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RESUMO

Buscamos, neste relato,
socializar/analisar o trabalho que

vem sendo realizado na Escola
Basica Municipal Antonio Paschoal
ApOstolo, no contexto da Educacao

Fisica, baseado na proposta de
Diretrizes Curriculares da Prefeitura

Municipal de FlorianOpolis, na
tentativa de urn entendimento mais

amplo da relacäo teoria e prätica.

ABSTRACT

In this report we intend to share/
analise the work that has been
done at "Escola Basica Municipal
Antonio Pascoal
Apostolo"regardind physical
education, based on the proposal
of "diretrizes curriculares da
Prefeitura municipal de
Florian gpolis"in an attempt to
understand more thoroughly the
relation between theory and
practce.

* Trabalho elaborado a partir da pratica pedageigica das autoras, realizada na Escola Basica Municipal
Antonio Paschoal ApOstolo.

** Profcssoras de Educacäo Fisica da Rede Municipal de FlorianOpolis.
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xperimentando...,
exatarnente o que
estamos fazendo, e
para isso, ha que se
ter um pouco de ou-
sadia, desejo de mu-
dar mas, tambem,
urn olhar para fren-
te, tendo-se claro
para onde vamos e

alguns caminhos que podemos seguir.

Para que essas mudanyas sejam
conscientes e efetivas, e fundamental
estarmos numa perspectiva de trabalho
coletivo corn toda a escola, o que nem
sempre 6 simples, mas pode e deve ser
construido, desde que o desejo e corn-
promisso dos profissionais envolvidos
seja de responsabilidade. A partir dessa
consciencia de urn trabalho enquanto
unidade escolar, a que se fundamenta urn
sentido mais amplo de Comunidade Es-
colar, isto 6, a Escola dentro da e com a
comunidade onde se encontra.

Nossas awes na Escola Basica
Municipal Antonio Paschoal ApOstolo,
estao baseadas na Proposta de Movi-
mento de Reorientacao Curricular/Do-
cumento Preliminar de Educacao Fisica.
Esse documento vem sendo elaborado
pela Divisao de Educacao Fisica da Se-
cretaria Municipal de FlorianOpolis, "na
construcao de propostas teOrico-prati-
cas que balizem o trabalho cotidiano dos
professores de Educacao Fisica nas es-
cola municipais". (MAllO e
BREZINSK1, 1995:196)

Tentando conciliar o objetivo do
documento corn o que acreditamos ser
uma aula de Educacdo Fisica, resolve-
mos socializer nossas experimentacOes,

a fim de refletir/avaliar as possibilida-
des concretas de aplicacao do que foi
construido, diante das dificuldades da
nossa realidade.

Ponta Pe Inicial

Nossas experimentacaes partem
de uma Reuniao PedagOgica realizada
no inicio do ano letivo, onde expomos
ao quadro docente da escola nossa pro-
posta pedagOgica a ser construida junto
aos alunos durante o ano de 1996. Essa
necessidade se deu por percebermos
que a Educacao Fisica Escolar vem pas-
sando por uma transformacao ao longo
dos anos, mas que por falta de um traba-
lho coletivo dentro do contexto esco-
lar, essas mudancas sao percebidas
(quando sao), pelos professores da area,
ficando para muitos a ideia que ainda
hegemOnica -"Educacao Fisica enquan-
to atividade meramente pratica"-, vincu-
lada a ideia de homem enquanto ser dual,
Corpo e Mente, ocasionada pela aborda-
gem da Aptidao Fisica. Por ser essa a
ideia de Educacao Fisica Escolar
hegemOnica, a posicao dos alunos nao
se diferencia muito. Para esses, a Educa-
cao Fisica tem sentido quando vinculada
ao "Desporto", entendido como esporte
de competicao.

