
Aulas co-educativas: o que mudou no
ensino da Educacfio Fisica'

Claudete Cembraner

Resumo Abstract

0 objetivo do presente estudo
foi investigar como vem sendo

trabalhada a questa() do genero
nas aulas de Educacao Fisica, em
turmas de quintas series, da rede

Pithlica Municipal de Florianópolis.
Através deste estudo pode-se

perceber, pela fala das
entrevista`das3, a importancia dada

as aulas co-educativas, as
dificuldades que sentem em
ministra-las, a aceitacao dos

alunos perante estas aulas e a
relacao afetiva menino/menina nas

aulas co-educativas. Mas, apesar
disso, pode-se perceber pela fala

The objective of the present study
was to investigate how the matter
of gender has been worked in
physical education classes from
the fifth grade of the public schools
at Florianópolis (Santa Catarina -
Brazil). Through the speeches of
the people who were interviewed
during the study, it is possible to
notice the importance given to co-
educational classes, the difficulties
the teachers feel to teach them, the
acceptance and the affectionate
relation between boys and girls
during these classes. But it is also
possible to notice that the teachers

Este trabalho e fruto de uma pesquisa, a qual constitui-se na monografia de conclusâo do curso de
Educacäo Fisica (UFSC), sob a orientacäo da professora Albertina Bonetti.

2 Formanda do curso de licenciatura em Educacäo Fisica da UFSC.
Os colegios que participaram da pesquisa tinham no seu quadro de funcionarios somente professoras
que trabalhavam corn as aulas de Educacâo Fisica.
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das entrevistadas que as mesmas
estao longe de chegar a ministrar

aulas co-educativas, o que elas
ministram sao aulas mistas. As
aulas co-educativas, vac) mais

alem do que a simples juncao de
meninos e meninas na mesma

atividade. Estas objetivam que os
alunos possam trabalhar corn as

mesmas possibilidades e
oportunidades, vivenciando suas

diferencas e semelhancas.

are very far from teaching real co-
educational classes. What they
teach are mixed classes. The co-
educational classes go farther than
the simple union of boys and girls
doing the same activity. Their
objective is to give the students the
possibility to work with the same
possibilities and opportunities,
with their differences and
similarities, giving them the
opportunity to discuss together the
concepts built by culture.

Introducfio

A intencâo deste estudo
proposto surgiu quando recordava
as aulas de Educacao Fisica que tive
na quinta serie do ensino funda-
mental ern 1981, onde o professor
separava as meninas dos meninos.
As meninas jogavam voleibol e os
meninos futebol. Isso "sempre foi
assim" e ainda continua sendo. Este
professor dizia, na sua ignorancia
professional e ern virtude da leitura
de mundo acritica e, tambern, da
compreensao que possuia da
Educacao Fisica escolar e do seu
papel enquanto educador, que o
futebol era coisa para meninos e que
so eles entendiam de bola. As
meninas, no entanto, recebiam

menos atencao por serem
consideradas "mais fracas" e, por
nao apresentarem tantas habilidades
quanto os meninos.

Sendo assim, perguntava-me,
de forma curiosa, se esse
procedimento era born para urn
melhor aprendizado do contend°,
da metodologia, da concepcao
pedagOgica, enfim, daquilo que
poderia nos preparar melhor para a
vida social ou para sua pratica.

A partir dessas experiencias
que me propus a investigar as
mudancas que poderiam estar
ocorrendo no ensino da Educacao
Fisica corn aulas co-educativas e
que podem ser consideradas, uma
forma alternativa de se trabalhar a
questao do genero nas escolas da
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rede Piiblica Municipal de
Florianópolis. Em vista disso, o
objetivo que norteia esta pesquisa é
o de investigar coma vem sendo
desenvolvida a questa() do genera
nas aulas de Educacao Fisica, em
quintas series da rede Piiblica
Municipal de Florianópolis, tendo
coma objetivos espeificos o de
investigar a concepcao de aulas co-
educativas, a importancia desta para
uma mudanca no processo
pedagagico e, tambern, observar a
aceitacao dos alunos em relacao as
aulas co -educativas.

Existem muitas discussOes em
relacao a questao do genera. No
entanto, quando se trata de aulas
co-educativas, nas quintas series, as
discussOes sao poucas em relacao
as bibliografias existentes, uma vez
que ha bem pouco tempo as escolas
trabalhavam de 5- a EP series cam
meninos e meninas em separado.

0 fato da Educacao Fisica
enfatizar nas escolas, tradicional-
mente, o trabalho corn o desporto
competitivo, vem reforcar a citada
separacao entre meninos e
meninas, o que pode se constituir
numa ameaca aos propasitos da
educacao.

Estas ameacas podem sec de
carater afetivo e social. Social
porque as estereatipos masculinos

e femininos podem se evidenciar
mais pela diferenciacao que esta
sendo feita entre as sexos. Afetivo
porque a relacao, a troca de
experiencias que poderia acontecer
entre meninos e meninas nestas
aulas, tambern, esta sendo deixada
de lado pois, quando se dá enfase
ao rendimento e a competicao,
pode-se dificultar a troca de
experiéncias entre eles.

A primeira grande dificuldade
encontrada foi a compreensao do
que seria genera Alguns estudos
mostram que o termo "genera" tern
coma significado a relacao entre
homens e mulheres que é cons-
truido a partir de elementos sOcio
culturais. Sendo assim, "o genera
esta ligado a sua construcao social
coma sujeito masculino ou
feminino, tendo a escola urn papel
fundamental na producao dessas
identidades" (Laura in FRAGA,
1997, p.108).

