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Prof. Arivaldo montalveo Melo

0 ser humano, por natureza e constRuicito so-
matica, 6 urn ser &tunic°.

Desde a pre-histerle, o homem teve seus movi-
mentos ligados 6 atividade corporal, fosse pare
defender-se de tudo o que Ihe era adverso, fosse
pare buscar sua alimentacao e poder nutrir-se.
Dentre os povos antlgos, foram os Gregos que
macs preemlnencla deram ao corpo e ao espfrito.
Na arena de °limp's, os jogos mereciam dales
uma atengão especial. E o aprimoramento ffsico
nAo era dissociado da preparageo mental.

Hoje, pode-se dlzer, nenhum indivkluo, na socie-
dade modema, poderd ocupar corn efIciencia e
efkecia o lugs que the 6 destined° se neo estiver
preparado, ffsica, mental e espiritualmente.

No Jape°, a escola oferece ao estudante oportu-
nidade de conhecer os ma's varlados campos de
atIvIdades humanas, como forma de opcao em
busca da maior identificageo, incluindo o esporte.
Como urn pals desenvolvido que 6, pertencente
ao clube dos sete macs ricos do mundo, aplica
em tom° de 7% do seu PIB em educageo, enquanto
o Brasil aplica apenas 3.5%. Percentualmente ape-
nas dues vezes macs, no entanto o PIB Japones
6 aproximadamente nove vezes mabr que o brasi-
leiro. A dfferenca 6 grande, e, desta forma, o
Brasil vat conservando o tftulo de pats da America
Latina a ter o maior ndmero de analfabetos adultos,
corn uma das maiores taxes de evasao escolar
do mundo. Dos que Ingressam no 1° grau, apenas
20% conseguem conclulr. No Jape°, praticamente
todos conciuem o 1° grau, corn urn Indlce de aproxi-
madamente 99%.

A exemplo do Jape° este° todos os parses
do primelro mundo, bem como tantos outros pafses
desenvolvIdos, em que, de fato, a educack 6
prlorldsde; cabendo ao Estado a responsabildade
pela destinaceo de recursos suficientes e necesse-
rios pare todos os gmus de ensino, pare a ciencia

pare a tecnologia.

Imersa nesse contexto, sof re tambem a Educe-
cao Fisica Escolar, que neo deveria ser confundkla
corn esporte-compedgeo, embora, em qualquer dos
casos, deva ser aplicado o conhecimento pedag6-
gico. 0 fato 6 que, parece-nos, a atividade ffsica
evoluiu mats lentamente do que outras atividades
do conhecimento humano. No entanto, a atividade
ffsica 6 cada vez macs necessaria ao homem mo-
demo, corn sua afirmageo plena e superior as
maquinas, por mats perfeltas que possam ser.

N6o 6 sem nexo que a afirmativa Desporto
6 Cultural se toma uma realidade quando aproxima
os desiguals, numa partIcipageo simultanea das
mats diferentes modalidades, das mats diferentes
realidades, e, por rim, reaNza-se a comunicack,
a troca de experienclas dos ma's diferentes convi-
vios. E, Desporto sendo Culture, Educacao Fisica
6 Educaceo, pole opera na construcao de uma
juventude sadia.

Nesse contexto, o processo educacional confere
ao Professor de Educageo Fisica o macs distinguldo
papel. E entre no conceit° de antiga Grecia em
que o ser humano dove ser educado integralmente,
tanto ao nfvel individual quanto ao social, passando
pela educaclio familiar, moral, ffsica e espirltual.

Dentro desta unidade que Integra o homem,
como ser material e espiritual, coloca-se a !moor-
tencia da EducacAo Fisica Escolar como Compro-
misso corn a Escola Publics, e os professores
devem ester cientes do seu extraordinitdo papel
de educadores. Secretes, fllesofo grego, jd aflrma-
va: "Depots da mesica, 6pole gindstica que se
devem educar os jovens. E precis° que por ela
se exercitem desde a Infanta e através de toda
vide".

Desta forma, a educacao ffsica escolar tem
a misseo de contrIbuir pare a formacao da persona-
Wade do educando, tendo em vista que, s6 pela
educageo da sua juventude, uma nageo se contr61
livre e criativa. Isto requer, tamb6m, por parte
do Govern urns seria politics educacional — inves-
timento em professores, em pesquisadores e em
escolas ptiblIcas.

