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Resumo

0 presente projeto objetiva a
producao do conhecimento no

ambito do Lazer, a partir da
tematica jogo, enfocando sua

origem cultural. A metodologia
caracteriza-se por processor

argumentativos, a partir de explica-
cOes e interpretacôes do fenOmeno
— Pratica PedagOgica no ambito do

Lazer, preocupando-se com o fazer
educativo respaldado por uma

atitude reflexiva permanente,
propondo praticas liklico-reflexivas,
forjando sujeitos pratico-reflexivos.

Abstract

The present project has as its aim
the prodution of knowledge in the
field of Leisure — having the theme
of "games" as a standpoint —, and
focusing on its cultural origins. The
methodology is characterized by
argumentative processes, basing itself
on explanations and interpretations
of Pedagogical Practice in the field of
Leisure,concentrating on educative
practices supported by a permanent
reflective attitude and proposing
recreational-reflective practices, thus
helping in the formation of practical-
reflective subjects.

* Academic() de Educacao Fisica/UFPE. Bolsista (PIBID-PROACAD-UFPE).

** Professora MestreAdjunto e Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educacio Fisica da
Universidade Federal de Pemambuco. Coordenadora e Pesquisadora do 1\111cleo de Estudos
do Lazer-LOEDEFE/DEF/CCS/UFPE.



Conhecendo o projeto...

Cabe a escola, no atual contexto
social, tratar o conhecimento de for-
ma crftica e participativa, resgatando

sentido e significado dos conted-
dos abordados, a partir de seus corn-
ponentes curriculares — as disciplinas.

Dever se modificarsituagOes nas
escolares de maneira que to-

dos as vivenciem corn satis*lo e pro-
gridam ern direcio a liberdade; quan-
do o aluno experimenta e pratica sua
experiéncia vivida, evidenth-se uma
riqueza para sua vida, conseqiiente-
mente uma alegria (Tavares, 1994, p.
30).

Nesse sentido, a Educacao Fisi-
ca, enquanto disciplina curricular, tern
papel determinante, devendo o pro-
fessor materializar, atraves da inter-
vencio pedagOgica, uma referencia
teOrico-crftica consistente, garantin-
do saltos qualitativos na relacao ensi-
no-aprendizagem. "Corn estes saltos

aluno espera do professor que ele
ajude ao ultrapassar a sua juventu-

de sem anula-la: senao por que vir
escola"? (Snyders apud Tavares,
1994, p. 30).

Enquanto linha de pesquisa, o
presente projeto é urn desdobramento
do Projeto de Ensino-Pesquisa-Acäo
— A PRATICA PEDAGOGICA DA
EDUCACAO FISICA & ESPORTE

Motrivhancia

NO PROCESSO DE FORMACAO
ACADEMICA: CONSTRUINDO
DIRETRIZES PARA UM ENSINO
DE QUALIDADE PARA TODOS,
no ambito do Lazer, em aulas de Edu-
cacao Fisica.

E desenvolvido junto aos alunos
da Escola Estadual Professor Leal de
Barros — Secretaria de Educagao de
Pernambuco — Diretoria de Esportes,
localizada no bairro do Engenho do
Meio, Recife-PE.

Caracteriza-se, como Aga()
(Thiollent,1985), aquela pesquisa
que objetiva a investigacao e o de-
senvolvimento do conhecimento,
aqui, no ambito do Lazer.

Para tanto, buscamos garantir es-
pacos nas aulas de Educacao Fisica
para discutir, criticar, construir, desen-
volver formas de vivenciar o jogo a
partir da realidade social e cultural
dos alunos, frente as transformacOes
impostas ao nosso tempo.

0 Jogo na esfera esco-
lar...

Entendemos o jogo como urn
dos contetidos da referida disciplina,
que podera ser explorado para a
construcao do conhecimento de qua-
lidade na esfera da cultura corporal
esportiva. Corn isso, objetivamos for-
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jar sujeitos critico-reflexivos, conside-
rando de fundamental importancia a
superagao da visa() que sustenta essa
cultura corporal carregada da influ-
encia competidvista. Visao essa, que
se baseia na concepcio comporta-
mentalista, a qual reduz os objetivos
de ensino do jogo ao campo esporti-
vo, prevalecendo a iniciacao esporti-
va prematura, na busca de talentos e
campeOes infantis.

