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I — INTRODU00

No momento em que a Secretaria Municipal
de Educacao de Sao Paulo empenha-se em melho-
rar a qualdade do ensho pablco, inspirada em
diretrizes politico-flos6ficas de colter popular e
democratic°, acredftamos quip o Projeto de Reorga-
nizacao da Escola, via ACAO PEDAG6GICA IN-
TERDISCIPLINAR, oferece uma oportunhade Impar
no sentido de exercitarmos uma pratica que busque
superar o modelo de umaeducacao urilateral, ainda
prevalente na estrutura escolar.

E preciso romper esta unilateralidade do trabaiho
intelectual, super-racionalizado e fragmentado, pa-
ra dar vastio a novas formas e conteados que
nao desprezem a educagao dos sentidos em toda
a sua ampitude e que, sem negar a realidade
histarica, exerga uma resistencia que aponte diale-
ticamente pare uma nova ordem social, calcada
na aplicagao de piincfplos verdadeiramente demo-
crdticos, de justice para todos e de solidariedade.

nesta perspective que a EDUCAQAO FISICA,
se entendida nao macs como simples atividade
curricular, mas como discipline que valorize sua
praxis (agão/reflexao/agao), pods dar a sua contrl-
buicao nests esforgo coletivo de construct* de
uma escola comprometida com a transformagão
social que, alOm de permitir o conhecimento crftico
da realidade, seja tamb6m canal privilegiado de
produgao de culture, onde os sentimentos, a criati-
vidade, o lOdico, a corporeidade, enfim, ntio fiquem
do lado de fora.

Evidentemente, tal proposta implica estarmos
permanenternente buscando explicitar os nossos
limItes e possibildades, oritridos da realidade s6-

cio-polftico-cultural e economics que condicionam
e determinam as rehgOes pedagdgicas.

Isto nao quer dizer que basta aos sujeitos envol-
vidos nesta relacão compreenderem ou conscienti-
zarem-se de sua situagão no mundo pare que
as mudancas ocorram. 0 modelo de educactlo que
esta sendo proposto per este Administragáo 6
aquele que a entende como prittica social que
sempre contem uma intencionalidade. "A intenclo-
nalidade da educactio que propomos 6 a transfer-
maclio social, evidentemente, compreendida e artl-
culada no contexto e no limite das demals praticas
socials". (1)... "A educagao 6, portanto, urn ato
dinamico e permanente de conhecimento centrado
na desooberta, antilise e transformaglio da reaNda-
de pelos que a vivem". (2)

A escola 6 sempre expressao das intenciona-
lidades socials que refletem os conflitos e contradi-
goes presentes na sociedade. 0 reveler desta
dade permits-nos nio s6 compreender os interes-
ses dominantes que "amarram" a organizactio, a
administracao e ate a definigao de meios e fins
no interior da estrutura escolar, mas, sobretudo,
permite-nos situarmo-nos diante do compromisso
corn a transformacao social, compromisso que s6
tern sentido se acompanhado da responsabilidade
que nos empurra para a luta politico-pedagagica
que se da em nosso cotidiano.

II — FUNDAMENTOS HISTORICOS DA EDUCA-
cAo FISICA ESCOLAR

E possfvel afirmar que a Educaglio Fisica nasce
colada corn a Escola e corn os Sistemas Nacionais
de Ensino caracterfsticos das sociedades burgue-
sas emergentes nos sOculos XVIII e XIX.

* Documento elaborado para a Secretaria Municipal de Elicaolo de SAo Paulo. Coordenadoria dos Ndcieos
de Agâo Educative — Diretoria de Aga° Tecnica — DivisAo de Orientagao TOcnica de Ensino de 1° e 2
Grans.

** Autores do Documento.
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0 historlador Italian° Mark) A. Manocorda assi-
nala a existancia da Educagito Fisica no quadro
geral da educactio escolar europela e americana
do sec. XIX como urn importante fator de revitali-
ze* do sistema educational (3).

A Educer,Ao Fisica que nasce naquele period°,
afirma Martacorda, nao e ma's aquela voftada
educacao guetreira ou sknplemente A Educactio
cavaheireacacortesii, que unia a caga, mOsica

tetras.	 Pols, uma Educageo Fisica concebida
como "parte cannel& da formageo do homem".
(4)

0 tema do trabelho fist° nos anos oftocentos,
anos que marcam este nascimento da Educagra
Fisica e sua incluse° no sistema educacional, liga-
se InUmamente ao tema dos cuidados f (oleos corn

corpo.
Eases "culdados" corn o corpo tomam-se ne-

cesserbs, uma vez qua a forga de trabalho produ-
zida a posts em aged por este corpo passe a
ser vendida coma uma mercadoria na nova socieda-
de quo emerge sob o modo capitalists de produgAo.

"Culdar" do corpo signifies tambem "cuidar" da
nova sociedade em construgao. Cuidar do corpo
era ma necessidade que devia ser respondida
pela reaNdade social e educacional do secub XIX
e, portanto, preticas socials tale como a Educagao
Ffsica, foram pensadas e postas em age° de acordo
corn a perspecUva da classe social que, naquele
momento histerleo, encontrava-se no poder.

Desde os primeiros anos do secub XIX, os
awe oftocentos, as Escolas de Gaieties que sur-
gem na Alemanha como associacees 'l yres, asps-
ham-se a outros parses da Europa e da America,
passam a exigir a introducAo da Ginistica ou Edu-
ea* Fisica no ensino formal de todos os wises.

