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mbora exista uma ten-
déncia contraria, ain-
da, nem sempre a um
procedimento co-
mum, entre os profis-
sionais da area de
Educacao Fisica, a
reflexao acerca de
suas propostas de

intervencao. Muitas vezes, mera repro-
ducao desvinculada do cotidiano, sua
atuacao pouco contribui para o repensar
de uma sociedade em crise e tampouco
para a (re)construcao de sua area de
atuacao e sua pratica.

Nesse estudo, longe de acreditar
na exclusiva efetividade de nossa pro-
posta, queremos apresentar nossa expe-
riéncia enquanto profissionais que tive-
ram a oportunidade de atuar em urn Pro-
jeto de lazer (Projeto Curumim - SESC
Pompeia), segundo determinados
parametros por nos previamente estuda-
dos e estabelecidos que, obviamente,
estavam impregnados por nossa visa°
de mundo e sociedade.

Assim, nossa preocupacao basica
rs demonstrar como os referenciais
cos que apresentaremos, escolhidos de
acordo com nossa avaliacao da real ida-
de, contribuiram para o desenvolvimen-
to pragmatic° de uma proposta, tambem
aqui apresentada. Ao final, nos preocu-
paremos em apresentar uma breve e
introdutOria analise dos resultados, de
acordo corn o que percebemos. A preo-
cupacao em apresentar tais resultados,
mesmo que sejam frutos de uma analise
ainda superficial, vem da compreensao
da necessidade de estabelecer novos
indicativos que permitam repensar e re-
construir uma nova pratica, ciclo esse
que, na nossa opiniao, deve caracterizar
toda e qualquer proposta profissional
que pretende potencializar sua atuacao,
principalmente quando se refere a inter-
vencao pedagOgica, aqui encarada em
um sentido amplo que extravasa as fron-
teiras da instituicao escolar.

0 Projeto Curumim surge corn a
preocupacao do Servico Social do Co-
mercio (SESC) em buscar uma atuacAo
mais efetiva no que tange a questao do
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menor. Na verdade, o SESC sempre con-

sagrou, como um dos objetos de sua
atuacao, o pUblico in fanti I, atraves de
inUmeros projetos e atividades. A iddia
de conceber centros de con y ivencia
permanentes, se fez necessaria, corn o
propOsito de buscar uma atuacao mais
integral e continua. Para tanto, se preten-
dia fugir da simplOria visa() das criancas
como meros reprodutores e receptado-
res, assumindo-as e encarando-as en-
quanto seres que interferem diretamente
na real idade, capazes de desenvolverem
sua prepria autonomia. 0 trabalho de-
senvolve-se no tempo disponivel (nao
escolar) , em uma perspectiva de educa-
cao nao formal e tendo a ludic idade como
valor basic() da acao pedagOgica. Todos
os preceitos teOricos basicos que
norteiam o Projeto, se encontram no Pro-
grama Integrado de Desenvolvimento
Infantil (PIDI).

0 Projeto Curumim e realizado a
partir de atividades permanentes, ativi-
dades eventuais, bem como programa-
cOes especiais e atividades de apoio. As
atividades permanentes ocorrem diaria-
mente, pela manha e tarde, corn criancas
de 7 a 12 anos. Oferece-se uma serie de
atividades em comum, aglomeradas em
torno de espacos denominados `ofici-
nas' . As oficinas no SESC-Pompéia en-
globavam atividades de teatro, artes e
brincadeiras esportivas, que se preocu-
pavam em ampliar as experiencias cultu-
rais das criancas por meio de convivio
corn instrutores especializados, respon-
saveis por orientar as atividades nos
espacos que a unidade oferece como
centro de cultura e lazer.

Embora nao tivessemos abando-
nado as atividades especiais e eventu-

ais, nesse estudo, nossa preocupacâo

basica volta-se para as atividades per-
manentes, pois essas nos perm itiram
desenvolver continua e processualmen-
te nossas propostas, de forma que
nossos objetivos, a medio e longo
prazos, tiveram uma possibilidade major
de alcancabilidade e observacao. No
SESC-Pompeia, especificamente, tivemos
a oportunidade de trabalhar corn a ofici-
na 'Brincadeiras esportivas'. Por que
`Brincadeiras esportivas'? Quais os
motivos e especificidades que permeiam
essa escolha ?

