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todos os autores assim o considerarh. NEto pode-
mos perder a dimensdo de que educar a trabalhar
conscidnclas, e isso envolve concepgeoes polfticas
de educed)°, de sociedade e de homem.

Estamos convencidos de que a atividade vital
humane se caracteriza pela sua agar:), no sentido
prdprio de atividade socialmente produzida, onde
o ser-se no mundo, diferentemente de ser no
mundo, origins formes de comportamentos inde -
pendentes dos motivos biolOgicos elementares, for-
ma pela qual, ands, a metodologia positivists, redu-
cionista e mecanicista, vive tentando ao homem
"quadrif icar".

Suspeitamos que, para &dm das perspectives
psicomotoras, 6 precis° caminhar no sentido de
um entendimento da motricidade humans como
emerg6ncia da corporeidade, ou seja, do homem
como presence e espago na hist6ria. Esta proposra,
j6 defendida por Manuel Sergio, dove ser meihor
estudada e discutida. Apesar de discordarmos de
epistemologia por ele proposta, aceitamos a sua
defesa da intencionalidade operante - a motroci-
dade - mas esta reflexdo ja 6 motivo para um
novo estudo...
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A REALIDADE SOCIAL COMO BASE DE TRABALHO NAS ESCOLAS PO-
BLICAS

JOGOS/ESPORTE/GINASTICA/DANCA, ALEM DO REAL APARENTE

Sandra Sales •

Este trabaiho apresenta experldncias desenvol-
vides na capacitagdo de professores de Educadto
Ffsica, em relagão a Jogo/Esporte/Gindstica/Dan-
ga, no ensino fundamental e midi° da Rede Oficial
de Ensino do Estado de Pernambuco. Nele enfatiza-
mos a organizagdo do conhecimento que sere vel-
culado pela escola em 4 ciclos de nfveis de organi-
zagdo do pensamento dentffico sobre o conheci-
mento. Processo este que contempla urns nova
lOgica do processo Ensino-Aprendizagem no ambito
metodolOgico e cientffico.

* Secretaria Estadual do CBCE-P e.

A capacitagdo a compreendida como urn pro-
cesso de descoberta cientffica e tecnoldgica que
possibilita ao educador a apreensio de conheci-
mento necessdrio a compreensdo da ideologia do-
minante; bem como possibilita o estabelecimento
de lagos concretos, atravds do conhecimento, corn
movimentos de transformagdo social, especifica-
mente atraves de urn projeto hist6rico definido
ao qual se liga uma teoria educacional diferente.
Todavia, a reflexdo sobre necessidade de transfor-
mar as relagOes socials dentro da escola, do trata-
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mento do conhecimento e do desenvolvimento cole-
tivo da competancla de ensinar o conhecimento
sistematizado universal, articulando-o ao saber po-
pular e ao que ha de macs modemo no mundo
contemporaneo, possibilitando toda a comunldade
escolar compartilhar significados e desenvolver ha-
bilidades Indispensavels a analise, a interpretagto
e A intervenglio na realidade social.

Os temas sao abordados dentro de uma concep-
ck de curriculo do ensino da Educe* Fisica
permeada polo enfoque sobre a cultura corporal
e, dentro desta, o Jogo/Esporte /Glnistica /Danca,
tern como eixo teOrico a compreensio da realidade
social complexa e contraditOrla, eixo este adotado

como base para o programa de reorganizacAo curri-
cular global da Secretaria de Educack do Estado
de Pernambuco. Espera-se, deste processo de ca-
pacitagão, levar o professor a reorganizar sua es-
trutura pedagagico-cientlfica dentro de urn pensar/
aglr crfticos corn vistas a compreender a realidade
social para to-la como base de trabaiho nas esco-
las. Considerando alnda o momento hist:rico que
se vivencia, a capacItagao procura conduzir a corm
preengo da cultura corporal numa perspectiva vol-
tada para a discussão da Interdependanda dos
temas, ou formas da cultura corporal, corn os
problemas s6clo-polfticos atuais como forma de
contribuir para a organizack do pensar/sentir/agir
da sociedade.
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