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que 6 possivel realizar, numa pedagogia progressiva
(LIBANEO, 1985), como altemativa pedagOgica, au-
las de Educagao Fisica em areas de lazer, parques
e pragas pOblicas.

Frente ao exposto e por entendermos como

da maior relevancia um curriculo condizente corn
a nossa realidade, fazem-se necessarios mais es-
tudos e pesquisas visando substanciar os curriculos
de Educagao Fisica das escolas do Estado de
Pernambuco.
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0 APRENDER NA EDUCA00 FISICA

A OPINIAO DE UM GRUPO DE PROFISSIONAIS
DA AREA

Antonio Roberto Rocha Santos •

I NTRODUCAO
0 tema aprendizagem tem sido discutido, estu-

dado e pesquisado, nos Oltimos anos, em quase
todas as areas do conhecimento. Segundo LEITE
(1987), as questoes fibsdificas como conhece-
mos?' , "o que conhecemos?" e "como conhecemos
0 que conhecemos?" tern sido tomadas coma rate-
renciais basicos para multas destas agaes, a
exempt° do trabaiho de Plaget. Esses questiona-
i

mentos, ate entao tratados somente pela filosof la,
passaram a ser de interesse da Psicologia Cogni-
tiva, atraves de estudos, da formulaglio de teorias,
e de um grande n6mero de pesquisas realizadas.

Pode-se, no momento, identificar, na Psicologia
Cognitiva 4 grandes teorias, se asslm podemos
charnit-las: o lnatismo, o Ambientalismo, o Intera-
clonismo e o S6cio-interacionismo, todas procu-
rando explicar a natureza e o desenvoivimento
da cognIgao humana.

* Professor da Universidade Federal de Pernambuco, Escola Superior de Educagão Fisica - FESP
e Mestrando em Psicologia Cognitiva - UFPE
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0 inatismo, que tern como representantes os
autores da Gestalt, apoiados na percepgao, afirma
que varies fungbes cognitivas sac inatas, isto 6,
o homem as traz consigo ao nascer. Sao exemplos
as questess relatives ao isomorfismo e a figu-
ra- f undo.

0 Arnbientalismo, representado peb Associacio-
nismo e o Behaviorismo, reduz a origem e evolugao
do conhecimento ao modelo estimulo-resposta.

Para o Interacionismo de Jean Piaget e seus
colaboradores, a origem e evolug ge do conheci-
mento a psicogenetica, isto 6, o sujeito estabelece

conhecer, ja programado geneticamente, pela
relacão sujeito-meio e vice-versa.

Para o SOcio-Interacionismo dos autores soviet!.
cos Vigotsky, Luria, Leontiev e outros, o conheci-
mento tem origem nas relagtoes sodais, em um
primeiro momento inter-sujeltos, e, posteriormente,
intra-sujelto, segundo ainda VIGOTSKY (1984).

de importâncla tambem destacar a influancia,
na Psicologia Cognitive, dos estudos de SIEGEL
(1986). Este e seus colaboradores afirmam que
aprender 6 processar informacOes, propondo Wa

-ves de estudos especificos realizados sobre oodifi-
cacao, automatizacão, generalizagão e construcao
de estratifiglas, uma Teoria de Processamento de
InformacOes.

Para Fonseca & Mendes (1987), "a aprendizagem
de agOes motoras o praticas em atividades como
aulas de Educagao Fisica ou Esportes interessa
a todos, ou seja, participantes, professores, tecni-
cos esportivos, profissionais ligados 6 area de
recuperacao das dificuldades de aprendizagem, etc.
A questa° principal 6 compreender o processo
de aprendizagem e was condigOes, corn o objetivo
de encontrar melos e/ou processos que facilitem
tanto ensinar, como aprender".

A Educe* Fisica durante muitos ens se utili-
zou de modebs denominados matodos, que eram

agrupamento de movimentos corporals executa-
dos pebs sujeitos participantes das atividades,
obedecendo a urn Onico ritmo e Wmero de repeti-
gbes dado polo professor.

