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iniciativas podem trazer credibilidade para o curso
de Ucenciatura Plena em Educagão Fisica da Uni-
versidade Federal de Sergipe, tanto no mein univer-
sitario como na sociedade sergipana.
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RELATORIO DA AVALIACAO SOBRE A DEFESA DE DISSERTACAO DE
MESTRADO: "IDEOLOGIA E PRATICA DA EDUCACAO FISICA ESCOLAR"

Maurkio Roberto da Silva *

1. SAUDAOES

Primeiramente gostaria de saudar o Dr. Heimo
Hartuch Fensterseifer, a Dra. Maria Arlete Pereira,
a companheira Ingrid DIttrich Wiggers, o pUblico
presente, e a todos os companheiros trabaihadores
que constroem cotidianamente a Universidade de
Santa Maria.

AGRADECI ME NTOS

Agradego a Coordenagao do Mestrado desta Uni-
versidade na pessoa do Dr. Jefferson Canfield,

macs uma vez dirijo-me ao orientador Dr. Heimo
Fensterseifer e a mestranda Profa. INGRID DIT-
TRICH WIGGERS pela oportunidade de compor
essa Comissao Examinadora, avaliando criticamen-
te e celebrando a tese "IDEOLOGIA E PRATICA
DA EDUCACAO FISICA ESCOLAR". Saliento que
tal convite me possibilita crescer cientificamente
e, de uma maneira coletiva, refletir sobre a possibi-
lidade da construed() de urn outro projeto de socie-
dade, enquanto intelectual "sintonizado" e ao mes-
mo tempo indignado corn as ideologies dominantes
que maitratam nossa cidadania.

• Components da Banca Examinadora
Editor desta Revista
Membro da Diretoria da Secretaria do Colegio Brasileiro de CiOncias do Esporte de Sergipe
Professor do Departamento de Educagáo Ffsica da Universidade Federal de Sergipe.
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ESCLARECIMENTOS

Gostaria tambdom de lembrar a todos os presen-
tes que fui escoihido pare participar dessa Comis-
s6o Examinadora, conforme os seguintes critarios

ser urn professor que viva e compreende
a realidade sdrcio-econ6mico-cultural nordestina
e as escolas p0blicas do municipio de Aracaju;

e, tembirm, por ser um professor que mints
no campo politico-pedagOgico da Educagfio Fisi-
ca, cuja opgão e o referencial do "hornem em
movimento compreendido em sua totalidade e
sues lutes pela emancipagão no espago onde
ele age".

Esses pr6-requisitos Mt), pare mim muito signi-
ficativos, enquanto projeto histOrico ate porque,
enquanto trabaihador nordestino da Educagão, car-
rego no corpo o reflex° da ideologia dominante,
as tatuagens histOricas a os signs do coronelismo,
da dominacão e da expbragão, que provocam a
submissão e a subcidadania. Tais relagOes de poder
se dim desde os canavials, onde criangas sit°
utilizadas como escravas, juntamente corn os seus
pais, ate as empresas nacionais compactuadas
corn as multinacionais.

0 QUE ENTENDO POR UMA DEFESA DE TESE

A defesa de tese para mim 6 o ponto culminante,
ou seja, a inauguragão e a exposigtio da obra,
que neste momento 6 informada, dialogada, critica-
da e repassada pare a sociedade. A defesa de
tese e o f nit° das ref lex6es, experimentecOes,
investigageres, conclusão e propostas de constru-
gão do novo por parte do pesquisador.

Nilo a uma "defesa" subentendendo urn "ataque"
por parte da Comisslio Examinadora, mas, sim,
uma comunicagáo cientffica que, espera-se, carre-
gue em seu bojo significado social. Afinal, o modelo,
de pesquisa baseada na concepgito histOrico-dle16-
tic& exige, na minha opinik, um outro modelo
de defesa de dissertagão a Comissito Examinadora,
cujos pressupostos pare avaliar criticamente, co-
mentar e dar sugest6es, sao consideragOes sobre
a tese, que deverão contrlbuir pare a continuidade
e enriquecimento des teorias veiculadas. Se a pes-
quisa 6 participante e qualitative, o processo de
detesa segue os mesmos ditames.

