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Resumo

Este estudo objetiva evidenciar
os principios tecirico-

metodolOgicos das abordagens
criticas da Educacâo Fisica na

escola que tern como eixo a teoria
pedagOgica de Paulo Freire,

especialmente no que se refere ao
estudo do esporte escolar. Para

tanto, sera° apresentadas as
contribuicOes de Kunz (1991 e

1994) e Grupo de Trabalho
PedagOgico UFPe e UFSM(1991)

sobre as diretrizes didatico-
pedagOgicas para o ensino do

esporte na escola de 12 e 2° graus,
enfatizando as analises que se

aproximam do referencial freireano.

Abstract

The objective of this study is to
present the methodological-
theoretical principles of the critical
approaches of Physical Education
at school which are based on
Paulo Freire's pedagogical theory,
especially in what refers to the
study of sport at school. For this,
will be presented the contributions
of Kunz' (1991 and 1994) and
Grupo de Trabalho Pedag6gico
UFPe e UFSM (1991) about the
pedagogical didactic directives for
the teaching of sport at the
elementary and secondary school,
with emphasis on the analysis that
get close to Freire's referential.

Este texto é parte da Dissertacao de Mestrado "ImplicacOes da Teoria Pedag6gica de Paulo Freire Para
a Praxis da Educacao Fisica no Ensino de 12 Grau" apresentada ao Programa de POs-Graduacao em
Educacao do Centro Pedag6gico da Universidade Federal do Espirito Santo (CP/UFES), em 1997.

Professora do Dept2 de Didatica e Pratica de Ensino do CP/UFES.
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Este estudo objetiva evidenciar
os principios teOrico-metodolOgicos
das abordagens criticas orienta-
doras da praxis pedag6gica da
Educacao Fisica na escola que tern
como eixo a teoria pedagOgica de
Paulo Freire, especialmente no que
se refere ao estudo do esporte
escolar. Para tanto, sera()
apresentadas as contribuicOes de
KUNZ (1991 e 1994) e Grupo de
TRABALHO PEDAGOGICO UFPe e
UFSM (1991) sobre as diretrizes
didatico-pedagOgicas para o ensino
do esporte na escola de 1 2 e
Graus, enfatizando as analises que
se aproximam do referencial
freireano.

Consensualmente, as analises
realizadas sobre a identidade
pedagOgica da Educacao Fisica na
escola revelam que a pratica dessa
disciplina foi fortemente influenciada
pelas instituicOes medica, militar e
esportiva, o que nos permite
entender a educacao e a Educacao
Fisica como resultados das
complexas relacOes sociais
construidas ao longo do tempo. Dal,
pode-se assumir que, de acordo
corn os principios dessas insti-
tuicOes, a Educacao Fisica repre-
sentou/representa determi-nadas
funcOes que, necessariamente,
demonstram interesses e necessi-

dades histOrico-sociais de uma
epoca.