Tal exposicao se tornou impor-
tante, para que pudessemos ter respaldo
desse segment° durante o processo, no
sentido de que a visa° do senso comum
nao fosse a predominante dentro dessa
realidade. Corn isso, acreditamos ter
dado o primeiro passo rumo a urn plane-
jamento participativo, isso porque, en-
tendemos por planejamento parti-
cipativo, a efetiva participacao dos su-
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jeitos dentro de uma mesma Nä°, que
no caso da nossa escola é "a frn•a•cio
critica, consciente e competente do
educando, fazendo com que esse, seja
capaz de intervir e transformar a re-
alidade em que estci inserido". (Pro-
jeto Politico PedagOgico, 1995)

Partindo dessa realidade, o plane-
jamento especifico passou tambern a
ser construido de forma participativa
entre professoras e alunos, cabendo ao
aluno não apenas a construcan de uma
listagem de conteridosiconhecimentos
de seu interesse, mas tambern de obje-
tivos a serem alcancados e possiveis
encaminhamentos. Assim como o G.T.
PEDAG6GICO (1991:40), "(...) acre-
ditanzos que os alunos sabem atuar
juntos, (...) nesse momento, abre-se
caminhos para que possum apresen-
tar sua opinioes e realizar suas expe-
riencias que resultam das suas histO-
rias individuais da vida cotidiana".

Buscamos corn isso, alcancar tees
competencias que julgamos necessari-
as na contribuicdo para a formacdo de
um sujeito critico, consciente e corn-
petente. Tais competéncias são elabo-
radas por MAYER (apud KUNZ, 1994),
que são:

Cotnpetencia Objetiva: visa a
apreensão de conhecimentos e infor-
magi:5es sobre "destrezas" e "tecni-
cas" eficientes, que possibilitem a or-
ganizacão individual e coletiva dos alu-
nos para o agir pratico de forma
co petente;

Competéncia Social: visa o en-
tendimento das relacOes sOcio-cultu-
rais do contexto onde vivem, dos pro-
blemas e contradicOes deltas relacties,
os diferentes papeis que os individuos
assumem numa sociedade, no esporte,

e como ester se estabelecem para en-
tender diferentes expectativas sociais;

Competencia Comunicativa:
visa incentivar a comunicacdo dos alu-
nos, ou seja, a linguagem deve ser de-
senvolvida dentro de um processo re-
flexivo que desencadeie iniciativas de
pensamento critic°.

Para que possamos alcancar essas
competéncias, buscamos construir nos-
sa praxis, norteadas em alguns principi-
os pedagOgicos que oportunizem aos
alunos a apropriacão do conhecimento
de forma critica. Tais principios tam-
bent estão fundamentados na Proposta
Curricular de Educacão Fisica da Pre-
feitura, entre eles podemos destacar:

Principio da Totalidade: busca
urn entendimento mais amplo do que se
passa na aula, na escola, na sociedade e
que tudo isso faz parte da histOria
construida pelo homem, isto é, uma
compreensiio de que essas instfincias
constituem um todo, urn processo em
desenvolvimento, corn contradicOes e
influencias mtituas, e nao simplesmen-
te a aula isolada;

Principio da Continuidade-
Ruptura: partindo do conhecido do alu-
no, para que, atraves da vivencia/discus-
sän/reflexilo sobre o mesmo, se possa
romper com o ja estabelecido, na busca
da construcão de urn novo conhecimen-
to, que não negue o anterior mas in-
clua e supere em amplitude e comple-
xidade;

Principio da Criatividade: se
fundamenta nos anteriores, permitindo
ao aluno situar a si prOprio enquanto
sujeito histOrico-social, e ao conheci-
mento que const rOi coletivamente, nurna
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perspectiva critica da sociedade, enten-
dendo os valores e interesses que ade-
rem a esta cultura de movimento.

• Principio da Ludicidade: bus-
ca-se o resgate do hick° nas atividades,
principalmente esportivas, na tentativa
de contrapor ao competitivismo exa-
cerbado (Documento Preliminar das
Diretrizes Curriculares, 1996:13-14).

Dentro de uma perspectiva de en-
sino que busca contribuir para a forma-
cäo de urn sujeito critico, solidario,
autOnomo, e fundamental que esse ob-
jetivo permeie todo o processo que se
desenvolve na disciplina de Educacdo
Fisica Escolar desde o seu planejamen-
to. Cabe ao professor ter clareza de
alguns aspectos que oferecam susten-
tacdo a um trabalho voltado para um
ensino critic°.

