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tando muitos problemas. A populagao menos favo-
recida foi expulsa dos grandes centros, onde con-
centram-se as areas de lazer, as oportunidades

os maiores beneffclos, para as areas perifaricas,
onde se verificam amontoados de povoagOes. A
questa° do transporte vem agravar ainda mais
essa distancia criada; o ritmo de vide criado, des-
personalizando o homem, em muitos casos, vein
acarretando um isolamento fmpar; a iniciativa priva-
da, cobcando-se a frente dos investimentos desti-
nados ao lazer, transformam-no em urn bem de
consumo a mais, uma mercadoria.

Nos grandes feriados verifica-se uma evasáo
dos grandes centros urbanos, por aqueles corn
poder aquisitivo pare isso.

Numa proposta para a democratizagdo cultural
do lazer, surge a necessidade de urn trabalho

popular, onde a grande camada da populagito lives-
se acesso atravas de uma participagão efetiva
tanto na organizagao, como na execugao e

ao mesmo tempo que a divulgagáo do signifi-
cado real do lazer fosse fazendo-se presents.

0 papel do profisslonal envolvido é preponde-
rante para tal Ewa° cultural, nib devendo perder
de vista estes problemas discutidos, tendo em
mente o vfnculo indissolOvel entre a democratizagão
cultural e a democratizagito politico-econOmica,
consciente de correr sempre o risco de transformar

tempo disponfvel das pessoas, num tempo alie-
nante, e de consumo facil, nib contribuindo, desta
forma, para urn espago de tempo de criagao e
transformagao.
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EDUCACAO FISICA EM AREAS DE LAZER

Marcelo Tavares

A experitmcia aqui apresentada faz parte do
projeto de pesquisa "Inovagees PedagOgicas para
reestruturagao do currfculo de Educactio Ffsica do
CoWO de Aplicagao da UFPE". Nessa experiancia
explicitarel o processo de elaboragio, execugdo

avaliagão junto aos adolescentes da 5' "B",
6' "B" e 7'	 dando anfase a urn trabalho
de co-gestao.

0 trabalho f of vivenciado em areas de lazer
da Cidade do Recife, corn o prop6sito de extrapolar

programa de Educactio Fisica do Colégio de
Aplicagiko-UFPE e, numa perspective educacional,
contribulu para o resgate dos movimentos 10dicos.

A realizagâo dessa experiancia tomou como nor-
te os seguintes pressupostos: o fato de o ColOgio
de Aplicagão ser laboratdrio de experimenta-
gäo pedagOgica (Estatuto do Colagio de Aplicagiko-
UFPE, 1958); a elaboragdo e sistematizagdo de
urn saber Otil a vide das pessoas e que seja
instrumento para a transformagdo, superando- se
as dificuldades em que vive a maioria delas; o
redimensionamento de menos e recursos que efeti-
vamente garantam uma participagfio democratica

justa no que é direito de criangas e jovens,
isto é, um ensino de qualidade: o respeito a identi-
dade cultural e a reformulagito curricular devem
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acontecer dentro de uma perspectIva transforma-
dora (TAFFAREL, 1986; VIANNA, 1986; GADOTTI,
1987).

Corn esse referencial, os objetivos foram assim
delimitados: realizar uma pesquisa para coiner in-
formacOss ambientais, estruturais e socials das
areas de law da cidade do Recife; vivenciar em
alguns parques de lazer experifincias desetwolvidas
nas aulas de Educacão Ffsica; vivenclar varias
formas de movimento, considerando o respeito ao
ambiente a ser trabathado, e divuigar o resultado
de Poultile&

Want° a metodobgla do trabaiho:
Esse processo foi macs uma forma de incentivar

os alunos a participarem das aulas sown obrigatorie-
dada e, aim, pela contribuicao corn a experiancia
em questao, pots realizava- se aos sabados (ativi-
dades extra-classe); mesmo assim, tinhamos um
grande nOmero de alunos participando.

Inicialmente as criangas, em grupos de seas
alunos, aplicaram um questionario composto de
quatro questees abertas e fechadas, nas seguintes
areas: Parque 13 de Maio, Parque do Derby, Parque
da Jaqueira, Parque Arnaldo Assunctio, Parque
Santana, Parque de Aldeia, Praga do Born Pastor,
Praca Central de Jardim Sao Paulo, Horto de Dols
Irmaos, Parque da Telpe, Jardim Botanic° e Parque
Histdrico dos Guararapes, corn o objetivo de extrair
das comunidades questoes relacionadas corn o la-
zer, a higiene, as classes socials, os espagos
existentes para a realizagão das aulas de Educagdo
Fisica e o itinerdrio para chegar a area pesquisada.
Os adolescentes elaboraram outras questees corn
o intuit° de subsidiar o questbnario. Parablamente
a esse levantamento, foram fotografadas em s11
des, alguns parques da cidade do Recife, realizan-
do-se ainda entrevistas corn a comunidade. Esta
estrategla tlnha como intengto ampliar as discus-
sees para subsidiar a eiaboragio do planejamento
(VIANNA, 1986).