BRACHT (1992) observa que o
desenvolvimento do esporte no
Brasil esteve condicionado ao
processo de desenvolvimento
industrial e suas influencias na vida
socio-cultural da populacao
brasileira, especialmente, a
massificacao do esporte pelos
meios de comunicacao. Especifi-
camente na decada de 1970, sob a
orientacao dos pressupostos da
pedagogia tecnicista, os principios
da produtividade, racionalidade e
eficiencia indicaram e fortaleceram
a supremacia da tendencia esportiva
para a Educacao Fisica, de maneira
a conceber a escola, especialmente
a aula de Educacao Fisica, como a
descobridora e preparadora dos
talentos esportivos. BRACHT (1992)
revela a funcao da escola, quando
diz que "A esta a colocada a tarefa
de fornecer a 'base' para o esporte
de rendimento. A Escola e a base
da piramide esportiva" (p.22).
Percebe-se, tambern, que a
supervalorizacao do esporte nesse
period() histOrico se justifica pela sua
utilizacao politica como forca
repressora e controladora das
manifestacOes de critica e
questionamento da ordem social,
como aponta CASTELLANI FILHO
(1988).
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Considerada como represen-
tacao de urn dos momentos
histOricos, a tendencia esportiva
delega a Educacao Fisica, ao
assumir o paradigma da aptidao
fisica, utilizando, predominan-
temente o esporte, o desenvol-
vimento da eficiéncia fisica, da
saade organica e de habilidades
motoras, tomando como pressu-
postos a aquisicao e a preservacao
de valores, como a satisfacao
individual, relacionamento cordial,
espirito competitivo, obediéncia e
respeito as regras. Sob essa
orientacao, os alunos sao entendi-
dos como meros executores,
cabendo aos mesmos a repeticao
mecanica de gestos tecnicos,
desconsiderando os objetivos da
pratica realizada. Assim, a passivi-
dade, o controle e o ajustamento
social revelam-se como principios
orientadores dessa concepcao de
Educacao Fisica que, fundamen-
talmente, se ampara na abordagem
das ciencias naturais e biolOgicas.

De forma geral, podemos
apontar varias caracteristicas
inerentes a pratica da Educacao
Fisica, segundo a perspectiva
esportiva na escola, que podem
demonstrar seu carater dominador
e competitivo. Pressup6e-se que a
Educacao Fisica escolar assume
irrefletidamente as normas e

padrOes do esporte de competicao,
reproduzindo os principios da
cultura esportiva. Dentre elas,
indicamos que o esporte na escola:

privilegia, predominantemente,
o desenvolvimento de modali-
dades esportivas socialmente
reconhecidas, como o voleibol,
basquetebol, handebol, futebol,
etc.;

enfatiza o conhecimento e a
execucao da tecnica, regras e
taticas de urn determinado tipo
de esporte;

busca o desempenho maxim°,
evidenciando a disaiminacao e
a seletividade entre os mais e os
menos habilidosos e desres-
peitando as caracteristicas e
condicOes prOprias de apren-
dizagem de cada aluno;

privilegia a execucao repetitiva e
mecanica, desconsiderando a
ludicidade, a criatividade, a
diversidade cultural do mundo
de movimento dos alunos;

determina comportamentos e
funcOes que se adequam as
normatizacOes esportivas, de
modo a considerar o professor
como treinador e o aluno como
atleta, tendo como eixo
configurador dessa relacao o
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desempenho na atividade
desportiva;

reafirma os principios da
competicao em detrimento dos
principios da cooperacao, do
individualismo e da solida-
riedade;

reforca a ideia de vencer a
qualquer preco, alimentando o
desejo de ascensao social por
meio do esporte e

reproduz, enfim, os principios
que sustentam a sociedade de
classes.

Seguindo essa direcao de critica
a perspectiva esportiva orientada
pelos principios do esporte de
rendimento na escola, evidencia-se,
em KUNZ (1991), que a Educacao
Fisica tern legitimado o "mundo da
competicao", quando reproduz no
espaco escolar o carater competitivo
do esporte de alto nivel.

Baseado em MARAUN (1981),
este autor interpreta que as regras
basicas do sistema esportivo estao
apoiadas na competicäo e na
concorrencia, podendo ser
expressas pelo "principio da
sobrepujanca", que reduz a
finalidade do esporte a ideia e
possibilidade constante de vencer e
de sobrepujar o adversario, e pelo
"principio das comparacOes

objetivas" que, orientado pela
padronizacao das condicOes
estruturais de desenvolvimento do
sistema esportivo como espacos,
locais de competicOes, normas e
regras universals, busca a garantia
de chances iguais a todos os
envolvidos nas competicOes
esportivas. Esta adequacao das
atividades esportivas a padroni-
zacao e a rigidez das norma-
tizacôes, exigida pelo desenvol-
vimento do esporte de rendimento,
condiciona a producâo de awes
mecanicas e repetitivas.