Relacties de Oiler° e
poder na sociedade

A educacão na Ofica do genera
explicita novas dimensOes do
processo educativo, desde as
vivéncias do cotidiano ate as formas
mais elaboradas da construcao do
conhecimento. Faz-se necessario
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entender que a concepcao de
genero envolve dimensOes
relacionadas aos homens e as
mulheres, enfatizando os mecanis-
mos e as instituicOes culturais e
sociais que estao envolvidas corn
esta construcao.

Para Saffioti apud SOUSA (1997)

A construcao de genero pode, pois,
ser compreendida como urn
processo infinito de modelagem-
conquista dos seres humanos que
tern Lugar na trama das relaciies
entre mulheres, entre homens e
entre homens e mulheres.
Tambem as classes sociais se
formam nas e atraves das relacOes
sociais [...] (p.28)

Corn o desenvolvimento da
sociedade industrial, o sistema
capitalista pOde ser evidenciado
tanto no campo produtivo, como no
esportivo, aproveitando-se das
desvantagens sociais, como o
direito ao trabalho fora de seus lares,
desigualdade de remuneracao entre
outras, de que gozavam as mulheres
pois, os processos de diferenciacao
parecem estar diretamente ligados
as relacOes de poder/dominacao do
masculino sobre o feminino. Estas
diferencas geralmente estao
associadas historicamente em
relacao as normas exigidas pela
sociedade.

Desde muito cedo os meninos
e as meninas aprendem a criar e
imitar papeis socialmente atribuidos
corn as caracteristicas dos seus
respectivos generos. ConstrOem-se
e crescem atraves de pi-Micas
sociais exclusivamente masculini-
zantes ou feminizantes de acordo
corn as diversas concepcOes de
sociedade baseados no jogo
diferenca/identidade.

Por outro lado, SCOTT (1995)
diz que o termo "genero" tambem

utilizado para designar as relacOes
sociais entre os sexos nä°
implicando relacOes biolOgicas. E
ainda diz que o use desse termo
"enfatiza todo urn sistema de
relacties que pode incluir sexo, mas
nao a diretamente determinado por
ele, nem determina diretamente a
sexualidade" (p.76), ou seja, e urn
elemento constitutivo das relacoes
sociais fundadas sobre as diferencas
percebidas entre os sexos, e mais,
uma forma primaria de dar
significado as relacOes de poder.

Assim, a fundamentacao tra-
dicional acerca das diferencas
biolOgicas, psicolOgicas e sociais
entre homens e mulheres pode ser
justificada por uma situacao de
ordem politico-econOmica injusta
que prevalece principalmente nos
paises capitalistas.aproveitando-se
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da discriminacao da mulher para
atribuir a sua forca de trabalho urn
valor inferiorizado ao do homem.

0 conceito de genero, alem de
ser uma compreensao de
construcOes histOricas e sociais ern
tomb do sexo masculino e do
feminino enfatiza os mecanismos e
as instituiceies culturais e sociais que
estao envolvidas corn esta
construcao.

A ideia que se faz do feminino é
urn corpo fragil, urn ser dOcil dotado
de todos os cuidados possiveis, o
modelo de mulher, mae, dona-de-
casa e esposa. Tais ideias nos podem
parecer arcaicas, para uma reflexao
que busca na educacao de hoje a
transformacao dessas imagens,
corn vistas a uma transformacao
social.

A desigualdade, no entanto, nao
é uma condicao necessaria das
sociedades, mas sim, urn produto
da cultura passive' de mudancas
significativas ern lugares diferentes
e ern determinado tempo. Isto
permite que nos questionemos
impedindo a negacao do sexo
feminino nas discussOes do
cotidiano. As mulheres, muitas vezes
se colocam na postura de vitimas,
de que sao coitadinhas, de que sao
consideradas do tar e ainda
trabalham fora. Neste sentido, creio

que as mulheres devem impor-se
como mulheres e nao tentar ser
homens

De uma forma objetiva ou
subjetiva os movimentos feministas
ainda enfrentam discriminacao e
opressOes de toda ordem, ate
mesmo por atitudes aparentemente
democraticas. E possivel identificar
tal fato ern censuras e desigualdades
de oportunidades, principalmente,
quando se dá enfase a competicOes
definidas previamente, competicOes
no sentido de mercado de trabalho,
remuneracao, oportunidades,
enfim.

Dessa maneira, no ambito
escolar, as acOes pedagOgicas
propostas, principalmente, para a
Educacao Fisica quando as aulas
sao co-educativas e/ou mistas
envolvem toda uma construcao em
relacao a questa° de genero e
corpo. Essa construcao feita pela
sociedade, incluindo al a escola,
pode levar a reforcar os valores e
promover ainda mais as diferencas,
hierarquizando meninos e meninas
desde muito cedo, legitimando no
contexto social e cultural os valores
dominantes e consequentemente a
produtividade relacionada ao
masculino. Nesse sentido, nao s6 a
escola mas tambern a igreja, a
justica, a ciéncia e a midia
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perpetuam esses valores domi-
nantes estabelecendo reafirmando
os valores de toda uma tradicao
histOrica e os seus significados que
vem refletindo rituais estereotipados
(SOUSA,1994).

E, portanto, nesse sentido que
se entende a questao do genero
como uma luta geral que perpassa
inclusive os interesses de classe e
que sao, infelizmente, levados para
dentro das aulas de Educacao Fisica
que passaremos a observar nos
itens seguintes.

E num espaco pratico de ensino
aprendizagem onde devemos
oportunizar aos nossos alunos e
para a comunidade em geral, urn
questionamento que vai desde a
transmissao de valores e conceitos
sexistas ate a renovacao dos
modelos e as formas de como
ensinar para que exista uma maior
possibilidade de trocas entre
homens e mulheres. Essas trocas
podem it desde a desmistificacao
dos papas construidos socialmente
ate a simples compreensao do fazer
juntos.