Akan de se constituir uma comunicagao cientifi-
ca, tendo como garantia o rigor da Com'Sato Exa-
minadora e ainda urn alto nfvel te6rico, a defesa
e, sim, um momento de celebragão pare a Acade-
mia. Todos os argumentos devem ter como pressu-
posto brisk.° a perspective de transformagto, hu-
manizagto e progresso da ciência corn relevAncia

social. A defesa de uma dissertadlo, finalmente,
representa muita luta, a vislio de mundo do pesqui-
sador, luta essa para apresentar e entregar
sociedade os instrumentos corn os quais posse
redimir e resgatar o sentido coletivo e solidario
pare, dessa forma, de posse do conhecimento,
enquanto poder, exercitar incansavelmente a luta
de classes.

3. CRITERIOS UTILIZADOS PARA AVAUACAO
ANALISE

Todo o processo de avallagäo de qualquer traba-
lho dentffico deve ser, no meu entender, rigoroso,

depends de critOrios pare nortear as crIticas,
que devem ser fundamentadas, argumentadas e
radicalizadas, criterios esses selecionados, que
buscam compreender a conhecer o trabalho em
sua totalidade, pare verificar a sue efetiva contd.
buigilo para o progresso cientffico da area em
questão. Tais crit6rios tem como objetivo a minha
participack comprometida e responsavel nesta
Comissão, allado a minha experi6ncia na realidade
das escolas de reds pillbica de Aracaju. Nesse
sentido enumerel quatro critOrios pare avaliagão
da tese em questilo:

bases epistemol6gicas;
significado e relevAncia do estudo;
coentincia do discurso corn a prética;
apresentagâo e defesa do trabalho.

4. AVALIACAO PROPRIAMENTE DITA

Bases Epletemol6gIcas

Vou considerar nesta categoria os seguintes
aspectos: aptidao em apresentar metodologicamen-
te o assunto, capacidade de investigagão sobre
os avangos da cl6ncia, criatividade cientifica e
bibliograf la utilizada.

Em primeiro piano, objetivando analisar a "apti-
aro em apresentar metodologicamente o assunto",
baseio-me no texto "Pesquisa em Educack Fisi-
ca", editado em 1984, na revista CORPO E MOVI-
MENTO, pelo Professor Apolonio Abadio do Carmo,
em que se baseou tambOm a pesquIsadora.

0 autor adverte para o fato de os pesquisadores
valorizarem mats o mobtodo do que mesmo a role-
viands social da investi2agifto, chamando a atenglio
para o fato de que a riedede des PeequIelle
em Educacio Fisica apresantam am sous resulta-
des conclus6es quo dlecemente serao socialize-
dos", a reforge, cltando Rubem Alves na sue obra
"Remadores e professores", quando diz:

Pensa-se que produzir conhecimento 6 a mes-
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ma coin que produzir conhecimento metodolo-
gicamente rigoroso, ignorando a slognificagáo
ou relevancla do conhecimento produzido".

Ns minha °OM's), a "aptidao em apresentar
metodologicamente o assunto" esti contemplada
na dIssertagao, na medida em quo a autora, ao
optar por urn "estudo qualltattvo, segundo o onto-
qua crItIco-participettvo e com Were histdrico-dia-
*Ica", garantlu a coeréncia metodolOgica interna
do trabalho, sustentando a concepgio de clOncia
baseada no materialismo dialetico, rompendo corn
o positivism° quantitativo, revestindo a investiga-
gto da perspectiva "qualitative", coisa que, anis,
faz desde a Introducto ate os Anexos. Nesse
sentido foge da tendência hegemOnica das pesqui-
sas em Educagao Fisica segundo o autor:

usaktdo dos ormodllhas do expedmentaKemo
do quentltatIvIsmo exagerado e desparvIdo

de argumentragres".

Percebi na pesquisadora urn prof undo compro-
misso e coerancia com a coneepgao de ciancia
sustentada a partir do referencial hist6rico-dia-
16tico, o quo exiglu dela competitncia, sensibilidade

capacidade de argumentagao, apesar de, no pro-
jeto de pesquisa, admitir humildemente "ainda ntio
ser tat) dialétlea". Mesmo assim privilegiou as con-
tradlgOes da sociedade capitalista, sua experiência
de vida profissional e pessoal, a hIst6rla da Educa-
giro Ffslca, a pratica pedagOgica dos profisslonais

a riqueza dos depoimentos de professores e
alunos, culminando com a analise das trios princi-
pals categorias de anallse das tendanclas ideo16-
gleas manlfestadas: concepg6es de Sociedade,
HistOrla e Educagao.