Criados corn objetivos militates, os metodos,
então denominados "Metodos de Ginastica", foram
introduzidos na escola sem modificac6es. Desta
forma, aro se levavam em consideracao as diferen-
cas Inter e intra-sujeitos, como tambem o contexto
sOcio-cultural.

No inicio do seculo XX e ate a metade deste,
a Educagao Fisica 6 dominada pot novas propostas
de matodos corn o objetivo de implanter a Educacao
Fisica de forma definitive na escola. Estes matodos
apresentavam uma malor preocupack de water
pedagOgico, porem ainda perrnanecia a forte in-
fluancia dos modelos estabelecidos pelos matodos
militares, agora associados ao inatismo, denomi-
nado na Educack Fisica por GHIRALDELLI (1988)
de "higienismo".

Como na Educagao, também a Educagito Fisica
fol e continua sendo fortemente influenciada pela
teoria behaviorista, fato este que pods ser compro-
vado quando se analisam as publicaceres, estuddos

pesquisas reaNzadas na area, a exempb da
tese de mestrado de Padua (1990), "Efeitos da
Pratica Macke e Distribuida na Performance de
uma Habilidade de Volboi".

Ainda segundo FONSECA & MENDES (1987),
a efickla para ensinar e aprender depende de
intimeras condicOes. Na Educagao Fisica e nos
Esportes, o pouco que se tem pesquisado, escrito

publicado sobre o tema, tern silo voltado para
questOes relatives ao rendimento e it performance".

Para CRATTY (1976), pode-se identificar na
Educacao Fisica os seguintes grupos de estudos
da aprendizagem, ciassificados segundo a natureza
de sews sustentaculos te6ricos:

1 — Grupo peroecptivo-motor, representado pe-
los autores americans Getman e Kephart, pelo
alemão Kiphard e pelo inglas Oliver, que acreditam
na forte influancia da capacidade perceptivo- mo-
tore na aprendizagem de urns habilidade.

2 — Grupo dos modelos congnitivos, represen-
tado pior Le Boulch, Picq e Vayer na Franca;
Mosston, Hamprey e Cratty nos Estados Unidos.
Estes autores afirmam que a performance intelec-
tual 6 melhorada pela participack dos sujeitos
nas atividades corn movimento. Os trabalhos deste
grupo receberam na Franca a denominacao de
"Educagao polo Movimento" e, nos Estados Unidos,
de "Educagao do Movimento".

Segundo FONSECA & MENDES (1987), a Educe-
* Fisica pouco tem considered° os trabalhos
de autores importantes como Piaget, Ajurriaguerra,
Walion, LOria, Vigotsky, Leontiev, entre outros.

Na tentative de desenvolver uma teoria unificada
de ensino para a Educagao Fisica, Mosston (1980)
utilize o comportamento de ensino como referencia!
basic°. Este autor, ao analisar as formas de ensino,
identifica o que denominou "Estilos". Estes, depen-
dendo das caracteristicas, podem favorecer mais
ou menos os canals fisico, emocional, social e
cognitivo.

Na determinacao dos "Estilos de Ensino", Moss-
ton (1980) construiu urn "espectrum" composto
pot 8 estibs, que tem origem no denominado "Estib
Comando", evoluindo ate os Estilos Descoberta

PrOprio.
A Educagao Fisica no Brasil utilizou-se durante

muitos anos do modeb denominado "Matodo Fran-
ces". Este, criado corn fins militares pela Academia
Miter da Franca, foi utilized° para implanter a
Educagäo Fisica de forma definitive no sistema
escolar brasileiro.

Nos Oltimos anos, no Brasil, a Educagâo Fisica
tem sof rido forte influancia do grupo frances lidera-
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do por LE BOULCH e VAYER e outros, atraves
dos trabalhos da denominada • Psicomotricidade".

A Educagao Fisica brasileira, neste momento,
tambelim 6 influenciada pela Teoria de Processa-
mento de informagdes, que pode ser comprovada
quando se analisam os estudos publicados por
pesquisadores de diversas universidades do Pais,
corn a denominagão de "Aprendizagem Motora",
a exemplo das publicagbes de Tani (1988) e Tani
et Alli. (1988, p. 29).

