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RESUMO

Este relato tern por objetivo
socializar, corn os demais colegas

da area, o processo tanto de
producao da analise dos PCNs -

Parametros Curriculares Nacionais -
quanto da constituicao/

consolidagao de urn grupo de
estudos ern Educagao Fisica/

Educagao, denominado GTA - Grupo
de Trabalhos Ampliado de Educagao

Fisica.

ABSTRACT

This report has as its goal to share
with all the area colleagues the
process of production and analysis
of the PCNs - National Curriculum
Parameters - as well as the process
of constitution/consolidation of a
study team in Physical Education
called GTA - Extended Work Team in
Physical Education.

* Grupo de Estudos de Trabalhos Ampliados em Educacão Fisica. NEPEF/CDS/UFSC.
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Introducâo

ste relato tern por
objetivo socializar,
corn os demais co-
legas da area, o pro-
cesso tanto de pro-
ducao da analise
dos PCN -
Parametros Curri-
culares Nacionais -

quanto da constituicao/consolidacao de
um grupo de estudos em Educacao/Edu-
cacao Fisica, denominado GTA - Grupo
de Trabalhos Ampliados em Educacao
Fisica.

Essa experiencia de estudo e traba-
lho academic° tern a pretensao de expres-
sar a trajetOri a de profissionais da Educa-
(do/ Educacao Fisica que, partindo de
seus mdltiplos e diversos olhares, red-
nem-se para estudar/intervir sobre o
contexto da escola

A nosso ver, nesse momento, tor-
na-se oportuno a socializacao dessas
formas de experiencias corn os demais
colegas educadores, para estimuld- los a
que tambem construam outras formas de
intervencao/interlocucao dos agentes da
escola/sociedade corn os agentes uni-
versitarios.

Assim, esse e o relato do processo
de uma experiencia que, mesmo devendo
ser historicamente datada e contex-
tualizada, serve para mostrar uma forma
de contraponto as tradicionais e restritas
possibilidades que vem sendo aponta-
das pelas politicas governamentais tra-
dicionais, tanto no que diz respeito a
formacao/qualificacao dos professores
daescola pdblica e universidade, quanto

de inclusao e valorizacao nesses proces-
sor dos demais agentes dessas institui-
cOes (alunos, pais, funcionarios, etc...).

Urn Pouco da Histenia
de Construcfio do GTA

0 GTA a constituido por professo-
res de Educacao Fisica da rede pdblica,
professores do NEPEF', professores
mestrandos e outros interessados em
discutir e intervir nas questOes da Edu-
cacao/Educacao Fisica da escola pdbli-
ca de maneira critica. 0 GTA redne-se
semanalmente as sextas-feiras das 18:30
as 21:30 em sala do CDS/UFSC2, sendo
um grupo de estudos autOnomo formado
em mare() de 1997 pela iniciativa de pro-
fessores de Educacao Fisica da Rede
Pdblica Municipal de FlorianOpolis que
desejavam dar continuidade as discus-
sOes e parcerias estabelecidas entre
professores e academicos vinculados ao
NEPEF/UFSC. Essa parcerianasceu du-
rante a gestao da Frente Popular, que
ganha o governo do municipio de
FlorianOpolis nas eleiceies de 1992. 3 Du-
rante essa administracao a possivel esta-
belecer elos de ligacao diferentes do que
tradicionalmente vinham sendo estabe-
lecidos entre universidade e escola.

Nessa ocasiao, encontrou-se eco
no que se constitui um dos eixos centrAis
das propostas administrativas das es-
querdas no comando da coisa pdblica:
inverter prioridades. Sendo assim, inver-
ter ou ressignificar as kits do estado
passou a ser a tOnica tambem da relacao
de parceria/acessoria mantida entre a
escola e os professores e academicos do
NEPEF/UFSC.
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A partir de urn entendimento dife-
renciado do que vinha sendo a traditio-
nal interlocucdo/formacdo de professo-
res da escola, mudou-se a forma de enca-
minhar os processos de formacdo de
profcssores.

Ndo se pensa, de ambas as partes
- SME- Secretaria Municipal de Educa-
gdo de FlorianOpolis e professores do
NEPEF/UFSC (universidade)-, em ape-
nas fazer formacdo como costumei-
ramente é entendida, ou seja, acdes rea-
lizadas por professores universitarios
sobre os professores da escola forman-
do-os. Isso seria como admitir que os
professores daescola/SMP nada tinham
a dizer, apenas seriam formados.

Subvertendo esta lOgica, colo-
camo-nos, professores e académicos do
NEPEF/UFSC e professores da SME,
como parceiros/companheiros para uma
caminhada de formacao professional
continuada mtitua. Tanto os professo-
res da escola/RMF quanto os professo-
res e acadêmicos do NEPEF/UFSC esta-
riam em urn processo dc formacdo profes-
sional continuada mdtua.

Em sintese, entendia-se que essas
NO-es ndo poderiam ser vial de rndo
dnica daqueles que sabem - os professo-
res e academicos universitdrios -nadire-
cao dos que nada sabem - os professores
e tecnicos da escola. Entendia-se/enten-
de-se que se deve buscar outro tipo de
interlocucdo para as relaciies de ensino/
formagdo, pesquisa e praticas exten-
cionistas universitdrias a constituirem-
se entre universidade e escola, estas
apontando na direcdo da construcdo de
uma via de mdo dupla para esse proces-
so, como costumavamos dizer.