Apolo-me ern TrivIrlos i (1990, pig. 151) quando
dlz qua "o mg:dodo dialritico nao 6 tacit de manejar,
e quo 6 um matodo capaz de aprofundar a manse
da realidade do fen6meno social, corn todas as
contradigOes e dinamismo". E, ainda, quo nao exists
urns tradlgão na utilizagao da anallse marxista
da realidade na area educaclonal, fato este devido
6 complexidade do matodo dIalatico, quo motivou
barreiras na sua utilizagao pelos pesquisadores
corn perspectiva de avango. Na opiniao do autor,
a pratica da pesquisa em Educagao na perspectiva
dos procedimentos materialistas dialaticos esti%
ainda InIciando (1990, pig. 32).

Neese sentido, a Profs. Ingrid fol competente
em apresentar metodologicamente o problems, corn
ampla capacldade em captar os significados e ex-

plicagOes dos fen6menos, tito s6 na paranoia,
mas sobretudo na esseincia, sem perder de vista

seu objetivo principal:

— investigar o conhecknento, lnterpretando-o
e analisando-o de modo dialatico e particlpativo,
das idelogias e praticas politico-pedagegicas
dos professores de Educagao Fisica da redo
municipal de Aracaju.

No quo se refere a "oapaddado de Investlgagio
sobre os avant= da Ands" vejo quo 6 clara-
manta explicItada a partir da "abordagem qualltativa
de natureza critico-partIcipatIva". 0 que ficou nftido
6 quo, ao reconhecer o conservadorlsmo de algu-
mas linhas e tendênclas de pesquisa. a Profa.
Ingrid investigou sobre o quo macs novo e relevante
se apresenta como °KA° cientifica para a supera-
cto da misOria politico-pedagOgica e clentIfIca do
nosso povo; e, ao fazer isso, demonstrou uma
capacIdade nao s6 de investigar sobre os avangos
da elands, mas também de avangar numa outra
perspectiva de fazer pesquisa. !ski significa dizer:
avangar junto corn a ciancia e dar urn grande
salto epistemolOgico e de relevancia social. Palo
exposto, asses são, para mim, alguns pressupostos
para legitImar urn pesquisador, considerando a sus
"cdathidade citatifice", ou seja, afar o novo pars
ser recriado, criticado e socializado...

Vejamos agora como analisei a Blblbgraflo pes-
quisada. A Bibliografla apresentada contemplou as
teses, na sua quase totaiklade, de autores brasilei-
ros, derrubando o mito da maloria das pesquisas
em nossa area, quo se basetam apenas em autores
estrangeiros, especialmente americans e alemäes.
lsso significa dizer quo a pesquisadora, apesar
de unbar autores estrangeiros, o fez tondo em
vista critarlos quo apresentam referenda's dIalati-
cos e perspectivas de transforrnagtio necessitrias
para a tarefa de urns educagao politizadora.

A discipline intelectual 6 deffnida a partir da
coerancia entre os suportes te6ricos sustentados
e a pratlea social quo realize, e, ainda, na Bibliogra-
fla apresentada, quo nib se reduz ao ecletismo,
quo normalmente se traduz na mescia de correntes
de pensamento, bem como na utilizagao de enact:es
avulsas fora do contexto (TrIvirios, 1990, peg. 15).

No quo se refere ao referencial te6rico sobre
Ideologia, constando na 1° parte, Capftulo I: "Ele-
mentos Conceituais: Ideologia e Contra- Ideologia",
a autora consegue elaborar urns trilha teerica sobre

termo Ideologia, apesar da complexidade e das
dIvergancias nas principals correntes sociolOgicas

filos6ficas, comegando desde Destutt de Tracy,
seguido por Napolek, aterrizando na IDEOLOGIA

1 TRIVINOS, Augusto N. S. Introdugão a pesquisa em Cianclas Socials: a pesquisa qualitativa em Educagao.
Sao Paulo, Atlas, 1987.
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ORTODOXA ALEMA, apoiando-se em GENRO FI-
LHO para fazer uma andlise restritiva e, segundo

autor: "a teoria marxista contempla a Ideologla
como urn processo critico de desvelar a realidade
social, tras nao se encarrega da conscientizageo
dos individuos, classe dominada passa a ser prislo-
neira da Ideologia". A autora segue a trilha encon-
trando, a partir de Lenin, o conceit° nä° mais
pejorativo, e passando a ideologia a ser compreen-
dida como "qualquer doutrina sobre a realidade
social que tenha vfnculo corn a posigeo de classe,
admitindo, a partir dal, que a classe dominada,
a exempb da classe dominante, tambem possui
carater ideolOgico": 0 redimensionarnento do termo
Ideologia tern, portanto, em Lenin, Mannheim, De-
mo, Lowy e Gramsci, major abrangencia onde a
concepgeo torna-se mais aberta e admitindo a
ideologia do proletariado, a contra-ideologia.