Nao a grande novidade para os
profissionais de Educacao F isica que
tem acompanhado as discusseSes nesses
Ultimos dez anos, a forte preocupacao
com o sentido e o direcionamento dado
ao esporte no mundo contemporaneo e
as possibilidades de sua utilizacao em
nossas atividades profissionais. A per-
cepcao de que o esporte tern se inserido
em um paradigma que o torna sinOnimo
de alta competitividade, estando bem
longe de uma estrategia que, de fato,
pudesse contribuir para os interesses de
superacao da atual ordem social, condu-
ziu a busca de alternativas pedagOgicas
para seu uso. Nao foi dificil ouvir que o
esporte era uma mera estrategia alienante
e 'sem interesse educacional' .

Qual seria entao uma possivel atu-
acao a partir de uma opcao de classe?
Longe de abandonar o esporte enquanto
meio educacional, nossa contribuicao
estaria em redimensionar o seu uso, bus-
car parametros adequados ao grupo corn
que estdvamos trabalhando, sua realida-
de e necessidades. lsso nos lancou o
desafio que conduziu a escolha da ofici-
na 'Brincadeiras esportivas'. Ressalta-
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mos que essa denom inacao foi motivo de
questionamentos e desconfortos entre
nOs, mas, pelo menos durante a realiza-
cao do trabalho, nao conseguimos uma
terminologia me lhorque, alêm de expres-
sar o correto sentido por nOs objetivado,
ainda estivesse a altura da compreensao
do pdblico que nos procurava.

0 nome esporte foi estrategica-
mente mantido, de forma a atrair efetiva-
mente o interesse das criancas. Acredi-
tavamos poder oferecer novas possibi I i-
dades de vivéncia que se diferenciavam
das normalmente vividas pelos que pro-
curam o esporte. Em nossa experiéncia
do Curumim, tal perspectiva levava a
choques constantes, seja com criancas,
principalmente as mais velhas, que nao
admitiam um esporte diferenciado de sua
experiEncia e, mesmo corn outros instru-
tores, que viam o esporte como algo
indti I. Foi exatamente nesse sentido que
nossa proposta contribuiu, ao apresen-
tar novas possibi I idades de uti I izacao do
esporte e rompendo a estrategica sepa-
raga° entre esse e a cultura.

Mas de que esporte estamos falan-
do? Qual o conceito de esporte conside-
rado em nossa proposta? Optamos por
considerar a relativa autonomia do cam-
po esportivo proposta por Bourdieu
(1983). isto é, este autor acredita que
ex ista urn campo del ineado que, mesmo
articulado corn outros, goza de certa
autonomia e cronologia especifica: o
esporte moderno que, para ele, tern sig-
nificado e funcao completamente dife-
rente dos antigos jogos pre-esportivos ,
logo, possuindo uma nova lOgica espe-
cifica. Na major parte de sua obra por nOs
consultada, o autor procura entender
como se deu a ruptura que originou essa

ciéncia social em constituicao, que e o
esporte. Basicamente, para nossa pro-
posta, percebemos que o conceito de
esporte, como ele se apresenta, estd im-
pregnado de valores que nao nos inte-
ressavam.

Assim, fariamos uso, na verdade,
nao do esporte, mas de uma apropriacao
das tecnicas esportivas, utilizadas se-
gundo novos parametros e objetivos,
mesmo sabendo que, de alguma forma,
era impossivel evitar as inflancias. Es-
ses pardmetros foram por nOs encontra-
dos nos estudos de Parlebas (1986) e
Coletivo de autores (1992). 0 primeiro,
basicamente, nos alerta quanto as possi-
bilidades de alcance dos objetivos esta-
belecidos a partir da andlise do que pode
propiciar a lOgica interna das atividades
em uso. Para isso, o autor apresenta uma
classificacao das condutas motrizes (seu
conceito basico), a partir de tre's
parametros (meio ambiente, presenca de
adversdrios e presenca de companhei-
ros) que nos pode permitir, nem que seja
de forma introdutOria, desvendar a(s)
rede(s) de intra e contra comunicacties,
explicitando, assim, possiveis valores
alcancdve is. Esse estudo nos alerta para
a necessidade de convergencia entre os
objetivos e intencOes do educador corn
a programacao de uma prdtica coerente e
consistente corn esses.