Como a artistica ou Educacito Fisica que prati-
cavam neo se destinava a uma populace° escolar,
ou Baja, ao sistema educacional formal, houve
a necessidade de se elaborarem adaptagetes o ate
mesmo novas propostas.

A preccupagito corn a introduce° das atividades
caporals nos curdculqe escolares remonta o seculo
XVIII, com os fllant woos Guths Muths, J. B. Base-
dow, J. J. Rousseau e Pestalozzi. Essas preocupa-
gees liticials somam-se, male tarde, Aquelas mani-
testae pales associagOes !l yres de ginAstlea, resul-
tando dal as prirneiras sisternatizagdes sobre os
exereiclos ffsicos, denominados de Metodos Grids-
ticos, tendo como autores male conhecidos o sueco
P. H. Ung, o trances Aimoros e o alemtio A.
Spiess.

Estes Metodos Ginisticos, adaptados e/ou ela-
borados especificamente para uma aplicageo na
instituicao escolar, foram difundidos a nivel mun-
dial, so mesmo tempo em que lam sendo aprimira-
dos a partir de contribuigOes de pesquisadores
de diferentes areas, ao bongo de todo o seculo
XIX.

Yaks estudlosos buscaram rfao 56 desenvolver
uma Ginistica ou Educagfio Fisica para a escola,
mas, fundamentalmente, destinar-lhe urn espago
de respeito econsideraglio perante os demais corn-
ponentes curriculares.

Esse intento de fato realizou-se, uma vez que
a Educageo Fisica a ser ministrada na escola cas-
sava a ser vista como importante instrumento
de aprimoramento fisico dos individuos. Estes, por
sua vez, "fortalecidos" polo exercfcio ffsico, que
em si gera saOde, certamente estariam macs aptos
para contribuir corn a grandeza da indestria nas-
cente, dos exercitos e corn a prosperidade da
Petria. Desenvolver e fortalecer fisica e moral-
manta os individuos era, portanto, uma das fungOes
a serem desempenhadas pole EducacAo Fisica no
sistema Educacional, e uma das raz6es para a
sua existencia.

Outra forte raze° era o seu writer clentif leo
dado a partir de referencials oriundos das dencias
blogigicas. Numa sociedade onde a clencia trans-
formara-se em uma nova "religlAo", o writer den-
tftico da Educactio Fisica constitute-se em fator
determinante pare a sua consideraglio e respelto
no Interbr do sistema educacional.

De fato, as series de exercidos propostas pets
Metodos Ginesticos aqui cftados, obedeclam a cri-
terbs tidos estabelecIdos pales cienclas biolOgi-
cas, resguardados, evidentemente, os limites do
conheclmento do seculo XIX e infcio deste.

Entre os profissionals que se destacaram no
desenvolvimento do conteado da Educageo Fisica
escolar, o medico, e mail especificamente o medico
higienista, passa a ser urn personagem quase indis-
pensavel pars a realizactio da Educagão Ffsica
na instituick escolar, exercendo uma "autoridade"
perante urn conhecimento de ordem biolegica por
Ede dominado, em em fungito dos objetivos a serem
perseguidos pela Educagio Fisica, quaffs sejam,
desenvolver a aptidLio ffsica dos indivkluos.

Os "instrutores", aqueles que ministravam as
arias nas escolas, eram, em geral, instrutores
ffsicos do &dwelt°, trazendo, desse modo, para
o interior da instituigAo escolar, os !tidos metodos
militares da disciplina, da ordem e da hierarquia.

Na ausencia de uma identidade pedagegica, e
tendo forte apelo social, dado o seu carAter instru-
mental de "utilidade", somado ao rasa:lido dito
"cientlfico", a Educagrio Ffsica af Irma- se no interior
do sistema educacional.

Essa ausencia de identidade pedagegica vai fazer
da Educageo Ffsica um instrumento de difustio
nAo de um conteOdo pedagegico escolar, mas de
um contaldo prOprio de outras instituig6es, que,
em sentido amplo, a tambem "pedagegico", porque
educa numa determinada directio.

Estudo a esse respeito, fol desenvolvido por
Valter Bracht (5), que nos mostra, no caso do



IN 	  Junho, 1993 — 57*him

Brasil, como se desenvolveu a Educactio Ffsica
na instItulgeo escolar.

Se de urn lado ha, no desenvolvimento da Educa-
gra Fisica, a predominencia dos chamados MOtodos
Gindsticos, especialmente o Metodo Sueco de P.
H. Ling e do Metodo Frances, he, de um outro
lado, uma forte influencia da instituigeo militar,
uma vez que os

..."metodos adotados na Educagão Fisica foram,
via de regra, os adotados pela instituictio
minter, como foi o caso do %Rod° Fran-

ces". (6)
A instituictio militar, portanto, assume, em refa-

ce() a Educageo Ffsica escolar brasileira, especial-
mente nas quatro primeiras decades deste seculo,
uma posigeo de hegemonia no seu desenvolvimento,
trazendo para o interior da instituicão escolar, atra-
ves do "instrutor", geralmente urn militar, as prati-
cas, normas e valores pr6prios daquela instituigeo.