Tal superacão e urn freqiiente
desafio para os estudiosos que pro-
poem tratar o conteirdo jogo corn
base numa metodologia que ponha

aluno em contato corn os elemen-
tos que constituem o mundo no qual
esta inserido. Desse modo, ha urn
rompimento corn praticas que im-
pOem regras predeterminadas, rigidas

disciplinadoras, alem de conheci-
mentos tecnicos e taticos que rom-
pem corn o faz-de-conta, corn o
llidico e corn a alegria do jogar. En-
firn, rompem-se praticas que, impos-
tas pela escola as criancas, sao ver-
dadeiras fontes de fabricacao de "cor-
pos submissos" e regulados por "es-
pacos"e "tempos"predeterminados.

Dentre os mais recentes estudio-
sos brasileiros que abordam essa
questao destacam-se: Bracht (1992);
Freire (1992); Marcellino (1990);
Tavares (1994). Eles destacam que

ensino do jogo deve assegurar uma

aprendizagem que resgate a histOria
cultural, o Itidico e o seu significado
humano e social. Por essa razao, ga-
rantindo a crianca uma pratica
contextualizada, corn origem, fanta-
sia, prazer, alegria, sentido e signifi-
cado para sua formacao, enquanto
construtor e produtor deste saber.
"Assim, durante a realizacao dos jo-
gos, sera propiciado o prazer e nao
o sofrimento, a alegria e não a
tristeza"(Tavares, 1994, p.44).

Do fazer coletivo ao res-
gate cultural

As aulas de Educacao Fisica, re-
alizadas dois dias por semana, corn
duracao de uma hora para cada aula,
sao desenvolvidas nas dependencias
da pr6pria escola e, eventualmente,
nas dependencias do Departamento
de Educacao Fisica da UFPE.

Considerando os estudos ja exis-
tentes na area, buscamos contribui-
cOes que apontem para possibilida-
des metodol6gicas do ensino do jogo
a partir de acOes transformadoras
comprometidas corn o projeto social
superador dos prop6sitos do projeto
capitalista, l onde a cornpeticao e sem-
pre valorizada no sentido de eliminar
o mais fraco, priorizando as regras do
poder dominante.
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Neste projeto, o ensino do jogo
na escola considera o cotidiano dos
alunos e enfatiza a hist6ria cultural
dos contelidos tratados. A partir de
praticas prazerosas, alegres e eminen-
temente ladicas, nos propomos a tra-
tar as origens culturais do mundo
Vick° do jogo enquanto possibilida-
de e forma de despertar a identidade
social no cotidiano escolar.

0 resgate da cultura propicia
uma riqueza de conhecimentos e
amplia o horizonte de possibilidades
da crianga e suas relacao corn o mun-
do. Tla deve ajudar o aluno a tomar
consclencia do mundo em que vive,
tornando-o digno ao ter paha° por
ele, pois tal cultura, propicia alegria
de viver corn amplidio em uma de-
terminada epoca" (Tavares, 1994,
p.30).

Para tanto, a abordagem metodo-
lOgica do ensino observa caracteris-
ticas pr6prias de processos argu-
mentativos. Estes processos se acham
presentes nas explicacOes e interpre-
tacOes do fenOmeno — Pratica Peda-
gOgica — a luz do planejamento
participativo e de seus elementos
constitutivos. Tambem, possibility
potencializar habilidades basicas para
o ensino de qualidade, a saber: o trato
corn o conhecimento, a relacao de
poder e a comunicacao e linguagem.
Isto ocorre, corn a preocupacao em

manter o fazer educativo respaldado
numa atitude reflexive permanente,
propondo uma nova relacao no fa-
zer educativo, que passa a ser visto
como pratica lUdico-reflexive.

A tematica Jogo e, estrategica-
mente, tratada de forma que permita
a participacão dos alunos e o resgate
da esséncia cultural do ato educativo
jogar. Para tanto, prevalece o Itidico-
criativo da acao motora, ampliando
o tempo pedag6gico necessario para
novas aprendizagens.

Nesse sentido, aproximamos o
ensino, em aulas de Educagio Fisica
no ambito do lazer, de urn referencial
histOrico-cultural que considere e in-
vestigue pontos centrais. Entre esses
referenciais, temos a histOria singular
das criancas. As praticas corporals que
elas construiram em suas vidas cons-
tituem uma rica fonte de temas para
as aulas alern da hist6ria sOcio-cultu-
ral de prâticas corporals construidas
pela humanidade.