Como Tudo Acontece
no Cotidiano?

Como fazer? Talvez essa seja a
indagacdo mais comum entre os pro-
fessores que desejam mudar sua prâtica
pedagOgica, isso porque, dentro de uma
perspectiva mais critica de Educacdo
Fisica, torna-se impossivel aplicar "re-
ceitas", pois o planejamento não de-
pende somente dos objetivos do pro-
fessor, mas principalmente dos anseios,
interesses e necessidades dos alunos.

Por outro lado, podemos perce-
ber urn ponto muito positivo nesse pro-
cesso, que esta ligado justamente a ques-
t -5o do professor/pesquisador. Nessa
perspectiva, o professor sente-se obri-
gado a construir a sua pratica pedag6gi-
ca, nao podendo ser a dele (pratica pe-
dagOgica), pensada por alguem. Por isso

sentimos a necessidade de ressaltar que
os encaminhamentos que aqui sera° re-
latados, tido devem servir como "recei-
ta", pois foram construidos a partir de
uma realidade social corn caracteristi-
cas prOprias.

Por trabalharmos corn faixas
etilrias diferentes, tentaremos relatar o
que conseguimos construir ate aqui nas
I' e 2a series do primärio e 6a a 8'
serie do ginasio:

la e 2° Series

Nas series iniciais, o trabalho ca-
minhou a partir de urn resgate cultural,
atraves de um levantamento de jogos e
brincadeiras que as criancas costuma-
yarn realizar no seu cotidiano, assim
como as brincadeiras que seus pais cos-
tumavam fazer quando criancas.

Inicialmente este trabalho foi
construido atraves de paineis junto corn
os alunos, possibilitando constatar que
muitas brincadeiras realizadas pelos
seus pais desapareceram, desencadean-
do a partir dal uma pequena discussäo
sobre o assunto.

Temos trabalhado sempre na pers-
pectiva de partir de uma atividade que
eles conhecam, realizando da forma e
corn as regras que eles usam normal-
mente. Em cima disso, elaboramos for-
mas novas corn maior complexidade.
Essas producOes costumam ocorrer em
pequenos grupos, corn intervencOes da
professora no sentido de provocar avan-
cos ou dar "dicas" para auxiliar na orga-
nizacao, no sentido de que os prOprios
alunos desenvolvam a capacidade de
auto-organizacao, buscando a constru-
cao de urn trabalho cooperativo e mais
autOnomo.



Alan da execucdo dessas brinca-
deiras realizamos a confecy5o de brin-
quedos (pes-de-lata), que surgiu da bus-
ca coletiva de uma atividade que pudes-
se antecedes a utilizactio de pernas-de-
pau, atividade esta realizada anterior-
mente corn dificuldades. Esta expert-
mentacäo deu-se da seguinte forma:
construcdo do brinquedo; period° de
exploracao do brinquedo individualmen-
te e em pequenos grupos; movimentos
combinados de onde surgiu a ideia da
criacao de uma danca para a festa junina
da escola.

0 desenvolvimento dos trabalhos
citados acima, aconteceu permeado por
conversas e intervencOes no sentido de
que os alunos percebessem as neces-
sidades/possibilidades/limitacOes que
surgiam. 0 processo se desenvolve e é
simultaneamente submetido a uma
constante avaliacdo, que embora nao
tenha urn carater formal, acontece sem-
pre que se discute o que esta sendo
feito, o que esta dando certo, e o que
pode ser mudado. Cabe aqui destacar a
necessidade/importância de estarmos
desenvolvendo "instrumentos" de ava-
liacao prOprias para essa faixa etaria. 0
registro (la professora e alguns traba-
lhos por escrito tern sido feitos, porem,
é fundamental que isso aconteca de
modo mais sistematico, principalmen-
te registros feitos pelas criancas para
garantir uma avaliaciTto coletiva do pro-
cesso.