Tanto os professores como os
alunos(as) sustentam as divisOes de
genero nas aulas de Educacao Fisica
reforcando a feminilidade e a

masculinidade como excludentes
entre si. Desde a introducao dos
esportes na Educacao Fisica escolar
brasileira, as meninas sempre foram
tidas como as frageis e dOceis e os
meninos como seres dotados de
forca, dominacao e poder. Segundo
SOUSA (1999), aos homens era
permitido qualquer esporte e as
meninas apenas as dancas e a
ginastica. Sendo assim, o homem
que tentasse fazer qualquer atividade
enfatizada como feminina era
discriminado socialmente porque o
mesmo era restrito as mulheres. As
aulas de Educacao Fisica sempre
foram, e ainda sao, separadas por
sexo, ou seja, meninos corn urn
professor(a) e meninas corn outro(a).
Tal pratica, impossibilita aos alunos
o aprofundamento das discussOes
acerca das questOes de genero, de
poder, de saber, das desigualdades
tao presentes na nossa sociedade.

Investigando as (alas

Para este estudo fizeram parte
professores de Educacao Fisica que
trabalham corn as quintas series de
escolas da rede Ptiblica Municipal
de FlorianOpolis, do Ensino
Fundamental totalizando na amostra
sete professoras4 de sete Escolas da

' Nas escolas sorteadas para a pesquisa, coincidentemente, trabalhavam somente professores do
sexo feminino.
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rede Plablica Municipal. Foram
utilizados como instrumento de
coleta, de dados a observacao de
uma aula ern cada colegio, corn
posterior entrevista semi-estruturada
corn as professoras, corn nove
questOes norteadoras que serviram
de base para a entrevista.

Na busca dos objetivos que
nortearam esta pesquisa, procurou-
se descrever, interpretar e analisar
os dados coletados, a partir das
observacOes e das entrevistas semi-
estruturadas, classificando-as em
categorias, segundo as respostas
obtidas das entrevistadas.

Tendo em vista que as questOes
que nortearam esta pesquisa tinham
por objetivo analisar e refletir o que
os professores da rede pUblica
municipal de Florianópolis, mais
precisamente professores que
trabalham corn as 5 series,
pensam sobre as aulas co-
educativas e/ou mistas e os demais
aspectos que permeiam a mesma,
procurou-se fazer urn paralelo corn
as informacOes obtidas, que
compuseram praticamente a
mesma categoria para que desta
forma facilitasse a analise e
interpretacäo dos dados coletados.

Foram elencadas as seguintes
categorias de analise:

0 olhar dos professores sobre
a questdo do genero;

A importancia das aulas co-
educativas;

A relacao afetiva menino/
menina;

A aceitacao dos alunos em
relacdo as aulas co-educativas;

As dificuldades em ministrar
aulas co-educativas.

0 olhar dos professores
sobre a questao do genero

na Educagdo Fisica das
quintas series do ensino
fundamental: algumas

reflexOes...

Conceituando aulas co-
educativas: de antemao algumas
das professoras entrevistadas
pensam que o assunto é de extrema
importancia uma vez que referimo-
nos a Educacao Fisica escolar.

Urna das professoras entre-
vistadas nâo consegue associar a
co-educacao com Educacao Fisica
escolar dizendo que: "aula co-
educativa é aquela onde os alunos
participam desde o planejamento,
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sabendo os objetivos, ou seja,
porque ele esta fazendo essa aula,
a aula precisa ser educativa para
o aluno e nao simplesmente mais
uma aula. E preciso haver toda
uma fundamentagao para depois
it para a pratica".

Percebe-se ai que o fato desta
professora nao saber conceituar
aulas co-educativas pode estar
associada ao fato de nunca ter lido,
discutido, estudado o real signifi-
cado de aulas co-educativas ou
quern sabe por nao aceitar ministrar
aulas para meninos e meninas
juntos. Esse posicionamento
comum se levado em conta a aula
observada desta professora, onde a
mesma colocou os meninos a
jogarem futebol e as meninas a
jogarem ping-pong. 0 professor
precisa primeiro entender e saber o
que a trabalhar corn aulas co-
educativas e tambern aceitar
trabalhar corn meninos e meninas
juntos para que estas aulas tenham
qualidade e urn fundo pedagOgico
coerente corn o que se almeja. Uma
outra entrevistada diz: 'Eu ado gosto
de dar aulas mistas,5 mas, procuro
faze-la da melhor forma possivel
para que haja compreensdo dos
alunos". Pelo fato dessa professora
nao saber o real significado de aulas

co-educativas, acaba por negar a
sua importancia fazendo corn que
as diferencas entre meninos e
meninas se acentuem ainda mais.

No entanto, corn a introducao
da co-educacdo em muitos paises,
ainda no seculo passado, a
problematica da divisao entre os
sexos foi atenuada. Porem, ainda
hoje, existem em todo o Brasil
professores e professoras que
insistem em ministrar aulas e
praticar a separacâo por sexo.
Segundo SOUSA (1994) as
mulheres, no seculo passado, eram
consideradas como objeto empirico
devido a discriminacao existente
entre as meninas e meninos. Isto
pode ser percebido na fala de uma
das entrevistadas onde afirma que
"nao gosta de dar aula para
meninos e meninas junto, porque

mais facil trabalhar corn os
meninos, eles entendem mais o
que.,a gente pede e alem disso
prefere porque as criangas se
adaptam melhor, eu consigo fazer
urn trabalho todo esquematizado,
so para menino ou so para menina,
tendo em vista que nao a necessario
haver aquele period() de adapta-
gdo, nao tern a fase do preconceito
e eu consigo me organizar melhor

5 Esta se refere a aulas mistas, pois, tern o entendimento do que a aula co-educativa mas, simplesmente
ministra aula mista.
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e as meninas principaernente
preferem fazer sozinhas".