Deste entendimento/parceria foi
possivel construir, ao longo de quatro
anos', uma extensa gama de atividades:
reunifies temdticas e pedagOgicas,
consultorias, publicacdo de artigos, pro-
jetos, um livro contendo as diretrizes
para a Educacdo Fisica no ensino funda-
mental e na educacdo infantil, visitas,
pesquisas, andlises e discussfies sobre
e no cotidiano das escolas priblicas
municipais de FlorianOpolis, alguns tra-
bal hos monograficos de académicos vin-
culados ao NEPEF/UFSC que, como ta-
refa de conclusdo de seus estudos/cur-
sos de graduacdo e especializacdo, to-
maram como problema tematicas
advindas desta parceria, alem de ter sido
tema de projetos de pesquisa para pro-
fessores de Educacdo Fisica da escola/
RMF ingressarem em programas de
mestrado. Soma-se a isso tudo um vasto
mimero de apresentaciies/socializacdo
dessa experiéncia de parceria em encon-
tros cientificos e escolas ptiblicas.

A Perda do Governo
Municipal, porem nä°
a perda da Hegemonia
Cultural de Construcao
de urn Projeto Popular
por Alguns Professores
da RMF: a formacao
do GTA

Convem aqui resgatar, mesmo que
de forma rapida, o que representou o
processo eleitoral de 1996, quando
FlorianOpolis passa a ser novamente
governado por partidos de direita, corn
id6ias e govemantes reacionarios.
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Nessa eleicao sai vitoriosa para
prefeita de FlorianOpolis a deputada
Federal Angela Amim, apoiada por uma
alianca de partidos de extrema direita,
que vence o confronto em um segundo
turno corn o candidato rcpresentante da
continuidade do governo da Frente Po-
pular ate entdo governando Floria-
n6polis.

Desse confronto politico/eleitoral
convem ressaltar a estrategia propagan-
dista que embasou a campanha, mere-
cendo destaque dois momentos da que
foi vitoriosa. Primeiro, orequentamento
das propostas de Celso Pitta, entäo can-
didato de seu partido6 a prefeitura da
cidade de SA() Paulo, que atraves dessa
estrategia e de macica campanha de
marketing, propunha-se a seduzir as
camadas menos esclarecidas de
Floriandpolis corn o discurso demagOgi-
co de que resolveria o problema de habi-
tacdo, transporte e satide do municipio.
Segundo, a poucos dias da votacdo em
segundo turno, vendo-se coagida pela
possibilidade eminente que se configu-
rava de empate tecnico com tendencia de
ascensäo e vitdria do candidato daFren-
te Popular, Angela Amim lanca mao, de
forma irresponsavel, de um discurso de
xenofobia para com os gatichos morado-
res de Florian6polis. Conclama osverda-
deiros moradores de FlorianOpolis a
votarem não ern suas propostas, mas a
não votarem no candidato da Frente
Popular, pois isso causaria uma invasão
indesejada de gauchos a ilha de
FlorianOpolis e, se isso ocorresse, seria
o fim tanto dailha quanto de seus valores
cultarais.

Esses dois lances de seu discurso
panfletario de campanha, somados a

aliancaspopulistas corn lideres comuni-
tdrios tidos como coroneis em alguns
redutos eleitorais menos politizados de
FlorianOpolis, isso tudo regado a muito
dinheiro utilizado para a compra e barga-
nha de votos, assegura-lhe a vitOria,
mesmo que por pequena margem de vo-
tos. Sua vitOria configura-se pela volta
ao cenario ptiblico municipal de
FlorianOpolis da polftica de vizinhos, de
comadres, deparentescos, de aliancas e
contratos assinados a portas fechadas ,
em que os bons argumentos coletivos e
pablicos sdo substituidos pelas toma-
das de decisäo sobre o que e ptiblico as
escondidas, nos gabinetes. Ai, não raras
vezes, os interesses pdblicos säo negli-
genciados ou confundidos/trocados
pelos privados. Enfim, tudo o que diz
respeito a vida publics e resolvido nos
bastidores sob o pseudo-argumento da
eficiencia.

E sob as cortinas da intransparencia
do discurso da eficiencia, gerada nos
gabinetes de seus acessores/secreta-
rios e difundida por discursos publicita-
rios que anunciam sempre mais ao ptibli-
co, ou o que não se efetivarA como o
prometido, que perdeu-se a dimensao de
continuidade dos lacos institucionais de
parceria que vinham sendo mantidos
entre professores de Educacdo Fisica da
RMF e os academicos e professores do
NEPEF/UFSC. Essa quebra de continui-
dade de vinculos institucionais perdura-

enquanto persistir neste governo este
tipo de atitude polfticando emancipatOria,
não condizente corn projetos politicos
realmente populares e democrdticos.

Nesse sentido, apesar do desman-
che das estruturas populares de demo-
cratizacdo das decisOes a serem tomadas
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sobre a vida da escola pela comunidade,
bem como da desestruturaedo do pro-
grama de formacdo dos educadores da
escola, ambos projetos implantados no
governo da Frente Popular, essas medi-
das nao foram capazes de impedir que
alguns professores e comunidades per-
manecessem firmes em seus propesitos
de continuar fazendo avancar urn projeto
popular de educaedo.

Essa e a conjuntura que se apre-
senta em 1997 para a administracão pti-
blica do municfpio/SME. Resta a alguns
professores/educadores dessa rede
blica darem conseqftencia aos
ensinamentos elaborados pelo pensa-
dor ital iano A ntenio Gramsci. Ele afirma
que para ser governante nao basta tomar
opoder, m as tambem ter o dominio sobre
a hegemonia cultural, essa uma tarefa
dificil de ser conseguida quando em se-
tores populares da sociedade encon-
tram-se semeadas/plantadas ou mesmo
ja consolidadas ideias de outros proje-
tos de sociedade que nao esse que des-
crevemos acim a.