Finalmente a Prof a. Ingrid reuniu grandes pensa-
dores (fibsofos e sociOlogos) contemporeneos, co-
mo Gramsci, Gadotti, Cury, Giroux, Demo Saviani

outros. No campo da pesquisa em Educageo
Ciencias Socials trabalhou corn TrivIRos, LOdke
Meriga, e Demo, para nortear o trabalho sobre

as bases da pesquisa qualitativa e participante.
No campo da Educageo Fisica utilizou os estudos
de clentistas de vanguarda: Sergio, Castellani, Car-
mo, Taffarel, Bracht, Soares entre outros 	 Finali-
zando, acredito que a andlise documental enrique-
ceu muito o trabalho, a partir da analise do Plano
Diretor do Municfplo de Aracaju, no Capftulo
da 2° parte "Referencial histOrico da Educageo
Fisica escolar em Aracaju" (peg. 74).

Signiticado e Releváncla do Estudo

No item a: 'Bases EpistemolOgicas", basal° - me
em Carmo, que faz uma critics radical, em 1984,
as tendencias das pesquisas em Educageo Fisica
centradas no Positivismo. A Prof a. Ingrid menciona
(pegs. 5 e 6) a anelise do curso de POs-graduageto
desta Universidade, corn base numa pesquisa a
respelto das dissertagOes je defendidas, sobre as
linhas e tendencias de pesquisas defendidas, che-
gando, enter), a seguinte concluseo: "o favorecl-
mento do Curso, como urn todo estrutural,
reallzacäo de pesqulsas dentifIcas corn enfase
na relevincla social das mesmas, salvo alcarmas
excecaes".

Nesse sentido, este estudo apresenta significado
relevencia social, podendo contribuir mediata e

imedlatamente para o progresso cientifico porquan-
to:

a prepria elaborageo do trabalho no nivel
em que se apresenta, sendo de natureza crftico-
participativa a uma contribuigão imediata;

a apresentageo do trabalho para a comuni-

dade cientifica, ao nivel da comissito examina-
dora, na prOpria regiao Nordeste e ao nivel
nacional tambem;

o rompimento corn o quantitativismo positi-
vista e a conseqiiente opgeo pela abordagem
qualitativa podem influenciar as prOximas pes-
quisas desta Universidade e de outras;

contribui, tambem, na medida em que tal
metodologia da pesquisa privilegia a obtengeo
de dados descritivos obtidos no contato direto
pesquisador, e, ainda o "processo" em lugar
do "produto", e retrata a perspectiva dos parti-
cipantes, o que neo significa negar a relageo
quantidade- qualidade ;

ha utilizagto de concepgOes criticas, utOpi-
cas, transformadoras, que permelam a pesqui-
sa, o projeto de vida, o projeto pedagegico,
onde as awes, na Universidade, nas escolas,
representam a materializageo do processo de
construgão e mudanga;

este trabalho je representa urn brecha ideo-
16gica que alimenta a esperanga, consclentiza,
esclarece e motiva outros professores que se
dedicam a mudanga social;

tern possibilidade de desvelar a ideologia
dominante inculcada no sensocoirtum dos pro-
fissionais da Educageto Fisica e em outros pro-
fissionais, identificando fatores socials, econ6-
micos e de classe, que norteiam as concepg6es
sustentadas de Sociedade, Educageo e Histeria;

tem possibilidade de cientificizar o senso-
comum a partir do saber clentifico e critico,
constituindo-se num problema original;

por fim, contribui para uma area de conheci-
mento que historicamente 6 subjugada a ideolo-
gia dominante, apresentando referencials teed-
cos, metodos que buscam a superageo cientifi-
ca, apontando caminhos da contra-ideologia.