Nesse contexto, durante as
aulas utilizamos,. enquanto matriz
metodolOgica de ensino, a proposicao
do Coletivo de Autores (1992), ou
seja, a pedagogic crftico-superadora,
que apresenta elementos norteadores
no sentido da emancipacao humana,
trabalhando categorias basicas como
o planejamento participativo, a pes-
quisa e a avaliacao.
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Tais categorias estruturam o pro-
cesso pedagogico, constituindo sig-
nificativamente a configuracao do
ensino e a organizacäo do pensamen-
to dos alunos sobre o contend° jogo.
0 conhecimento e tratado a partir da
constatacao, compreensao, interpre-
tacao, explicacäo e extrapolacao do
fenOmeno estudado, vivenciando jo-
gos que impliquem no reconheci-
mento de si mesmo, das possibilida-
des da prOpria agao, dos materials e
objetos para jogar. Partindo da ori-
gem destes jogos, sejam eles do am-
biente natural ou construidos pelo
homem, nos propomos a descobrir
as possibilidades de acao corn mate-
rials, objetos e as relacOes desses corn
a natureza.

Para elaboracao do planejamen-
to tomamos por base o projeto
co pedagigico da escola, numa pers-
pectiva interdisciplinar. Nessa pers-
pectiva, para cada unidade meto-
dolOgica, os contendos das discipli-
nas sao definidos considerando a
tematica central estabelecida pelo
coletivo escolar.

Em relacao ao planejamento
participativo, a importante ressaltar o
envolvimento dos alunos no proces-
so decisOrio de ensino, desde o pri-
meiro dia de aula. A partir da
problematizacao desenvolvida pelo
professor, todos os alunos participam

efetivamente das decisOes, onde, co-
letivamente, definimos objetivos e ele-
gemos os jogos a serem vivenciados/
pesquisados, materializando-se o
cronograma letivo e as formas de
construcao destes jogos.

Em relacao a pesquisa, a cada
jogo tratado nas aulas, os alunos in-
vestigam sua origem, suas diferentes
formas e como sao conhecidos e/ou
reconhecidos em diferentes bairros/
cidades/estados/paises. A pesquisa
possibilita, tambem, o processo de
interacao e integracão entre escola-
comunidade-familia.

Quanto a avaliacao, os criterios
sao definidos, no momento do pla-
nejamento, pois sao as formas de ye-
rificarmos o processo de ensino-
aprendizagem e o grau de aproxima-
cao e/ou distanciamento dos objeti-
vos estabelecidos.

Do litdico e do significa-
do ...

Desta feita, o jogo causa prazer e
alegria, atendendo as necessidades
dos alunos, precisamente a necessi-
dade de "acao". Estudos realizados
sobre o tema destacam que, "para
entender o avanco da crianca no seu
desenvolvimento, o professor deve
conhecer quais as motivacoes, ten-
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dencias e incentivos que a colocam
em acão".2 Nesse sentido, e funda-
mental resgatar a cultura do mundo
vivido pelo aluno, de forma
trazendo para as aulas diferentes si-
tuacOes de ensino, onde os jogos tor-
nam-se significativos para a identida-
de cultural e para a compreensio
social. Assim, a possivel identificar o
sentido e significado ltidico do ensi-
no do jogo, aflorando interesses atra-
yes das praticas prazerosas em dife-
rentes situacOes pedag6gicas.
Enfatizamos, desse modo, o fen6me-
no ltidico e sua relevancia, a partir
da expressao corporal como lingua-
gem, seu desenvolvimento no cotidi-
ano da escola e suas experiencias sig-
nificativas.

Segundo Penin (1989), a medi-
da que consideramos o cotidiano dos
alunos, suas raizes culturais, o con-
fronts corn o cotidiano escolar e o
cotidiano em que elas vivem, possi-
bilitamos urn novo pensar e agir fren-
te aos desafios que se colocam no
interior social.

Desta feita, nos propomos a re-
pensar o trato corn o conhecimento,
a relacao de poder e a comunicacao
e linguagem nas aulas de Educacao
Fisica, no ambito do lazer. Na abor-
dagem do conteado jogo, materiali-
zamos propostas fundamentadas
numa concepcao dialetica, partici-

pativa, onde a co-educacao, a Pes-
quisa e a cultura sao categorias per-
manentes da acao pedag6gica.