A riqueza do processo estabeleci-
do entre os professores e academicos do
NEPEF/UFSC e alguns professores de
Educae -do Fisica da escola/RMF faz com
que, apesar de rompida a possibilidade
institucional de continuaedo dessa par-
ceri a deformacdo professional continu-
ada mtitua iniciada no governo da Fren-
te popular, alguns professores de Edu-
cacao Fisica da RMF decidiram, para
alem dos governantes no poder, prosse-
guirem mantendo essaparceria corn pro-
fessores e academicos do NEPEF/UFSC,
ampliando-a a outras tantas pessoas que
tivessem como interesse discutir, inter-
vir e estudarde forma critica, o cotidiano

das escolas ptiblicas. Constitui-se, as-
si m, o GTA - Grupo de Trabalhos Ampl
ado em Educaedo Fisica.

0 processo de formacäo dos prin-
cipios de trabalho desse grupo e a traje-
ttiria de formulaedo de suas aci3es servi-
ram de base para a elaboraedo da andlise
critica dos PCNs - Parfimetros
Curriculares Nacionais - e seus desdo-
bramentos na configuracdo do GTA, que
passaremos a descrever.

0 Primeiro Passo,
o Comm) de Tudo:
ouvindo os interesses
dos participantes do grupo

.1d existem pesquisas feitas, ate
mesmo partindo de formas tradicionais e
conservadoras de administrar recursos
humanos para o capital, que apontam
como nao sendo a questäo salarial o fator
de maior importancia para a motivaedo
das pessoas em engajarem-se na realiza-
cao, corn exit°, de tarefas a serem desen-
volvidas /construidas coletivamente.
Para surpresa de muitos que pensam que
dinheiro a tudo, o fator salario aparece
apenas como o terceiro elemento impor-
tante, sendo precedido em uma escala
decrescente de valores pelos fatores:

— primeiro: ver contemplado seus pon-
tos de vista quando da realizaedo das
tarefas do grupo;

— segundo: conhecer, poder intervir e
construir os objetivos para as awes
do grupo.

Nesta mesma direcdo de cons-
tataedo, porem, com teorpolfticoexisten-
cial absolutamentediferente,PauloFreire,
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Gramsci e tantos outros pensadores que
idealizam urn mundo diferente, corn ou-
tras relaciies a serem esta-belecidas en-
tre as pessoas, mostram-nos a inexorAvel
necessidade e importancia de conside-
rar-se, valorizar-se e partir dos interesses
existenciais dos agentes sociais para a
realizacao/efetivacao de projetos coleti-
vos, sob pena de ja nascerem fadados ao
insucesso, por mais brilhantes, nobres e
relevantes que sejam seus objetivos.

A partir das falas dos participantes
da primeirareuniao do GTA, foram defi-
nidos/construidos coletivamente qua-
tro eixos ou principios que adotarfamos
para a elaboracao dos trabalhos, inter-
vencties e reuniOes de estudos ao longo
do anode 1997, bem como nossaprimeira
tarefa: a elaboracao de urn parecer critic°
sobre os PCNs, que teria como destina-
tArios os professores da escola.

Sao esses os principios que apro-
vamos para o GTA:

1°) realizacao de estudos para qualificar
as intervengOes no cotidiano das
escolas priblicas. Porem, somente re-
correrfamos a leitura de textos corn-
plementares, que dessem em-
basamento/sustentacao as analises
que terfamos de fazer, a medida que,
entre os componentes do grupo,
entendessemos nä° haver consis-
tencia argumentativ a suficiente para
transcendermos os entendimentos
sobre os temas postos em nossos
debates. Nä° era pretensao do grupo
fazer estudos ou discursos tetiricos
para a academia. Näo farfamos estu-
dos para ilustrar a cabeca. Estuda-
riamos e estudamos quando senti-
mos necessidade de compreender
melhor as problemdticas colocadas

nos PCNs ou seja, para entender
melhor os impactos do que estava
sendo proposto sobre o cotidiano
escolar;

2°) o cotidiano escolar como referencia
para nossas analises. Estabelecemos
que di scutiriamos metodologias para
o enfrentamento do cotidiano. Pode-
riamos comecar planejando nossas
prOprias aulas da escola no decorrer
de cada semestre, realizando um exer-
cicio de troca de ideias e exemplos de
tecnicas que utilizamos. Farfamos
sessOes de relato de experiencias
praticas corn exemplos para apresen-
tar e ser discuti do corn outros compa-
nheiros da escola. Nao agirfamos
como costumeiramente fazem tecni-
cos consultores contratados para ta-
refas de intervir sobre o cotidiano e
os agentes da escola, os quais por-
tam-se como pessoas iluminadas
que, ainda hoje, no vazio de seus
gabinetes ou no wicuo idealista do
que pensam ou gostariam que fosse
a Educacao Fisica Escolar, escrevem
sobre realidades que nao conhecem,
que imaginam, idealizam e, assim, pro-
duzem belos documentos, mas que
nao efetivam-se como mudancas no
dia-a-dia da escola;

3°) organizariamo-nos corn os profissio-
nais de outras areas de conhecimen-
to das escolas da RMF compromeii-
dos corn a proposta educacional de-
mocratica que vinha sendo desen-
volvida pelo govern° da Frente Po-
pular, afim de articular um movimento
de rest srenci a e, assim, intervir/apon-
tar as contradiciies das propostas de
cunho anti-popular que vem sendo
implementadas pela atual administra-
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cao, desnudando-as aos demais co-
legas da escola, bem como as comu-
nidades de FlorianOpolis;

4°) disseminar, junto as comunidades de
FlorianOpolis, nosso trabalho, mos-
trando-1 hes qual a proposta polftica
que defendemos, para que nao con-
fundam-na corn as da atual adminis-
tracao

A Construcäo de uma
Identidade Coletiva
Minima para a Anilise
Critica dos PCNs:
a experiencia da
construcao de diretrizes
curriculares para a
educacao fisica no ensino
fundamental e na
educacao infantil
da rede municipal
de FlorianOpolis-SC
como referencia

Tendo o grupo definido os princi-
pins e qual seria a primeira tarefa de
estudo/trabalho e o cronograma para
suarealizacao, passamos a discutirquais
seriam os criterios para a execucao dessa
tarefa equal seria a referencia que adota-
riamos para analisarmos os PCNs. Imedi -
atamente a esse questionamento come-
camos a construcao do entendimento
coletivo para a tarefa que est avamos nos
propondo fazer: uma critica a um docu-
mento que explicita urn piano politico-
educacional de estado.