6° a 8° Serie

Inicialmente, procuramos diag-
nosticar quais os interesses dos alunos
dentro das aulas de Educacilo Fisica.
Como jd era de se esperar, o esporte foi
0 mais cotado a se "praticar". Dentro
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disso, outra discussäo foi levantada:
Qual o objetivo do esporte dentro das
aulas? Ap6s muitos dias de discussao,
chegou-se a urn denominador comum,
por varias pessoas terern diferentes in-
teresses e dificuldades, foi estabeleci-
do que o principal objetivo seria jogar
corn, e nao jogar contra.

Esse simples relato, permite
visualizar a riqueza do processo e tam-
bem a dificuldade de se ter como meta
algo que fosse possivel a todos, pois o
FenOmeno Esportivo, principalmente
através da midia, conseguiu tambêm
nesse contexto apropriar-se das pesso-
as, fazendo corn que essas se tornem
dependentes da pseudo-realidade dos
meios de comunicacäo.

Esta discussao, possibilitou o
surgimento de outros conhecimentos que
tradicionalmente nao säo trabalhados
nas aulas de Educacdo Fisica, entre eles
podemos citar a danca e a capoeira. Ap6s
o objetivo geral estabelecido, partimos
para a construcido de nossas awes jun-
tamente corn os alunos.

0 jogar corn, exige muito mais do
que o simples "praticar" assim, foi preci-
so aqui praticar/desconstruir/reconstruir
cada jogo para se chegar ao objetivo
proposto. Esse trabalho so é possivel
mediante uma avaliacdo constante do
que e feito e do que esta se alcanyando.
Estamos fazendo isso atraves de urn pro-
cesso dialOgico que esta permeando to-
das as acOes, diAlogo esse que as vezes
é valorizado e as vezes tambem critica-
do, afinal - "Educacão Fisica a gente faz,
nao tern que ficar falando"! Sao essas
avaliacOes que est5o permitindo aos
alunos perceberem suas dificuldades
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em cada conterido escolhido e, a partir
dessa constatacao, criarem possibili-
dades de jogos/atividades, que busquem
superar essas dificuldades, ao mesmo
tempo que vão construindo sua auto-
nomia.

Uma outra possibilidade que
estamos experimentando, sdo as produ-
cOes teOricas dos alunos a partir de pes-
quisas feitas em livros, textos e entrevis-
tas corn pessoas da comunidade.

Nurn exemplo do que foi comen-
tado ate agora, podemos citar o trabalho
desenvolvido a partir da capoeira, onde
se fez um resgate hist6rico buscando
identificar/entender suas origens. Para
isso, utilizou-se a pesquisa em livros,
textos, entrevistas corn capoeristas da
comunidade, vivencia dos movimentos
utilizados tentando entender o seus sig-
nificados, chegando ao final do proces-
so corn a producao de um texto sobre a
capoeira, construido por toda a turma
(30 alunos da 7• serie).

Consideramos que uma das prin-
cipais dificuldades nesse processo foi
a avaliacdo. Nesse sentido, consegui-
mos avancar na discussdo dos criterios
juntamente corn os alunos, a partir do
objetivo inicial. Estabelecemos como
criterios a observar, os seguintes itens:

Parnciparcio: entendida tido so
como o fazer, mas vinculado a urn fazer
refletido;

Ajuda Mritua: na perspectiva de
colaborar corn o seu colega para que se
consiga chegar ao objetivo;

Responsabilidade: buscando
ressaltar o seu papel enquanto sujeito
tambem responsavel pelo acontecimen-
to das aulas.

Dentro desses criterios, a cada
final de bimestre realizamos uma auto-
avaliacão qualitativa, onde ambos, pro-
fessoras e alunos tern a oportunidade de
estar colocando o seu parecer dentro
do processo. Como instrumento inicial
utilizamos um questionario corn algu-
mas perguntas referentes ao processo
vivenciado e apOs isso, uma avaliacao
verbal a partir das respostas dos questi-
on6rios.

Apesar dos alunos possuirem con-
dicOes de argumentar, a mensuraciio da
nota ainda a muito subjetiva, ficando
ainda ao encargo das professoras.
Estamos estudando para o segundo se-
mestre outros instrumentos que possam
contribuir para essa discussao.

0 que Podemos
Conseguir...