..."Ora, a preparageo militar inclui historica-
mente a exercitageo corporal corn o oobjetivo
do desenvolvimento da aptideo ffsica e do
que se convencionou chamar de "formagão
do cattier" — autodisciplina, hfibitos higieni-
cos, capacidade de suportar a dor, coragem,
respeito a hierarquia". (7)

Este conjunto de normas e valores passa a
ser o conte0do da Educageo Ffsica e traduz, so
mesmo tempo, os objetivos a serem por ela perse-
guicbs. Desse mode,

..."a instituigeo escola... 6 mais ou menos palco
de uma age° "pedagegica" que se legitimava
a partir de sua presumfvel contribuigeo para
a saide, ou seja, corn funceo higienica (ini-
cialmente com urn conceito anatemico e pos-
teriormente anitomo-fisiolegico), e de for-
mace° do carater, e o seu conteado baseado
fundamentalmente na exercitagao corporal
atraves de exercicios anaifticos, corridas,
saltos, etc. Isto 6, a Educageo Fisica assu-
me, atraves do conteedo e da forma como
ale 6 apresentado atraves das caracterfsticas
dos papeis desempenhados pelos instrutores
e alunos, os cedigos/simbolos/linguagem/
sentido da instituicio militar".(8)

preciso assinalar que o auge da militarizageo
da instituicão escolar a do papel destacado que
assume a Educageo Ffsica nada mais 6 do que
a execugeo do projeto de sociedade idealizado
pela ditadura do Estado Novo.

Cabe, ainda, seguindo os estudos de V. Bracht,
analisar as caracteristicas dos papeis dos dois
principais sujeitos envolvidos numa aula de Educa-
geo Fisica: o instrutor e o aluno.

..."As fungOes atribufdas ao instrutor eram
as de apresentar os exercfcios, dirigir, manter
a ordem e a discipline. Ao aluno competia
repetir e cumprir a tarot a atribuida pelo ins tru-
tor. A socializacao do instrutor, ou seja, o

processo polo qual o sujeito assumiu o papel
de instrutor de ginastica consistia, fundamen-
talmente, num treinamento no interior da insti-
tuigio militar ou numa escola de Educe* Fi-
sica Militar". (9)

Existem, ainda, inOrneros aspectos da reface()
instrutor X aluno que poderiam ser analisados,
todavia, daqueles aqui destacados, evidencia-se
uma ..."transferencia mecinica dos cadigos da f or-
maga° ffsica militar para a Educageo Ffsica".(10)

A gravidade deste fato acentua-se na medida
em que tie° houve, neste perfodo (primeiras quatro
decadas deste seculo), uma age° tearico-prética
no sentido de criticar, de urn lado, a influencia
militar, e, de outro, desenvolver urn corpo de co-
nhecimentos que viesse diferenciar a Educageo
Fisica da instrugeo ffsica militar.

Outro fator que contribuiu para essa 'ausencia
te6rico-pritica" foi o entendimento da Educe*
Ffsica como atividade eminentemente pratica, o
que vein impedir uma reflex:10 tearica em seu
interior e, neste sentido, a elaborageo de um corpo
de conhecimento que pudesse dar-lhe identidade
pedagegica.

Ao final dos anos 40 deste seculo, 6 possfvel
perceber urn timido processo de desmilitarizageo
da Educag gto Fisica, ocorrendo, inclusive, a criageo
das primeiras escolas civis de formagão de profes-
sores de Educageo Fisica. Contudo, a desmilita-
rizagão nä° se deu de forma radical na Educacao
Fisica, assim como na sociedade em geral, ate
os dias de hoje (11)

A Educageo Ffsica no perfodo pas II Guerra
Mundial, o qual coincide, no Brasil, corn o fim
da ditadura do Estado Novo, perde a hegemonia
da influencia da Instituicao Militar e ganha outras
determinagOes institucionais, uma vez que ela pro-
pria nao definiu o seu destine na instituicao escolar.

Cabe assinalar, neste perfodo, a influencia, em -
bora muito pequena, no Metodo Natural Austrfaco,
desenvolvido por Gaulhofer e Streicher, na Austria,
do %Mod() da Educageo Fisica Desportiva Generali-
zada, divulgado no Brasil pelo prof. Augusto Liste-
lb. Todavia, como je afirmamos, a Educagao Fisica
recebe desses metodos pouca influencia, destacan-
do-se um crescimento muito rapido da influencia
do desporto ou, corn af Irma Bracht, "da instituigeo
desporto". (12)

..."O desporto sofre no perfodo do p6s-guerra
urn grande desenvolvimento quantitative. Afir-
ma-se paulatinamente em todos os pafses
sob a influencia da cultura europeia, como
o element() hegemenico da cultura de movi-
mento. No Brasil, as condicees para o desen-
volvimento do desporto, quais sejam, o desen-
volvimento industrial corn a conseq0ente urba-
nizagão da populace° e dos mobs de comuni-
cacao da masse, estavam agora mais do que
antes presentes. Outro aspecto importante
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6 a progressiva desportivizaclo de outros ale-
mentos da cultura de movimento, sejam elas
Andes do exterior, como o jud8 ou karats!),
ou genuinamente nacionais, como a capoei-
ra". (13)

Se, ate os anos 40, a EducacAo Fisica escolar
assumia os cddigos da Institut& mliitar, a partl
dal, sem perder totaimente aquela influencia, passe
a ser determinada pale Instituick desporto. Esse
influencia 6 de tat forma

