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Resumo

Este trabalho tern o objetivo de
apresentar as intervengOes peda-
gOgicas reciprocas realizadas em

conjunto pelo MST e UFS,
atraves da disciplina Pratica de
Ensino de Educacäo Fisica. 0

projeto da disciplina destaca-se
no conjunto de trabalhos que

investigam a pratica pedagOgica e
busca oportunizar o acesso a
construgão do conhecimento
sobre o ensino da Educacao

Fisica no 'ambito dos Movimentos
Sociais Organizados.

Abstract

The purpose of this paper is to
present the reciprocal pedagogical
interventions made in association by
the MST and the UFS in the
course of Physical Education
Teaching Practice. The project of
this course stresses the set of works
which research the pedagogical
practice and aims at providing
access to the teaching knowledge
building process within the Physical
Education context and its
relationship with the Organized
Social Movements.

* Professora Assistente do DED/UFS.



108 Motriviiincia

Introducfio

Este trabalho tern o objetivo de
apresentar, de forma sintetica, as in-
tervencOes pedag6gicas e aprendiza-
gens sociais significativas e reciprocas,
realizadas em conjunto pelo MST e
a UFS, materializadas a partir da disci-
plina Pratica de Ensino de Educacao
Fisica.

A Pratica de Ensino do curso de
licenciatura em Educacao Fisica, ha
dois semestres, materializa-se no As-
sentamento de Reforma Agraria
Priapu, localizado no municipio de
Santa Luzia do Itanhy, Estado de
Sergipe. A Pratica de Ensino realiza-
da em assentamento justifica-se, pri-
meiro, pelo compromisso da Univer-
sidade corn as questOes cruciais de
nosso tempo e nossa regiao. E, den-
tro dessas questOes cruciais, uma de-
las e o desafio da luta pela Reforma
Agraria e pelas transformagOes soci-
ais mais amplas, que sao problemas
de todos, principalmente dos que fa-
zem a Universidade, instituicao que
deve pensar, propor, materializar e
analisar praticas formativas que po-
dem levar a transformacao da acão
politica e pedag6gica, de modo que
cheguem a condicao de sujeitos.
Nesse sentido, a pratica de ensino re-
alizada dentro de urn assentamento
podera possibilitar a ampliacao da
reflexao critica dos acadernicos sobre

a realidade contradit6ria e comple-
xa, indissociando teoria-prâtica e
compromisso social. E ainda mais,

acreditando que 6 a existe'ncia social
concreta do serhumano o objeto fun-
damental da formacio de sua consci-
encia, podemos afirmar que e o MST,
enquanto movimento de luta social e
enquanto organizacio pohlka dos tra-
balhadores e das trabalhadoras sem
terra, o grande educador/formador de
quern nele participa ou corn ele se
envolve(Caldart, 1997, p.16).

A nossa intervencao reciproca
com o MST materializa-se atraves de
urn projeto de pesquisa intitulado
Educacio Fisica: a pratica pedagcl-
gica em discusslo que tem como
objetivo principal viabilizar a produ-
cao do conhecimento em Educagao
Fisica e Esportes, caracterizando-se
por integrar ensinapesquisa/exten-
sao, ou seja, inserindo-se no conjun-
to de iniciativas que visam integrar os
trabalhos academicos da Universida-
de corn awes cientifico-pedag6gicas
desenvolvidas no assentamento. En-
quanto linha de pesquisa destaca-se
no conjunto de trabalhos que inves-
tigam a pratica pedagOgica, especifi-
camente no ensino de Educacao Fi-
sica e Esportes.