0 primeiro entendimento que pre-
cisariamos ter claro entre os componen-
tes do grupo seria o teor do termo critica.
Nao poderiamos conceitua-lo ou
confundi-lo corn seu entendimento no
senso comum, como negacao completa.
Teriamos que avancar desse rally() do
senso comum. Nesse sentido, critica, para
a tarefa a ser executada, passou a ser
entendida pelo grupo como a dimensao
de resgate do que era posto como eixo do
movimento iluminista, ou seja, que o
conhecimento racional capaz de esclare-
cer os fatos da vida nao poderia, nesse
processo de esclarecimento, esvaziar-se
de seu poder de critica (revisao), tanto
dos fatos como de si mesmo. Portanto
criticar, no ambito do GTA, significaria
para nds, para a tarefa de analise dos
PCNs, tomar esse documento como uma
provocacclo e, a partir disso, avancar-
mos, tanto no que estava sendo propos-
to pelo documento quanto no que ja
haviamos sistematizado sobre os temas
em foco de nossos estudos. Nesse mo-
mento, entao, por uma completa incapa-
cidade deestar no mundo de forma neu-
t ra (Frei re,1994), tambem definimo-nos
politicamente pelo referencial do qual
olhariamos para o documento dos PCNs
para critica-lo. Nossadncora, referencia
de onde estariamos nos colocado para
exercitarmos a critica academica aos
PCNs, seria a experiencia de construcao
coletiva das Diretrizes Curriculares Para
a Educacao Fisica no Ensino Fundamen-
tal e na Educacao Infantil da Rede Muni-
cipal de FlorianOpolis-SC, elaboradas
durante o governo da Frente Popular
(1993-1996).

Essa escolha apontava para a coe-
rencia politica que pretendiamos ter para
nossas analises. Esse documento da
administracao popular de FlorianOpolis
apontava claramente eixos para urn pro-
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jeto de escola/Educacao Fisica a ser
construido na perspectiva dos
freqUentadores da escola ptiblica, co-
muni dade e trabalhadores. Apontava,
ainda, outros tantos conceitos que nos
possibilitariam urn 6timo contraponto
inicial para nossa tarefa, ou seja:

uma politica de formacao continuada
para os professores da escola, cujas
tematicas dos encontros de formacao
eram construidos a partir do cotidiano
escolar;

— uma concepcao de curriculo enquanto
nab humans dos agentes da escola;

os conteddos do ato de ensinar/apren-
der como uma selecao/escolha inten-
cional, fruto dos interesses, tanto da
sociedade quanto da administracao
popular e seus professores, sendo
esses conteddos dialogicamente defi-
nidos.

Definia, ainda, a democracia, a so-
lidariedade, o acesso e permanencia jun-
tamente corn uma educacao de qualidade
como um direito dos cidadaos e dever do
estado. Em sintese, essa proposta nao
exercitava a metafi'sica de elocubrar
sobre uma realidade escolar inexistente;
ao contrdrio, apontava e construla con-
ceitos advindos doolhar epistemolOgico
nao desarmados de seus agentes sobre
o cotidiano escolar.

Os Estudos do Grupo
como Necessidade
para a Realizacäo
da Tarefa de Anfilise
dos PCNs

A cada reuniao que realizavamos,
na medida em que avancavamos sobre a

tarefa de andlise dos PCNs, selecionan-
do, entre os tantos possiveis caminhos
apontados pelos integrantes do GTA, os
que irlamos seguir na definicao dos te-
mas de andli se, surgia, na mesmapropor-
cao, a necessidade de fazermos estudos
para respondermos corn maisconviccao
epistemolOgica as tematicas com as quais
nos confrontavamos e para as quais nao
detinhamos, ainda, respostas/ argumen-
tos consistentes/convincentes. Opta-
mos pela realizacao de semindrios de
estudo sobre essas tematicas. Definfa-
mos as tematicas e elegiamos, entre os
componentes do grupo, aqueles que
seriam os encarregados em prepard-las e
apresenta-las ao GTA.

Con forme avanedvamos, os temas
iam surgindo. 0 primeiro semindrio de
estudos tematico foi sobre o processo e
o produto de elaboracao das Diretrizes
Curriculares para a Educacao Fisica no
Ensino Fundamental e na Educacao In-
fantil da Rede Municipal de FlorianOpolis/
SC, para que os professores do GTA que
nao conheci am ou nao haviam participa-
do desse processo pudessem perceber/
conhecer quais os principais eixos dessa
proposta, para que construissemos uma
identidade minima de grupo com res-
peito a referencia inicial, de politica
educational pdblica, para confrontar-
mos ao gue estavalestci sendo proposto
nos PCNs. 0 segundo tema eleito para
nossos seminarios foi concepcOes de
curriculo. Esse tema tambem surgiu da
necessidade que sentimos de construir-
mos maior consistencia sobre as con-
cepcOes de curriculo, haja vista, nesse
momento de nossas analises, ja termos
algumas conviccOes de que o documen-
to que estavamos analisando tratava-se
de um curriculo nacional e nao como
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anunciava seu titulo, apenas PCNs. Es-
ses dois seminarios iniciais revestiram-
se de mu ita i mportanci a para o grupo, por
serem considerados seminarios que abor-
daram temas conceituais gerais, os quais
tornariam-se fundamentals a todo grupo
Vara a'compreensao plena do documen-
to que analisavamos.