..."que temos entlto, o desporto da escola mas
sim o desporto na escola, o que indica a
subordhacAo da Educactio Fisica aos c6d1g0s/
sentido da instituick desportiva. 0 desporto
na escola 6 um braCo prolonged° da pr6pria
Institut* desportiva. Os ceidigos da Institui-
ctio desportiva podem ser resumidos em: prin-
ciplo do rendimento atletico/esportivo, compe-
ticão, comparacao de rendimentos e recordes,
regulamentacAo rigida, sucesso esportivo 6
sin8nimo de viterria, racionalizack de meios
e acnicas etc".(14)

De posse do "conte6do" veiculado pela institui-
cAo desportiva, transplantado de forma reflexa pare
a instituiggto escolar, cabe-nos analisar agora, co-
mo fizemos corn a instituic gto militar, os papiris
a serem desempenhados agora entre professor
de Educack Fisica e educando.

..."Os papeis dosses sujeitos na Educagio Fisi-
ca tambrim ngto sao diferenciavels nos seus
aspectos fundamentals dos de treinador e
atleta na instituicho do desporto. Isto 6, pas-
sou-se do professor-instrutor e do aluno-re-
cruta para o de professor-treinador e do alu-
no-atleta. A diferenciack entre o "born" trei-
nador e o "born" professor de Educacao Fisica
nAo 6 possivel. A socializacAo do professor
de Educaggto Fisica 6 marcada pela atividade
desportiva. Os prOprios professores dos cur-
ses de Educacao Fisica Superiores, que alias
possuem urn curriculo predominantemente
desportivo, foram e si o contratados em fun-
gib do seus desempenho nomundo desportivo.
A conservack da divisk de turmas para
aulas de Educagito Fisica por sexo (M e F)
6 tamb6m, em parte, um reflexo da divisgto
existente na instituicAo esportiva, pelo menos
justificada a partir de seus c6digos".(15)

Como pudemos observer a partir desta rapids
analise de Was instituicties que determinaram e
ainda fortemente a Educac gto Fisica escolar, a
ausgmcia de uma identidade pedagOgica deixa urn
vazio. Sua ocupack tem-se dado por temas da
cultura de movimento que estitto na "mode", o
que sem d6vida tern dificultado enormemente a
possibilidade de entendermos a Educack Fisica
escolar como uma discipline curricular.

preciso deixar claro que identidade pedagOgica

tido 6 pedagogismo, o que nos levaria a pensar
a Educagio Fisica e a prOpria escola apenas sob
a silica de seus tatores interns tais como 0
conte6do, os objetivos, o metodo de ensino, os
materials diditticos, a relacito professor X aluno
etc. Estes elementos, embora necessarios para
a construcAo desta identidade pedagOgica da Edu-
cacao Fisica nal:, 	 suficientes, e 86 poderito,
de tato, ser entendidos em todas as sues dimen-
dies, a partir de uma reflexao critica nio s6
da Educagito Fisica, mas da prOpria Escola enquan-
to instituicao numa sociedade de classes.

III — DA EDLCACÂO FISICA QUE TEMOS A
EDUCA9A0 FISICA OWE QUEREMOS: UM
LONGO CAMINHO A PECORRER

A. Atividade ou Discipline Curricular?

Que implicacgtes existem para urn componente
curricular se tratarmos a Educac gto Fisica como
Atividade ou como Discipline Curricular?

Para respondermos a esta pergunta, 6 neces-
serb trazermos alguns elementos acerca do enten-
dimento dado a cada urn desses temos, em seus
aspec tos legais.

As leis n° 5.540/68 e 5.692/71 foram elaborados
a partir de urns concepcgto tecnicista de Educacão
e a Educagão Fisica nelas presente,

...teve reforcado o seu canker instrumental,
carater esse que, num primelro instante, veto
conf igurar-se no zelar, enfaticamente, pela
preparack, recuperack e manutencio da
force de trabalho, buscando corn esse proce-
der, assegurar ao impeto desenvoivimentista
entAo em yoga, mão-de-obra fisicamente
adestrada e capacitada. Esse carater instru-
mental, evidencla-se ainda mals, quando 0
Decreto n° 69.450/71, em seu artlgo 1° refere-
se a ela como sendo... "atividade que por
seus mobs, processos e tacnicas, desperta,
desenvolve e aprimora forces ffsicas, morals,
civicas, psiquicas e sociais do educando
(constituindo- se em) urn dos fatores brisicos
para a conquista das finalidades da Educacào
Nacional..."

0 termo atIvIdade empregado no texto legal,
tern sua definic gto expressa tormalmente no
Parecer n° 853 de 12 de novembro de 1971,
do CFE, e na Resolucâo n° 08 de 1° de dezembro
do mesmo ano e daquele mesmo Conselho,
ganhando a conotacao de urn faze, pratico nito
signiticativo de uma ref lexAo te6ricit..."(16)
0 termo aUvIdade, portanto, carrega em si uma

forte conotac gto instrumental, em que a acao nAo
6 entendida como expressito de uma refelexão
te6rica. A Educactio Fisica, enquanto materia de
ensino incorporada ao curriculo sob a forma de
athridade, acaba caracterizando-se no interior da

-1-
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institulgâo escolar no fazer pelo fazer, justificando
a sua presence..." enquanto uma mera experi6ncia
limitada em si mesma, destitufda do exercfcio da
sistematizagao do conhecimento."(17)