A Teoria de Processamento de Informag6es utili-
za para a Educagáo Fisica modebs propostos por
autores como ADMS, FITZ & POSNER e outros,
citados por MAGILL (1984). 0 primeiro autor pro-
p6e para aprendizagem na Educagao Fisica dois
estagios: associativo e aut6nomo, enquanto os ou-
tros dois autores estabelecem 3 estagios, cogniti-
vo, associativo e autOnomo.

Apesar da influtIncla dos grupos, tanto da Psico-
motricidade como da Aprendizagem Motora, multo
pouco tern sido pesquisado e estudado de forma
profunda, a respelto da aprendizagem na Educaglio
Fisica no Brasil. Importante seria destacar que,
para estes Bois grupos, o movimento a apenas
urn instrumento para o desenvolvimento das caps-
Medea intelectivas, demonstrando, dessa forma,
visa° parcial e mecanicista do ensino das atividades
na Educagao Fisica.

Com o objetivo de identificar, segundo a opinlio
de urn grupo de profissionais da area, quais os
referenciais tedricos que t6m sido utilizados para
fundamentar a agdo pratica no ensino da Educagho
Fisica, realizou-se o presente estudo.

METODO

Stilettos: 2° prof issionals da area de Educagao
Fisica participantes do evento denominado "I EN -
CONTRO PERNAMBUCANO DE PROFISSIONAIS
DA EDUCACAO FfSICA", promovido pelos diret6-
rios acaddmicos das Faculdades de Educagão Fisi-
ca da UFPE e FESP, reallzado no Inds de maio
de 1990, no "campus" universitarb da UFPE, Reci-
fe- Pernambuco.

Instrumento: Utilizou-se, para coleta de Wm,
urn questbnario (ANEXO 1) composto de 7 ques-
Wes dos tipos: mOltIpla escolha, quest6es abertas

falso/verdadeiro. Em todas as questdes era soli-
cftado aos sujeitos que justificassem as respostas
dadas.

Procedmento: Foram distribuldos randomicamente
50 questiondrios entre os 180 sujeitos participantes
do evento, em urn period° em que os mesmos
se encontravam na sala de aula assitindo a urn
dos cursos oferecidos. Sollcitou-se que os questio-
narlos fossem devolvidos logo ap6s terem sido

respondidos. Do total de questionarios distribuidos,
29 foram devolvidos, ja que a resposta aos mesmos
era optativa.

Nao foram distribuldos questiondrios ao grupo
que durante o evento participou do curso "Aprendi-
zagem na Educagao Fisica". Esta restrigao deveu-
se ao fato de que esses sujeitos estavam rece-
bendo InformagOes que poderiam interferir na res-
posta ao questiondrb.

RESULTADOS E DISCUSSAO

As respostas dadas ao questionario foram agru-
padas por freqühncia e percemtagem. Em varlas
quest6es era permitido aos sujeitos assinalarem
mats de uma opgao.

Sendo assim, em varias quest6es, os totals
de respostas dadas ultrapassaram o nOmero de
sujeitos que participaram da pesquisa.

Para calculo dos percentuais apresentados nas
tabelas, utllizou-se como base o total de 29 su-
jeltos.

A primeira questao tinha como objetivo identif I-
car a opiniao dos sujeltos quanto ao processamento
da aprendizagem na Educaglio Fisica, quando com-
parada corn outras disciplinas escolares.

Na andlise dos resultados (TABELA I) verifica-
se que a maloria dos sujeitos, 86,1%, afirmaram
que a aprendizagem na Educe* Fisica se proces-
says de forma diferente ou parcialmente diferente,
quando comparada corn as demais disciplines esco-
lares. Do total de sujeitos, apenas 20,6% afirma-
ram ser a aprendizagem na Educagão Fisica same-
lhante aquela que ocorre em todas as disciplinas
escolares.