A partir da interpretacao desses
principios que privilegiam o aumento
do rendimento motor, KUNZ (1991)
aponta tres tendencias oriundas da
organizacao do sistema esportivo,
que podem ser traduzidas para a
Educacao Fisica na escola: as
tendencias do selecionamento, da
especializacâo e da instrumenta-
lizacao.

De acordo corn o autor, a
tendencia seletiva indica o processo
de classificacao e selecâo dos alunos
conforme os desempenhos,
habilidades e inabilidades esportivas.
De forma consciente ou
inconsciente, as awes seletivas
seguem os critêrios de idade, sexo
e, fundamentalmente, do biotipo
fisico. Essas acOes se orientam pelo
principio da sobrepujanca, haja vista
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a valorizacao social, politica e
econernica que o esporte adquiriu
mundialmente.

A tendencia da especializacao
orienta-se pela necessidade em
especializar e reduzir a pratica do
esporte a especfficas modalidade(s)
reconhecida(s) nacional ou
internacionalmente em determinada
epoca. De modo geral, evidencia-
se uma padronizacao das aceies
esportivas em king-do da organi-
zacâo do sistema esportivo, quando
se constroem regras para controlar
tal pratica, seja no lazer, na escola,
no esporte de alto nivel e na
promocao da sairde.

A terceira tendencia refere-se a
instrumentalizacdo e ao treinamento
do movimento corporal para o
desenvoMmento da performance
esportiva. KUNZ (1991) chama a
atencao da crescente influéncia
dessa tendencia na pratica do
esporte de tempo livre, exempt&
cando corn a ginastica de academia,
que se apOia nos padrOes de "corpo
perfeito". Na escola, orientada por
essa tendencia, a Educacâo Fisica é
reduzida a uma necessidade
biolOgica que intenciona o
desenvolvimento de potencialidades
motoras para o sucesso e a
permanente qualificacâo do
rendimento. Nesse sentido, ao

objetivar a busca de performance
para assegurar o sucesso nas acOes
de competicdo, a Educacâo Fisica
na escola esta apoiada por
significados alheios a sua
especificidade pedagOgica.

A reflexao sobre a relacao entre
Educacäo Fisica na escola e esporte,
realizada pelo GRUPO DE
TRABALHO PEDAGOGIC° UFPe e
UFSM (1991), tambern evidencia
que "...as teorias esportivo-didaticas
domi-nantes véem como sua tarefa
o encaminhamento precoce dos
alunos na realidade social do esporte
e a qualificacâo dos individuos para
uma participacdo especffica nos
contextos de acäo e movimentos que
o esporte exige" (p.31).

A concepcâo de esporte como
„campo aberto de acao", construido
por urn processo histOrico-social,
defendida pelo GRUPO DE
TRABALHO PEDAGOGIC° UFPe e
UFSM (1991), apresenta seus
fundamentos numa concepcdo de
educacdo que tern como dimensào
sistematizar acOes politico-
pedagOgicas que objetivem
problematizar a realidade no sentido
da formacao e do "desenvolvimento
da capacidade de acdo". Contex-
tualizado histOrico-socialmente, o
processo de desenvolvimento da
capacidade de atuar pretende
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formar o aluno participativo e critic°
da realidade, tendo em vista a
conscientizacao, segundo a
perspectiva de Paulo Freire.

Tecendo criticas sobre a forma
fechada de organizacdo e sistema-
tizacao de aulas de Educacao Fisica,
o Grupo ja referido (1991) discute a
necessidade de construcao de aulas
abertas as experiencias dos alunos
e, dessa forma, demonstra a
problematica da pratica repetitiva e
mecanica dos esportes na escola.

