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RESUMO

0 curso de formacäo de
professores tem como objetivo

basic°, o use de atividades Micas
na aprendizagem. Ao constatar que

durante a disciplina de Ed. Fisica,
os alunos não compreendiam a
relevancia desta abordagem no

processo de ensino, o que gerava
um grande distanciamento entre

teoria e prAtica, se fez necessArio
mudar a metodologia de trabalho e

o jogo foi fundamental para este
desenvolvimento.

ABSTRACT

The basic objective of a teacher's
graduation course is to make use of
funny activities during the learning
process. After discovering that
during physical education discipline
the students had no in mind how
prominent were these activities for
the teaching process, which have
produced an expressive distance
between practice and theory, it was
necessary to change the work
method and to play a game was
mandatory for this improvement.
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Introducao

experiOncia da Ofi-
cina de Educacdo Fi-
sica relatada no tex -
to, foi realizada no
espaco da III Ofici-
na de Capacitacdo
de Professores(as)
do Movimento Sem
Terra - MST. 0 Tra-
balho em apresen-

tacdo foi programado como uma das ofi-
cinas especificas que aconteceu no de-
correr do Projeto' de Capacitacdo dos
referidos professores(as) que atuam na
Regional do MST de Cruz Alta - RS.

0 coletivo de professores(as) a
partir de urn diagnOstico inicial, definiu
as prioridades que deveriam ser traba-
Ihadas, bem como objetivos c diretrizes
de acdo para orientar o processo desen-
cadeado. Destacamos uma d as diretrizes
que tem muito a vercom a experiéncia que
segue, diz: A capacitaciio dos(as)
professores(as) deverdfornecer elemen-
tos para que consigam resgatar, em
conjunto coma comunidade/escola, seus
valores culturais de forma a construir
uma forte identidade das pessoas, do
grupo e da comunidade.2

A agdo educativa do referido pro-
jeto esta organizada em mOdulos
tematicos, corn base nos problemas, ne-
cessidades, prioridades e diretrizes defi-
nidas pelo coletivo de capacitacilo que
foi construido pelos alunos(as)/
professores(as), pelos educadores do
SPED' (Seminario Permanente de Educa-
gdo Popular) e uma representacao da
Equipe de Educacdo Estadual do MST.
Nesta capacitacdo, ha uma coordenacdo
pedagOgica que esta buscando criar as

condiciies para que se garanta de,fato
uma formacdo em processo, acompa-
nhando os professores/alunos em traba-
lhos realizados nas escolas/comuni-
dade.

Assim, estäo sendo desenvolvi-
dos os mOdulos tematicos atraves de
Oficinas real izadas na UNIJUI (Universi-
dade Regional do Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul). Esses foram organi -
zados da seguinte forma:

I Oficina - Levantamento de pro-
blemas enfrentados pelos professores
em sua atundo educativa, com o objeti-
vo de elaborar uma proposta de
capacitacdo;

II Oficina- énfase no planejamen-
to tomando por base o planejamento
anual da escola para realizar a
desconstrugdo da pratica educativa;

III Oficina - énfase no planejamen-
to fazendo a reconstrucdo da pratica,
considerando as teorias existentes e as
awes propositi vas;

IV Oficina- enfase para o curriculo
e os contetidos - teorias da aprendiza-
gem;

V Oficina - enfase na sistematiza-
cao - abordagem teOrica, proposta
metodolOgica e sistematizacão da prati-
ca educativa dos professores buscando
definir a proposta polftico pedag6gica
das Escolas dos Assentamentos.

VI Oficina - énfase na avaliacdo
atraves da analisedas praticas avaliativas,
das concepcOes, dos fundamentos e da
proposta metodolOgica.

E importante ressaltar que a expe-
riéncia em andlise esteve programada
neste conjunto maior dos mOdulos
tematicos. Isto porque temos nos esfor-
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gado para realizar urn processo de forma-
cao interdisciplinar. Assim, em cada uma
dessas Oficinas esteve ou esta previsto
Oficinasem areas especfficas. corn° Edu-
cacao Fisica, Arte Ceramica, Teatro,
Mdsica..., demandadas pelos(as)
professores(as) envolvidos na forma-
ção. Desta forma, segue o relato da Ofi-
cina de Educacao Fisica realizada neste
contexto maior do Projeto de Capacitacao,
mais especificamente na III Oficina de
Capacitacäo vivenciada no period() de
08 a 11 de Julho de 1997, que teve como
tema orientador A Dimensdo Cultural do
Corpo.