Examinando-se as justificathms dadas as ques-
tees , verifica - se que:

os sujeitos que afirmaram ser a aprendiza-
gem na Educaglio Fisica semeihante aquela nas
demais disciplinas apresentavam justificativas coe-
rentes, negando possiveis diferengas de avatar
operatOrio entre as mesmas;

os sujeitos que, ao contrdrio, afirmaram ha-
ver diferengas de carater operatOrio, quando com-
paravam a aprendizagem na Educagao Fisica corn
a aprendizagem nas demais dusciplinas escolares,
apresentavam, como justlficativas, diferengas
quanto ao conteOdo, objetivos, mutter tedrico ou
pratico, act* corporal ou intelectiva, etc. Verifica-
se, dessa forma, que os sujeltos nano foram cap&
zes de identificar corn clareza quais eram as dife-
rengas de carater operateirio.

A maloria dos sujeltos contraria a afirmagao
realizada por NEISSER (1982), para quem "conduzir
animals e ouvir mOsIca sinfOnica s8o agfies simila-
res na estrutura da habllidade".
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TABELA I

FREQUENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PEWS SWEITOS AO REALIZAREM
A COMPARACAO ENTRE A APRENDIZAGEM NA EDUCACAO FISICA E A APRENDIZAGEM NAS

DEMAIS DISCIPUNAS ESCOLARES.

SEMELHANTE
	 6

(20,6)

DIFERENTE
	 10

(34,4)

PARCIALMENTE DIFERENTE
	 15

(51,7)

NRA	 1
(3,4)

TOTAL

Percentmis extrados do total de 29 sujeitos

A segunda questglo solicitava aos sujeitos que
identificassem as formes como a aprendizagem
ocorre na Educacho Ffsica.

Os resultados constantes na TABELA it mos-
tram a babca freqUincia de respostas dadas as
tree primeiras opc6es, fato este que permits afir-
mar que a maloria dos su Otos desse grupo aban-
donou os modelos de aprendizagem por c6pla ou
reproducao.

Dos sujeitos, 68,9% escolheram a quanta opctio,
concordando, desta mantra, com que, na Educactio
Fisica, primelro os sujeitos compreendem a agAo,
pare depots execute-la. Fica, dessa forma, eviden-
dada na questAo a infitiancia do que CRATTY

32
(110,3)

(1ic975)a denominou "Cognitivlsmo na EducagAo Ff-
s".

Examinando-se as justificattvas dadas pebs su-
jeitos, verifica-se que ales chamavam atencio para
as seguintes necessidades: conhecer os objetivos
da ago, ter uma vistio global do movlmento, pri-
metro, receber informactes, entre outras, abordan-
do aspectos congnitivos qua, na opinitio dos sujel-
tos, serlam necessarlos a aprendizagem do movi-
mento na EducagAo Fisica.

Dos sujeltos, nenhum fez menglio ao importante
papal desempenhado na crianga pets imitagAo, nos
primeiros anos de vida, segundo WALLON, citado
em FONSECA & MENDES (1987).

TABELA II

FREQOENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PELOS SWEITOS QUANTO A FORMA DE PROCESSA.
MENTO DA APRENDIZAGEM NA EDUCACAO FISICA

COPIAM 0 MODELO

RECEBEM INFORMACAO E COPIAM 0 MODELO

COPIAM 0 MODELO E RECEBEM INFORMA00

EXECUTAM E COMPREENDEM A AcAo

COMPREENDEM A ACAO E EXECUTAM

N.R.A.

TOTAL

• Percentuals extrEidcs do total de 29 sujeltos

3
(10.3)

6
(246)

3
(10,3)

6
(20.6)
20
(NA

2
(6.8)
40

(137,9)
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A terceira questa° faz referencia ao modelo
de FITZ & POSNER citado por MAGILL (1984)
e bastante conheddo na Educagdo Fisica. Este
propde tree fases na aprendizagem, obedecendo

seguinte ordem: Cognitive, Associative e Au-
tanoma.

Analisando as respostas dadas pebs sujeitos
na TABELA III, verifica-se que a malorla, 58,6%,
respondeu de acordo corn o modelo proposto por

FITZ & POSNER, ficando evidenclada a inflancia
da Teoria de Processamento de Informactres na
Educe*, Fisica, atravds da ja citada "Aprendi-
zagem Motora".

Ao se analisarem as justificativas dadas pelos
sujeitos a essa terceira questa°, verifica-se nova-
mente a infludoncia do Cognitivismo citado por
CRATTY (1975).