Infellzmente, o Brasil este tinge de conseguir
reaNzar uma metan6la e o &sterna educacional
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continua anacrOnico; a prova disto esti nos eleva-
dos Indices de analfabetismo e de mortalidade in-
fantil. Aproximadamente 30% da populagao brasi-
leira sito anaifabetos e, segundo a UNICEF, no
Brasil, morrem atualmente quase mil criangas por
die, corn menos de cinco anos de idade. E a
cause malor dessas mortes 6 a miserla.

No ano passado, a ONU, através do Human
Development Report 1990, passava a classificar
os parses pelo indite de Desenvolvimento Humano
— IDH, e entre 130 pafses pesquisados, 0 Brasil
se situava no 80° lugar. 0 IDH fez a refacio
custo/beneffclo no contexto siclo-econOmIco. En-
quanto o custo represents o capital gerado atravis
do seu Produto Interco Bruto — RIB, o beneffclo
é o retomo, em termos de quaildade de Ada.

Cumpra-se a Constitulgao, no caso eSpeCIfICO
da educed°, e jot serAo retirados des rues, atual-
mente, sete milts5es de crlangas, A merd da crimi-
nalldade e da	 preclso ambler as causes
que origlnam os desvios da conduta humane, corno
sejam: ma distrIbulgão de renda, corrupgao, impunl-
dade, desemprego, falta de condides elementares
nos setores da habitagao, saOde e educacAo. 0
Artigo 60 do Ato das DIsposig6es Constituclonals
Transitérlas nos dlz que o Poder POblico devera
eliminar o analfabetismo e universaizar o ensino
fundamental nos dez primeiros anos da sua promul-
gagao. Istc - A /dent ser realized° corn o ensino
(Abaco de boa qualidade, tendo em vista que a
populagao braslielra tem baixa renda e vive na
mid:de. Basta lembrar que a rends per capita
nacional 6 de dois mil Mares anuais, que 6 aproxi-
madamente a rends mensal de um amerlcano .
A maloria dos trabalhadores brasileiros nao percebe
nem dois sal:trios mfnlmos por mots. clam que
uma solugao pare esta situagao de caiamidade
nacional exige do Governo urn efetivo comprome-
tImento corn as necessidads basica do povo.

A presence da Educagao Ffsica Escolar e o
seu Compromisso corn a Escola POblica exigem
dos professores desta area uma urgente mudanga
de mentaildade. Segundo RESENDE et aM, deve
haver uma integragao pedag6gica da discipline Edu-
cacao Fisica corn as demais disciplines do currfculo,
cabendo aos professores de Educagao Ffsica ope-
rarem as transformagees exigidas polo atual con-
texto; stem de construfrem uma auto-imagem em
que seja reconhecida pela comunidade escolar a
sua funcAo social.

Apesar da deciarada marginalizagao da Educagão
RESENDE (et alit) pOde observer que a

maioria dos professores declarou gostar do seu
trabalho na escola, sob a justificative da tAo pro-
clamada realizagao profissional. E se todos os
docentes acreditam que a Educagao Ffsica pode
contribuir para o processo de transformed° da
sociedade brasileira, realmente, a modificagao da-

quela mentalldade dependent, em grande parte,
do pn5prio professor, atravils de sua participaglio
ativa em todos os movknentos socials e cuiturals,
vabrIzando-se, lmpondo-se peb estudo e Integrl-
dade profisslonal.

Enfim, cabent ao Professor de EducacAo Ffsica
demonstrar, sobretudo pela convIcgão de que 6
Educador — igualmente e jtmtamente corn os de-
ma's profissionais da Educagtto — que a vide 6
urn grande jogo, devendo ser jogado corn a clareza
de sues regras, que nib devem ser vloladas. Embo-
ra n6o haja por parte do Governo o reconhecimento
do trabalho docente, hã composigao do Educador
corn a Escola Riblica, corn a formagao e transfor-
maga° da sociedade brasileira.

RESENDE, H. G. de; BOCARDO, L M; VIRGINIO,
C.A. DE 0. & SA, L. R. de Concepg6es dos
Professores de Educado Ffsica na Rede de
Ensino P6blioo. Motrivivencla 2 (3): 88-9.
1990.