Criando Espacos para
Brincar, Jogar e Dancar

0 desafio maior da oficina foi ex-
plorar os elementos inerentes as mani-
festacoes expressivas dos corpos-sujei-
tos envolvidos no processo de
capacitacdo, utilizando como recurso o
corpo prOprio de cada participante. A
nossa proposta politico-pedagOgica
sustenta-se na perspectiva de uma praxis
da educacdo fisica permeada pelo movi-
mento humanocritico-emancipatOrio.

A oficina, num primeiro momento
prop& atividades de nessa perspectiva,
a turma apresentou uma certa timidez,
resistencia, bloqueio, risos nervosos,
enfim demonstraram dificuldade como
por exemplo de se aproximar e tocar no
colega, de falar, gritar, cantar, resmun-
gar.

Nessa abordagem, o movimentar-
se expressivo näo necessita, para garan-
tir-se como uma possibilidade educativa,
de espagos formais instituidos e

preestabelecidos (quadras de esportes
construidas de acordo corn	 as
especificacties oficiais, consoantes corn
o padrao da norma, regulamentos uni-
versais...)

No processo tradicional da educa-
cao fisica os exercicios sac) valorizados
conforme o paradigma do rendimento, da
quantificacao do movimento, enfim, de
desempenhos especffico. Segundo es-
ses valores expressao do corpo que se
movimenta sempre teve importancia se-
cundaria.

Ao contrario, a praxis do movimen-
to critico-emancipatOrio requer que os
espacos da educacdo ffsica sejam mais
do que espacos institufdos, onde se sai-
barn executar movimentos; requer que
esses sejam os espacos onde se
corporifica o movimentar-se, espaco
onde se compreenda, crie, transforme,
imagine o conhecimento. Espago que
possibilite aos sujeitos viverem, senti-
rem, expressarem e criarem o se -movi-
mente.

Na base de toda a formacdo esta o
homem, que se constitui num corpo que
é presenga, gesto erotizado, sexualizado
e coletivizado, que esta longe de servir
de couraga muscular. Corpo como lugar
de enraizamento da Ka°, da palavra da
expressao, corpo como espaco eminen-
temente, expressivo que escreve o seu
prOprio texto no espaco. 	 •

Nesse sentido, as primeiras ativi-
dades realizadas enfocaram	 a
sensibilizacao particular de cada corpo
envolvido no processo. A corporeidade,
dentro dessa Otica, d tomada como algo
concreto, contextualizada na espa-
cialidade e na temporalidade de cada
corpo como fenOmeno vivo. Apresenta-
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mos as vivencias como tentativa de fazer
os sujeitos vivenciarem o corpo em
outros niveis das diversas dimensties;
do real ao corpo vivido da realidade, do
corpo simbOlico ao corpo imagindrio vi-
vido pela fantasia, permeado pclo emoci-
onal, afctivo e sensOrio, preceptivo, ou
seja, ampliando os aspectos corporais.

As vivencias corporais se apre-
sentaram num vies que permitia que o
didlogo de cada corpo-sujeito fluisse do
seu interior ao estabelecer as relacOes
corn o exterior, portanto, perm iti ndo que
a essencia de cada corpo-sujeito se des-
prendesse ao longo da atividade, num
processo de comunicacao onde o corpo
real, em trocas simultaneas nos tempos e
espacos, se projeta para fora de si. Bus-
cando, portanto, vivenciar a essencia do
movimento em sua existencia movimen-
to ngo-padronizado nem esteriotipado —
por meio da linguagem corporal,
externando, expressando e comunican-
do a dimensâo histdrica da subjetivida-
de, dos silencios, dos ruidos corporais
de todos envolvidos no processo. Cor-
pos como fonte de express -do, de criacao,
existenciacompreendida como arte, sen-
tidae vivida, contemplando o movimen-
to na perspectiva da arte da express-do.