A esses dois seminarios iniciais,
seguiram-se os demais , cujas tematicas
foram definidas ao se concluir a primeira
leitura dos textos dos PCNs. Essa segun-
da fase de tarefas de estudos e semina-
rios ja foi pensada/articulada tendo em
vista a tarefa final de produzirmos o arti-
go critico sobre os PCNs. Os temas elei-
tos para os seminarios fariam parte de
uma das sessiies do artigo critico que
elaborariamos. As tematicas eleitas pelo
grupo para esses seminarios surgiram da
necessidade de ampliar alguns concei-
tos explicitados nos documentos dos
PCNs. Esses entendimentos, a nosso
ver, nao correspondiam/refletiam os avan-
cos de entendimentos e caminhos ja
percorridos pelas elaboracOes dos pen-
sadores da Educacao Fisica Escolar.

Dessa forma, foram definidas as
tematicas e os sub-grupos do GTA que
trabalhariam cada tema, devendo cada
sub-grupo, al6m de responsabilizar-se
pelo seminario, tamb6m produzir urn tex-
to critico, fundamentando o conteddo
do entendimento sobre a tematica apre-
sentado nos PCNs. 0 titulo das tematicas
de cada seminario, de certa forma, ja
expressava alguns dos eixos da andlise
crftica que comecavam a ser percebidos
no GTA.

As oito tematicas inicialmente pro-
postas foram:

1 - ciéncia - Ciencia e ecletismo x
ciéncia emancipatOria: construir urn en-
tendimento de ciencia e, a partir dele,
compor corn o que est6 presente no do-
cumento;

2 -abrindo os conceitos: a partir de
conceitos ja tratados/entendidos na drea,
demonstrar a fragilidade corn que säo
tratados/entendidos nos PCNs. (ex.:
Educacao Fisica higienista, co-educa-
cao, histOrico da area, resolucao de con-
flitos etc.;

3 - ciclos X Etapas de desenvolvi-
mento;

4 -esporteleducafilo fi'sica: adap-
tar x transformar/modificar - a inicia-
cao desportiva camuflada;

5 - conceito de co-educaciio x
aulas mistas;

6 - concepriio de planejamento;
7 - concepcdo de =Ude;
8 - educacilo infantil.

As Principais Criticas
do GTA aos PCNs

Como nao 6 pretensao nesse relato
apontar por completo o produto final de
nosso artigo de analise dos PCNs 9 , par-
tindo-se dos temas dos seminarios de
estudo que realizamos, pode-se rapida-
mente apontar as principals crfticas/fra-
gilidades que percebemos nesse docu-
mento de politica educacional, as quais
passamos a descrever:

— contrariamente ao processo
vivenciado, de implantacao de diretri-
zes curriculares de Educacao Fisica na
rede municipal de FlorianOpolis duran-
te o governo de Frente Popular, os
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documentos dos PCNs sao clabora-
dos por tecnicos em gabinetes, sendo
restrita as possibilidades de construi-
los pelos agentes sociais;

— é urn documento elaborado de cima par
baixo, nao nasce de urn amplo debate
corn os trabalhadores em educacao e
seus legitimos fOruns representativos
(sindicatos, Orgaos cientificos, Forum
em Defesa da Escola Ptiblica, SBPC,
etc...), sendo assim, a concepcao poli-
tica que legitima todo seu processo de
elaboracao em nada se identifica com
urn projeto politico popular, ao contra-
rio, dense se afasta ao acreditar que
sac) os tecnocratas de plantclo, em
seus gabinetes, acessorados por ou-
tros tantos, se nao tecnocratas, inte-
lectuais ingenuos'° que, corn seus
pareceres, apenas legitimam esse pro-
cesso;

— pela especificidade corn que detalham
conteddos, metodos de ensinar/apren-
der, estratOgias metodolOgicas e a ava-
liacao, esse documento configura-se
nao como PCNs, mas como urn curricu-
lo national minimo;

— corn relacao a especificidade da area de
conhecimento da Educacao Fisica,
percebemos a falta de rigor e a neces-
sidade de urn tratamento mai s consis-
tente para as tematica/conceitos de
ciencia, histOria, ciclos de escola-
rizacao, transformacOes didaticas dos
esportes para a escola, co-educacao,
conceito de satide no ambito da Edu-
cacao Fisica Escolar (EFE), planeja-
mento dos conteddos das aulas de
EFE e, finalmente, para a Educacao
Fisica na educacao infantil e na educa-
cao especial.

Esses cixos de crftica apontados
emergem dos estudos e andlises dos
membros do GTA.

A Fase Final da
Elaboracao da Analise
Critica dos PCNs, a
Elaboracao Final do
Artigo: a dificil tarefa
academica do grupo em
dizer nao, a dificil tarefa
dos componentes do
grupo em aceitar o nä°,
o limite da convivencia
frente aos conflitos

A democracia que eu sonho...
que um dia cada urn na sua funcao,
no seu papel possa exercer o po-
der; que cada funcao e cada papel
ten ha a mesma igualdade de di-
reitos;... mas que isso se de no
enfrentamento das diferencas que
cada exercicio deste poder de-
manda."

Madalena Freire em complemento
a sua argumentacao, acima citada, ainda
afirma que, isso nao significa que todos
tern o mesmo direito de exercicio deste
poder dito substantivamante democra-
tico.12

Para a tarefa de construcao de ou-
tras relacOes de poder no grupo nao ha
como nao estarmos enfrentando e pen-
sando em nosso prOprio autoritarismo.
Todos nos temos esse novo, dele nao
tern quem se escape". Superar o
autoritarismo prOprio e do grupo ao lidar
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corn a construcao de urn grupo, talvez
seja uma das tarefas construtivas mais
diffceis de serem assumidas pelas lide-
rat-was desse processo, visto que fazer a
reflexao sobre o autoritarismo prOprio e
do grupo, na perspectiva de super& lo,
nao se (la sem a coordenaccio de uma
autoridade, sem que haja uma coor-
denacii 0" . Sem isso, corre-se urn outro
risco maior e mais perverso: o demo-
cratismo e o espontaneismo gue nao
fazem o processo de construcclo de uma
democracia substantiva's.