A concepeao de aulas fechadas
centra-se na absolutizacao do papel
do professor que planeja, decide e
monopoliza as awes educativas,
indicando o "o que" e o "como" de
todo o processo. Nessa perspectiva
de aulas, objetiva-se, essencial-
mente, o produto das awes
motoras, de modo a evidenciar a
necessidade da melhora no
desempenho da tecnica, da tatica e
das qualidades fisico-esportivas,
revelando-se corn isso uma
definicao rigida de metas a serem
perseguidas por urn planejamento
rigoroso baseado na "intencao
racionalista".

Por outro lado, a concepedo de
aulas abertas procura considerar os
fatores subjetivos inerentes as awes
pedagOgicas, reconhecendo a aula
como espaco de confronto entre as

dimens6es individuais e as
construes:5es histOrico-sociais do
conhecimento. "Aulas abertas a
experiencias possibilitam e facilitam
a identificacao e o trato do que
significativo, individual e coletivo. A
crftica em urn processo dialetico,
nas aulas abertas a experiencias,
pode ser urn elemento conscien-
tizador" (idem, 1991, p. 51).

Essa perspectiva implica a
possibilidade de construed° e
ampliacao do conhecimento e
visOes de mundo, por alunos e
professores, a medida que estes se
assumam como sujeitos do
processo de ensino-aprendizagem
e possam resolver tarefas motoras
corn base no interesse, na
diversidade, na criatividade, no
dialog° e na problematizacao. A
aula orienta-se na solucao de
problemas que sera. ° tematizados
na Nab comunicativa de planejar,
criar, experimentar e avaliar as awes
pedagOgicas.

Podemos considerar que as
orientacOes didatico-pedagOgicas,
segundo essa perspectiva de ensino,
apontam para a rejeicao a
padronizacao e automatizacdo de
movimentos, a competitividade
exacerbada e a normatizacao rigida
do esporte escolar, dimensao bem
como das manifestacOes das
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relacOes de reproducao e alienacao
social expressas pela forma
irrefletida e anacr6nica de se
aprender e fazer esportes na escola,
prOprias da concepcao bancaria de
educacao denunciada pelos
autores.

No sentido de confronto entre a
dimensao construida e estabilizada
institucionalmente de normas,
organizacOes e acOes motoras
esportivas e a possibilidade de
resignificacao desse esporte na
escola, na perspectiva de aulas
abertas, o GRUPO DE TRABALHO
PEDAGOGIC° UFPe e UFSM
(1991) afirma a possibilidade de o
mesmo apresentar diferentes
significados que indicam as
seguintes perspec-tivas referentes
ao "desenvolvimento da capacidade
de acao" na tematizacao didatica do
esporte:

o esporte como algo social-
mente regulamentado: na escola
o esporte institucio-nalizado,
corn seu sistema de regras,
diretrizes e formas de acao, é
trazido como "campo de acao"
no qual individuos se encontram
ern interacao e comunicacao;

o esporte como algo a ser
aprendido: entende-se que o
esporte somente pode ser
vivenciado quando se conhe-

cern as suas formas de acao
institucionalizadas;

o esporte como algo a ser
assistido: implica a com-preen-
sao e participacao critica quando
se assiste a espetaculos
esportivos — esporte passivo;

o esporte como algo a ser
refletido: como produto social, o
esporte se constitui de diversas
interpretacOes que respondem a
interesses e necessidades
individuals e politico-sociais que
necessitam ser compreendidas,

o esporte como algo a ser
modificado: como campo de
acao aberto e como construcao
social a ser criado e resigni-
ficado criticamente.

Em sintese, a proposta desses
autores para "descongelar" os
modelos fixos de interacao em aulas
de Educacao Fisica, sob orientacao
do sistema esportivo formal,
compreende urn planejamento
pedagOgico que possibilite: a) a
construcao de situacOes de ensino-
aprendizagem que garantam o
entendimento do esporte como
fenOmeno institucionalizado e
modificavel pedagogicamente,
conforme interesses dos alunos e
transformacOes da vida cotidiana; b)
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a inter-relacao corn o mundo de
movimentos dos alunos, conside-
rando que o processo de ensino-
aprendizagem parte do conheci-
mento inicial dos alunos para ser
resignificado, de modo a proporcionar
o confronto e a producao de saberes;
c) a problematizacao dos sentidos/
significados da pratica do esporte,
tanto na escola como fora dela, na
perspectiva de se contrariar a forma
irrefletida de adaptacao ao mundo dos
esportes bem como da percepcao de
que essa pratica se apresenta
desprovida de conflitos e
contradicOes. Esses aspectos estao
relacionados a perspectiva freireana
de educacao.