0 principal motivo que leva esta
professora a preferir trabalhar corn
alunos separados parece ter sido as
habilidades que cada sexo
demonstra. Desta maneira, os
alunos que nao apresentam
habilidades para determinados
esportes geralmente sào excluidos
dos jogos e permanecem o resto da
aula fazendo outras atividades. Nao
podemos classificar os alunos
segundo habilidades desenvoMdas
ou adquiridas e sim, dar oportu-
nidades a todos para que adquiram
maiores destrezas, fazendo corn que
aqueles que ndo tenham certas
habilidades tambern venham a
praticar os esportes.

Para as demais professoras
entrevistadas as aulas co-educativas
significam a educagao conjunta de
meninos e meninas, havendo a
necessidade de fazer uma interagao
corn os mesmos, buscando fazer
corn que eles participem juntos e
tenham a consciencia do que é
participar juntos e nab aquilo de
que urn é melhor que o outro. Sao
aquelas que permitem trabalhar a
relagao menino menina de
maneira geral, ou seja, urn
aprendendo corn o outro. 0 ato de
co-educar ndo se restringe apenas

a essa educacao dos sexos em
conjunto ela vai alem disso. Estas,
oferecem as mesmas oportunidades
a ambos sem diferencia-los, fazendo
corn que os alunos descubram o
porqué dos objetivos propostos.

Para esclarecer este conceito,
SARANA-KUNZ (1996, p.123) diz
que: "a co-educacâo é aqui
entendida como uma pratica
conjunta de meninos e meninas,
rapazes e mocas, homens e
mulheres, desenvolvida numa
pratica peda-gOgica que tenha por
base o sistema social em seu
processo de auto entendimento e
transformacdo e nä° como urn
sistema de relacOes estabelecidas
desde e para sempre".

A importancia das aulas co-
educativas: para as professoras
entrevistadas as aulas co-
educativas: contribuem para urn
melhor relacionamento entre os
meninos e meninas; une mais os
alunos, proporcionando a organi-
zacao das turmas; ha urn maior
entendimento entre os alunos/as,
acabando corn as rivalidades
existentes entre eles; desmistifica-
se o velho ditado de que: meninas
pra la, meninos pra ca; tem-se a
possibilidade de mostrar aos
alunos que o mesmo esporte pode
ser praticado tanto pelas meninas
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quanto pelos meninos; ac,ba 6prn
a rivalidade dos mais fo46s sobre
os mais fracos; organizagdo das
atividades, porque as meninas sao
mais organizadas e interessadas;
visa a sociabilidade, respeito e
disciplina; supera as dificuldades,
principalmente a das meninas;
acaba com o preconceito; acaba
com a discriminaga o no sentido de
que mulher naojoga futebol e que
meninos nao fazem ginastica; os
alunos tem major consciéncia do
que e fazer juntos; os meninos
aprendem corn as meninas e vice-
versa.

Sendo assim, percebe-se que a
Educacäo Fisica e sexista quando
se limita a dar aos meninos/as
atividades culturalmente relaciona-
das ao sexo, ou seja, menino nao
experimenta danca ou ginastica e
menina nao experimenta futebol,
sendo assim, isso implicara no
processo de ensino aprendizagem
de valores, conhecimentos posturais
e movimentos corporais especificos
de cada sexo.

Quanto mais as criancas de
ambos os sexos forem estimuladas
desde cedo a experimentar a prâtica
conjunta nas aulas de Educacao
Fisica, criticar, dar ()pinkies,
adquirirem novos movimentos,
alem dos ja aprendidos, mais elas
desenvolverao as suas capacidades
afetivas, motoras, cognitivas,
expressivas, culturais, sociais e
criativas. Junto a essas considera-
cOes, vejamos a fala de uma das
professoras entrevistadas: As aulas
co-educativas sao importantes
porque unem mats os alunos e
alem de proporcionar a uniä o tenta-
se organizar as turmas, pots, o meu
interesse em trabalhar corn aulas
mistas 6 ejustamente para que haja
entendimento entre as meninas e
os meninos para tirar a rivalidade
existente entre eles acabando corn
essa histOria de meninos pra la e
meninas pra ca, achando que os
meninos sao mats fortes e que as
meninas sao mats fracas.

Para uma das professoras
entrevistadas a possivel abordar nas
aulas co-educativas os preconcei-

Esta tern entendimento de aulas co-educativas, salienta sua importancia mas, nao consegue
diferenciar aula mista de aula co-educativa.
Para FeijO (1996) o preconceito a uma atitude negativa e estigmatizadora em relacao a alguem ou
contra alguma coisa, sendo o comportamento concreto discriminador e os elementos discriminatOrios
resultado do preconceito. 0 individuo porem, pode sustentar preconceitos a favor de alguem ou de
urn grupo, mas geralmente a usado como forma de estigmatizar ou discrimina-los. 0 preconceito
possui urn carater avaliatOrio e uma das maneiras de aliments-lo a formando estereOtipos que
constr6em a possibilidade de avaliar.
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tos7 referentes a atuacao das
mulheres no esporte e na sociedade
enfatizando que os homens e as
mulheres sejam vistos por igual. E
preciso que mostremos aos nossos
alunos que através dos esportes,
das atividades e do trabalho
conjunto e possivel que haja
unidade entre eles, meninos e
meninas. "Todas as pessoas sejam
elas homens ou mulheres, estao
aptas a realizar determinada tarefa
seja ela na area esportiva ou nao,
pois nos é dado o privilegio de
vivermos em uniao8". Outra
entrevistada salienta que: o
relacionamento humano é que tern
colocado empecilhos nos au/as e
nao propriamente o relaciona-
mento professor/aluno ou aluno/
aluno e quando ha essa quebra
funciona. As aulas co-educativas
serviriam para a emancipacao da
mulher na sociedade e as
ensinariam a superar as
desigualdades ainda tao fortes no
meio social, sem contar corn a
valorizacao de meninos e meninas
no convivio social corn a familia e
amigos.