A democracia substantiva so se (la
quando enfrentamos a autoridade auto-
ritaria que todos temos, atraves da cons-
trucao de urn comportamento fruto de
uma relacao democratica, que sO pode se
dar ao haver co leti vamente a explicitacdo
dos conflitos, frente aos quais cada um
dos elementos do grupo deve assumir os
papeis que the cabem nesses conflitos,
enfrentando e brigando corn os diferen-
tes e divergentes elementos do grupo
envolvidos nos conflitos. 0 processo de
construciio do processo de democracia
substantiva comeca, se da, se constrOi,
se gesta e se resolve no grupo16.

Com esse pensamento sobre a for-
maga°, os conflitos e as formas de
resolve-to, iniciamos esse tOpico do rela-
to que tern como objetivo descrever al-
guns dos processos conflituosos cria-
dos pelas inabilidades em lidar corn as
diferencas, subjetividades, interesses
individuais e o autoritarismo, presentes
em todos os grupos. Essas diferencas se
nao forem devidamente equacionadas
no projeto coletivo do grupo, sao capa-
zes de fazer ruir os mais promissores e
soli dos projetos coletivos. Como o GTA
nao a urn grupo que se construa diferen-

temente dos demais grupos, torna-se
pertinente relatar/falar sobre alguns
momentos de muita tensào, conflitos e
distanciamentos, uns temporkios ou-
tros definitivos, no GTA por conta da
inabilidade em explicitarmos, tratarmos e
conduzirmos paralelo ao processo de
elaboracao da analise crftica dos PCNs,
o processo de construcao do grupo.

A solidariedade para a realizacao
de trabalhos coletivos s6 podera nascer
da explicitagao dos conflitos que sempre
estao presentes nos embates coletivos.
Ao longo do processo de analise dos
PCNs, houve varios momentos de duros
confrontos de pontos de vista e poder
entre os membros do grupo que sO foram
superados tempos depois, quando, apOs
conelufda a tarefa da producao do artigo
pelo grupo, realizamos uma avaliacao do
processo de sua elaboracao.

Nesse momento, entre os descon-
fortos das crfticas, a falta de humildade
em admitirmos o quanto utilizamos de
estrategias de poder para fazer valer
nossos pontos de vista, frente a isso
pouco restou-nos, enquanto grupo, se-
nao admitir termos dado mais importan-
cia a pragmatica de construcao do pare-
cer critico sob a forma de artigo para
publicacao em detrimento de construir-
mos corn mais consistencia e atencao as
relacfies no GTA. A sfntese da avaliacao
que realizamos pode ser expressa na fala
de urn dos membros do GTA: Constrtd-
mos urn artigo e nesse processo perdeu-
se a dimenseio de tambim construir o
grupo, entre tantos questionamentos que
fazfa-mos uns aos outros corn relacao
aos ausentes naquele momento da cami-
nhada e que, s6 agora, no momento final
do processo, dava-mos conta de suas
ausencias no GTA.
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As tentativas que faziamos de jus-
ti ficar suas ausenci as ou os processos
de fazer valer nossos pontos de vista ao
longo das discussOes nao passavam de
fragilidades defensivas e ret6ricas dis-
cursivas, sem o minim° de legitimidade
frente aos principios que elegemos para
mover nossas primeiras awes de ar-
ticulacao coletiva. Permitimo-nos, em cer-
to momento de nossa trajetOria de elabo-
raga° da analise dos PCNs, a ader8ncia
no grupo de interesses que nao tinham
identificacao corn os principios de cria-
cao/constituicao do mesmo e que move-
ram nossas primeiras awes coletivas.

Desse processo todo, merece rela-
to a exclusao no texto final do artigo de
analise dos PCNs, dos textos produzi-
dos por colegas do GTA, nao tanto pela
pertinenci a de serem excluidos, mas pela
inabilidade corn que foi conduzido o pro-
cesso ao longo dos seminarios de dis-
cussao de textos que fariam parte da
sessao ampliando conceitos. Hoje, so-
mos capazes de perceber nao termos
sido, naquele momento, atentos e sensi-
veis as vozes silenciadas, bem como as
que silenciamos com nossas estratdgias
de poder autorikirio, de que nos valia-
mos muitas vezes ao longo do processo
de fazer valer nossos pontos de vista
sobre os demais.

Revendo essa trajetbria, nao hesi-
tarfamos em afirmar ter nos faltado a
percepcao em admitir que nem sempre o
ponto de vista da maiori a 6o melhor, algo
sempre muito dificil de encaminhar em
um grupo onde, nao raras vezes, escor-
regamos para o artificio de construcao de
maiorias consensuais, atraves de afini-
dades afetivas/amigas corn os membros
do grupo mais do que por argumentos
legitimos acordados previamente como
diretrizes e principios do grupo.

Assim, do texto final do artigo que
publicarfamos - no tOpico que tratarta-
mos da ampliacao de conceitos sobre os
temas tratados, a nosso ver, de forma
inconsistente no documento PCNs -
exclufmos os textos elaborados sobre os
conceitos de ciéncia e sadde, sem que ,
ao longo do processo de discuti-los nos
seminarios, tenhamos nos posicionado
apontando claramente suas fragilidades
de el aboracao teOrica, o que so o fizemos
em urn momento ja final, de forma inopor-
tuna e muito mal conduzida, o que gerou
muitos conflitos e turbulencias entre os
participantes do GTA.