Do segundo estudo, basicamente,
compreendemos a necessidade de es-
tabe lec imento de urn novo paradigma, o
da cultura corporal, que amplia os hori-
zontes de nossa atuacao para todas as
formas de expressao corporal que, uni-
versalmente, sao utilizadas enquanto lin-
guagem. Este estudo nos foi muito
tambern, nos sentido de compreender a
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operacionalizacão de procedimentos

metodolOgicos pertinentes ao alcance
de nossos objetivos. Na verdade, os trts
estudos se interrelacionavam em diver-
sas panes, chegando mesmo a reprodu-
zirem determinados conceitos com pala-
vras di ferentes.

E interessante esclarecer que inse-
rimos nossa proposta na compreensao
da necessidade de uma nova perspecti-
va de atuacao no e pelo lazer (Marcellino,
1989). Umaperspectiva que busca cami-
nhos concretos de atuacao no campo
cultural, de forma a ut i I izar os momentos
de lazer como possibilidades de tamb6m
repensar e intervir na sociedade. Foram
essas as compreensaes basicas que nos
permitiram tracar uma proposta de atua-
cao que, embora desse major énfase ao
esporte (ou técnicas esportivas), procu-
rava abranger os varios temas'da cultura
corporal e suas interrelacOes.

A estrategia utilizada para a
viabilizacao da pratica foi a tematizacao.
0 tema abordado - urn valor- foi '1 iberda-
de', dividido em sub-tematicas que ser-
viram como balizadores de nossos obje-
tivos, estimulando reflexOes e
questionamentos no grupo. 0 trabalho
foi conduzido e adaptado as expectati-
vas das criancas. Atraves das ativida-
des, etas puderam contactar e
correlacionar as diversas formas e
parametros de I iberdade, tracadas a par-
tir de sua prOpria compreensao e do
grupo, desde um simples chute na bola
ate o determinar das regras pelas quais
essa bola poderia ser chutada. Ao discu-
tir em diversas situagOes e oportunida-
des as regras de um jogo de uma determ
nada situacao, esperavamos estimular a
critica dos relacionamentos nos mais
diversos meios de contato social.

0 tema foi escolhido a medida que,
ao avaliarmos o grupo, encontramos urn
quadro de individual izacao intensa e
ausacia de questionamentos, de falta
de percepcao quanto a sua real idade.
Sabendo que o comportamento de urn
grupo e algo dirigido por um sistema de
valores de cunho filosOfico e que este
tem inflancia significativa em relacao a
orientacao e direcao no processo
organizacional do mesmo(Oliveira, 1989),
nos perguntavamos, tendo como
referencial apresentado pelas criancas:
onde esicio situados os valores bcisicos
para a convivencia em grupo/socieda-
de? Os valores sao impressOes subjeti-
vas de agrado ou nao que as coisas
produzem. E atraves deles que decidi-
mos e nos orientamos no estabe lecimen-
to de nossas escolhas,

E 
se adotamos de-

terminadas posicOes.  baseando-se em
valores ordenados para si, que urn grupo
consegue ordenar seu comportamento e
o ambiente onde interage.

Segundo Reich e Adcock ( I 978),a
capacidade de ordenar 'corretamente' as
nossas preferéncias, pensamentos e
Wes, reduz a incerteza e perm ite melhor
responder a diversidade de estimulos
transmitidos por um grupo, pelo meio e,
enfim, pela prOpria sociedade. Assim, a
intervencao social por parte do indivi-
duo fica fac i I itada. No decorrer do traba-
lho ficou evidente como o grupo passou
a enxergar corn outros olhos a real idade
que os cercava, a medida que os varios
valores iam sendo apresentados e discu-
tidos. A discussao desses valores foi
desencadeada pelas atividades e seqUn-
cia de seu desenvolvimento.