*Ana Soares

Discutir a Educagao Ffsica sempre fol compe-
téncia exclusive dos professores da area, ate pet°
carAter da atividade na escola. O assunto era
vedado a quaiquer elemento que nAo fosse o "Pro-
fessor de Educed° Ffsica, pois a este era reserve-
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do o conhecimento das modalidades esportivas,
seu desempenho tricnico e rendimento nas corn-
petigdes.

Como a escola reflete o desenvolvimento da
sociedade, a partir do momento em que as liberda-
des democniticas passaram a ser conquistadas
pale sociedade, a escola tambern sentiu necessi-
dade de discutir a democracla, o que possibiNtou
uma crftica cada vez mats aprofundada sobre o
papal da Educactio Ffsica, enquanto componente
curricular, democratizando, assim, a discussAo en-
tre todos os educadores.

E sabido que, por razties hishiricas, o professor
de Educaglio Fisica sempre fol tido como urn sim-
ples recreador ou apenas urn tecnico desportivo
dentro da escola. 0 sistema, atravds da escola
pdblica, utilizou-se largamente da Educagão Fisica
para mascarar o carAter de classe dessa escola,
quando internamente obrigava a discriminagão do
aluno dito "RR) apto" para competir nas diversas
rnodalldades esportivas e oferecer possibilidades
de conquistas de trofdrus, atribuindo a questOes
individuals esta falta de "aptidtio", tergiversando
sobre condigOes s6clo-econ6mIcas do aluno na es-
cola pdblica. Iniclalmente, as criticas se resumiam
a combater o esporte escolar, desprezando o cunho
educativo que a prAtica dessa atividade poderia
ter. Hoje, vemos a grande oportunidade de, atravtis
da competigAo esportiva, o professor mostrar ao
aluno da escola pdblica as rages s6cio-econ6-
micas da superioridade dos alunos da escola parti-
cular nas competigdes, evidenciando a divisAo de
classes na sociedade.

A radicalizagfro do debate provocou atitudes de
professores que se negavam a dar treinamento
nas escolas, entretanto, nao conseguiam identificar
qual a salda. Gragas a essas posigOes 6 que
houve perfodos em quo a EducagAo Fisica se tomou
cada vez mais uma atividade meramente recrea-
tiva, simpldria, resumida a aulas de "Quelmado".

Observamos, hoje, que a discussAo evolulu, exi-
gindo a compreensAo dos educadores sobre o cani-
ter educativo da EducagAo Ffsica, e, ainda, alte-
rando substancialmente o aprimoramento cientifico
da bibliografia da Area, eliminando a visa° f ragmen-
tada da EducagAo Ffsica, tornando-a urn segmento
dos mais produtivos na area econ6mica, o que
resulta em grandes contribuigdes para a evolugao
do pensamento pedagOgico no Brasil.

Cabe, neste instante, aos setores organizados
da Educaggro Brasileira continuar o debate e ampilar
sempre o raio de acao do professor para a cons-
truão da sociedade nova, assumindo seu compro-
misso sOcio-politico corn as novas geragOes.

*Jorge Carvaiho do Nascimento

"Se o Estado 6 a garantia das relagries
de produck, entAo o 6 de ambos os sujeitos
socials que se constituem como tais me-
diante estas relagdes".

Guilherme O'Donnell

Opinar acerca do papal que cumpre, hoje, o
professor de EducagAo Fisica, na escola pdblica.
6 tomar uma posigão bem mais ampla que a prOpria
questilo em si. E, na verdade, assumir uma posigAo
Mara no que concerns nAo apenas a escola pdblica,
mas diante da pr6pria realidade da discussAo que
opbe pdblico e privado, cada vez mais dificil de
ser aclarada, principalmente quando se refere
luz dos recentissimos acontecimentos que abala-
ram o Leste Europeu e que determinam, de "per
si", uma rigorosa avallagão "In totum" do projeto
socialista.

Ate aqui, todos os que se posicionam ao lado
da causa socialista, dentre os quais me inciuo,
tern afirmado ser a sociedade socialista portadora
de todas as virtudes, cabendo ao quadro do capita-
lismo a responsabilidade por todos os probiemas
que incomodam o homem contemporaneo. E 6 por
via de conseqÜencia dessa visa° simplista que
temos posto, nAo s6 para o professor de Educagtio
Ffsica, mas para o profissional de EducagAo, de
uma forma geral, a tarefa de engajamento em
urn projeto de classe que, a guisa de transmissão
do conhecimento, engaje o estudante na transfor-
macao que leva ate a solugAo socialista.