Faltou-nos, ao longo de todo o
processo, o exercicio da dificil tarefa aca-
&mica de dizer nao aliada a dificil tarefa
de humildade academica em aceitarmos
como inconsistente temporalmente as
elaboracOes e que o fato dos textos nao
terem sido incluidos nao significa que
nao estivesse presente no artigo final as
colaboraceies efetivadas ao longo de
todo o processo de criacao do parecer
final. Esse impasse so foi superado, mais
tarde, mediante uma dolorosa mas opor-
tuna avaliacao de todo o processo de
elaboracao da analise dos PCNs e defini-
cab de novas awes para o GTA.

Avaliando o Produto
de Nosso Trabalho,
Definindo Outro Andar
e Novas Metas,
Construindo Referéncia
para Outros Grupos
de Estudo

A avaliacao realizada dos cami-
nhos percorridos pelo GTA, mesmo que
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nesse primeiro momento tendo mui to de
urn teor finalista, aponta para muitos
pontos positivos que vimos realizando
dos quais destacamos alguns:

— termos conseguido construir coleti-
vamente urn texto critico sobre os PCNs
que; ao mesmo tempo que nao os nega,
aponta possibilidades de superacao
destes atraves da incorporacao de ele-
mentos do cotidiano escolar;

— a realizacao de encontros e debates
corn colegas/professores de escolas
pdblicas, academicos da graduacão
em Educacao Fisica da UFSC e sindica-
tos de educadores, alertando-os, es-
clarecendo-os sobre os impactos no
cotidiano escolar que essa acdo polfti-
ca governamental de construcao de
PCNs e outras tantas, implantadas por
governos tambdm anti-populares, tra-
zem;

— elaboracao de programa especifico, na
VIII Semana de Formacao Docente da
UFSC, para debate da LDB e PCNs.

— apresentacao da analise critica sobre o
conceito de ciencia presente nos PCNs
durante o X CONBRACE;

— apresentacao do parecer critico dos
PCNs no IV Seminario Paulista de Edu-
cacao Fisica Escolar realizado naUSP
- Universidade de Sao Paulo;

— assumimos, articulados corn o NEPEF/
UFSC, o projeto de acessoria/forma-
cao dos professores de Educacdo Fisi-
ca da Rede Municipal de Ensino de
Blumenau, hoje sendo governada por
uma coligacao de partidos populares;

— participacao dos membros do GTA
nos fOruns comunitarios, realizados
nas comunidades de FlorianOpolis, em
que esta sendo discutido a regulamen-
tack] do Sistema Municipal de Edu-
cacao.

0 que Estamos
Fazendo? os trZs eixos
de intervencäo do GTA

Ao avaliarmos os trabalhos desen-
volvidos pelo grupo durante o primeiro
semestre, procuramos redefinir nossas
NO-es sem, no entanto, mudarmos nosso
objetivo principal de pensarmos a Edu-
cacao Fisica sob o contexto escolar a
partir do cotidiano. Desta forma, defini-
mos como metas principais de acao do
grupo o estudo, a elaboracao de infor-
mativo e a organizacao de encontros.

A meta deestudotem como princi-
pal objetivo qualificar de forma te6rico/
pratica as nossas intervencties nos di-
versos contextos da Educacao/Educa-
cao Fisica - destacando o Projeto Politi-
co-PedagOgico e a formacao continuada
- bem como de instrumentalizarmo-nos
para a re-elaboracao das diretrizes
estabelecidas na Rede Municipal de
Florian6polis durante a gestao da Frente
Popular e a acessoria a Rede Municipal
de Blumenau.

Quanto a meta deinformativo, vem
da necessidade/compromisso que senti-
mos de socializarmos aos companheiros
do cotidiano escolar as informacOes/
conhecimentos que são discutidos/
problematizados no grupo, que serao
veiculados atraves de folders, publica-
cao de artigos, etc.

0 objetivo da meta encontros
estabelecer fdruns abertos de discussao
sobre temas diretamente ligados ao coti-
diano escolar, bem como propiciar um
canal de troca de experiencias.
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Os Diferentes Olhares
do Grupo: a
fenomenologia dos
embates, fruto
de diferentes olhares
profissionais sobre
o cotidiano escolar

A descried° fenomenolOgica so-
bre as diferentes trajetOrias profissio-
nais dos componentes do GTA,
referenciadas no cotidiano escolar, pode
tornar-se um possivel caminho para per-
cebermos as diferencas de olhares pro-
duzidos e as resolueOes que podem ser
apontadas para a mediae -do dessas dife-
rencas no GTA.

A refer8ncia para nossos,encon-
tros e crfticas emerge diversa. Eramos/
somos varias consciencias encontran-
do-nos para urn didlogo critic° que se
inicia balizado pelos documentos dos
PCNs: professores das escolas munici-
pais de FlorianOpolis, colocando-nos a
realidade/diversidade do cotidiano de
suas unidades escolares e professores
universitarios, corn olhares ja ndo tao
realistas sobre o cotidiano escolar ja que
os muros, as rotinas universitarias, con-
jugando-se, tornam-se fios do tecido do
qual é feita a cortina viva da
cotidianeidade universitaria que, muitas
vezes ofusca a visa°, impedindo de se ter
a mesma nitidez sobre o cotidiano esco-
lar que se percebe na fala dos professo-
res da escola. Mas o fato do cotidiano
uniyersitario prejudicar um tanto a capa-
cidade de perceber as nuancas desse
cotidiano, a bem da verdade, deve ser
dito que, tido cega completamente. Esse

é um dodo fundamental pois que, se ndo
fosse assim, seria impossivel o dialog°
de ambas as consciencias (professores
da escola e universitdrios) sobre os pro-
jetos e temas educacionais - homem,
mundo a sociedade - a serem delineados,
tecidos nesse grupo.