No que se refere a ampliacao da
compreensao critica do esporte
escolar, KUNZ (1994) indica a
necessidade de instrumentalizacao
dos alunos corn conhecimentos que
possibilitem nao apenas a pratica do
esporte, mas, essencialmente, o
dialogo e a leitura da complexidade
do mundo dos esportes (mundo
social, politico, econOmico e cultural).

Ao tratar do fenOmeno esportivo
como realidade educacional, esse
autor considera restrita a concepcao
de esporte vinculada a Educacao
Fisica, pois o treina-mento, o
rendimento e a competicao revelam-
se como os conteCidos a serem
tratados na escola. ConseqUen-

temente, a aula de Educacao Fisica
tern se tornado veiculo de difusao e
propaganda dos padrOes esportivos
juntamente corn os diversos meios
de mercadorizacao do esporte e
daquilo que gira ern tomb dele.

A compreensao mais ampla
sugere a tematizacao contextua-lizada
do esporte como fenOmeno sOcio-
histOrico -cultural que vem se
manifestando de diversas formas e,
nesse sentido, revelando as
caracteristicas e as transformacOes
que o "se-movimentar" assume nos
diferentes contextos. Embora KUNZ
(1994) evidencie que o interesse
pedagO-gico da Educacao Fisica, por
meio dos esportes, indica, como
objeto de estudo, todas as formas de
manifestacao humana que contex-
tualizam as relacOes entre o ser
humano/movimento/mundo, aponta-
se como realidade pedag6-gica do
movimento/esporte aquelas situagOes
do "se-movimentar" que se
apresentem como uma "relacao de
experiencia sociocultural' inserida no
contexto e como forma de expressao
de desenvolvimento do ser humano.

As orientacOes didatico-
pedagOgicas do esporte escolar,
segundo KUNZ (1991 e 1994), tern
apontado a necessidade da
superacao dos condicionantes de
opressao e alienacao circunscritos
a perspectiva esportiva na escola.
Para tanto, evidencia-se, essencial-

If



Ano XI, nsa 14, Novembro/2000 	 195

mente em KUNZ (1991), a apro-
ximacao com oreferencial freireano
de educacao.1

Apoiando-se em Freire, esse autor
aponta criticas aos principios que
orientam o ensino "bancario", como
a invasao cultural, o autoritarismo, o
antidialogo e a funcao domesticadora
da praxis pedagOgica, no sentido de
denunciar a pratica educativa que
vem contribuindo para o processo de
reproducao e controle social e
anunciar uma perspectiva de
educacao que tenha como pretensao
a emancipacao humana para/com o
processo de intervencao na realidade.

Ao evidenciar os "depOsitos" e a
imitacao de padrOes motores que
sac) considerados como somente de
conhecimento do professor,
negando-se a participacao de sujeito
dos alunos, KUNZ (1991) indica a
materializacao da concepcao
"bancaria", de Freire, na praxis
pedag6gica da Educacao Fisica, na
qual se visualiza a transmissao
acritica e irrefletida dos gestos
tecnicos, taticas e regras dos esportes
mais reconhecidos socialmente.

Nesse sentido, busca contrapor
a essa pratica dominadora, a
"concepcao dialOgica do se-
movimentar", resgatando a cultura
infantil (mundo vivido dos alunos),
a dialogicidade e a problematizacao

do/sobre o objeto de conhecimento
da Educacao Fisica, no sentido de
compreender o mundo pela acao".