E buscando polemizar na *agar:, da rediscussAo
desse entendimento que coloco, aqui, MO propria-
mente urn ponto de vista, mas uma provocagão
no sentido de que os profissionais da Area passem
a ler a realidade do profissional de Edudagão Ffsica
a partir de urn entendimento de escola pOblica
respaldado na [Ma de que, na sociedade capita-
lista, 6 inevitAvel a intervencao econ6mica do Esta-
do. E que a intervencao econermica compreende
tambrim a poiftica social, campo especifico de atua-
glio da escola. E claro que jamais se podeni corn-
preender a IntervengAo estatal de maneira correta
se, na manse, a agAo do Estado ganhar uma
linearidade determinista. E necesthrio que se reco-
nhega a possibilidade de a intervengAo do Estado
assumir maior ou manor grau, e ate formas diferen-
ciadas frente a conjunturas especificas. No entan-
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to, jamals se poderà negar que subjaz sempre
mesmo objetivo: a reproduck a amplactio do

capital; a recolocack, em novas bases, do projeto
da burguesla.

Obviamente, entender a Intervencto estatal dea-
n maneira imp% urn determinado risco, que se
coloca exatamente na possibilidade de vir a inter-
pretacao a cair num reproduthrismo eaten, to mol-
ds de algurnas interpretacties althussserianas,
qua's ate as contradicies e lutes que se travam
na socledade sio sutilmente vistas como permissi-
vidade do Estado. Da mesma forma, essa permissi-
vidade estarla a molder o trabaiho do profissional
de &Macao Fisica na escola.

A intervericao estatal — da qual o professor
de Educack Fisica a agente dlreto precise ser
Interpretada sob a 6tica que the confere uma visa°
contradltiria, sob ',lidos aspectos, pole, a medlda
que promove a productio do capital a ntvels cada
vez mats ampVados, absorve demandas populares
e, ao tempo em que dissimula contra:110es axis-
tentes, na0 consegue evitar que outras tantas
venham tone.

A emergencia de uma politica educacional na
sociedade braslleka se p6e juntamente corn a arti-
culactio de uma politica social. Esse articulactb
mostra que, rigorosamente, nib hi o que se chama,
comumente, de poitica educacbnal e, no ilmIte,
sequer uma politica social.

E 6 a partir def que, cremos, dove ser relida
a questio do papel do professor de Educactlo
Fisica na escola pablica.

*Maria Augusta Mundin Vargas

M retie* sobre a Educacao Ftsica escoler e
seu compromisso com a escola ptiblica, percebi
que meu depoknento aerie memorialists e restrlto
a minim vIvincia como aluno nos anos sessenta,
professors de Geografla nos Idos de setenta e
paiestrante nas semanas do mob ambiente na
recente decade de oltenta. Meu depok-nento tonere),
assim, com excecfro da base, voltado pare os
conte6dos de Geografla e meio amblente necessa-
rios i forrnack Intelectual e, portanto, "i margem"
da educactio ffsica do corpo.

Recupero na merndria a Importancla da expres-
sào corporal na minha poultice e, num relance sau-
doslsta, relembro a sensactio de liberdade ao me
afastar da cidade e sublr a serra do Curral, em
Belo Horizonte. Sato da aula de campo e entro
nas lembrancas das aulas onde correr, gfiter, can-
tar, torcer, cochichar, agrupar, encenar e sonhar
consubstanclavam os relances corporals do ensino
ria Georgette.

Em mob a estas divagagies saudosistas, depa-
ro-me corn a campanha televlska do MEC, em
que personaildades a artistes pres tam depoimentos
sobre sue escola bisica, sue petrels professore:
na memOrla de todos a nook era *Ica a a
professors, funcionirla Obit*. De qua se trate
afinar? Resgatar a momtoria de urn passed° qua
reio existe mats? Caf no mesmo erro. Nilo baste
reegatar a mernokla, se dissociada de uma discus-
sib em torso de sous vabres de oonterklo,
dads, competancia, modernidadedberdede f eficidn-
cis, dentre outros.