Era exatamente isso que esperava-
mos. Ao programar as atividades, ante-
cipdvamos possiveis discussOes, acre-
d itando que
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"...os comet:dos selecionados ,
orglnizados e sistematizados
devem promover uma concepolo
cientifica de mundo, a fiffmactio
de interesses, possibilidades e
uptick-Yes para conhecer a natu-
reza e a sociedade. Para isso, o
metodo deve apontar o incre-
ment° da atividade criudora e
de um sistema de relacoes soci-
ais entre os homens" (Coletivo,
1992, p.34).

Assim, buscavamos levar e grupo
a discutir, a partir de estimulos funda-
mentals e sem abandonar a importancia
central e primordial das atividades, os
conceitos e especificidades que cercam
a liberdade em uma sociedade, levando-
o a compreensao da necessidade de va-
lorizar e perseguir tal possibil idade. Com
essa mudanca de postura, no que se
refere a prdtica esportiva conhecida pe-
las criancas, paulatinamente, elas se tor-
naram mais criticas e dispostas a novas
atividades que, ate entao, eram vista,
como desinteressantes ou desmo-
tivantes. A correlacao do tema corn as
atividades propostas flu iu corn natural i-
dade e simplicidade e, o que de in icio nos
parecia complexo, foi ao final, amplamen-
te satisfatOrio, do porno de vista peda-
gOgico.

Foi possivel observar mudancas
no comportamento individual, bem como
no comportamento do grupo enquanto
urn todo. Tivemos criancas que passa-
ram a ser mais atuantes dentro do grupo
e que despertararn seu interesse em ques-
tionar e dividir suas liderancas internas.
0 grupo se tornou mais critico, mais
rigoroso e pre-disposto as questOes Ii-
gadas a sua disciplina interna, definida

no seu prOprio interior, passando a
encara-la corn natural idade e necessida-
de. Como organ izar um jogo se todos taco
se dispOem a discutir e respeitar as re-
gras? Notamos que, mesmo atraves de
conteridos menos trabalhados, devido a
problemas normais corn espaco, tempo e
mudanca de cronograma, obtivemos bons
resultados. Enfim, ap6s o fim da propos-
ta, nos parecia que a postura e o relacio-
namento do grupo tinha passado por
uma grande mudanca e que nossos ob-
jetivos tinham sido alcancados, em gran-
de parte.

Obviamente nenhum grupo e
monolitico e muitos problemas ocorre-
ram pelo caminho. Devido a caracteristi-
ca diferenciada desse trabalho para um
grande ninnero de criancas, houve uma
sign ificativa reducao do nOmero de par-
ticipantes no inicio do trabalho. Muitas
criancas vinham esperando escolinhas
de esporte ou, exclusivamente, o use da
cama eldstica (conforme era feito antes
de nossa chegada) e se decepcionavam
corn a proposta apresentada. Mesmo as
que ficavam, questionavam o teor e a
forma de utilizacao do esporte. Mas, no
decorrer do trabalho, as criancas que
ficaram foram se envolvendo cada vez
mais corn o proposto, passaram a cobrar
novas posturas dos colegas e, para nos-
sa surpresa, devido a seu trabalho de
divulgacao, assistimos o retorno de gran-
de parte do contingente inicial que havia
saido.

Qualfoi o real alcance da propos-
ta? Essa e uma proposta perfeita? Com
certeza nao, alias, sempre estara para ser
criada uma proposta perfeita. Temos a
certeza dos problemas das mais diversas
ordens que enfrentamos, de diversas



falhas que procuramos m in imizar no de-
correr do trabalho e do alcance parcial de
nossos objetivos. Mas temos a preten-
sdo de ter buscado urn trabalho consis-
tente, coerente e engajado, sem que isso
viesse a significar situagOes de 'prega-
ciio ideolOgica' que poderiam tornar
enfadonha nossas atividades e/ou sig-
nificar o abandono das especificidades
de nossa pratica profissional.

Esse trabalho, longe de significar
uma conclusdo ou um, é na verdade
nossa primeira reflexdo quanto as nos-
sas possibilidades de atuacdo a partir do
que vivenciamos em nosso cotidiano.
Nossos futuros trabalhos, com certeza,
devem partir dessas constatacOes, na
tentativa de aperfeicod-las . SO esse con-
tinuo pensar e repensar pode garantir a
busca de um alcance cada vez maior de
nossa intervened° profissional

Nota

' Esporte, gindstica, danca, capoeira
entre outros.
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