TABELA III

FREQUENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PELOS SUJEITOS QUANTO AOS
ESTAGIOS DA APRENDIZAGEM, SEGUNDO 0 MODELO DE FITZ E POSNER

COGNITIVO-ASSOCIATIVO-AUTONOMO
	

17
(58,6)

AUTONOM O-COGN IT IVO- ASSOC IA T IVO
	

4
(13,7)

ASS CC IAT IVO- COGN IT IVO- AUTONOM 0
	

6
(20,6)

COGN IT IVO- AUT NOM 0- ASS OC IAT IVO
	

5
(17.2)

TOTAL
	

32
(110,3)

• Percentuais extrafdos do total de 29 sujeitos

A quarta questdo apresentava 4 dos o 8 "Estilos
de Ensino" proposta por Mosston (1986) para
aprendizagem na Educagdo Fisica, os quaffs, quando
utilizados, evidenciavam a adogdo de diferentes
teorlas de aprendizagem.

No estilo A, denominado "Comando", o aluno
segue urn modelo estabelecido pelo professor, sem
questionamento. No estilo B, des "Tarefas", o
aluno recebe do professor urn gupo de tarefas
que o fart chegar a urn objetivo desejado. No
estib C, chamado "Descoberta Dirigida", o aluno
6 orientado e questioned° polo professor para des-
cobrir e aprender urn conte0do estabelecido. Final-
mente, o estb D, denominado "Descoberta", em
que o aluno escolhe o processo peb qual deseja
aprender.

Analisando os dadas apresentados na TABELA
IV, pade-se verificar que a maioria dos sujeitos,
75,8%, respondeu ser o estib D o mais adequado,
enquanto 96,6% responderam ser o estib A o
menos adequado.

Nas questdes em que foi perguntado aos sujeitos
quanto t utilizacao dos estllos, 65,5% responderam
ser o estilo B o ma's utilized°, e 96,9% afirmaram
ser o estib A o menos utilized°. Apesar de a
maloria dos sujeitos concordarem que o estib D
6 o mais adequado, ntto o utilizam corn mais fre-
ditancia, mas sim o estib Bo Pode-se, dessa forma,
afirmar que a maiorla dos sujeitos desse grupo
necesalta de uma fundamentagdo mais consistente
para utilizer o Estilo D.
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TABELA IV

FREQOENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PEWS SUJEITOS QUANTO A
ADEQUACAO E A UTILIZA9A0 DOS ESTILOS DE ENSINO, SEGUNDO MOSSTON

ESTILOS A B C D TOTAL

MAIS ADEQUADO 0 6 5 22 33
(20,6) (17,2) (75,8) (113,7)

MENOS ADEQUADO 28 0 1 0 29
(96,6) (3,4) (100)

MAIS UTILIZADO 0 19 5 10 34
(65,5) (17,2) (34,4) (117,2)

MENOS UTILIZADO 28 1 0 0 29
(96,6) (3,4) (100)

Percentuais extrafdos de urn total de 29 sujeltos
EstIlos: A — Comando

— Tarefas
C — Descoberta Dirigida

— Descoberta

A quinta questa° sollcitava que os sujeltos Infor-
massem quaffs os crIterlos utIllzados pare avallar
a aprendizagem durante as aulas de Educagão
Fisica.

Anal!sand° os dados constantes da TABELA
V, verlflca-se que a mabrla dos sujeltos, 72,4%,
afIrmava que a avallack da aprendlzagem 6 cons-
tatada quando os alunos aplIcam a descrevem a
habladade em sltuagaes prances.

Esse resultado 6 coerente corn a terceira ques-

tit, na quaff os sujeltos afirmaram que a aprendiza-
gem se processava pear cornpreensao a execugão
da

Os sujeltos desse grupo rejeitaram criterbs de
avalbeão da aprencizagem que se utillzavam da
capla de modelos estabelecidos. Esse fato pode
ser comprovado quando se observam os balxos
percentuals de escoiha das dues primelras °ogees
de resposta a questa°.