A corporeidade como espaco e
tempo de singularizac'do do sujeito. 0
espaco do corpo se apresenta como fron-
teira entre o sujeito e o mundo exterior:
e corn o meu corpo que me justifico e me
projeto na aventura da minha existencia.
Apoiamo-nos nas assertivas de Merleau-
Ponty (1994, p. 207), de que eu ndo estou
diante de meu corpo, eu estou em meu
corpo, ou antes, sou meu corpo. E na
unidade da vida corporal que a crianca
funda a dialetica das suas prOpria expe-

riéncia e aprendizagem (do corpo e'pelo
corpo), numa perspectiva em que a exis-
tencia do mundo se apresenta envoi vente
e total izante. E a nossa originalidade que
se projeta no mundo, ao mesmo tempo
em que esse incorpora em comunicacão.

Corporeidade compreendida, por-
tanto, como constituicão individual e
social, ou seja, no meu corpo esta o
registroda minha histeria individual e ao
mesmo tempo, da minha histdria social.

Fomos provocando atividades que
ampliassem as experiencias corporais,
por meio de jogos ritmicos, como estra-
tegia fundamental do trabalho, possibi-
litando aos sujeitos romperem, vazarem
os ruidos, os sons, comecando com os
dos seus prOprios corpos, ao mesmo
tempo marcando que esses corpos de-
mandam outran linguagens, como a mu-
sica, a danca, que são possibilidades
que, muitas vezes, nao s -do valorizadas e
reconhecidas como a arte expressiva e o
principio educativo daprOpria particula-
ridade da educacâo fisica

Utilizamos a musicalizacdo do nome
prOprio de cada sujeito, criando assim
diferentes linguagens coreograficas. Urn
nome, urn vocdbulo ao redor do qual se
comeca a construir urn universo de sig-
nificado, uma identidade, uma primeira
forma de nos relacionarmos corn o mun-
do. Nome: a primeira forma de expressâo
de cada corpo, que representa a sua
histOria de vida e o reflete, de algum
modo, como ser no mundo, ser-
presenca.

Patricia Stokoe (1990, p. 4) afirma
que nit" o nascemos homens, vamos fa-
zendo-nos. Tampouco se nasce poeta,
bailarino, escritor, müsico. Trazemos
um potencial ou bagagem de premissa
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que podera desenvolver-se crescer

medida que proporcionarmos as possi-

bilidades e a oportunidade de desen-
volver-se.

Intensificamos e ampliamos o tra-
balho de sensibilizacdo corporal, pontu-
ando a voz (som) como elemento funda-
mental da comunicacdo, o seu use como
necessidade preponderante de expres-
sdo corn os outros.

Desafiamos-os a perceberem a voz-
linguagem, a voz falada, a voz sussurra-
da, a voz declamada, teatral, a voz canta-
da, enfim todas as vozes corn suas mril-
tiplas funcOes sociais, reconhecida como
objeto fundamental de educacdo corpo-
ral, a voz humana tratada como forma de
comunicacão e de express-do.

Os sujeitos manifestaram as se-
guintes falas a partir dessas vivencias:

Esta oficinafoi urn tapa na cara da
gente, porque dissemos que na
escola nao tem material e que, por
isso, nao podemos fazer nada.
Comeco a me dar conta de que
podemos usar o recurso do pro-
prio corpo.

Alguns estudos afirmam que as
experiencias expressivas aceleram o pro-
cesso de politizacdo porque ocorre a
descoberta de urn corpo diferente, mais
livre e mais vivo, que permite se interro-
gar sobre as proibicties da vida cotidia-
na. (Cf. Reunaud, 1992, p.77). A expres-
sdo corporal é simultaneamente a oca-
siäo de urn novo questionamento pes-
soal, de uma reivindicacdo mais
politizada. A expressäo corporal permite

interrogar as experiOncias: A gente fica
retraida ao tocar nos colegas,... riclo
poderia serdiferente, por causa da nos-
sa cultura.; Corn esse tipo de atividade
eu fico contrariado.; Como educadores
do MST, falamos em liberdade no senti-
do amplo; as vezes nao mostramos o
sentimento e a emocao, na realidade
nao nos libertamos.