Discutir a pratica pedag6gica
discutir o elemento fundamental de
formacão do profissional de educa-
cao. A pesquisa sobre a prâtica pe-
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dagOgica devera dar-se a partir de
urn enfoque que permita a compre-
ensao entre pratica pedagOgica, pro-
jeto de escolarizacao e projeto his-
tOrico. A referencia ao projeto his-
tOrico é fundamental para entender-
mos as relagOes de exclusao do pro-
jeto hegemOnico capitalista e, a par-
tir desse entendimento, propor, ma-
terializar praticas pedagOgicas que
venham fortalecer novas relacOes
socials de producao da vida. A refe-
rencia ao projeto de escolarizacao
para orientar a intervencao da pra-
tica de ensino de educacao fisica no
assentamento nao poderia ser, sena°
os principios que materializam a pro-
posta de educacao do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra. Essa
proposta vem se desenvolvendo
atraves de doffs eixos complementa-
res: a luta pelo direito a educacao e
a construcao de uma nova pedago-
gia.

Nessa proposta do MST ja es-
tao explicitados alguns principios
pedagOgicos como: privilegiar a re-
lagao teoria e pratica, a realidade
como base da producao do conhe-
cimento, conteildos formativos so-
cialmente Gteis, educagao para o tra-
balho e pelo trabalho, vinculo orga-
nic° entre processos educativos e
processos politicos, vinculo organi-
co entre processos educativos e pro-
cessos econOmicos, vinculo organi-

co entre educacao e cultura, gestalo
democratica (Caderno do MST,
1996, p. 10-23).

Nesse sentido, para materializar
o projeto histOrico e o projeto de
escolarizagao definidos, destacamos,
para orientar a conducao da discipli-
na pratica de ensino, o referencial
te6rico — metodologico que busca
orientacOes na perspectiva dialetica
materialista histOrica (Cheptulin,
1982), pois possibilita

apontar para a consideracio da pro-
ducao do conhecimento em dadas re-
lagOes de producio e onenta a postu-
ra dos pesquisadores como sujeitos
histOricos do processo e !do como
meros individuos cognoscentes, que
deverio estar etuando suas angh:ses
interpretativas sOcio-criticas, tendo em
consideraglo os elementos estrutu-
rantes da vida a saber: o processo de
trabalho, as felago-es de poder e as kr-
mas de comunicapio e hnguagem.
(Tafrarel, 1996; p3)

Corn essa orientacao pretende-
mos construir corn os alunos uma
base te6rica s6lida que permita inter-
vengäes pedag6gicas nos diferentes
campos de atuacao da Educacao Fi-
sica e Esportes.
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0 Projeto e a organiza-
cfio do trabalho pedag6-
gico

Pensar a Pritica de Ensino
adentrar em urn caminho onde se tern
muito a percorrer. No entanto, uma
questao ja tern sido muito discutida:
a organizacao do trabalho pedag6-
gico. Segundo Freitas (1996,
p. 18)

o professor; como um profissiona/ da
educacao, deve necessthamente en-
carar a docencia como trabalho que,
como tat transfirma a natureza e as
condicaes socials que envolvem sua
existencia. A comptvensio da pritica
docente coma trabalho, e no como
uma atividade sem maiores compro-
missos com a transfilrmagio da reali-
dade, requer uma =Vise do metodo
de trabalho docente e implica descn-
cio, compreensio eintetpretagito dos
fenamenos socials que envolvem o
ensino com o objetivo de transfi,rmar
as condiccies concretas em que se de-
senvolve.

N'ao podemos esquecer, portan-
to, que a organizagio do trabalho
pedag6gico tern sido materializado a
partir de um projeto de educacao
capitalista, portanto, desvinculado de
uma pratica social mais ampla. Corn-
preender essa questa° nos ajuda a
lutar contra esse projeto e, ao mes-
mo tempo implementar a organiza-

cão do trabalho pedagOgico voltado
para a "producio do conhecimento,
por meio do trabalho com valor so-
cial" (Freitas, 1995, p.100). Nesse
sentido, para a materializacão da pro-
posta pedagOgica de Educacäo

e Esportes em assentamentos de
Reforma Agraria realizamos a orga-
nizacio do trabalho pedagOgico em
seus elementos constitutivos: o trato
corn o conhecimento, objetivos-ava-
hack, forma-conte6do, interaca.'o
professor-aluno, tempo pedagogica-
mente necessirio para o processo
ensino-aprendizagem e normatiza-
cio.