TABELA V

FREQ0ENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PELOS SUJEITOS QUANTO AOS
CRITÈRIOS UTILIZADOS NA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM

EXECUTAM COMO MODELO
	

2
(6,8)

EXECUTAM E DESCREVEM COMO 0 MODELO
(3,4)

APLICAM E DESCREVEM EM SITUACOES PRATICAS
	

21
(72,4)

APLICAM A HABILIDADE EM SITUACOES PRATICAS
	

6
(20,6)

TOTAL
	

30
(103,4)

Percentuals extraldos do total de 29 sujeltos
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A sexta questao solicitava que os sujeitos Wen-
tificassem quaffs instrumentos eram utilizados na
avallaglio da aprendlzagem, nos 3 domfnlos: cogniti-
vo, afetivo e motor, segundo BLOOM (1972).

A questáo era do tipo resposta aberta, portanto
nifto possufa alternativas que devessem ser assina-
ladas pelos sujeltos. A partir da &Anse das respos-
tas dadas, criaram-se categorias pare tomar pos-
sfvel o agrupamento em freq06nclas e percentuais.

Do total de sujeltos, 17,2% se negaram a res-
ponder esta questão, justificando nito ser possfvel
avaliar a aprendlzagem atravios de instrumentos
que fragmentassem a acito dos alunos em do-
mfnios.

Na anallse das respostas dadas pelos sujeitos,
TABELA VI, quanto aos instrumentos utilizados
na avallagão da aprendlzagem cognitiva, verifica-se
que a maioria, 34,5%, utilizava a observagão do
professor. Era baize a percentagem de sujeltos
que utilizavam como instrumentos questionarios,
verbalizack ou o dialog° professor-aluno.

Pode-se afirmar que, em razao dos dados en-
contrados, permanece a dUvida se os sujeitos real-
mente avaliam a aprendlzagem de forma efetiva
neste domfnio, em rear) de os mesmos utIlizarem
corn maior freq06ncla somente a observactro do
professor, Instrumento que, Isolado, adquire urn
caritter subjetivo.

TABELA VI

FREOCIENCIAS E PERCENTAGENS DAS RESPOSTAS DADAS PELOS SUJEITOS QUARTO AOS
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM COGNITIVA

QUEST IONAR IOS

OBSERVACAO DO PROFESSOR

TESTES ESCRITOS

VERBALIZACAO

DIALOGO PROFESSOR/A WNO

NAO RESPONDERAM

TOTAL

Percentuais extrafdos do total de 29 sujeltos

1
(3,4)

10
(34,5)

3
(10,3)

5
(17,2)

3
(10,3)

7
(24,1)

29
(100)

Na analise das respostas dadas pelos sujeltos,
TABELA VII, quanto aos Instrumentos utilizados
na avallagáo do domfnlo afetivo, verlfIca-se que
69,9%, portanto a malorla, afirmavam reallztl-la
atrav6s de obervagão do professor, enquanto 3,4%
o faziam por melo da auto-avallacao.

Corn base nesses resultados, pods-se aflrmar
que grande parte dos sujeitos desconhece o pro-
cesso de avaliactio nesse domlnio, urnsvez que,
como este envolve julgamento de valores, os Ins-
trumentos male adequados serlam aqueles que per-
mitIssem aos alunos se auto-avaliarem.
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TABELA VII

FREQUENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PELOS SUJEITOS QUANTO AOS
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA AVALIA00 DA APRENDIZAGEM AFETIVA

OBSERVACAO DO PROFESSOR

AUTO-AVALIAgAo

NAO RESPONDERAM

TOTAL

20
(68,9)

1
(3,4)

8
(27,5)

29
(100)

* Percentuais extraidos do total de 29 sujeitos

Quanto a avallack do domfnio motor, TABELA
VIII, verifica-se que a maloria dos sujeltos, 58,6%,
tambem afIrma utilizer corn maior frediência o
instrumento observaggio do professor. Uma per-
centagem baize de sujeltos, 10,2%, afirmava utili-
zer, como instrumentos, testes espedficos da Edu-
cacao Ffsica.