A partir dos dados coletados pelos alunos, das
informagees trazidas a respeito de outras areas
de lazer, da apresentagao de diapositivos de alguns
parques de lazer, foi possfvel ao grupo definir
duas areas para as aulas de Educag.ao Fisica,
a saber: Parque da Jaqueira e Parque Arnaldo
Assungao. Iwo ocorreu peb fato de quo a coleta
de informagees evidenciou a riqueza de conteedo,
frente a producao de conhecimento. 0 passo se-
guinte foi a elaboragáo do planejamento, de que
participaram, efetivamente, alunos e professor, na
perspective de extrapolar as aulas de Educagão
Fisica vivenciadas no Colegio de Aplicacão.

Fol encaminhado um processo crftico-refiexivo
(GADOTTI, 1987), o que possibMtou, junto ao gru-
Ix, dialog-6s sucessivos nas Eases de elaboracao,
execucho e avaliagao da experiencia.

Relato das coletas pelos alunos:

Dentre as areas pesquisadas, relatarel a coleta
de dodos do Parque da Jaqueira.

A histeria desse Parque lnicia-se corn a constru-
cat), em 1766, da capela Nessa Senhora da Concel-
cao (Capela da Jaqueira), a mando do capitao
Henrique Martins. Hoje o Parque 6 tombado polo
Patrimenio Histerlco Nacional. Localiza-se na Av.
Rd Barbosa, a margem do rio Capibaribe. Repleto
de centenarlas jaqueiras, mangueiras e palmeiras
— area arborizada de 75.000m2	cercado e
guarnecido por vigilantes, possui uma pista para
patins, pista de cooper de 1km, pista de bicicross,
pieta de patinagao, area de ginastica, ciclovia, brin-
quedos thfantis e aulas de aerObica diariamente,
as 18 h, na pista de patinagao. E urn local que
as pessoas de todas as idades procuram para
passear, andar de bicicleta, ler, contemplar as
paisagens e fazer cooper e ginastica. 0 acesso
6 gratulto, seu horario de funcionamento vai das
4 h ate as 22 h. Sua manutengao 6 feita pela
Prefeitura da Cidade. A situacao secio-econelmica
da comunidade 6 media-aita. Nele ainda ha carros
de lanches e banheiros peblicos, chuveiros, areia
de praia, gangorra, escorregao, balanga, roda-roda
e diversos espacos para a realizagão de atividades
de Educack Ffsica. Neste 6 proibido subir nas
drvores e conduzir animals. Para chegar ao parque,
saindo da Cidade Universitaria, devem-se pegar
os embus: Varzea/integracto, Dots Irmaos e Cea-
sa/Casa Amarela.

Apes a avaliacao dessa experiencia, foi conside-
redo como positivo o fato de as areas de lazer
possibilitarem condigees para as aulas de Educagao
Fisica, como tambem o conhecimento sobre como
desfrutar as areas de lazer da Cidade. Conside-
rou-se como aspecto negativo a higiene precaria,
a conservagao deficiente e a falta de seguranga.

Urn resultado significativo:

Dentre outros resultados, destacamos o fato
de que, a partir das constatagees, os alunos decidi-
ram e encaminharam a Prefeitura do Recife a
seguinte carta: "As areas e os parques de lazer
da Cidade do Recife precisam, urgentemente, de
conservagao. Solicitamos a Prefeitura da Cidade
do Recife maiores culdados de higiene e seguranga.
Caso nao sejam tomadas providencias, ales ficark
felos e terão pouca freq(Ancia por muito tempo".

Nessa experiencia, os alunos participaram efeti-
vamente do processo. Esti voltada para a realidade
de vida dos adolescentes, propiciando espagos
critics e a praticipacao de todos. Nessa perspec-
tiva, considerarnos o planejamento participativo
(VIANNA, 1986) como urn dos momentos macs
ricos do processo. Nele definiram - se, para serem
vivenciados nas areas de lazer, as seguinteilema-
ticas: Jogos e Ginastica.

Constato, atraves dos dados acima coletados,
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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.
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