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iscute-se hoje, den-
tro dos mais diver-
sos campos de co-
nhecimento,	 o
surgimento de uma
nova era, calcada em
diferentes relacOes
sociais e estilos de
vida, denominada

por alguns como a era da
modernidade ou pOs-industrial.

Dentro deste contexto, a
informdtica tomaria um lugar de desta-
que, sendo apontada, por alguns auto-
res, como diretamente responsavel pela
fundacao desta nova era. Por exemplo,
para Toffler (1993), a infonnatica seria
responsdvel por uma revolucao que
mudaria as relacaes de classes existen-
tes, fundando a sociedade do conheci-
mento ou sociedade da informacao, como
prefere Masuda (1980 ), onde as informa-
cOes acerca da sociedade poderiam ser
mais facilmente divulgadas e democrati-
camente discutidas pela populacao em

geral. Termos como "tecnodemocracia"
a e "tecnopolitica" sao utilizados por
Levy (1994) para associar a questao
tecnolOgica a politica, revelando a preo-
cupacao da discussao dos problemas de
avanco tecnolegico aliado a formacao
das sociedades contempordneas. Ainda
dentro desta iddia, a comum esbarrarmo-
nos corn reportagens de cadernos
especializados em informdtica, tal qual
do jornal 0 Globo (1994), sob o titulo
"Nova Sociedade Micreira" que fazalu-
sao a uma especie de grupo organizado
emergente com a comum caracteristica
da utilizacao do computador.

Contudo, nem todos os autores
parecem possuir unanimente um otimis-
mo em relacao a ideia de um real avanco
para a sociedade, a partir da proliferacao
dos computadores no cotidiano. Schaff
(1993) analisa, em suaobra, a possibilida-
de de conseqiiencias tais como desem-
prego em massa e conseq0ente alteracao
das relacOes sociais geradas pela
informatizacao da sociedade.
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Outros autores preferem nem con-
cordar corn a iddia de que o computador
ajuda a fundar uma nova era na humani-
dade, contestando, inclusive, a forma-
cao desta nova era. Frigotto (1994) tece
criticas aqueles primeiros autores, deno-
minando-os de "apologetas da socie-
dade do conhecimenio", concluindo que
as iniciativas de considerar que a
informAtica funda uma nova era se de-
vem a urn projeto de hegemonizacao da
sociedade, operando em urn piano estri-
tamente ideolOgico. Rouanet (1987) tam-
bern nao considera que a in formatizacao
da sociedade venha de fato a instaurar
um novo tipo de relacao social. A este
respeito sal ienta:

"Por mais que os apo/ogislas do
pas-moderno queiram conven-
cer-nos de que tudo mudou des-
de que os micros invadiram nos-
so escritario e nosso aim-lumen-
to, ncio me purece que a infor-
matizaccio du sociedade seja tato
diferente du maquinizacdo da
vida, experimentada pelos mo-
dernos coma mu hefty& ou
comoumucutóstrofe (...) ha uma
superestimacclo ingenuu du ea-
pacidade du tecnologia de mo-
dificar a sociedade. Assim como
nä° foi a maquinu a vapor que
iniciou o capitulismu, mus urn

novo tipo de rela • ies socials,
ncio sera o computudor da quin-
ta geraceioque vui acuhur com o
capitalismo, e sim, uma mudan-
ca nas reluyies socials - (p.258,
259).

Em meio a esta discussao, a
informatica vem adentrando os vdrios
campos de conhecimento, estabelecen-

do-se, cada vez mais, como uma realida-
de em nossos dias. Neste sentido varios
programas lOgicos (softwares) foram
criados nas mais diversas areas, seguin-
do umaenfase major na producao de fad!
comercializacao.

Contudo, tratando-se da educa-
cao fisica, e em especial o caso brasileiro,
percebemos um menor nnmero de
'softwares' elaborados por empresas
especificas de informatica que atendem
A area. Donelly (1987) atenta que esta
pequena disponibilidade de programas
comerciais para a educacao fisica leva os
profissionais desta area ao desenvolvi-
mento de alguns programas simples no
computador para atenderem as suas ne-
cessidades. Como exemplo destas pro-
ducOes poderiamos citar, entre outras,
producaes voltadas a algumas areas de
pesquisa tal como a Analise de Ensino,
Aprendizagem Motora, Biomecanica,
Fisiologia do Esforco, Treinamento
Desportivo, Psicologia Desportiva, en-
tre outras (Resende In: FariaiUnior, 1986,
Batista, 1987, Moreira, 1991).