Dentre as contribuicOes de
KUNZ (1991 e 1994) para o
processo de construcao da teoria
pedag6gica da Educacao Fisica,
evidenciamos a tematizacao dos
conceitos de mundo vivido dos
alunos e a concepcao dialOgica/
problema-tizadora de ensino. Essas
contribuicOes se aproximam da
teoria freireana de educacao.

Como Freire, KUNZ (1991) parte
do conceito de que a educacao, no
campo pedagOgico, se manifesta na
pratica social concreta e que, portant°,
dela deve partir a sistematizacao do
processo de ensino-aprendizagem
critic°. Corn esse pressuposto, busca-
se evidenciar que a aprendizagem
toma-se significativa, quando o aluno
se apropria do conhecimento e o
relaciona corn o context° social, de
maneira a interpreta-lo, compreende-
lo e transforma-lo. Dessa forma, ao
reelaborar os contetados de ensino e
ao problematizar a "realidade do
mundo vivido" dos alunos, tende-se
a rejeitar o carater fechado do
processo de selecao dos saberes
escolares, prOprios da educacao
"bancaria". Isso pode ser ilustrado,
especialmente, pela adaptacao da
Educacao Fisica a padronizacao
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motora e a normatizacao do sistema
esportivo.

Nessa perspectiva, a acao
pedagOgica solicita uma investigacao
e analise conjunta de professores e
estudantes sobre a situacao socio-
cultural e, no caso especifico da
Educacao Fisica, o conhecimento do
"como" e "o que" esses estudantes
brincam e jogam, das suas
concepcOes sobre as variadas
dimensOes do conhecimento como
tambern os significados e sentidos
que atribuem ao processo de ensino-
aprendizagem a ser construido. 0
principio de se tomar como referencia
o mundo vivido dos alunos indica que
o ensino centra-se na percepcao,
compreensao e transformacao da
realidade, sendo importante a
superacao da reducao do ensino
repeticao mecanica e ao
aperfeicoamento dos gestos motores.
Cabe, entao, ao professor a
sistematizacao e reelaboracao dos
saberes do mundo vivido dos alunos
corn base na acao educativa
problematizadora. "No ensino da
Educacao Fisica isto deve significar
que pelo ensino de Movimentos,
Jogos e Esportes, o aluno tambern
apreenda e `decifre', alem da
Realidade esportiva, o prOprio
Contexto Social mais amplo, em que
esta pratica se realizes" (KUNZ, 1991,
p.149).

A formacao da consciencia critica,
como ato de conhecimento e de
insercao na realidade, e apontada por
KUNZ (1991) como a ess8ncia do
ensino dialOgico-problernatizador que
devera buscar a leitura da realidade
associada ao engajamento na direcao
de superacao das contradicOes
sociais. Sob a direcao politico-
pedagOgica do professor, isso
significa, para a Educacao Fisica,

...que os alunos devem receber
[construir corn o professor] a
chance de se tornar Sujeitos das
suas prOprias experiencias de
movi-mentos. 0 que so pode
acontecer quando houver uma
melhor compreensao, uma melhor
leitura de todo o Contexto, ou seja,
do Mundo do Movimento bem
como do Mundo dos Esportes
normatizados e suas relacOes no
ambito das dimensOes polfticas,
econOmicas e sociais (p.156).