Outra fala a ser comentada,
remete-se ao fato do gostar em si,
do sentir prazer em dar aulas co-
educativas. Eu gosto de trabalhar

corn aulas co-educativas, porque
eu gosto muito dessa relacao de
menino e menina juntos, é muito
rico, ha uma troca de experiéncias
fantasticas. Porque embora haja
discuss6es isso é legal porque o
professor pode descobrir os anseios
e as sugestOes de cada urn. E
acrescenta, as meninas tern uma
visa() diferente dos meninos, entao
esse tipo de discussão que envolve
porque menina ndojoga futebol e
porque menino nao faz ginastica,
é imprescindivel para o born
relacionamento na aula de
Educagao Fisica. A partir dessas
discussOes abre-se margem para
que tambern se discuta assuntos
relacionados a sexualidade, aos
papas, porque se essas discussties
acontecessem entre pessoas do
mesmo sexo nao iria tao alem.

Para Abreu apud FERREIRA
(1993):

A privacao da possibilidade de
discussao de conflitos e confrontos,
comprovou que nas aulas
separadas ha uma ausencia
parcial de discussao e busca de
solucOes e que nas turmas mistas,
dependendo do procedimento
utilizado pelos docentes, criam
oportunidades para que se

8 Grifos meus
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discutam a discriminacâo e os
esteredtipos sociais. (p.113)

Uma das entrevistadas diz o
seguinte, em relacao as aulas co-
educativas: A gente aprende muito,
era bem mais facil, bem mais
simples quando era separado
porque o trabalho era direcionado,
eu dava aula para os guris e eu
sabia o que aquele grupo queria, e
corn as meninas era outro tipo de
trabalho por exemplo: Educativos
que eu dava para as meninas nao
precisava dar para os meninos,
porque eles tem mais dominio,
habilidades, masja que o trabalho
esta sendo feitojunto, muito bem.
Aprendi no sentido em que tenho
que ponderar as minhas aulas,
coisa que antes eu nao sabia fazer,
estabelecer limites em funcao das
intengOes dos meninos e das
meninas, os objetivos tiveram que
ser ampliados, vindo a contribuir
para uma boa aula.

Para outra professora
importante que quando os meninos
e meninas estao jogando juntos,
preciso que os meninos tratem as
meninas por igual. Nas minhas
aulas quando os alunos/as Lido

jogar, eu pego aos meninos que
coloquem muita forca/potencia
principalmente nos sagues( no caso
do voleibol) porque se for assim

muito devagar as meninas nao vao
aprenderjogar, entao eu prefiro que
os meninos joguem corn as
meninas porque assim Lido

medindo a forca tanto das meninas
quanto dos meninos considerados
mais fracos, dessa forma se
possibilita que as meninas
aprendam a se defender e enfatiza
urn pouco mais o rendimento.

A prova disso e que em cinco
das sete aulas observadas os
professores deram enfoque ao jogo
e a competicao. As entrevistadas
dizem que cis meninos xingam
muito as meninas, dizendo que elas
nao sabem jogar e sac) "molengas".
Em virtude disso, diz uma das
entrevistadas: o rendimento so fica
prejudicado quando as meninas
levam para urn lado muito pessoal
de agressao, e os meninos levam
para o lado da competicao,
instigando que eles sao os melhores
no sentido de que algo aconteceu
porque eles estavam presentes e ai
sim complica quanto ao
rendimento. 0 lado competitivo
esta muito arraigado na mente dos
alunos.

Somente em duas das sete aulas
observadas a que os professores nao
deram enfoque a competicdo,
usando para isso outras atividades
que nao o jogo. Uma delas foi
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recreacao para meninos e meninas
e a outra ginastica, so para as
meninas. Essas atitudes so vem
reforear que a Educaeao Fisica ainda
visa a competicao mesmo que de
uma forma menos explicita.
Normalmente, as aulas sao
ministradas em funcao do jogo, no
entanto, esse jogo, que é mais urn
esporte, se espelha no modelo de
alto nivel, quase sempre é
impregnado de regras, tecnicas,
pontos, ganhadores, entre outros.

Segundo PICCOLO (1995), para
que a Educacao Fisica faca parte do
ato educativo, eta nao pode ter uma
acao pedagOgica mecanizada, pois
assim estaria estimulando a sua
inexistencia como pratica no
context° social.

A relacâo afetiva menino/
menina: segundo as entrevistadas
é bem distinta, depende das turmas
e das atividades propostas.

ALVES e PITANGUY (1982)
dizem que: "0 masculino e o
feminino sao manifestacOes
culturais, e como tat, sao
comportamentos aprendidos
através do processo de socializacao
que condiciona diferentemente os
sexos para cumprirem tune Oes
sociais especificas e diversas. Essa

aprendizagem é urn processo social"
(P.55).