Coertmda do Dkicurso corn a Prâtica

Considerando que a Professora, desde 1986,
ja vem desenvolvendo urn trabalho contra-ideo-
[(igloo, a partir da sua participagão na equipe
de elaborageo do Plano Diretor para a Educageto
Fisica nas escolas municipals de Aracaju, &elm
da realizageo de eventos cientificos nessa dire-
gio;

Considerando a militencia politico-pada*
gica da Profa. na UFS, onde o embate cotidiano
do IDEOLOGIC° X CONTRA-IDEOLOGIC°, e
onde desenvolve e produz conhecimento corn
base na Dialètica nas seguintes acties: discipli-
nes da graduageo, combat° de curricub e NO-
cleo de Pesquisa;

Considerando a orientageo de projeto de hi-
clack a pesquisa para estudantes da UFS e,
ainda, a orientageo da tese de Mestrado da
Profa. Solange Lacks;
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Considerando a perspectiva de continuidade
do projeto que se compromete na socializagão
dos resultados desta pesquisa, principalmente
corn a comunidade entrevistada, para assim
legitimar a sua natureza participante e dialatica,

Palm consideragOes acima mencionadas,
percebo e reconhego nao so a coerancia do
discurso da defesa da dissertagao, materiali-
zado na escrita desta, como tambam as lutas
contra-ideolOgicas da Professora, posso entao
dizer: o discurso em questa° a a prapria pratica.

Quanto I Apresantacio a Define do Trabalho

Apresentou:
uma maneira clara de exposigao didadlte:
capacidade de teorizagao e analise da litera-

tura empregada e dos dados obtidos;
capacidade dlalatica em estabalecer os "ne-

xos argumentativos";
capacidade de sintetizar sem deixar de apro-

fundar e dar relevancia aos argumentos.

SUGESTOES

Sugiro:
que aprofunde melhor a questa° do ensino

p6blico, das politicas Riblicas para a Educaglio,
pois sent' falta dessa abordagem, que possui
aspectos histOricos, politicos, econamloos,
ideolOgicos que repercutem diretamente no
abandon em que se encontra o aparato pOblico;

que pubNque esse trabalho, apOs a reformu-
loot° de aigumas repetigOes, pole o vejo como
macs uma possibilidade de socializagão do co-
nhecimento aqul produzido. E, pars isso eu,
enquanto editor da Rai/1sta "MotrivIvancia",
convido a Professora para editar essa disserta-
gao no 5° nOmero da "Motrivivaricia", intltulado
"Serie Pesquisa";

que articule junto ao FOrum Nacional em
defesa da Escola POblica, no sentido da divulge-
gao desse projeto, e tambam do fortalecimento
das lutas em prol da Escola P iblica e gratuita;

que divulgue sua dissertagao, enviando resu-
mos para as APEFS, Sindicatos dos Professo-
res, CBCE Nacional, e Secretarias Estaduais,
alam de solicitar-Ihes divulgagão e sugestOes
de idaias e de encaminhamento para continui-
dade do projeto;

que organize eventos cientificos de carater
informal nas escotas da redo municipal e esta-
dual sobre o tema "Educagao Fisica Escolar
e Ideologies", visando a discussao permanente
de ideologia.

CONSIDERADOES FINAIS

Vejo neste trabalho, finalmente, nAo se) a Men-
ai° da professora em querer participar ideolOgica
e praticamente do processo de construgao histOrico
da sociedade, mas tambam a ooncretizag.ao da
intengtio em uma agáo politica e cientif ice capaz
de contribuir pare as transformagOes do contexto
educacional atravas de discipline Educagao Fisica.

Para finalizar, parabenizo a cOmpanheire Ingrid
DIftrIch Wiggers Nolo excelente trabalho dedicado
a sociedade nordestina a brasileira, can a certeza
da sue contribuigtio na construgao da utopia de
elevar o nivel de consciancia do nosso povo, via
Educaglio Fisica. Para mim, este trabalho repre-
senta um ato de amor e compromisso para corn
a classe trabaihadora, da qual a Professora tambam
fez parte, enquanto educadora.

Quero passar as mhos do Dr. Helmo Fenster-
seller o documento-sintese da minha avallaglio
para que fique anexado ao processo dessa defesa
de dissertagao. Encerrando a minha participagao
nessa defesa de Tese, gostaria de fazer a Profs.
Ingrid algumas perguntas:

1' — No Projeto de Pesquisa, capitulo IV, pig.
45, voce disse:
' Porque vou realizar um trabalho dietetic° e
ainda di° sou dialatica". Considerando que
a dissertagao tern como sustentagho episte-
molOgica a concepgão histOrico-dialatica; con-
siderando o aprofundamento das leituras das
teses sobre o assunto e, ainda, a leitura
da realidade concreta atravas dos caminhos
da investigagáo (entrevistas), que, segundo
sou depoimento foram ricos e participativos,
pergunto-Ihe: voce jilt se considera macs dale-
tica? 0 que finalmente nos torn dialaticos?