A compreensáo da Educagão Fisica, enquanto
matrárla curricular incorporada aos curriculos sob
a forma de atividade, 6 expressly:, da concepgão
biologicista. Nela, a Educe* Fisica vincula-se,
mecanicamente a educagão do fisico", tendo como
objetivo desenvolver a aptidão ffsica, prevenindo
e mantendo a satide, sendo que seade para esta
vial° 6 sa6de biofisiolOgica.(18)

Nossas afirmageres confirmam-se ao determo-
nos no paragrafo 1° do Artigo 3 0 do Decreto
69.450/71, onde vamos encontrar a aptldito ffslca
como "a referenda fundamental pare orientar o
planejamento, controls e avallagáo da educagáo
ffsica(...) no nivel dos estabeleclmentos de ensi-
no"(19).

Como pudemos perceber atrav6s dessas breves
consideragOes, o termo atIvIdade traz uma serie
de implicagOes pare o entendimento da Educagáo
Fisica na instItuigão escolar.

As disciplines que constituem o curriculo (con-
junto de atividades nucleares da escola), cabe
transmitir, enquanto partes constitutivas de uma
totalidade de conhecimentos, o seu particular, sem,
entretanto, estabelecer uma oposigito corn o geral.
Mas, para que possamos realizar essa tare fa, 6
preciso examiner atentamente o que fundamenta
cada discipline curricular, e o porque de sua exis-
*Ida. E preciso captar o que a definiu como
tal, a que necessidade pedag6gica veto atender.

por isso que reivindicamos para a Educaglio
Fisica a possibilidade de vir a ser reconhecida
olio apenas como atIvIdade, mas corn DISCIPLINA
curricular. Isto porque, segundo os documentos
rivals mencionados, nas diciplinas, o processo de
aprendizagem se dd, predominantemente, a partir
de conhecimentos sistematizados, ou seja, a partir
de reflex6es te6ricas.

Entendemos que a Educaglio Fisica, ao contrfirio
de construir sua prittica pela Mica da aptidáo ffsica,
deva oriental-la na diregão que conduz a percepgáo
das pniticas corporals enquanto componente cultu-
ral de urn povo.

Neste perspective, cabe a Educagáo FTsica e
a Ws, enquanto especialistas, darmos conta do
entendimento des relagOes que nele interagem na
formagão daquilo que chamamos de cultura de
movimento, e que se fez presente na sociedade
brasileira ao longo de sua histOria.

B. A Especi ficidade da Educactio Fisica no interior
da Escola
Segundo V. Bracht, aquilo que conf ere especif

cidade a Educagdo Fisica no interior da instituigio
escolar 6 o movimento (20). Todavia, alerta o
autor que náo 6 qualquer movimento corporal ou

movimento human que 6 tema da Educaglio Fisica,
mas sim aquele

"...com determinado 	 significado/sentido, que,
por sua vez, the 6 conferido polo contexto
hist6rico-cultural. 0 movimento que 6 tema
da Educagâo Fisica 6 o que se apresenta
na forma de jogos, de exercfcios ginisticos,
de desporto, de dance etc."(21)

Portanto, o MOVIMENTO, se 6 pare todos urn
processo de Eprendizagem — inclusive para a Edu-
cacao Ffsica — urn meio de inestimavel valor peda-
g6gico, para a Educagâo Fisica assume, maior
relevancia, passando a constituir-se mesmo na
sua razão de ser e validando a sua especifi-
cidade.(22)

Vale ressaltar, portanto, que o movimento a
que nos referimos 6 aquele que representa urn
fato da cultura, ao mesmo tempo em que tambefirn
se apresenta como fator de cultura. Isto porque
o movimento que privilegiamos na Educactio Fisica
escolar reveste-se de uma dimenstio humane, uma
vez que extrapola os limites organicos e biolOgicos
onde comumente se enquadra a atividade ffsica,
pois o Homem 6 urn ser eminentemente cultural.
As leis biolOgicas que o determinam num primeiro
momento de sua existéncia subordinam-se as leis
hist6rico-sociais, uma vez que, no mundo contem-
porãneo, mais do que nunca, as necessidades,
mesmo biolergicas, silo satisfeitas socialmente (23).

Contudo, para falar-se do Movimento Humano
tematizado pela Educagio Fisica, 6 preciso falar,
tambOrn e prioritariamente, a respeito do corpo
atrav6s do qual esse movimento se objetiva, ex-
pressando-so em toda a sua magnitude.

Na Coletãnea "Conversando sobre o corpo", a
antrop6loga Suely Kofes traz suas reflex6es em
torn das iddties centrals de uma obra de Marcel
Mauss, na qual säo colocadas algumas questees
basicas sobre o corpo. Uma delas 6 a de que

..."o corpo aprende e 6 cada sociedade especi-
fica, em seus diferentes momentos hist6ricos
e corn sua experi6ncia acumulada, que o en-
sina.

E, no que ensina o corpo, nele se expressa:
no andar, dormir, danger, nadar, nos gestos,
posture das ntos, no jeito de olhar(...) 6 a
sociedade que ensina o corpo e nele marca
as diferengas que ela reconhece e/ou estabele-
cer" (24).
Parece-nos estar contida nessas afirmag6es

uma justificative pare a existéncia da Educagáo
Fisica no interior da instituigão escolar, cabendo-
the, naquele espago, a compreensão e explicagdo
dos valores 6tico-politicos do corpo que prevalece-
ram e o determinaram nos mais distintos momentos
histOricos.