Os objetivos/avaliacão para ori-
entar a interveng5.o no assentamen-
to devem ser pensados em dois ni-
veis: o primeiro, os seus efeitos no in-
terior das aulas, vivencias e oficinas
de educacao asica e esportes; o se-
gundo, no nivel da proposta de edu-
cacao do MST expresso em um pro-
jeto politico-pedagOgico de uma edu-
cacao socialista.

O binOmio objetivos-avaliacao
nos esclarece a funcao social, no
nosso caso da pratica pedagOgica da
educacao fisica em assentamento.
Segundo Freitas (1995, p.95),

os objetivos demarcam o momenta fi-
nal da objetivapia/aproplapio. A ava-
liagio a urn moment° real, concreto e,
com seus resultados, permite que o
aluno se confronte corn o momenta
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final idealizado, antes, pelos objetivos.
A avail:40o incorpbra os objetivos,
aponta uma &LTA°. Os objetivos, sem
alguma forma de avaliapio, permane-
ceriam sem nenhum correlato pratico
que permitisse venficar o estado con-
creto da objetivagiio.

Nesse sentido, antes dos objeti-
vos, é necessario colocarmos nossa
concepcao de avaliagao. A concep-
cao de avaliagao esti diretamente
relacionada ao projeto hist6rico, ao
de escolarizacao e a perspectiva pe-
dag6gica da educacao asica ja. defi-
nida. A avaliagao que vem se materi-
alizando tern carater "dialOgico, co-
municativo, interativo que permite
aos envolvidos participarem dos ru-
mos da mesma em diferentes inseam-
cias e niveis de possibilidades, assu-
mind o a perspectiva de avaliacao
participativa"(Coletivo de autores,
1992, p.104). Em nossa intervencao,
especificamente, os alunos participam
de todo processo decisOrio, desde o
planejamento das atividades ate a sua
materializacao. Neste sentido, os ob-
jetivos delineados para a intervencao
foram:

• Propor priticas corporais no am-
bito do Assentamento de Refor-
ma Agracia do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra, desen-
volvendo habilidades de ensino
na perspectiva critico-supera-
dora. Esta perspectiva se mate-

rializa a medida que a reflexao
pedagOgica pode ser caracteriza-
da como

diagnOstica, porque remete a
constatapio e leitura dos dados da re-
aliclade; é judicativa porque julga a
pattir de uma idea que representa os
thteresses de determinada classe soci-
al• é teleolagica, porque determina um
alvo onde se quer chegat; busca uma
diregio (Coletivo de Autores, 1992
p.25).

Essa direcio, olhada da perspectiva da
classe trabalhadora, clever& configu-
rar-se numa pritica pedagOgica
transformadora dos dados da realida-
de diagnosticados e julgados. Urn se-
gundo objetivo, foi propiciar urn tra-
balho de intercambio, de integracao e
de reciprocidade entre Universidade
e Comunidade (Assentamento). Um
terceiro objetivo, foi oportunizar a so-
cializacão do conhecimento produzi-
do expondo, relatando, discutindo as
experiencias pedag6gicas materia-
lizadas no assentamento.

0 binOmio forma-contetldo, ou
o trato corn o conhecimento, é que
materializa os objetivos, a perspecti-
va pedag6gica, bem como nos for-
nece elementos para selecionar, or-
ganizar e sistematizar os conteCidos de
ensino. Segundo Coletivo de Auto-
res (1992), os conteados devem ser
selecionados, segundo alguns

relevancia social, contempora-
neidade, adequagao as possibilidades



s6cio-cognoscitivas do aluno, simul-
taneidade dos conteOdos enquanto
dados da realidade, espiralidade da
incorporacao das referencias do pen-
samento (conte6dos organizados em
ciclos) e proviso-riedade dos conhe-
cimentos. Em nosso estudo, especifi,
camente, materializamos no assenta-

mento aulas, vivencias e oficinas,
onde os conte6dos definidos conjun-
tamente corn os alunos — jogos, gi-
nastica, esporte, dancas regionais e
capoeira — procuraram destarar a sua
origem histOrica, bem como promo-
ver a leitura da realidade.