"Nilo somos obrigados a escoiher entre
equates qua pensam qua a histirla do indivf-
duo detdm a veniade des oonstructes sim-
bikes do Woof°, a aqueles que pensam
ao contralto, que a consciincla filos6fica
tem por prIncfplo as chaves da histiria social
e pessoal. A altemativa 6 imagIndria, tanto
assim que os defensores de ulna destas
teses recorrem aubrepticamente outm".
M ER LEAU PONTY

Onde repousa, entao, o bregindrio de uma pro-
fessors de Geografla que nib tem filhos na mask
pibIlca e assume seu saudosismo equlvocado?

NA UNICIDADE DO ENSINO DE EDUCAcAO
SICA

Atualmente, vivenciamos na productio clentffica
urns discusstio marcante entre o conheclmento

a orifice, e, como conseq06ncia (acrescida de
questires estreturals), no enfant), observamos urn
distanclamento entre o conteido e sua contextua-
lizactio hlst6rlca e processual. A Educacao Ffsice
6 pouco discutida, posIcionada na ponte da rams
do problema. Posbtio aparente, no meu entender,
pots o corpo EXPRIME o refiexo da cornpreenstio

do entendimento.
A unicidade do conte6do da discipline Educactio

Fisica 6 por mim entendida como uma finalidade
a ser alcancada. Como tal, especificamente, a
educactio do corpo, a posture do corpo, a lntegrl-
dade do corpo, a snide do corpo, sio tmtadas
atravds da abordagem especializada dos proflssb-
nads 	 Educactio Fisica. Por outro redo, eta envolve

conjunto des demais discipinas ou materlas a
se Integra nos demals conteidos que sao trobalha-
dos e processados giobalmente.

No entanto, concordo com ARROYO quando stir-
ma que a formica° de profissionals da Educactio
— e aqui, pergunto: tambrim de Educactio Fisica?

* Professors do Departamento de Geografla da Universidade Federal de Sergipe.
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tern-Se ocupado essenclaimente em repassar
as teorias didaticas, em detrimento do necesstirio
aprofundamento das diversas concepc6es subja-
centes de sociedade, de cidaddo, de trabaihador,
do processo produtivo e das forges socials.

NO COTIDIANO DA EDUCACAO FfSICA

Urn retrato em branco e preto mostra a Educa-
gdo Ffsica para "horrid° vago" da carga dos demais
professores e, ainda, o estigma da gindstica forge-
da, do recrelo probngado, do bate-bola para enro-
lar, dentre outros; como se Rd° houvesse pianeja-
mento e engajamento entre a escola e a Educagdo
Ffsica.

Cobrir esta situagdo rid° passa somente pets
necessdrios melhoramentos de quadras e equipa-
mentos, mas, fundamentaimente, pelo resgate do
compromisso da escola — seja pablica ou privada

em saber fazer e por que fazer, onde o conheci-
mento, a pratica e a expressdo se imbricam.

Se os demais conteados (plural) sdo aprofunda-
dos na formagdo para a escolha de uma carrel-
ra/profissdo, por que a Educagdo Fisica — e aqul
sobretudo na escola pOblica — estd generalizada
na mesmice da gindstica e da bola?

Mesmo que diversificada, a relatividade do plura-
lismo dos conteOdos formals, na realidade da escola
pOblica, esbarra no legado da violancia social e
no desmoronamento do ensino vivenciado nestas
Oltimas ddcadas. Fiat, assim, diffcil falar de corn-
petitividade moderna e eficiancia.

Uma minoria arrasadora tern acesso aos cursos

profissionallzantes, e menos ainda, a universidade.
Como pobres, ndo alcarigam a beleza ffsica do
estere6tIpo do atleta "padronizado". NAo se forma
o profIssional e tampouco o Indivkluo capaz de
exprimIr-se aldm de sue morfologia e caracte-
rfstIcas fislolOgIcas.

NO COMPROMISSO COM A ESCOLA PUBLICA

Serie simplista restrInglr o compromIsso da Edu-
cacao Fisica corn a escola ptiblica apenas na refle-
xdo de seu contetido e no repensar de sua prince.
No entanto, apenas acrescento macs urn ponto
neste entrelagamento do conheclmento, da prdtica

da expresstio: o entendimento de que a escola
6 urn instrumento pare se alcangar o efetivo exercf-
cb 	 cidadania depende e 6 dever do Estado
(o que ndo 6 novIdade). Neste sentldo, vale apontar
pare o futuro e avaliar as cardnclas e as Inadlm-
planclas constitucionals do presente.