Nessa perspective, acreditamos que a Educagdo
Fisica escolar deva	 "considerar os aspectos
antropoldgicos da expressk corporal humana, yin-
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culando-se aos princfpios da preparagio para o
mundo do trabalho e da educagâo para o lazer".
(25)

Cabe aqui recordar que, na visk de EducagAo
Ffsica entendida como atividade, tendo como obje-
tivo o desenvolvimento da aptidtto fisica voltada
a prevengito e manutengito da sadde, os aspectos
considerados relevantes vinculavam -se de forma
direta ao mundo do trabalho, dada a sua impor-
tAncia pare a produgio, ou seja, preparagk da
forger de trabalho.

Na perspective por nos adotada, a
(...)"EducagAo Ffsica passa a ser relacionada

menos diretamente corn o mundo da pro-
duct:to, mas de forma mediata atraves da
meditagão do Lazer, o que em fungho do
maior status social do trabalho (atividade
"nobre") em relactto ao lazer (atividade "su-
p6rflua"), nio deixa de constituir uma difi-
culdade para tal legitimagAo. No entanto,

lazer e a educageb pare o lazer, parecem,
cada vez mais, serem considerados um terra

uma tarefa tambirm da escola". (26)

C. Ccnsancla Corporal: olhares noVos sobre urn
velho conceito (27)	 .
"As considerag6es feitas ate agora acercei de

um outro entendimento da Educaggto Fisica no inte-
rior da instituicAo escolar completam-se, neste
momento, ao tratarmos de urn conceito muito utili-
zado por aqueles que trabalham corn a culture
de movimento e em especial os professores de
Educack Ffsica.

Falamos aqui do conceito de CONSCIENCIA
CORPORAL. Para n6s sua percepgAn Ilk passe
apenas pets aspectos anatOmicos, biomecAnicos,
fisiolOgicos ou biol6gicos. Mas, essencialmente, o
que a define 6 a sua compreenstro a respeito
dos signos tatuados era nosso corpo pebs aspec-
tos sOcio-culturais de momentos hist6rIcos deter-
minados. E fazer o homem sabedor de que seu
corpo sempre estarA expressando o discurso hege-
n8mico de uma epoca e que a compreenslio do
significado desde discurso, barn como dos seus
determinantes, 6 condigk essencial para que ele
possa vir a participar do processo de construgao
de seu tempo e, por conseguinte, da elaboragito
dos signos que serk gravados em seu corpo.

Certannente, serlamos mais fi6is a verdade his-
tOrica, se falAssemos dos corpos dos brasileiros,
no lugar de referirmo-nos a eles no singular, pas-
sando a impresstro, false, de que todos ales rece-
beram e recebem as mesmas "tatuagens", inde-
pendentemente da classe social a que pertengam.
Dave-se, ainda, acentuar que 6 a correlag gro de
forges presentes num momento hist6rico determi-
nado que definira a quem caber& identificar os
sinais a serem gravados nos corpos, ficando essa

tarefa iquele segment° da sociedade que conseguir
estabalecer-se enquanto classe dominante.

Assim, podemos afirmar que o corpo da maioria
dos brasileiros vem carregando em sr, ao longo
dos tempos, valores 'Rico-politicos que, num pri-
meiro momento, o aSsoclava a imagem de corpo-
Instrumento e, em outro instants, mais recente,

teve vinculado a imagem de corpo-objeto.

0 corpo dos indivkluos concebido como corpo-
instrumento foi utibzado pela classe dominante
desde as primeiras decades do sOculo passado.
Num processo de reordenamento social Implemen-
tado a partir da Independetncia do Brasil, a classe
no poder, a elite imperial, langou mkt da idOla
de valorizagrio de um modelo especifico de corpo.
0 corpo branco, *ionized° e eugenizado. Tudo
em name da sailde e do revigoramento da popula-
gão que aqui vivia, uma populacâo em sua grande
minoria pertencente a raga negra e vivendo na
escravidk.

Corn esse vabres Otico-polfticos prevalecendo
no corpo dos brasileiros, adentramos o sOculo XX,
tendo incorporado, mars precisamente a partir dos
anos 30, outros valores, que fizeram por reforgar
a sua relaggto com a eugenia da raga.

Isto porque os corpos dos brasileiros foram
colocados a servigo da defesa da Plana frente
aos "inimigos intemos" (que questionavam o orde-
namento social vigente) e os "Inimigos externos"
(face a iminOncia da eclosk da segunda guerra
mundial e do envolvimento brasileiro naquele confli-
to b6lico).

Somam-se, a estas atribuigOes, aquelas relati-
ves ao mundo da produglio, ou seja, ao trabalho.

corpo dos brasileiros, tal como se dere na
Europa do seculo XVIII e XIX, passe a ser visto
como importante elemento no desenvolvimento da
incbiente inclOstria national.

Nos anos 60, a imagem do corpo-instrumento
6 ainda muito presente, sendo reforgada a partir
da implementack da politica educacional do perfo-
do, a qual se pautava nos partimetros tknico-pro-
fissionalizentes respaldados na teoria do Capital
Humano.