0 tempo pedagogicamente ne-
cessario para a aprendizagem a ou-
tro elemento a ser considerado na
organizac'ao do trabalho pedag6gi-
co de intervencao da pratica de en-
sino de educacao fisica. Nesse sen-
tido, o ensino-aprendizagem teve
como referencia basica o ritmo par-
ticular de cada aluno, ou seja, o que
orientou a decisao do tempo que
cada conte6do deveria ser tratado,
foi a organizacao do pensamento do
aluno. Na intervencao realizada no
assentamento, como a participacio
efetiva do aluno estava garantida, o
tempo foi determinado tambem con-
juntamente.

A normatizacäo da intervengão
no assentamento diferencia-se, da-
quela realizada em instituicio esco-

Motrivhancia

lar formal. No assentamento realiza-
mos a intervencao aos sabados e a
participacio e livre, participam as cri-
ancas e jovens que querem ou po-
dem, pois, muitas vezes, precisam
trabalhar corn as mks ou pais. Ao
contrario das escolas formais que, as
vezes, impedem a concretizacao de

proposicOes pedag6gica mais criticas

pela sua pr6pria normatizacao, o
mesmo nao acontece em interven-
cOes nos assentamentos.

Consideracties finais

A prâtica de ensino da educaca'o
fisica vem, ha dois semestres, aconte-
cendo no assentamento de reforma
agraria — Priapu. Sao quatorze traba-
lhos academicos desenvolvidos, onde
tern se discutido a pratica pedagOgica
da educacao fisica sintonincla corn o
projeto de escolarizacao do MST Des-
sa intervencao pedagOgica identifica-
mos aprendizagens sociais significativas
e reciprocas: para as criancas e jovens
do assentamento sa.'o novas oportuni-
dades de vivencias e experiencias cor-
porais 16dicas que ampliam os
referenciais de conceitos, atitudes e
processos sobre a cultura corporal &
esportiva no meio rural. Ainda mais,
possibilitam o desenvolvimento da ca-
pacidade de reflexao critica acerca da
realidade complexa e contraditOria da
realidade em que vivem.
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Para os académicos de Educacao
Fisica que materializam a pratica de
ensino no assentamento é oportuni-
zado o acesso a construcao do co-
nhecimento sobre o ensino da edu-
cacao fisica no ambito dos movimen-
tos socials organizados. Ao atuarmos
articulados corn o MST, estaremos
trabalhando:

pela formagao academica corn-
petente e sintonizada corn as prin-
cipals problematicas do nosso
tempo, cujas solucoes e desdo-
bramentos repercutem na vida de
todas as pessoas;

pelo desenvolvimento do conhe-
cimento cientifico, especificamen-
te corn as questOes da corporei-
dade, urn dos primeiros determi-
nantes da consciencia humana.

c) pela extensao universitaria base-
ada na pesquisa e em processor
de formacao organicamente in-
seridos e comprometidos corn as
questOes cruciais de nosso tem-
po e nossa regiao.

Nesse sentido, entende-se que a
formacio de qualidade, desenvolvi-
mento da capacidade de produzir co-
nhecimentos e apreender a realida-
de concreta e a totalidade do objeto
em estudo — pratica pedagOgica da
educacao fisica e o projeto de
escolarizagao do MST — represen-
tarn teoricamente o ponto de partida

para a organizacao do trabalho pe-
dagOgico.

Nota

1 Trabalho apresentado no IX ENDIPE.
Aguas de LindOia/Sao Paulo, 1998.
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