Existem alguns alunos/as que
tem uma certa aversao pelo outro.
Atribuo isso a uma questdo de
personalidade. 0 relacionamento é
bem distinto porque ha meninas
que nä° querem fazer nada e ai fica
dificil para os meninos manterem
O respeito corn as mesmas. Fica
complicado no sentido de que eles
estao afim e elas nao. Desta forma
os meninos chamam-nas de
molenga, paradonas. diz uma das
entrevistadas. Atribuo isso a urn
problema social diz outra
entrevistada. Nao é especifico da
Educagao Fisica. Apesar dos
problemas e dificuldades ern serem
trabalhados meninas e meninos
juntos numa aula de Educacao
Fisica, o relacionamento afetivo de
uma maneira geral é born. Tern
como trabalhar e fazer urn trabalho
muito born. E so uma questa° de
tempo e paciéncia acrescenta outra
entrevistada e mais, diz que a
escola é uma das grandes
responsaveis, ou seja, deve
contribuir para urn melhor
relacionamento entre os alunos,
devendo a mesma, observar suas
diferengas culturais, cor, raga, sexo
entre outras.
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Em determinadas atividades os
alunos se tornam espontaneos. Para
haver urn relacionamento afetivo
mais amigavel e precis° muitojeito
em lidar corn os alunos, diz uma
das entrevistadas e acima de tudo
o professor precisa ser amigo da
turma. No comeco eu achava
complicado, que nao iria dar certo
mas, depois que a gente comega a
conniver corn os alunos se torna
uma relagao de afetividade muito
legal entre aluno/pro lessor. Para
uma outra entrevistada o relaciona-
mento e normal porque uma vez
que eles estao/saemjuntos da sala
de aula, nao ha maldade entre eles,
os meninos nao sacaneiam as
meninas, eles se respeitam e ate
ajudam as meninas. E ainda
acrescenta, o relacionamento
afetivo entre eles vem de fora, ou
seja, o que ele/ela sac) fora da sala
de aula ou numa quadra de
esportes, eles sera° na pratica
conjunta de esportes e dentro da
sala de aula. Os garotos ficam
representando o tempo todo,
querendo aparecer que sao os
melhores. 0 relacionamento entre
homens e mulheres s6 sera positivo
se o espirito de competigdo e
rivalidade existente entre ambos for
quebrado no sentido de que acabe
tambern corn as diferencas, diz essa
entrevistada.

Do ponto de vista do
relacionamento afetivo menino/
menina as entrevistas demonstram
que a bastante diversificado se
analisarmos as falas das entrevis-
tadas. Enquanto umas dizem que
born outras acham que nao mas,
nada impede que a aula flua. Esta
entrevistada diz que os maiores
problemas se encontram nas 5
series em fungao da idade "eles se
detestam". no sentido de que os
meninos dizem que as meninas
nao sabem jogar, que nao tern
habilidade, que futebol e coisa para
homem mas, salienta Isso nao
uma regra, e excegao. De urn modo
geral o relacionamento e born.

Durante as aulas observadas,
pode-se perceber que entre os
alunos ha muita reciprocidade, uma
troca mittua de experiencias,
respeito e acima de tudo carinho, e
esse carinho que nos referimos vem
de ambos, meninos e meninas.
Numa das aulas o que mais se pode
notar a que os meninos que se
consideravam mais experientes e
habilidosos, ensinavam as meninas
como chutar a bola, para qual
direcao e ate mesmo qual o
momento exato de faze-lo. Os
meninos nab tratavam as meninas
como sexo fragil, tanto a que havia
algumas meninas que ditavam as
regras, xingavam na mesma
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proporcao, mas o relacionamento
é born e dá certo, apesar de se
xingarem.

Nesta mesma ocasiao teve-se a
oportunidade de conversar corn urn
garoto que dizia: "E legal e divertido
jogar corn as meninas, a gente ri
muito, as meninas gritam demais,
ate parece que sao histericas e a
gente nä° joga so corn o objetivo
de ganhar e competir e sim para se
divertir."

Em relacao a esta fala, pode-se
dizer que sao manifestacOes
naturais/prOprias do sexo feminino
por se sentirem inseguras diante de
tais circunstancias e que precisam
decidir, sobre chutar uma bola,
quando, como, onde e o momento
exato de realiza-lo.

A esse respeito uma das
entrevistadas diz que: A emocao de
estar diante de tal situacao, que
aparentemente urn menino deveria
fazer ou é a ele determinado este
papel, as fazem ficar desprotegidas
e frageis, havendo ai a necessidade
de se expressar de forma direta ou
indireta e isso consequentemente
se faz através de expressaes desse
tipo.

Pode-se ainda perceber que os
meninos, ern muitos momentos do
jogo nao passam a bola para as
meninas corn o intuito de agrada-
las e sim pelo fato de se sentirem
ameacados corn a presenca das
mesmas9. Meninos e meninas
podem brincar juntos. As atividades
tomam-se mais solidarias, pois as
criancas se concentram nos
movimentos uns dos outros, fazendo
corn que a convivencia entre eles
favoreca as diferencas, antes de
torna-las uma separacao pois, para
FIAMONCINI & SARAIVA KUNZ
(1998) os alunos (meninos e
meninas) se tornam descobridores
e inventores do seu movimento
dando significado aos mesmos.
Uma entrevistada diz que: eu
sempre falo aos alunos que nab é
para encarar tudo corn muita
seriedade quando se esta fazendo
uma atividade, o importante é se
divertir, curtir, sO assim o
relacionamento entre eles sera
born, é preciso menos regra e mais
divertimento, porque sena° acaba
caindo na rivalidade e isso ndo é
born.