0 final dos anos 70 e infcio dos 80 trazem
a cena uma outra ccncepgk de corpo - a do
corpo-objeto. Esse 6 o momento no qual podertros
apreender o corpo apropriado por um sistema que

torna "ooisa" e o transforms, assim, atravirs
de diferentes prAticas corporals, esportivas ounk,
em elemento fomentador de toda urns "indirstria
corporal". 0 corpo 6 consumido em modebs, em
formas de movimentar-se, em aderegos. 0 corpo-
objeto 6 consumo, 6 venda, 6 lucro. HO 55 anos
atras, Aldous Huxley Itt perspective em seu "Adml-
ravel Mundo Novo" essa vistuo consumista de tudo

que rodeia o Homem e ate seu pr6prio corpo.
Assim, dizia um dos personagens daquele mundo:
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-."Vejam a estupidez que existe em permitir
as pessoas, a orifice de cornplicados jogos
que de nada servem para aumentar o consu-
mo. E bucura. Atualmente, os administradores
s6 dao a sua aprovagão a um jogo quando
possa ser demonstrado que ele exige pelo
menos tantos acessarios como o mais com-
plex° dos existentes..."

E esse o corpo que A Educaglio Ffsica cabe corn-
preender e explicar, buscando, corn esse proceder,
dar sua parcels de contribuicao para o despertar,
nos educandos, daquela conscifincia corporal que
!hes permita perceberem-se no mundo em que
vivem e, de posse dessa consciéncia, interferirem,
criticamente, no processo de constructio da socie-
dade brasileta.

IV — DA EDUCACA-0 FISICA QUE TEMOS A EDU-
CAcAO FISICA QUE QUERE MOS: CARACTERI-
ZACAO DE DUAS PERSPECTIVAS

A finalidade dessa caracterizagao 6 fornecer,
didaticamente, elementos que permitam algumas
reflexaes crfticas em tomo das praticas ainda do-
minantes na Educactio Fisica brasileira e daquelas
que procuram resistir a esta visa°.

Queremos deixar claro que os dois pontos de
vista aqui apresentados, se considerados em si
mesmos, ou seja, distantes e descontextualizados
dos fatores que determinam ou produzem tais vi-
s6es, podem cair numa Interpretacio Idealsta da
Educagdo Fisica, que de maneira alguma defen-
demos .

Insistimos na constatactio de que a consciéncia
6 uma construck, fundamentalmente hist6rica, e
que at° pode ser entendida a partir de si mesma
(do tipo: "mudemos a consciencia e seremos capa-
zes de mudar o mundo"). A consciOncia (inclusive
a corporal) s6 pode ser compreendida e definida
com base nas relagOes concretas que se dao na
esf era social. Portanto, 6 no concrete, ou melhor,
na praxis (acao/reflexIto/agfro) que desenvolvemos
a nossa consciancia.

Asslm, acredltamos ser interessante equeles que
pensam a sua pratica em Educaclio Fisica, analisa-
rem os quadros que seguem e que buscam caracte-
rizar uma perspective CONSERVADORA e uma
outra TRANSFORMADORA. A primeira tern seus
pressupostos tearicos fundados numa CONCEP-
cAo POSIT IV ISTA -FUNCIONA LISTA, e a segunda
basela-se numa VISA() HISTORICO-CRITICA de
clencia e realidade.

1. RE DUCIONI S MO BIOLOGICO E B lOPS !COLD-
GICO X TOTALIDADE

A. PERSPECTIVA CONSERVADORA

— considerando "as partes" como sendo a

todo, reduz os alunos (e os seres humanos
de forma geral) as suas dimens6es biolagi-
cas ou biopsicolOgicas;
a preocupagao fundamental 6 com o "ffsi-
co", corn o movimento em seus aspectos
mais mecAnicos, promovendo uma "educe-
gão do ffsico" e incorporando uma visa°
de safide de fndole biofisiolOgica;
a prioridade de sues metas acaba recaindo
nos aspectos anatomo-fisiol6gicos; as as-
pectos psicolagicos sac) incorporados ape-
nas na medida em que possam interessar
ou interferir na performance; adota, por-
tant°, o paradigms da APTIDAO FfSICA.

B. PERSPECTIVA TRANSFORMADORA

cla anfase ao ambiente sOcio-cultural e
histeria concrete das pessoas, sem des-

considerar as outras dimens6es (biolergica,
psicolOgica, etc);
procura entender o movimento humano en-
quanto expressao de uma culture viva e
enquanto caminho para o aperfeigoamento
ou transforrnaglio da sociedade; aqui a
saide 6 vista mais como resultado do
estagio de desenvolvimento da sociedade
(conquista ou atendimento das necessida-
des basicas: alimentactto, saneamento ba-
sico, educagao, tempo livre ...) do que

resultado de urn processo individual;
— sue preocupaggto fundamental 6 corn o sen-

tido da existencia humane como urn todo,
que 6 exercida a partir do movimento,
especif icamente: jogos, brincadeiras, prati-
cas desportivas, dances, etc.

2. VISAO DE CORPO

A. PERSPECTIVA CONSERVADORA

concebe o corpo humano de forma dualista
ou pluralista; ou seja, va o Homem dividido
em partes ou substâncias distintas: corpo

merle, corpo e alma, corpo, mente e
espfrito..
frequentemente ve o alum como um atleta

este como uma maqJina; o corpo nesta
perspective passa a ser considerado como
objeto de productio, reproducão ou con-
sumo.