Apesar destas criacOes no campo
da educacao fisica, a grande maioria dos
profissionais desta area, principalmente
no caso brasileiro, parece ilk) ter acesso
aos beneficios proporcionados pelo
computador, visto que sua utilizacao
priorizada em determinadas areas da pes-
quisa, onde a participacao dos profis-
sionais, de urn modo geral, se torna res-
trita. Segundo Moreira (ibid.),
pouquissimos profissionais de Educa-
cão Fisica, principalmente no Brasil, usam
os recursos da informAtica. E, mesmo
quando os utilizam, o fazem com auxilio
de urn profissional da area de informatica.
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A nao utilizacao do computador,
pela grande rnaioria daqueles profissio-
nais, se mostra um fator contrario ao
processo de massificacao da informatica
na Educacao Fisica. Tal aspecto reflete
umacerta contradicao em relacao teoria
da sociedade emergente, a partir de sua
informatizacao, ressaltados por Toffler
(op.cit.) e Masuda (op.cit.), onde cada
individuo seria capaz de man ipu lar por si
prOprio o computador, conseguindo corn
isso uma maiorautonomia social e politica.

0 que tais autores parecem nao
levar em consideracao, para a anal ise do
projeto da sociedade informatizada, 6
justamente o processo pelo qual tal
informatizacao ocorreria nos varios cam-
pos de conhecimento. Parecem descon-
siderar, desta forma, que urn conheci-
mento - neste caso especifico o de
informatica- impregnado por valores e
pressupostos histOricos, culturais,
sOficos e sociais do seu grupo criador
que podem ser passados a um grupo
receptor concomitantemente aos con-
teitclos especificos. Tais conhecimentos
poderiam entao causar uma des-
contextual izacao e conseqUente proces-
so de dependência dos grupos recepto-
res, o que poderia levar a ressaltar ainda
mais a dificuldade no processo de util iza-
cao consciente em busca da autonomia
e criacao em torno deste conhecimento,
aldm da sua prOpria massificacao.

No caso da informatica, parece ain-
da nao ter sido feita anal ise do seu pro-
cesso de adentramento na Educacao Fi-
sica, para que se verifique se este real-
mente se desenvolve a partir de interes-
ses e necessidades da pr6pria Educacao
Fisica, o que facilitaria a sua massificacao,
ou, por outro lado, se apenas reproduz
alguns conhecimentos de informatica,

onde a Educacao Fisica 6 apenas levada
a recrutar, dentro de suas necessidades,
o que pode ser utilizado em sua praxis
didria.

Isto posto, este estudo tern por
objetivo investigar como 6 efetuada a
passagem do conhecimento de
informatica na Educacao Fisica no Brasil,
levando-se em conta os produtores e
receptores deste conhecimento e as im-
plicacks de relacOes de poder que tal
processo pode ocasionar. Portanto, no
transcorrer do estudo, procuraremos in-
vestigar quais sao as aplicacaes de
informatica desenvolvidas para a Educa-
cao Fisica brasileira, em urn periodo de
dez anos.

0 Processo de
Transferencia do
Conhecimento como
Propagador do Processo
de Dominacäo

Quando um determinado grupo
social desenvolve algum tipo de conhe-
cimento, se torna precursor deste saber,
que nasce e cresce juntamente corn o
quadro histOrico-social do grupo cria-
dor. Este saber pode vir a ser urn fator
determinante para que urn grupo de pes-
soas que det6m o conhecimento, exerca
praticas opressivas de dominacao sobre
urn outro grupo, corn necessidade de
acesso ao conhecimento (Unesco, 1981).

Surge, entao, o conceito criado pela
teoria da dependéncia, no qual autores
como Frank e Galtung (apud ibid.) defen-
dem que as grandes metrOpoles acabam
por explorar as naceles perifericas do
mundo, tornando-as extremamente de-
pendentes.
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JA Luckesi (apud Batista, 1989:23)
critica a dependéncia cultural causada
pelo consumismo exacerbado de produ-
tos cientificos e tecnolOgicos de alto
custo, e denomina tal dependdricia "urn
novo tipo de colon ial ismo". Neste pon-
to, concordamos corn o alerta feito pela
UNESCO (op.cit.) de que nem sempre o
progresso tecnolOgico buscado por na-
cOes menos desenvolvidas esta associ-
ado a urn progresso real, e que este
pseudo-progresso pode vir a acarretar o
pr6prio processo de dominacao destas
nacOes.