Avancos e Contribui-

ApOs 08 meses de desenvolvi-
mento do projeto atraves dos depoi-
mentos dos alunos, professores e fa-
miliares3 , foi possivel constatar alguns
avancos. A partir das aulas, as crian-
gas passaram a expressar outros en-
tendimentos sobre o jogo e suas dife-
rentes formas de construcao. Do
mesmo modo, aos poucos, passaram
a perceber que o espaco e o tempo
escolar, especialmente em aulas de
Educacao Fisica, devem ser apropri-
ados, tambern, para construir e re-
construir jogos e brincadeiras como
praticas corporais ludicas. E, ainda,
passaram a compreender o valor do
jogo enquanto uma pratica coletiva
que propicia a alegria e o prazer de
viver, de perceber o belo, do respei-
to pelos limites e possibilidades da sua
acao corporal e da acao do compa-
nheiro.

Depoimento de urn aluno:

Aprendemos multos jogos tambem
com o professor Jean. Ncis A fi)mos
pra universidade, nos A fomos pra a
biblioteca e nos aprendemos muitas
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cols-as la, sobre jogos, sobre novos jo-
gos, que nos	 conheciamos, ou-
tras regras de jogare tambem aqui nes-
sa quadra nos aprendemos muito...

... a genre joga e jogo é muito diverti-
do. Antigamente a genre nao quena
jogar corn menina, era Ai menino con-
tra menina. Hoje a genre joga meni-
nos e meninas, tudo junto (Ismael
Marques, 10 anos, 3d Sere "C", Es-
cola Leal de Bantu).

Quanto as possiveis contribuicäes
ao desenvolver o estudo sobre AS
ORIGENS CULTURAIS DO MUN-
DO LODICO DO JOGO: uma for-
ma de despertar a identidade social
no Smbito da escola", pretendemos
contribuir corn o debate nacional
sobre as diretrizes curriculares — pro-
posic6es pedag6gicas — para o ensi-
no fundamental e medio. Pretende-
mos, tambern, trazer contribuicoes
para o repensar sobre as questöes
curriculares para o processo de for-
maga() de profissionais de Educacao
Fisica &- Esporte.

Essas diretrizes — "novas hipOte-
ses superadoras"— uma vez compar-
tilhadas, criticadas, socializadas, de-
verao beneficiar a Rede de Escolas
do Estado de Pernambuco. Deste
modo, deverao contribuir para o de-
senvolvimento de competencias pe-
dagOgicas, cientificas, tecnicas, mo-
rals, eticas e politicas, exigidas no
desempenho das funcOes sociais de

urn profissional de Educacao Fisica.
Em uma perspective da interdisci-
plinariedade e elaboradas coletiva-
mente, estas diretrizes poderao indi-
car saltos qualitativos.

Por fim, reafirmar, junto a comu-
nidade cientifica e escolar, o desejo
de reviver, construir e reconstruir urn
fazer pedagOgico diferenciado, pos-
sibilitando, desse modo, as atual e fu-
tura geracOes, o acesso a jogos e brin-
cadeiras que subsidiem a construcao
do tempo de lazer, aflorando o gra-
zer no ato de jogar corn sentido e sig-
nificado para a vida.

A identidade social e cultural
identificadas em cada ser humano
devem ser explicitadas em cada jogo,
nao ficando em segundo piano, mas
sim, tornando-se sempre motivos de
inquietagOes que resultem na busca
de caminhos para uma melhor quali-
dade de vida.

Notas

1 No projeto capitalista destacam-se pro-
p6sitos nos quais o jogo a praticado
como estrategia e discriminacão social,
dando énfase aos interesses da ideolo-
gia dominante, como destaca Valter
Bracht, em seu artigoA thangaquepra-
tica espone respeita as regras do jogo ..
capitalista. Revista Brasileira de Cienci-
as do Esporte, Vol. 7, n 2 2, 1986.
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2 A respeito dessas afirmacOes destaca-
mos as relevantes contribuicOes do
Coletivo de Autores, na obra
Metodologia do Ensino da Educagao
Fisica, Cortez, 1992.

3 Os depoimentos estao registrados em
duas fitas de video, elaboradas pelo
coletivo do NEL, em parceria corn a
TV Universitaria/UFPE, na qual alu-
nos, professores, familiares e dirigen-
tes da escola expressam a relevancia
do trabalho e os avangos em relagao
as possibilidades de construgao, res-
gate e vivencias de diferentes formas
de jogar corn prazer e alegria.
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