B. PERSPECTIVA TRANSFORMADORA

concebe o corpo humano de forma global
integrado a natureza e a sociedade; nao

reconhece a mente, a alma, o espfrito,
enquanto manifestacties humans, fora da
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corporeidade; Corpo, Natureza e Sociedade
.ao camensaes interdependentes desta
existencia;
v6 o aluno como urn ser verdadeiramente
humano, ou seja, um ser carente numa
permanente busca de superagAo de si
mesmo a de sua realizagAo enquanto ser
social; a corporeidade deve ser manifesta-
gAo plena da existência.

3. INDIViDUO E SOCIEDADE: INDIVIDUALIS-
M° X INDIVIDUALIDADE

PERSPECTIVA CONSERVADORA

Forca consciente ou inconscientemente o indi-
vidualismo (superloridade do individuo sabre a co-
munidade), ao descontextualizar a sua pr6pria
tica das contradig6es socials.

PERSPECTIVA TRANSFORMADORA

combate o individualismo; entende o ser
humano (o corpo) como sujeito da histOria,
mas tambim (e fundamentaimente) como
produto desta histOria construfda pelos ho-
mens; respeita e ajuda a consolidar a indi-
viclualidade das pessoas.

4. NiVEIS DE CONHECIMENTO: TECNICIS-
MO X COMPETENCIA TECNICA

A. PERSPECTIVA CONSERVADORA

constrai um universo de saber essencial-
mente tecnico, levado facIlmente a uma
pratica tecnicista, a partir da qual se esta-
belece uma relaggo de autoritarismo corn
os alunos, pots, neste particular (saber
ticnico), o professor 6 o Onico detentor
do conhecimento; o professor sabe tudo

os alunos nada sabem;
tende a utiNzar-se das ticnIcas corporals
da moda, de forma mecanicista, reprodu-
zindo modelos sem uma anAlise mais pro-
funda de seu significado social e cultural.

B. PERSPECTIVA TRANSFORMADORA

corn uma Wide e dinamica vistto de homem
de mundo (multidisciplinar), conquista a

autoridade, que NW se esgota apenas na
sua competkcia ticnica, mas que vai alim
6 medida que se di conta de sues expres-
sacs e manifestagOes mais amplas de vida,
onde a culture corporal se insere;

— utilize-se de tOcnicas corporals milenares

ou contemporaneas de forma crftica e em
consonancia corn a realidade em que se
trabaiha, procurando perceber que toda a
agar) motora 6 uma produgio histOrica,
possuidora de urn significado social e cul-
tural definido.

5.COMPETICAO, EDUCA°A0 E INTENCIONAU-
DADE

A. PERSPECTIVA CONSERVADORA

ye a competigão como urn fen6meno intrin-
secamente positivo para a formagio dos
alunos, independentemente das intengaes
subjacentes ao processo educativo; nito
se apercebe dos AmHes em qua se repro-
duz a competiglio doentia, enquanto produ-
to social a ser combatido.

B. PERSPECTIVA TRANSFORMADORA

utiliza-se da competiglo como um ele-
mento educativo numa determinada dire-

que aponta para urn desenvolvimento
humano que persegue, conscientemente e
a todo momento, a justice, a fratemidade

a solidariedade entre os homens.

6. REDUCIONI S MO PEDAG0GI CO X CONT EX-
TUALIzAcAo HIST0RICA

A. PERSPECTIVA CONSERVADORA

slim dos reduclonismos biolOgicos, biopsi-
colOgico e tecnico, tende tambem ao redu-
cionismo pedagOgico (pedagogizagfto) de
suas orifices, ao considerar a Educaglio
Fisica em si mesma, a Escola em si mes-
ma, a crianga em si mesma(...), sem con-
siderar as diferengas econ6mices, de clas-
se social, culturais, que caracterizam os
diversos grupos socials.

B. PERSPECTIVA TRANSFORMADORA

fundaments-se no concreto, na realidade:
sua escola am 6 qualquer escola, seus
alunos nAo sgo quaisquer alunos, as crian-
gas ntio stio quaisquer criangas(...); cads
pessoa tem a sua histOria, a sua classe
social, e, portanto, os seus valores, as
sues aspirag6es, os seus desejos, o seu
desenvolvimento e as sues contradig6es.
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7. FINALIDADE DA EDUCA00 FISICA: REPRO-
DucAo OU TRANSFORMACAO

PITISPECTIVA CONSERVADORA

- reproduz e reforga, consciente ou incons-
cientemente, os vaiores dominantes: o pro-
fessor, nesta perspectiva, acaba sendo
simples instrumento reprodutor da engre-
nagem social, vale dizer, simples objeto
da histOria; as atividades ffsicas servem
para desenvolver o indlviduo ffsica e men-
talmente, plenamente adaptado a estrutura
social vigente, desempenhando "da melhor
maneira possfvel" a sua fungäo nesta so-
ciedade.

PERSPECTIVA TRANSFORMADA

- busca, a todo momento, reconhecer-se co-
mo sujeito, capaz de socialmente contribuir
no esforgo coletivo de transformagao dos
vabres dominantes; as tacnicas corporals
ski entendidas dentro de urn contexto so-
cio-cultural dinamico corn potencialdades
transformadoras.
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