Portanto, conclui-se que o proces-
so de acumulo de poder por um seleto
grupo aplica-se nao so as questOes de
cunho econOmico, mas, também, as ques-
tOes de retencao de conhecimentos nas
várias areas de desenvolvimento (Lauwe
et al., 1981).

Dentro deste processo de domina-
cao, ao qual Carnoy (1974)   denominou
'Imperialism Cultural', podemos iden-
tificar urn mecanismo que os grupos
dominantes utilizam para propagar a sua
dominacao, comumente conhecido como
fenOmeno da transferencia de conheci-
mento.

Batista (op.cit.) argumenta que,
transferir um conhecimento, implica na
sua passagem para um 'ambiente recep-
tor', sem que haja, entretanto, uma adap-
tacao previa de suas caracteristicas a
este ambiente. Nesse sentido 6 impor-
tante ressaltar que, uma vez que o conhe-
cimento surgiria e se desenvolveria a
partir de todo um contexto social e hist6-
rico, por muitas vezes, este conhecimen-
to nao coincide corn outras real idades
sociais.

Desta forma, a partir do fenOmeno
da transferencia de conhecimento, ob-
servamos a passagem do conhecimento
atravds de uma forma acritica e
descontextualizada, o que faci I ita o pro-
cesso de dominacao intencional ou nao.

Relaciles de Dominio
Causadas pela Producio
e Propagacao de
Conhecimento de
Informitica em
Educacao Fisica

Para analisarmos o fenOmeno da
transferencia do conhecimento em
in formatica, na Educacao Fisica, a neces-
ski° que nos reportemos ao estudo das
relacOes de poder ligados a producao e
propagacao deste conhecimento. Desta
forma, tentaremos identificar trés rela-
cOes entre produtores e receptores de
conhecimento da informAtica em Educa-
cao Fisica que podem implicar na carac-
terizacao da presenca do fen6meno da
transferencia.

0 primeiro caso a ser citado d o da
producao das grandes metrOpoles tais
como EUA, Inglaterra eJapao que domi-
nam o mercado atraves dos seus equipa-
mentos, programas lOgicos e publica-
cOes especial izadas. E travada uma rela-
cao de dependencia (Frank, Galtung apud
Carnoy, op.cit.) corn as nacOes periferi-
cas tais como o Brasil que se tornam
consumidoras e, conseqUentemente,
atreladas a producao destas metr6poles.

Como se viu, ressaltado por Batis-
ta (op.cit.), a importacao acritica destes
produtos pode trazer conseqUencias
makficas ao grupo receptor. No caso do



nosso pais, isto pode ocorrer devido a
situaceies e valores que nao estariam
adaptados a nossa cultura.

A segunda relacao a ser anal isada
tambem apresentada por Batista (ibid.)

e diz respeito aos grupos externos
Educacao Fisica, produzindo conheci-
mentos a ela relacionados.

Pode-se perceber que a producao
do conhecimento de informatica na Edu-
cacao Fisica esta intimamente ligada a
grupos externos a area tal como a enge-
nharia, estatistica, medic ina, nutricao,
psicologia, entre outras. E imprescindi-
vel compreender que, quando tais areas
produzem conhecimento de informatica,
se preocupam em solucionar problemas
relacionados com suas dificuldades e
pianos de atuacao. Desta forma, quando
a Educacao Fisica importa tais produ-
cOes, sem urn tratamento para ajusta-las
As suas necessidades, corre o risco de
perder a sua identidade enquanto campo
de conhecimento.

Cria-se, assim, um circulo vicioso
quando, na ânsia de se produzir conhe-
cimento para a area, desvia-se cada vez
mais a discussao para outros campos,
tornando a Educacao Fisica, cada vez
mais, dependente da producao de co-
nhecimento alheia a seu corpo de conhe-
cimento. Tal aspecto e ressaltado por
Bracht (1993) como sendo um dos prin-
cipais problemas da construcao de co-
nhecimento em Educacao Fisica.

Por fim, identificamos a terceira
relacao de dominacao inserida no pro-
prio ambito da Educacao Fisica, atraves
da relacao dos pesquisadores corn os
demais profissionais da area.

Motrivig)icia

Na introducao deste estudo cita-
mos exemplos de producOes de
informatica nessa area, centradas em
grupos de pesquisa de alguns campos
de conhecimento que formam o seu cor-
po teOrico. Em similaridade corn o que
ocorre nas duas outras relactoes anal isa-
das, as pesquisas em Educacao Fisica,
muitas vezes, direcionam-se a particula-
ridades tecnicas e metodolOgicas que
nao se destinam a praxis didria do profis-
sional, de um modo geral, o que implica
na reducao da atuacao destas pro-
ducOes.