PorOtn, se aos professores univer-
sitdrios faltava essa visdo mais limpida
sobre o cotidiano, contexto escolar, tarn-
bem a verdade que, por vezes, as elabo-
racOes mais refinadas pelo calejo univer-
sitario de muitas leituras e o distan-
ciamento, por vezes necessario da reali-
dade cotidiana escolar, proporcionava
ao grupo voos de transcendencia sobre
o já dado/determinado pelo cotidiano
das escolas. Muitas vezes, a partir des-
sas contribuieffies, abriam-se novos ca-
minhos ao ja condicionado e ndo perce-
bido pela proximidade/rotina dos pro-
cessos escolares.

Em outro polo desse dialog° crfti-
co de consciencias, emergem os acad8-
micos da pOs-graduacdo, talvez consti-
tuindo-se, sem que eles percebam, em
pontos de equih'brio aos trabalhos, tanto
de andlise dos PCNs quanto de constru-
cdo do GTA. Sdo professores tanto da
escolaquanto, temporariamente, enquan-
to ndo terminarem suas dissertacties, da
universidade. Esse privilegio permite-
lhes entender, mediar, dosar esse con-
fronto de consciencias no GTA.	 '

Colocando-se carinhosamente,
ndo deixam que, por vezes, o basismo
que a rotina injusta e aulista imposta
pelas politicos ndo populares aos pro-
fessores da escola seja a referencia, sim-
plificando as analises a partir apenas dos
dados da realidade empirica da escola.
Tamb6mrecolocam as questOes encami-



nhadas pelos professores universitari-
os, por vezes impregnadas de erudicao
ou por contextos advindos de desenhos
teericos, fruto apenas de leituras que,
por nao sofrerem a censura da prdtica
cotidiana escolar, nada mais sao que
etudiceies, que para nada servem.

Algumas Palavras
para Finalizar

Esse e um dos mOltiplos olhares
que poderi am ser feitos sobre essa expe-
riencia de encontros de consciencias
para dialogarem criticamente sobre os
PCNs, formando-se e informando mutu-
amente nesse processo, cuja referencia e
o cotidiano escolar. Dessa experiencia
que relatamos acima cabe ainda, antes de
finalizarmos esse relato, reafirmar que,
apesar de todas as salutares diferengas
e conflitos que permeiam o processo de
construcao de urn grupo, quando se tern
urn marco comum a unir os componentes
certamente este se fortalecerd, consoli-
dando-se.

Os componentes do GTA tiveram/
tem na possibilidade de construcao de
uma sociedade/escola democratica o
grande marco referencial a direcionar suas
awes. Acreditam e, corn suas awes,
caminham na direcao da construcao de
uma sociedade/escola a favor dos opri-
midos, como nos ensinam tantos educa-
dores, entre eles, de forma muito espe-
cial, o grande educador brasileiro Paulo
Freire.

Diriamos que, se urn texto vale pela
multiplicidade de olhares que proporcio-
na a quern o le e, tambem por nao haver
texto sem contexto, o que descrevemos

Motrivialicia

ate aqui foi uma tentativa de apresentar,
o mais real possivel, o contexto em que
foi real izada a andlise dos PCNs ao mes-
mo tempo em que vai sendo construido
o GTA.

Reafirmamos, ainda, que nossa
pretensao ao publicar esse relato a po-
der, ao	 corn os colegas edu-
cadores , estimuld-los nao so a tomarem
o cotidiano escolar como referencia para
estudos sobre a escola, mas tambem
desafid-los a construfrem outros grupos
e parcerias onde professores de Educa-
cao Fisica da escola e da universidade,
juntamente com academicos, unam-se
para dialogar sobre seus afazeres e
gestarem, nesses encontros, projetos
politicos pedagegicos democraticos e
populares para a escola/sociedade.

Notas

O NEPEF, Miele° de Estudos Pedago-
gicos da Educacao Fisica e constituf-
do por professores e academicos de
Educacao Fisica da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina que reune-se
para discutir, intervir e estudar ques-
tOes pedagOgicas da Educacao Fisica,
sobretudo a escolar.

2 CDS/UFSC - Centro de Desportos da
Universidade Federal de Santa
Catarina

3 Esse governo denominado Governo
da Frente Popular 6 constituido inici-
almente por uma coligacao de oito
partidos - PT, PDT, PSB, PCdoB, PCB,
PV, PSDB, PSTU e PPS - os quais
compuseram urn programa de governo
de tear progressista . 0 PSDB, ja no
primeiro ano de governo, abandona a
coligacao.
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Rede Municipal de FlorianOpolis-SC.

A parceria entre o NEPEFIUFSC e es-
cola/RMF desenvolveu-se ao longo
dos anon de governo da Frente Popu-
lar (93-96).

6 PPB -Partido Progressista Brasileiro

' Grupo de Estudos Ampliado, 1996.
8 Na obra Pedagogia da autonomia: sa-

beres necessario a pratica educativa,
Paulo Freire alerta os educ adores para
o fato de nao existir uma ruptura entre
o saber popular ( do cotidiano escolar)
e o saber cientifico, mas sim a supera-
gab dosses saberes, ao tornar o saber
popular ( do cotidiano escolar) , saber
desarmado, em saberepistemolOgico.

9 Quem interessar-se em conhecer o ar-
tigo produzido pelo GTA, ele encon-
tra-se publicado no livro: Colegio Bra-
si leiro de Ciencias do Esporte( ORG.).
Educactiofi'sica escolarfrente a LDB
e aos PCNs: profissionais analisam
renovacties modismos e interesses,
p.87-112.

' 0 Alias, seus pareceres foram muito pou-
co considerados na redacao da versao
final dos PCNs.

" Freire,1992:152

12 idem

" idem

" idem

15 Para Paulo Freire, a substantividade
democratica radical do ato educativo
assumir a diretividade educacional do
processo que implica, de urn lado,
jamais reduzir os demais agentes do
processo a meras sombras, proibidos
de voz, de outro, jamais anular a figura
da lideranca, transformando-o, assim,
numaausenciapresente.Freire, 1990:87

16 Freire,1992:153
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