Como se (IS a aceitacSo dos
alunos em relacao as aulas co-
educativas: os professores alegam

9 Ameacados no sentido de que eles pudessem estar perdendo urn espaco que antes era s6 deles e que agora
tern que dividir corn as meninas.
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que os alunos fazem porque sdo
obrigados; aceitam normalmente;
outros, nem se deram conta de que
agora tinha que ser junto; corn as
5 series e mais dificil; precisa
haver negociagdo; quando as
atividades sdo extra-classes a
aceitacao e melhor.

Para melhor aceitacao os
professores precisam trazer para a
Educacdo Fisica, inovacOes no
sentido de que este seja urn espaco
possivel para a construed° individual

coletiva que nao pode deixar de
ser criativa. Precisa ser uma vivencia
de praticas corporais que pode
predominar a ludicidade e desen-
volver o poder de iniciativa dos
alunos, caracterizando awes
educativas e nao, simplesmente, o
jogar por jogar. Esta pratica nao
permitird que sejam eliminados os
menos dotados, os sem habilidades

muito menos as meninas. Isto
seria o esporte educacao voltado
para a pratica conjunta de meninos

meninas em diferentes concep-
cOes, para que estas no desenrolar
das atividades, pudessem vir a tona

serem discutidas pelos alunos.
Lima outra entrevistada diz que apOs
a implantacâo de aulas co-
educativas no curriculo escolar, os
alunos nem se deram conta que a
partir de entao eles teriam que fazer
aula juntos. Eles nunca se deram

conta de estar trabalhando
diferente, a coisa foi sendo inserida
de forma sutil, foi fluindo e ate hoje
esta legal os alunos(as) acostuma-
ram bem depressa. Outra
entrevistada diz que os alunos nem
questionam muito a questdo do
fazerjuntos.

Quando indagada sobre esta
mesma questa() uma outra
entrevistada, diz que os alunos
aceitam normalmente, pois, ela
acompanha esta turma desde o
primario e sempre foi trabalhando
corn os alunos esta hip6tese de que
quando chegariam a 5 2 serie seria
assim, mesmo que nessa serie se
da iniciacao aos esportes de
competed°.

Faz-se necessario realizar urn
breve comentario a respeito dessa
altima fala, sobre alguns equivocos
relacionados a esta entrevistada. A
mesma diz que os seus alunos sac)
preparados desde cedo que quando
chegarem a 5a serie teriam aula
juntos, menina corn menino, no
entanto, esta mesma entrevistada
nao soube conceituar aulas co-
educativas e na ocasido da
observaedo de uma aula sua, a
mesma simplesmente colocou os
meninos para jogar futebol e as
meninas para jogar ping-pong.
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Outro fato interessante que cabe

aqui ressaltar é o seguinte: em uma
outra escola os meninos ficaram
longe dos olhares da professora
enquanto a mesma ministrava aula
de ginastica para as meninas dentro
da sala de aula. A maioria dos
meninos que teriam que estar
jogando futebol nao o fizeram e sim,
estavam na janela espiando/
observando as meninas que
estavam fazendo ginastica.

Outra fala que cabe ainda
ressaltar, que em uma das
observacOes uma professora relata:
Educagao Fisica é isso mesmo,
tern que dar logo e pronto. E so o
que eles querem. E ainda diz que,
em uma das escolas em que
trabalhou, tentou fazer algo diferente
corn os alunos, atividades que
envolviam mais os alunos. No
entanto, os demais professores das
outras disciplinas falavam e achavam
ruim, pois, os alunos se
empolgavam corn as brincadeiras e
acabavam tumultuando as demais
aulas. Em yirtude disso ressalta, fui
chamada a atengao por provocar
desordem nos demais disciplinas.

Colocar os meninos para jogar
futebol so para dizer que os mesmos
estao se movimentando, nao
significa dizer que e aula de
Educacao Fisica, pois, se formos

levar em conta que os objetivos da
mesma é o Itadico, a integracao e a
sociabilidade enquanto pratica
pedagOgica, al nao haveria a
necessidade de se ter aula de
Educacao Fisica. 1st° as criancas,
principalmente, os meninos fazem
todos os dias em qualquer lugar.

	

Ao mesmo	 tempo	 que
analisamos	 a	 aula,	 nos
perguntamos: que aula de
Educacao Fisica sera esta? Ate que
ponto os professores de Educacao
Fisica se preocupam corn o ensino
aprendizagem dos seus alunos?

Para refletir sobre esse assunto
faz-se necessario atentarmos para o
que nos diz CARDOSO (1998) "A
transformacao do agir pedagOgico
na Educacao Fisica escolar torna-
se necessaria quando a intencao é
propor mudancas".(p.122)

0 papel que a Educacao Fisica
deveria exercer junto a comunidade
escolar, mais precisamente corn os
alunos(as), seria o de formar um
aluno pensante, critic°, reflexly° e
ativo ensinando-o desta forma a se
conhecer e a auto dominar-se,
levando-o a educar-se por meio de
uma educacao normal através de
atividades fisicas Itadicas e esportivas.

Ressalta-se, dessa forma, que a
Educacao Fisica ao trabalhar corn
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o movimento humano dentro das
diversas formas em que se
apresenta, deve dar enfoque a urn
movimento que va alem, ou seja,
que individual ou coletivamente va
levando o aluno a ter uma condicao
de participacao e transformacao no
contexto onde esti inserido.

Das dificuldades em ministrar
aulas co-educativas: As professoras
entrevistadas se detern em alguns
aspectos importantes tais como:
diferenca de idade; em todas as
disciplinas ha problemas; ministrar
aula de ginastica e expressao
corporal para os meninos; trabalhar
corn liberdade de movimentos;
meninos e meninas tem interesses
e anseios diferenciados.