Em sintese, KUNZ (1991)
argumenta que a aprendizagem do
"se-movimentar" pelo ensino
dialOgico-problematizador propOe urn
redimensionamento e uma apro-
priacao ampla de campos de atuacao
pelo "se-movimentar dialOgico", haja
vista a rejeicao ao processo de ensino-
aprendizagem centrado nas
habilidades e destrezas tecnicas,
como na padronizacao de movi-
mentos e na rigidez das norma-
tizacOes esportivas. A percepcao sobre
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o sentido/significado do "se-
movimentar" apresenta-se como
ponto principal para que se possa
estabelecer a dialeticidade do dialog°
entre homem e mundo, entre
subjetividade e objetividade na
dinamica do processo politico-
pedagOgico que, necessariamente,
relaciona-se as situagOes existenciais
de movimento dos sujeitos
participantes. Para a construcao desse
processo, o autor, corn base em
FREIRE, diferencia tres etapas:

A primeira etapa toma como
referenda a etapa de "Investigacao
Ternatica", proposta por Freire, para
se investigar e pesquisar o universo
do vocabulario do grupo a ser
alfabetizado, isto é, os temas
geradores. Para o ensino da
Educacao Fisica, esta etapa se
configuraria "...pela realizacâo
espontanea e nao problematizada de
movimentos já conhecidos, que
pertencem ao dominio do cotidiano.
E a prOpria realizacâo de movi-
mentos pertencentes a Cultura do
Movimento tradicional em seus
respectivos mundos de vida" (p.180).

Entendemos que essa etapa tern
por objetivo a obtencao dos temas
geradores/conteUdos a serem
desenvolvidos no processo de
educacao dialOgico-problema-
tizadora. Juntamente corn a
investigacao e selecao do conteiklo
de ensino, procura-se descobrir o

pensamento, a linguagem e a
expressao do grupo, bem como as
caracteristicas da realidade vivida.
Esta deve ser considerada como
uma descoberta coletiva e uma
pesquisa criativa e nao uma simples
coleta de informacOes. Portanto,
essa fase, assim como as demais
deve ser intencionalmente proble-
matizada.

A segunda etapa indica a
problematizacao e a critica do objeto
de conhecimento por urn processo
dialOgico que se caracterizaria pela
denOncia das situacöes de opressao,
corn o propOsito de superâ-las. "Para
Freire, o conhecimento ndo deve ser
transmitido, mas buscado,
produzido" (p.181).

A terceira etapa propöe que,
pelo processo de reflexdo-acao, os
educandos possam "compreender-
o-mundo-pela-acâo" de modo a
reconhecerem a "relatividade" das
situacOes de opressdo do mundo.
"Correr, saltar, arremessar, nadar,
jogar, etc. deixam-se interpretar
como uma forma muito especial de
`compreender-o-mundo-pela-
acäo" (p.181).

Diante dessas consideracOes,
podemos afirmar que as mudan-cas
pedagOgicas no ensino da
Educacao Fisica, defendidas por
KUNZ (1991 e 1994), apontam para
as seguintes orientacOes que podem
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ser interpretadas pela proposta
politico-pedagOgica de Freire:

Mudancas na concepcao de
conteOdo e de ensino-aprendi-
zagem: indicam a valorizacao e
a tematizacao do mundo de
movimento dos alunos na sua
relacao corn a realidade extra-
escolar, por uma metodologia
dialOgico-problematizadora.
Evidencia-se, tambêm, a impor-
tancia pedagOgica das culturas
tradicionais prOprias do "se-
movimentar" bem como da
participacao do aluno nas
decis6es do ensino.

Mudancas na perspectiva de
esporte de rendimento: indicam
a critica, a re-elaboracao e a
transformacao dos principios do
esporte de rendimento que,
precipitadamente, tern sido
adaptados as aulas de Educacao
Fisica, refletindo-se ern uma
pratica seletiva, discriminadora
e dominadora.

Nota

1 Cabe ressaltar que a fundamentacao
teOlica de Kunz (1991 e 1994) apOia-
se, fundamentalmente, em J.
Habermas, corn contribuicOes da
teoria pedag6gica de Paulo Freire.
0 nosso interesse centra-se,
essencialmente, na aproximacao

corn o referencial freireano feita por
esse autor. Embora o conceito de
"Mundo Vivido" seja extraido de
Habermas (1981), priorizamos sua
analise em funcao	 de sua
aproximacao corn a	 reflexao
freireana sobre a "investigacao
tematica".
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