0 imaginArlo, neste momento, perpassa o saber
polo julgamento das condistes de saber-se cida-
&to. Independente das filosoflas apontadas por
MERLEAU PONTY, apalpar-se dlgno, saber-se
sensag6es, Juigar-se sentidos e sentir-se corpo,
iniciam nosso entendimento de cldaddo e de corn-
promisso.
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A EDUCACÃO FfSICA E 0 COMPROMISSO COM A ESCOLA PUBLICA

Procurando refletir sobre a Educagdo Fisica na
nossa escola pOblica, o educador necessita rever

ponto de particle desta reflexdo que 6 a prOpria
escola priblica no Brasil. E preciso situar esta
escola em urn contexto histOrico, politico, social

econOrnico, para entender a proposta pedagOgica
que nela se desenvolve. A Educagdo Fisica 6 uma
parte deste conjunto, e, como tal, reflete, em
sua prdtica, todos os problemas por que a escola
vem passando.

Numa sociedade capitalista, todos os problemas
sao definidos em fungdo do capital. A caracterfstica
fundamental desta sociedade 6 sua estrutura de
classes, decorrente da divisdo social do trabalho,
baseada na apropriagdo da produgdo. Dentro deste
modelo social, a educagdo tern como objetivo a
reprodugdo da cultura e a reprodugdo da estrutura
de classe. A classe que detdm o poder os meios

*Leda S6nla Oliveria Linhares

de produck define o modelo de educagdo que
convêm 6 manutengdo dos seus privileglos e pode-
res, impondo-o aos que fazem parte da forga
de trabalho. Cabe ao Estado, que defende os inte-
resses da classe dominante, em nome da democra-
cia, "oferecer as condicdes" para que todos estu-
dem, pots esta previsto em lei que a educagdo
6 urn direito e dever de todos. Estas condigOes
implicam gastos que o Estado ter6 que fazer para
construir prOdios, contratar pessoas especializadas
e manter o funcionamento das escolas. Estes gas-
tos vlio fazer parte de urn planejamento ecortmico
que deflnird as prioridades e as linhas de agdo
pedagOgicas.

Pedagoga e professors da rede estadual em Sergipe - Escola FarolAndia.
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Sendo asslm, a Mosofla educaclonal sere defInl-
da pelo modelo econ8mIco vlgente. Os gastos edu-
cacIonals devem ser feltos corn um minim° de
desperdfclo e visando resultados quantitativos em
funglio do capitalism°.

Os conhecimentos sobre o mundo ffsico e social
s6o produzidos historicamente nas relageses entre
os homens e nas relagbes destes corn a natureza,
mas, no modo de produgAo capitalista, a divistio
social do trabalho possibilita a existAncia de pes-
soas que se propeem a pensar e produzir o conhe-
cimento e outras que passam a consumi-lo.Assim,
a 'nook que estA Inserida neste tipo de sociedade
reproduz esta concepgAo, e alums e professores
se transformam em objeto de consumo.

A Educaglio Fisica vem desenvotvendo um traba-
ho voltado pare a massIfIcack, o IndIvIduallsmo,
sem se preocupar corn o Indlvkluo, enquanto pessoa
que pensa e qua tern um potenclal crlador. 0
professor tern exercido a fungAo de urn discipline-
dor, servindo-se de metodologies que oontrolem
a participagão do alum), impedindo-lhe o crescl-
mento pessoal e social. A avallagao esti) voltada
pare o desempenho motor, corn o objetivo de sole-
cionar os individuos mais aptos pars desempenhar
bem determinados esportes. Desta forma elm 6
discriminadora porque privilegia os mais capazes
e frusta os que ntto demonstram o "born" desempe-
nho esperado. A competitividade exigida na prAtica
da Educagllo Fisica desenvolve uma visAo allenada
no indivicluo sobre ele mesmo e sobre a sociedade
onde Ave. Faz corn que ele ntIo perceba que
6 urn todo individual e que fez parte de urn todo
social.

0 compromisso dos educadores corn a escola
pablica e corn a classe trabalhadora, que dela
fez parte, dove lever a interpreter esta realidade,
fazendo uma leitura crftica, sob a perspective de
uma transformagtto desta realdade. t a luta de
cads urn no dia a die do seu trabalho, pare resgatar

homem Hvre, capaz de pensar, de crier e de
construir seu prOprio destirr.