Em que peso a farta literature existente na
EducagIto Rsica para avallagão nesse domfnio, co-

mo tambem o excessivo ndmero de Instrumentos
utllizados por alguns profIssbnals, principalmente
da area dos esportes, os "sujeltos desse grupo
utilizam, praticamente, apenas a observacAo do
professor.

Dessa forma, tambem nesse domfnio permanece
a dUvlda se os sujeitos realmente avallam a apren-
dizagem nas aulas de Educagla Ffsica.

TABELA VIII

FREQUENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PELOS SUJEITOS QUANTO AOS
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A AVALIACAO DA APRENDIZAGEM MOTORA

TESTES DE HABILIDADES ESPECIFICAS 	 2

TESTES DE APTIDAO FISICA

OBSERVACAO DO PROFESSOR

NAO RESPONDERAM

TOTAL

Percentuals extrafdos do total de 29 sujeitos

(6,8)

1
(3,4)

17
(58,6)

9
(31,2)

29
(100)
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A slitIma e Ultima questáo apresentava aos su-
jeitos 4 formas de processamento da aprendiza-
gem, de acordo corn grandes teorias do Psicologia
Cognitiva, ou seja, segundo o Inatismo, o Amblen-
talismo, o Interacbnismo e o SOcio-interacionismo.
A ales, era solicltado que assinalassem, em cada
opgào, verdadeiro ou falso.

A angillse dos resultados constantes na TABELA
IX permite verificar que 76% dos sujeitos releita-
yam o [flatIsm° e 69% faziam o mesmo em relaglio

ao amblentalismo.
De forma dlferente, 50% dos sujeitos aceitavam

como verdadeira a proposta do Interacionismo, da
mesma forma procedendo 72,5% quanto ao ebb-
Interacionismo.

Os dados obtidos nesta questao deixam transpa-
recer a clara intengao dos sujeitos dente grupo
em aceitarem processos de aprendizagem que per-
mItam a Interaglo do aluno corn o melo, ffslco

social:

TABELA IX

FREOCIENCIA E PERCENTAGEM DAS RESPOSTAS DADAS PEWS SUJEITOS 0UANTO AO
PROCESSAMENTO DA APRENDIZAGEM, SEGUNDO GRANDES TEORIAS DA PSICOLOGIA

COGNITIVA

TEORIAS VERDADEIRO FALSO N. RESP. TOTAL

INATISMO 5 22 2 29
(17) (76) (7) (100)

AMBIENTALISMO 7 20 2 29
(24) (69) (7) (100)

INT ERAC ION ISMO 13 13 3 29
(45) (45) (10) (100)

SOCIO-INTERACIONISMO 21 0 10 29
(72,5) (27,5) (100)

Percentuais extrafdos do total de 29 sujeitos

CONCWSAO

A antilise global dos resultados permitiu verifIcar
que o grupo de sujeitos estudados explicIta inten-
gao de mudanga quanto as teorias de Aprendizagem
que tern apolado a agáo prittica dos mesmos nas
aulas de Educagão Ffsica.

PorOm, apesar da intengao explicitada, os sujei-
tos ainda demonstram grandes contradigOes quan-
do:

afirmam, na sua maloria, que a aprendizagem
na Educagdo Ffsica 6 dferente daquela que se
processa nas demais disciplinas escolares, quanto
ao canker operat6do da agAo;

explicam o processamento da aprendizagem
basicamente pelo CognitIvismo, citado por CRATTY
(1975);

utilizam, na sua mabria, na avallagto da
aprendizagem, apenas Instrumentos subjetivos, os
quaffs, lsolados, perdem a sua forga;

utIllzam, em varlas situagbes, Instrumentos
Inadequados, que, na realidade, nâo avaliam o pro-
cesso ensino-aprendizagem.

Dada a limitagrio do estudo, sugerlmos que ou-
tros trabaihos sejam realizados, corn o objetivo
de verlficar.

como os sujeitos explicitam as Teorias de
Aprendizagem nos planejamentos de cursos elabo-
rados para a pratica da Educagib

como os sujeitos explicitam as Teorias de
Aprendizagem, quando particIpam, como professor,
das aulas de Educaglio Fisica.
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