0 Feniimeno da
Transferencia de
Conhecimento na
Introducio da
Informitica na Educacao
Fisica Brasileira

Tomando como matriz do presente
estudo, a Teoria da Transferencia de
Conhecimento de Carnoy (op.cit.), utili-
zamos uma das tdcnicas de analise de
conteirdo proposta por Bard in (1979)
para analisar a existencia de aspectos
deste fen6meno dentro do corpus esco-
lhido para traduzir o processo de implan-
tack) da informatica na Educacao Fisica
brasileira.

Optamos por delimiter nosso
corpus de anal ise aos livros-texto brasi-
leiros, especificos de informatica para a
Educacao Fisica e anais dos principais
congressos nacionais, em urn periodo
correspondente a dez anos (1984 a 1993),
por entender que neles se mostravam
representadas as producOes mais signi-
ficativas da area.
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Assim, dois I ivros-texto foram ana-
lisados: `Educacao Fisica e In formAtica'
(Moreira, op.cit.) e Fundamentos Peda-
gOgicos I - Educacao Fisica' organ izado
por Faria Junior (1986). Foram tambem
anal isados os Congressos do Colegio
Brasileiro de Ciencias do Esporte, por
entendermos que sao os mais represen-
tativos congressos afeitos a Educacao
Fisica em Ambito nacional, alem de terem
abordado a temAtica 'informcitica' em
alguns de seus encontros. Urn segundo
grupo de congressos analisado foi o
Congresso Nacional deBiomecAnica, por
revelar vArios trabalhos pertinentes
aplicacao e discussao da informatica para
biomecAnica, dentro do t6pico 'ins-
trumentalizczcão'. Nao foi anal isado o V
Congresso Nac ional de Biomecanica re-
alizado na cidade de Santa Maria em
1993, devido ao fato dos anais nao terem
sido publicados ate a efetivacao deste
trabalho.

Como sistema de categorias para a
anal ise, fizemos adaptacOes naquele pro-
posto por Batista (op.cit.), que tomava
como base as conseqUencias do fenO-
meno de transferencia do conhecimento
(FTC). Aliamos a este sistema algumas
das conseqiiencias propostas pela
UNESCO (op.cit.), nao contempladas na
obra daquele autor.

Desta forma, dividimos nosso sis-
tema em seis categorias mutuamente ex-
clusivas: a) acriticidade e descon-
textualizacao do conhecimento; Nsen-
timento de um pseudo-progresso
(Unesco,	 onhicdo du capu-
cidade criativa; d) alienaccio cultural;
e) perda da autonomic' intelectual; J)
descompromisso corn questOes histOri-
co-sociais (Batista, op.cit.).

A acriticidade e a descontex-
tual izacao do conhecimento mostram-se
presentes quando programas e ideias
sao incorporadas ao universo da Educa-
cao Fisica brasileira, sem antes passar
por urn tratamento, de forma a adaptA-las
As condicOes necessarias para o usufru-
to da mesma.

0 sentimento de um pseudo-pro-
gresso refere-se a implementacao de
equ ipamentos e programas lOgicos como
sendo de avanco tecnolOgico, sem con-
tudo explicitar claramente em que este
avanco poderia estar contido.

A alienacao cultural man ifesta-se
quando existe uma valorizacao dos co-
n hec imentos passados pelos grupos
dominantes, sobrepondo a cultura dos
grupos receptores. Percebemos a al iena-
cao cultural quando, em algumas ocasi-
Oes, termos estrangeiros sao aplicados
paraexplicarem e comporem o vocabula-
rio de informatica. Temos a percepcao de
que muitos termos sao de cardter tecnico
e, portanto, legitimos na composicao do
vocabuldrio da informatica. Contudo,
ressaltamos a existencia de outros ter-
mos nao teen icos que sat) empregados
para a composicao indevida de urn novo
vocabuldrio.

Em relacao a in ibicao da capacida-
de criativa e a deterioracao da autonomia
intelectual, exemplos podem ser consta-
tados atraves de programas que nao dao
autonomia ao usuArio para executar mo-
di ficacOes aos seus criterios, assim como
aqueles que restringem a solucao de um
problema a apenas uma forma.

0 descompromisso corn questOes
histOrico-sociais surge das producOes
que nao respeitam as questOes hist6ri-
cas de nossa nacao, tornando-se, por
muitas vezes, de pouca incursao social.