Ja na aula institufda apenas na
perspectiva instrumental do movimento
o corpo d jogado aperfonnance, ao ren-
dimento, ao sofrimento, funcionando de
modo automatico e sentido vazio, corpo
que nao se sente habitado, olhado, mas
apenas julgado pelos outros, encolhido,
submetido as normal estdticas do meio.
Evidenciando essas representaceles
ocorreram depoimentos, tais como: a
educaceio fisica nao me realiza. Outro
colega complementa: Devemos derru-
bar a cerca da educacao traditional. A
expressdo corporal abre uma dimensdo
suscetfvel que contrabalanca a primazia
do movimento na perspectiva instrumen-
tal. A expressdo corporal supeie urn tra-
balho sobre si, interiorizacdo, producdo
de significantes.

Hoje, portanto, o cendrio que te-
mos acercadacomplexidade dadindmica
das vivOncias da corporeidade, inclt.qi-
ve, nos obriga a repensar alguns concei-
tos pertinentes que, ao mesmo tempo,
di ferencia e destaca o humano no mundo
dos seres vivos. A corporeidade assume
por si uma express-do inerente, urn estar
no mundo. Merleau-Ponty (1994, p.549-
80), complementando essa concepgdo
afirma que o corpo estä dentro do espa-



co, o corpo habita o espaco da mesma
forma que nao estci no tempo, o corpo
uma histOria dentro do outro (Id., p.6).
0 homem, desde o nascimento, usa o
movimento como linguagem paraexpres-
sar as suas necessidades, bem como as
suas emocOes e angtistias, enfim, seas
sentimentos. Nesse sentido, optamos
por estabelecer urn jogo, urn brincar e
dancar reflexive, permeado pela praxis
que parte da descoberta da linguagem
corporal, provocando os sujeitos a dar-
se conta do seu corpo, ou seja, tornar-se
consciente de si, abrindo as portas de
comunicacao corn o mundo mediante
manifestacOes corporais da arte expres-
siva, apesar dos espacos interditos.

Ao finalizar este relato gostaria-
mos de registrar que essa oficina ndo
teve como propdsito acrescentar umas
poucas horas de expressao corporal ao
programa de capacitacao, mas tambem
encetar a discussao a respeito da eman-
cipacao do corpo. Faz-se necessario uma
orientacao global acerca da corporeidade;
tido apenas para a particularidade da
educacao fisica, mas para o conjunto da
educagao escolar que se queira
emancipatoria

Dando continuidade ao referido
projeto, realizamos assessorias corn rela-
cao a tematica Lazer/Recreacao/Movi-
mento Humano, na perspectiva de cons-
truir urn espaco multifuncional no assen-
tamento de Nova Ramada (RIlio de
CastilhoslR.S.), apartir dareflexao e com-
prometimento dos professores, alunos,
pais e comunidade em geral do assenta-
mento corn opropOsito de tornar-se um
projeto piloto referencia, para os de-
mais assentamentos do R.S.

MotrivhOicia

Notas

' Este Projeto de Capacitacao de
Professores(as) conta corn o apoio fi-
nanceiro do INCRA Regional do Rio
Grande do Sul e da UNIJUI. Cabe dizer
tamb6m, que esta constituido por uma
Equipe Tecnico-PedagOgicaPermanen-
te composta por quatro professoras.
Alem desses profissionais, possui a
contribuicao de educadores que traba-
lham em areas especificas, como e o
caso desses(as) professores(as) de
Educacao Fisica.

2 SPEP — MemOria da oficina de
Capacitacao de Professores e profes-
soras de assentamentos eAcampamen-
tos da Regional de Cruz Alta do MST -
Ijui, Ed. UNIJUI - Cadernos UNIJUf —
Serie Educacao Popular n° 1, p. 22.

0 SPEP a um Programa de Educacao
Popular do Departamento de Pedago-
giada UNIJUI. Este programa trabalha
desde 1989 com assessorias pedag6gi-
cas, principalmente a movimentos so-
ciais da regiao Sul do pals.

4 0 leitor interessado pode recorrer
segunda parte do livroEducaciio Fisi-

ca: Ensino & Mudancai onde o autor
traz referencia teOrica mai s abrangente
acerca do movimento. Para Kunz (991,
p.74) ose-movimentar entendido como
dialogo Homem e Mundo, envolve o
sujeito desse acontecimento sempre
na sua intencionalidade.' E 6 atravis
desta intencionalidade o sentido/sig-
nificado do se-movimentar. Sentido/
significado e intencionalidade tem, as-
si m, umarelacao muito estreitana con-
cepcao dialdgica do movimento.
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