Nas atividades que envolvem
contato fisico, ha resistencia maior
por parte dos meninos. Existe
tambem o fator vergonha e a
inibicao presente na conduta dos
alunos, dando margem para que o
preconceito se acentue ainda mais,
estes, interiorizam valores e modelos
de comportamentos sociais que
interpretam o comportamento dos
alunos. Ja as meninas aceitam fazer
as atividades culturalmente
masculinas, corn mais facilidade
porque elas tern a possibilidade e a
chance de aprender corn os
meninos, estas expressam seus
sentimentos corn mais disposicao.

Trabalhar corn liberdade de
movimentos, corn o lOdico e corn o
desenvolvimento das caracteristicas
afetivas, criativas, reflexivas, motoras,
sociais, culturais e cognitivas das
criancas, tarnbern se toma dificultoso
para os professores. A resposta mais
evidente foi que encontram
dificuldades em ministrar aulas de
ginastica e expressao corporal.
Porque os meninos acham que
coisa de menina, pois o
conhecimento que eles tern de
ginastica e de expressão corporal e
que estas vao deixa-los afeminados.
Meninas aceitam mais, os meninos
tern vergonha, diz uma das
entrevistadas.

Num dia de chuva tentei fazer
uma viv8ncia de expressao corporal
e foi complicado, os alunos ficavam
rindo. Eu sinto que a mais
complicado partir para esse campo
da expressao corporal do que para
atividades ligadas ao esporte que nao
visam muito o contato corporal. No
entanto, teve urn momento em que
os alunos me surpreenderam. Pedi
para eles fazerem duplas e eles
fizeram menina corn menino, e ainda
ficaram dizendo que nao iriam tocar
em meninas/os. Foi uma coisa
espontanea, e salienta, essa
espontaneidade so se consegue corn
muito jeito e tern espaco para isso.
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A forte resisténcia dos alunos/as
pegarem a mao urn do outro
segundo SARAIVA-KUNZ (1999),
interioriza valores e modelos de
comportamentos sociais que
interpretam o comportamento dos
alunos.

Entre este e outros relatos das
entrevistadas a vergonha e a inibicao
estao presentes na conduta dos
alunos, dando margem para que os
preconceitos se acentuem ainda
mais em relacao a ginastica. A
mulher por ter mais oportunidade
(construidas ao longo de sua
histOria) de expressar seus
sentimentos, sensibilidade apre-
senta-se mais disponivel a atividade
como a ginastica, já os meninos, por
serem repreendidos desde a sua
infancia, internalizaram e identifi-
caram seus comportamentos,
valores e atitudes.

A major dificuldade que os
professores de Educacao Fisica
encontram é trabalhar corn a
liberdade de movimento, com o
hidico e corn o desenvoMmento das
caracteristicas afetivas, criativas,
reflexivas, motoras, sociais, culturais
e cognitivas das criancas.

Para esclarecer melhor o quanto
os professores sentem dificuldades,
faz-se necessario que atentemos
para alguns detalhes percebidos

durante as observacOes de algumas
aulas ministradas nas Quintas series
da rede Piablica Municipal de
Florianópolis, onde em cinco das
sete aulas observadas foram
enfatizados os esportes, futebol e/
ou voleibol e em momento algum
os professores optaram por
atividades mais lüdicas e recreativas,
justamente para desenvolver as
caracteristicas acima citadas. As
professoras alegam que sac) os
alunos que escolhem os esportes.

ConseqUentemente a escola,
através da Educacao Fisica, acaba
por reforcar estere6tipos, gerando
grandes dificuldades na pratica da
ginastica, danca e expressao
corporal, tornando os esportes
caracterizados como para os
homens parecendo ser menos
acessiveis as mulheres provocando
o confronto dos diferentes papeis
sociais

Consideraciies finals

As aulas co-educativas, na
compreensao dos professores
possuem, uma importancia ate
certo ponto relevante, mesmo
considerando as dificuldades que
envolvem esta "pratica". Perceben-
do-se pelas entrevistas que estao
ainda longe de ministrar aulas co-
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educativas. Na verdade, constata-se
a existencia de aulas mistas. A
experiencia de co-educacao nas
escolas Ptablicas Municipais de
Florian(Tolls, se da por razOes
econOmico — administrativas corn o
intuito de reducâo de quadro de
professores do que para uma
mudanca no processo pedagOgico.
As aulas co-educativas devem ser
perseguidas pelos professores e nao
impostas.

As aulas co-educativas devem
contribuir para o desenvolvimento
integral das criancas, ou seja,
preparâ-las para entender o porque
de trabalharem juntos, levando -as
a relacionar-se corn os outros,
consigo mesmas e corn o mundo.
Desta forma, problematizar o
sentido das relacOes estabelecidas
entre meninos e meninas, procu-
rando entender as verdadeiras
diferencas e igualdades entre os
mesmos, para que possam
socializar-se de maneira a atingir o
conhecimento necessario para agir
corn estas diferencas.

Cabe a escola proporcionar a
meninos e meninas a oportunidade
de aprenderem a conviver, desco-
brirem-se entre si, compreenderem
suas diferencas, sem que haja
discriminacao entre ambos,
procurando sempre desenvolver o
respeito mtatuo, considerando suas

caracteristicas em todas as
dimensOes de modo a construir urn
repertOrio amplo, vivenciando os
movimentos numa multiplicidade de
situagOes.

Assim, buscar discutir questOes
do genero nas aulas de Educacao
Fisica e tambern buscar compreen-
der todas as possibilidades desta
disciplina no desenvolvimento
cognitivo, cultural, social, motor,
expressivo, moral, criativo, reflexivo
e afetivo da crianca em idade
escolar de forma significativa e
concreta.
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