Como resultado da anal ise da inci-
dencia das subcategorias no corpus es-
tudado obtivemos a Tabela 1.

Podemos constatar que das cate-
gorias encontradas, o maior percentual
de incidência recaiu na acriticidade e
descontextualizacäo do conhecimento,
que, em alguns casos, chegou a alcancar
o dobro em relacâo a outras categorias,
tais como inibicäo da capacidade criati-
va, perda da autonomia intelectual,
descompromisso com questeies histOri-
co-sociais (Tabela I ). Por outro lado, as
categorias corn menores percentuais de
incidencia foram: sentimento de um
pseudo-progresso e al ienacão cultural.

0 grande indite de ocorrencia da
primeira categoria reforca a ideia de que
a informatica vem se implantando ainda
de uma forma pouco critica e con-
textualizada. Muitos programas foram
citados, porem, sem a devida explica-
cao de zomo utiliza-los operacio-
nalmente, como tamb6m sobre seu nivel
de alcance.

A grande ocorréncia da categoria
acriticidade e descontextualizacao do
conhecimento acarreta, no nosso enten-
dimento, uma grande barreira na forma-
cao do conhecimento. Este fato dificulta
a aproximacão critica e contextualizada
dos interessados em um estudo da
informatica em Educacão Fisica.

Consideraclies Finais

Atraves da anal ise do processo de
producâo de informatica na Educacão
Fisica brasileira, pudemos constatar, a
partir do fenOmeno da transferência do
conhecimento, que tal producao esta
impregnada de conceitos e valores

MoirivIverncia

transpassados por grupos externos ao
"ambito da Educacao Fisica brasileira. Este
aspecto poderia levar a uma dependen-
cia da area em desenvolver-se autono-
mamente, caracterizando um processo
de dominio por parte dos grupos produ-
tores deste conhecimento.

Desta forma, os profissionais de
Educacão Fisica no Brasil, acabam por
sofrer as conseqÜências delta passa-
gem acritica e descontextualizada de
conhecimento, impossibilitando-os,
mu itas vezes, de utilizar a informatica na
sua praxis pedagOgica.

Uma vezevidenciada a di ficuldade
do processo de massificacäo da
informatica entre os profissionais de
educacao fisica de forma critica,
contextualizada, que proporcione uma
autonomia em sua pratica profissional, 6
possivel inferir-se que a ideia da constru-
câo de uma nova era social onde as
relacOes de aquisicäo e troca de conhe-
cimentos atraves da informatica seria
uma constante na consecucão de auto-
nomia ou final das atuais relacties de
dominio, seria uma ideia que de fato
reflete urn carater ideolOgico.

Muito pelo contrario, as relacbes
de poder, propagadas atraves da cons-
trucão de conhecimento, se mostram
muito presentes no processo de implan-
tacao da informatica na Educacäo Fisica
brasileira. Desta forma, parece-nos mui-
to atual a teoria da dependéncia entre
metrOpole e periferia, althn de outras re-
lacks de poder ja abordadas que a
informatizacão gera para a educacao flsi-
ca no Brasil, contrapondo-se a um certo
discurso apologetic° da democratizacdo
deste conhecimento.
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Neste sentido, merece urn estudo aprofundado a relacdo da informatica corn
outras areas de conhecimento. No tocante a Educacäo Fisica, é importante a formacao
de urn corpo de conhecimento que discuta o verdadeiro papel da informatica em
relacäo a esta area: a resolucäo de questOes de cunho pedagOgico, enfocando as
nossas questaes histOrico-culturais.

Tabela 1- IncidOncia dus calegorius para o FTC no corpus de analise
Conseqiii:wcias do Fenameno da Transferência de Conhecimentos

(ATEGORIAS	 Acriticidade
e	 Descontextualizacao

do conhecimento

Sentiment()
de urn

Pseudo-

Progresso

Alienacclo
Cultural

Inkclo do
Capacidade

(native

Perdo do
Autonomic
Intelectuel

Descompoomisso
corn ()vesicles

Histerico-

Culturais

Totol de
Unidades

de

Antlise

Moreira	 22 03 02 11 17 04 59

Resende	 03 00 00 02 02 00 07

tumis (BCE	 05 02 00 04 04 03 18

Anna CN13	 36 14 16 11 16 26 125

Frequencia
Absolute	 66

f reqiiencia

19 18 34 39 33 209

Relatova	 31,58 9,09 8,61 16,21 18,66 15,19 100
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