2' — Voce tece criticas a esse curso de P6s-Gra-
duagão, estabelecendo algumas consideracOes
corn base numa pesquisa qua realizou corn
Luciano Martins a respeito das dissertagOes
ja defendidas, sues tendanclas e linhas de
pesquisa desenvolvidas, no processo de ansi-
no-aprendizagem veiculados nas aulas. Os re-
sultados explIcitaram "0 nb filvoreblmento
do curio, corn um todo estrutural I realkacio
de pesquIsas clentificas corn *Mass na rale-
yawls social des mesmas, salvo sigmas
excecbes; corn Ism desprIvIlegla-se a relaclio
daletica do saber na consbudio hlstdrica
do homem, ern prof dm acumtdacio de conhe-
dmentos leolados a cads viz male wed-
ftcos (dentfficamente comprovadosr.
0 que fez voce entao optar pela concepcãO
histOrico dialatica? A sua intuicho, alguns pou-
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cos professores (excegies), as leituras de 3 • — Como se dad concretamente o processo me-
autores dialeticos, a leitura da sociedade capi-	 todolOgico de socializacão desta pesqulsa nas
talista, ou a sua intervengeo prixima na rea-	 Escoias da rede pOblica de Aracaju, sobretudo
iklade?	 onde voce fes as entrevistas?

A LINGUAGEM ENSINANTE DA EDUCACAO FISICA

Antonio Ponciano Bezerra •

Enquanto fentimeno social, qualquer pratica es-
portiva, seja ela formal ou informal, este sujeita
ot qualificacho de algo que acontece no espago
denominado "tempo Nvre", em relagio	 esfera
produtiva do tempo laboral.

0 controle do tempo livre se acha determinado
na sociedade capitalists. Os mecanismos que pre-
cisam a esfera do trabaiho resvalam e influem
sobre o reino do tempo livre e este converte
a espontaneidade da conduta, no tempo livre, numa
Husk, isto 6, esse lapse de tempo se funde corn

trabalho e se entreiagando de tal mode que
s6 6 possivel perceber urn em fungho do outro.

Essas observagOes adquirem sentido quando re-
lacionadas corn o conceito de educagao que se
pretende discutir aqui. Assim, educageo se refere
ao processo, metodo e age° que permitem desen-
volver as faculdades fisicas, intelectuais e morals
do ser human. Por isso, o seu domfnio 6 imenso

se exerce sobre as faculdades mentais, o corpo,
comportamento, o desejo e os sentimentos do

individuo. Dal ser o termo educack bem mais
vasto que o de instruceo, haja vista este Ultimo
referir-se apenas ao desenvolvimento das faculda-
des intelectuais, e nao ao das faculdades morals
ou fisicas.

Ha, no corpo do conceito de educacao, urn
certo espago pare a demarcacao de sues modalida-
des e niveis. Num primeiro momento, educacho
se confunde corn instruceo, isto 6, educacao 6,
sobretudo, desenvolvimento das faculdades intelec-
tuais, e as outras possIbilidades (faculdades fisicas

morals) surgem como necessaries, mas comple-
mentares.

Sem pretender polemizar e respeitando apenas
delimited° espago destas notas, diria que educe-

oho, no sentido academic° do termo, 6, de fato,
instrucao, desenvolvimento das faculdades intelec-
tuais. E s6 a partir dal 6 que outros tipos compre-
mentares . de educagho integram esse processo
mais ample de formagao intelectual.

Enteo, tem-se formagao intelectual e a formagao
cultural. Esta altima, entre outras possibilidades,
comporta a forma* fisica, a moral e a civica.
De urn lado, situa-se o domfnio absoluto da formi-
ca° intelectual e, de outro, numa relagho especular,
gravitam as outras trots instinclas de formagao
que se articulam de modo triangular e se relacionam
de maneira especular corn a formagao dita de
base.

As formageies aludidas acima (intelectual, moral,
fisica e civics) tern sues especificidades no contex -
to institucional estimulante. 0 desenvolvimento das
faculdades intelectuais 6 demonstrado como fazen-
do parte de um processo de aprendizagem que
resulta num "saber-fazer" que podent multiplicar-
se em outros "saber-fazer", culminando corn a
instructs° da personalidade inteira do individuo.

Por outro lade, a formageo cultural (moral, civica
ffsica) se de atraves de um processo, velado

ou explicito, de inculcacho que pode muito bem
varier de metodo, mas seus efeitos sao limpidos

sobejamente ideolOglco.
Modernamente, a ideologia serve-se do esporte,
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