*Simone Ferreira dos Santos

Podemos Mier em escola pdblica como um direito
do cidadao, no que diz respelto ao ensino gratulto
e tambem a uma formagAo complete, de boa quail-
dade, no tocante 6 educagAo compromissada corn

saber dlrigido ii transformagAo social. 0 que
se verifica na prOtica, todavla, 6 justamente o
oposto. Na realidade brasileira, a educagAo serve
de vefculo ideoletico 6 merce da sociedade capita-
lista; 6 objeto reprodutor de valores.

Sobre o compromisso de trabalho, verifies-se
uma grave permIssivIdade nas escolas peblIcas:

multos os professores de Educageo Fisica
que	 possuem assiduidade ou responsabilidade
no cumprir de sues aulas, ou seja, contamos corn
aulas rtAo realizadas, ore pela austincia do profes-
sor, ora pelas dificuldades de recursos materials
que a escoia apresenta, isto somado ao desinte-
resse do professor em enfrentar essas mesmas
dificuidades.

Aqui encontramos, portanto, 4 (quatro) obstlt-
cubs ao ensino pablico:

falta de assiduldade;
Indisponibildade de material;
desinteresse do professor durante a patties
de aula;
falta de competencla tecnica e compromisso
poetic° do professor.

No entanto, tats aspectos s6o conseqUencia de
urn fator principal: 0 PODER DO ESTADO. Como
forge malor da estrura social, o Estado dlrige e
controls a polftica dentro des escolas. Contudo,
NS 6 uma polftica comum, 6, ache de tudo camu-
fladora do mundo real, politica essa que, desde
a Antigoidade, defendeu os interesses de poucos
privileglados a elite que sobrepujam a classe popu-
lar — o proletariado	 refletida hoje na quest&
do capitalism° modemo: PATRAO X OPERARIO.

A ideologia impregnada na educagAo e que se
observe corn aflnco na Educaglio Fisica 6 refletida
na obedl6ncla, ordem e respeito, e, sobretudo,
no aspecto individualista qua ela procure desen-
volver na crlanga. A competicAo e a superagao
do ser human na pratica da Educagao Fisica
6 urn quadro nftido da ichila capitalists, pintado
nos mfnimos detalhes, e o resultado de tanto traba-
iho 6 urn futuro homem acrftico, submisso e aliene-
d° aos problemas que o nortelam, que concentra
sua mente e seu corpo apenas na productlo —
no menos saber e no mais fazer — condicionado
ao "salve-se quem puder".

Segundo Cury, "a educacAo 6 uma ativldade
humane participe da totalidade da organizagAo so-
der (1987, p6g. 13).

Partindo-se, entSo, do pressuposto que Educe-
gao Fisica 6, antes de tudo, Educar, e esse, por
sua vez, 6 Instrulr e construlr urn ser social politi-
camente participativo, questionador critic() e trans-
formador, urge que cads urn de nas, como profes-
sores, tomemos consciancia dessa nossa impor-
tante fungão, empenhando-noa e dedicando a eta
corn maior aprego ?, sem nos delxarmos abater
pelas precede:lades que nos sobrev6m.

t fundamental que o professor investigue e co-

AcademIca do Curso de Ucendatura em Educe*, Ftsica pela UFS e professors de Educaglo Fisica da
Rede Particular de Ensho em Aracaju/SE.
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nhega seus alunos (suas dificuldades durante a
aula, suas condigOes de vida social, seus desejos
de vida futura etc.). 0 educador precise informer-
se e dedicar-se macs, para nflo fugir aos objetivos
do seu trabaiho. Lutar por uma educagtio humana-
mente justa, ou seja, que se estenda de forma

igualltdria a todas as classes socials, que se preo-
cupe em despertar no educando uma consciencla
investigadora, em busca do sentido e des solugfes
de seus problemas, fazendo do compromIsso polftl-
co urn caminho que viabilize, desde cedo, o cresol-
mento human como ser social participativo.
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`A questa() da escola, na sociedade capitalista, 6 fundamentaimente uma quest5o da luta polo saber
e da articulack desse saber corn os interesses de class?

Gaudenclo Frigotto




