, da
não compreensao ou da compreensao distorcida
destas facetas de sua vida? De que forma pode
uma perspectiva libertadora da eclucagao tratar
esta questa() para torná-la pelo menos uma realida-
de mais humana e menos "carregada" de controle

interesses institucionais?
Do que devemos nos libertar para que o trata-

mento desta questa() possa contribuir para contra-
por-se 0 mentalidade machista tão solidif icada-
mente arraigada em nossa sociedade? A mentali-
dade machista que tern suas rafzes dentro e fora
do ambiente escolar e que se traduz no nosso
quotidiano de diferentes formas:

Quando ao aprender na aula de catecismo
a fazer o sinal da cruz — uma crianga de 7
anos pergunta 0 professora por que nao entra
tambem a mae quando ela diz "Em nome do Pal
do Filho e do Espirito Santo" — Esta crianga
estA sem cl6vida levantando corn sua inocente per-
gunta uma sena questa() teolegica: o relaciona-
mento human° corn urn Deus que, apesar de cons-
tituido por tres pessoas distintas — 0 Pal o Filho

o Espirito Santo — nao comporta urn elemento
feminino.

E esta ideia de Deus essencialmente mascu-
lino, ao ser introjetada na consciencia das pessoas,
ora através de imposig6es de dogmas, ora atraves
de normas, leis e costumes, tern deixado urn rango
muito forte contra a mulher, colocando-a, antes
de tudo, como urn ente frAgil (ffsica e psicologica-
mente), algo interdito, urn ser que, em muitos
casos, 6 a prepria materializagao do pecado.

Esta situagão de relegar a mulher a urn se-
gundo piano e, ainda mais, apresentando-a como
responsAvel pelo "pecado" do homem, certamente
tern muito a ver corn a maneira como a mulher
6 concebida e tratada, no relato bIblico do Genesis

na vise° dos exegetas, em sua maioria celibatá-
dos, que insistem em situar a figura feminina
como algo que deva "depender" do homem, como
objeto de domfnio e de posse. E, mais do que
a mulher o que estA em jogo é o seu corpo.

Quando num ambiente de formagao, como
era o caso do seminArio, nao podfamos sequer
pronunciar o nome "mulher", de preferencia devfa-
mos dizer "pessoa do sexo oposto", ou quando
por ordem nos retirAvamos do meio de urn filme
onde urn casal de noivos comegavam a se beijar,
4 porque acreditava-se (e talvez se acredlte) na
mulher como uma das principals fontes de pecado.
Esta concepgao doentia a respeito da figura femini-
na acarreta uma Ode de consegancias negativas
no que diz respeito ao sentido da sexualidade

ao papel da mulher e do homem na sociedade.
As duas formas de sublimar . figura da mu-

!her, aliAs anicas formas através das quais ela
era permitida entrar no universo da nossa atengeo,
no ambiente do SeminArio, era atraves da devogeo

"Virgem Purfssima", mee de Deus e através
da concepgao da mae, cuja fungao social era a
de procriageo e educagao dos filhos. Aguela que,
para tamanha missao, deveria ficar em casa, onde
deveria merecer todo respeito e ser digna do honro-
so tftulo de "Rainha do Lar".

Atualmente 6 provAvel que esta concepgao
no ambiente de formagao dos seminArios ja esteja
em parte superada. Entretanto, a sociedade como
urn todo incute no contexto da educagao dos jovens
atuais uma Ade de fatos e costumes que, sem
davida, nao deixam por menos a distorgao da figura
feminina. A mulher e a partir desta, a sexualidade,
ainda 6 considerada como objeto de uso. Uma
especie de mercadoria a qual o homem pode mani-

Este artigo 6 uma transcricão integral de urn Item da 2' parte de minha tese de Doutorado ern Educagâo,
defendida em 06 de junho de 1989, na UNICAMP/SP. A tese, que tern como tftulo: "Itinerários de Llbertagâo:
urn estudo sobre a perspective libertadora da educack", 6 urn trabalho através do qual procurei, refletir sobre
as dimensties individual e coletiva da tem6tica ha ILertap6o.

Professor do Departamento de Filosofia e Hist6ria da Universidade Federal de Sergipe.

-NM
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pular e da qual pods dispor para seus apetites
sexuals sem que isto necessariamente implique
num relacionamento afetivo e de respelto pela dig-
nidade do outro.

