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sta a uma indagacao
pertinente para todas
as areas de estudos
profi ssiona is, como
tambem o e para o
curso de Educacao
Fisica que, socialmen-
te, a considerado
como pratica pura, da

acao pela acao, isto d, "exereilamos as
corpos dos alunos, sem refletirmos so-
bre suas causas e consequencias". Por
este motivo, muitos sao da opiniao que
esta area de estudo nao se fundamenta
na formacao escolar, no ensino de I ° e 2°
graus.

Por este motivo, meu ponto de vis-
ta nao se firmara pela tematica na pratica
a teoria a outra, mas sim pela tese de que
na prcitica, a prcitica e outra.

A pratica da formacao, enquanto
acadêmica como a pratica escolar, pode-
ria evitar o susto comum diante da reali-
dade que se enfrenta como profissional,
porque o contexto pedagOgico reinante
na escola a muito di ferente, quando nao
divergente, da pratica curricular acadé-
mica.

Um exemplo claro, para
contextualizar esta afirmacao, pode ser
extraido do trabalho iletismo na Esco-
la", que realizei em um Colegjo Estadual.

Estavam envolvidos os alunos e profes-
sores da 8° sdrie do 1° grau e da 3° serie
do 2° grau , com o objetivo de analisar a
visao pedagOgica sobre o tema "atletis-
mo", um dos conteildos escolares da
Educacao Fisica.

Os resultados desta pesquisa fo-
ram, para mim, um alerta, um abrir dos
olhos para a pratica que estou tendo,
enquanto acadêmico da UFSC, frente a
real idade encontrada.

Para clarear urn pouco o entendi-
mento dos leitores, you expor alguns dos
resultados apontados pelos alunos des-
te colegio. Sei que por se tratar de um
estudo de caso, os dados obtidos nao me
perm item uma generalizacao, no entanto,
muitas sao as pesquisas dentro deste
tema, como a de Betti (1995), que inves-
tigou a percepcao Discente de 58 alunos,
das redes estadual e particular de ensino,
do municipio de Rio Claro.

Voltando aos nossos resultados
obtidos, destaco:

I Os conte(idos ministrados nas aulas
de Educacao Fisica sao apenas es-
portivos e dentre eles, somente al-
guns esportes, preferencialmente
vOlei, basquete, handebol e futsal,
portanto, os alunos nao tinham o
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conteUdo atletismo propriamente
dito. Os conteirdos comumente vin-
culados a Educacao Fisica como:
Jogos, dancas e ginastica, em ne-
nhum momento foram citadas suas
utilizacOes, demonstrando uma vi-
sa° parcial e reinante entre os profes-
sores, onde o esporte tern o predomi-
nio, associado a visão comum e
simpl ista de util izacdo deste enquan-
to conteirdo pedagOgico, empobre-
cendo as diversas formas de utilia-
cdo dos movimentos ern suas aulas.

2 Quando perguntei se estes conte0-
dos contribuiam ou influenciavam
em sua vida, eles responderam que os
mesmos tido exercem nenhuma influ-
encia nas preferencias ou gostos de
suas atividades esportivas. Portan-
to, cabe ao professor, refletir que
conteUdo ë este, "xerox du televi-
se-1'o", que ele esta "reproduzind°
nas suas aulas e que tido acrescen-
tam nada para o conhecimento do
aluno, paraalem do contexto escolar.

3 Sobre o atletismo, sua importancia,
conterldos e influencias, os alunos
responderam, simplesmente, rid° per-
ceberem nenhuma delas. A principal
causa apontada para nä° pratica-lo
na escola e a falta de uma pinta, pro-
pria para o atletismo, posicao esta
tambdm apresentada pelos profes-
sores.

Sabemos que, para prat icar o es-
porte dentro da visdoin.stinicionalizudu,
temos que ter um local prOprio e adeq ua-
do e, quando nä° o possuimos, Pica
inviavel sua pratica, em fungdo dos
condicionantes herdados e aceitos, prin-
cipalmente, pelos professores. Ja o es-
porte, como urn dos conteirdos, enquan-

MotrIvicia

to proposta educacional, pode ser traba-
Ihado dentro dos diversos espacos dis-
poniveis, pois o seu principal elemento
é o movimento corporal.

Importante salientarque esses alu-
nos vem desde a 4a serie do I ° grau, tendo
uma preparacao para a pratica de espor-
tes dentro da visdo institucionalizada.A
pi-Mica usual da repeticdo de urn conteir-
do, alem do mais, fora da realidade esco-
lar, não se justifica como campo de co-
nhecimento, como o pensar de muitos.
Este pode ser urn dos motivos da dificul7
dade dos alunos ndo consegu irem explicar
a importancia e influencia dos mesmos.

Que pratica é essa que ndo exerce
nenhuma influencia e tido tern importan-
cia para os alunos? Enquanto isso, nas
vivéncias académicas, continuamos a
ter praticas, em sua grande maioria, es-
portivas (de cunho estereotipado para o
rendimento), ou seja, corn as mesmas
bases do esporte institucionalizado.

Sera que a importancia e a influen-
cia destas aulas de Educacao Fisica, por
exemplo, esta no momento em que urn
aluno, no salto de um obstaculo no meio
da rua, aplica as tao valiosas técnicas ou
se ele consegue transpO-lo sem se preo-
cupar corn a forma de faze-lo? Muitos se
preocupam corn a cronometragem das
corridas de velocidades, jana fuga de urn
cachorro, o aluno, tendo certeza, Ira
cronometrar e ira usar as tecnicas de
corrida para se salvar! Sera mesmo?

Na pi-Mica, a pratica deve buscar o
real, o significativo, o critico e criativo,
possibilitando exercer influencias em
futuros cidaddos emancipados, criticos,
construtivos, geradores de mudancas
desta sociedade, aches estas que ndo
isenta a contribuicdo da Educacão
Fisica.
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Reflita: 0 model() de esporte
institucionalizado usado nas aulas de
Educacdo Fisica, como ja foi cornentado,
precisa de uma infra-estrutura, que a
escola ndo possui. Esta foi a resposta
tanto dos professores como de seus
alunos.

Que solucOes propostas, vocé da-
ria para que as prAticas educacionais
pudessem exercer transformacOes tais,
que os resultados de minha pesquisa
fossem totalmente outros? Ou você, so
criaria formas para possibilitar a pi-Mica
do atletismo nesta escola, uma vez que
esta modal idade, com suas respectivas
provas, certamente poderiam gerar algu-
ma inflancia? A final de conta que pra-
tica a esta da Educacdo Fisica?

Gostaria de term inar meu ponto de
vista sobre o perguntado, corn o seguin-
te pensamento: " nao	 discurso o
que ajuiza a praticu, mus u praticu que
ajuizaodiscurso". (Alberto Damasceno
et al, 1988, p.18).
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