Na malaria das vezes, o jovem 6 estimulado
a ver na muther, War) a companheira, a amiga
corn a qual ele possa partilhar uma amizade des-
contrafda ou desprovida de qualsquer interesses,
mas a mulher, para ele, 6, antes de tudo, fernea
que, mais cedo ou mais tarde, podera ser Alma
de sua presa.

A mentalidade do homem machista, que ye
na mulher a presa dificil ou facil, que y e na mulher
o "objeto de cama e mesa", nao se forja de
repente. Tern a ver, em parte, corn a maneira
como se estabelecem as relacees familiares, e
ate como se distribuem as pequenas tarefas dos
afazeres domesticos. Para multos homens lavar
prato, ajudar a p6r a mesa sao atividades nao
condizentes corn a sua condicao masculina. No
que diz respelto ao esclarecimento aos filhos sobre
quest6es relativas a sexo, muitos pais, ao inves
de buscarem estabelecer um clima de valorizagao
da sexualidade enquanto elemento positivo da pro-
pria vida humana, omitem-se ou tratam a questão,
reproduzlndo valores secularmente estabelecidos
e, no ma's das vezes, distorcidos.

Na malaria das mentalidade machistas, a se-
xualidade se reduz ao ato sexual, e este passa
a ser concebido, basicamente, como ato ffsico
de subjugagão, muftas vezes assoclado 0 violencla
ffslca, 0 humilhacao. Ato que, em sua malaria,
tambern fica por af, pois, se, em conseq0encia,
nova vida vier a ser gerada, esta ficara sob a
responsabilidade da mulher, que as vezes no argu-
mento da justica, tambern machista, 6 tida como
culpada ou "sedutora".

A sexualidade enquanto uma questa() pedage-
glca nap pode ser reduzida A inclusao do assunto
na grade curricular das escolas de 1° e 2° graus.

algo que extrapola os limites da prepria Escola.
Da mesma forma 6 algo que estrapola as relacOes

dos casais nos limites das quatro paredes de urn
quarto. A sexualidade, tal como a vida, 6 uma
energia de cujos limites e potencialidades o ser
humano ainda tern muito a aprender. Requer da
pessoa uma aprendizagem continua; uma aprendi-
zagem cuja dinamica se contrapOe A ideia de domi-
nacao do outro, ou seja, a sexualidade, tal como
outros valores da vida humana, nao rode ser culti-
vada numa dimensao individual e egoista, nem re-
duzida a urn mero objeto de posse.

A escola deveria ser, tambOm, urn aspecto
onde se tornaria possliel o cultivo da amizade,
da fraternidade, enfim, de outras dimensees positi-
vas da prOpria experiencia do convfvio humano.
Mesmo num amblente disciplinado, como era o
caso do seminario, os lacos de amizade fraterna
que foram criados, sao duradouros. E esta fraterni-
dade se forjava atraves dos esportes, dos passeios
gerais, das ferias conjuntas, das pecas de teatro
e tertiias recreativas, da pr6pria masica instru-
mental e vocal que se estimulavam naquele am-
biente. Enfim, a Escola deveria buscar as condig6es
para poder, dentro de suas limitagees, apontar
para a direcao do sentido prazeroso da vida. Havey
Cox, no seu livro "A Festa dos Foliees", observa,
com muita propriedade, que "existe, no mundo
de hoje, urn hiato desnecessario entre os que
almejam transforms-lo e os que preferem gozar
a vida" ( 1 ). Nao acredito numa educacao libertadora,
numa escola que se queira identificada com os
Interesses populares, nem numa sociedade mais
humana que nao acolha, em seu Interior, o riso,
o bem-querer matuo, a fruicao do Belo, a gratui-
dade do [aka, a festividade, o sentir-se pacificado
consign mesmo e cam os outros. Este oxigenio

fundamental as pessoa, como momenta de liber-
dade e an6nclo de realizacao da Utopia. Nao se
trata de instrumentalizar estes momentos, de en-
quadra-los na perspectiva racional de urn projeto
politico, por mais bem intencionado que este seja.
Eles sac) fim em si mesmos: sac) realizacao inadia-
vel da premencia do viver.

(1) Cox, Harvey — A festa dos FoliSes — Edt. Vozes, pAg. 6