Gostariamos de relatar aqui, duas
avaliacOes realizadas por alunos de 7•
serie, apOs um trabalho realizado corn o
tema Futebol. Esses relatos, aparecem
como uma amostra do que estamos cons-
truindo e o quanto podemos avancar,
demonstrando ser possivel acreditarmos
em uma intervencao mais critica na Edu-
cacao Fisica.

"0 futebol na nossa turma tem
dado muitos resultados, a turma
em termos de faltas, brigas etc
esta diminuindo muito, ou seja,
a relacao entre os alunos estci
melhorando, Os passes estao se
desenvolvendo lentamente, mas
ha a participacao de todos no
jogo, as tneninas e meninos es-
tact se relacionando muito been



nao avendo diferenca sendo que
ambos joguemos futebol normal-
mente, apenas ha algumas me-
!arias que deviant tentur jogar
mais, ou seja, ter mais participa-
cao, eu acho que as regras de-
ram certo, principalmente ouve
a discuss& e a escolha avendo a
participactio de todos e o debate
sobre 0 assunto. Clara que nada
disso daria certo se a professo-
ra nao insistice no trabalho em
conjunto da turma e principal-
mente fazer as pessoas ter mais
responsabilidade nas sua deci-
saes". (Sic.) (Luana Santos)

"Eu achei born a materia de fute-
bol, nä° porque falou sabre, mas
porque nas nos reunimos para
formarmos regras ou modifica-las.
Assim tivenws que fazer um traba-
lho em grupo dentro e fora da
quadra. Par exempla, o toque par
todos para poder fazer o gol au
para fazer a gol, isso exige um
trabalho em grupo, claro porque
é obrigado tocar para fazer a gol,
mas foi born porque quern nao sa-
bia tocar ou nao queria tocar era
obrigado a aprender e a deixar de
ser "fominha". Varias regras e
novas regras forum questionadas
par todos para saber se concor-
dam ou discordam e ou porque do
dais. Exempla, a toque de lateral
e escanteio corn a mao todos fala-
ram, todos deram a sua opiniao
mais urn trabalho em grupo. As
garotas gostaram da ideia da mao
porque é maisPell de localizar, os
rapazes ja preferem cam a pe pais
ja sao mais ageis. Mas num tribu-
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nal improvisado todos votaram
e ficou escolhida a mao mas cam
urn pouco de reclamacao apesar
que no jogo foi melhor. Afinal o
que eu aprendi no "firtebol" é
que um jogador nao pode jogar
sozinho e que um trabalho em
grupo tambem é born, principal-
mente quando se tens o direito de
ajudar, reclamar, julgar para
um jogo limpo e bonito. Fin,.
(Sic.) (Fabricio Odons Linhares)

Pedras que Surgem
nos Caminhos...

Podemos constatar dentro da atu-
al estnitura da Educacao Fisica algumas
dificuldades de implantacdo de uma pro-
posta mais critica, mas que porem nao a
inviabilizam. Ao nosso entendimento,
tais dificuldades servem como referencial
de anOlise para que possamos avancar
em toda estrutura de educacdo.

Uma das questeies que dificultou
muito o trabalho, foi o tempo disponivel
para as aulas de Educacdo Fisica (45
minutos). Isso levou-nos a urn constan-
te "enxugamento" de discussOes de al-
guns temas em detrimento de outros,
afilri de que pudessemos atingir os obje-
tivos propostos. 0 espaco fisico, pou-
cos materiais, mimero excessivo de alu-
nos nas turmas, foram fatores que em
alguns momentos tambemlimitaram nos-
sas awes. Porem, utilizamos essas ques-
toes para discutir corn os alunos a respei-
to do descaso corn a educacilo de urn
modo geral, e de como poderiamos supe-
rar as dificuldades encontradas. Cabe
ressaltar aqui, a falta de material biblio-
grâfico adequado disponivel na biblio-
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teca para que os alunos possam pes-
quisar, restando para nos a responsabi-
lidade de subsidiar corn materiais de
fora da escola as pesquisas propostas
em aula.

Outro aspecto fundamental e a
necessidade de uma proposta pedagd-
gica que envolva toda a escola, funda-
mentada num fazer coletivo. Quando
isso n5o acontece, surgem situacdes de
confronto, pois os alunos passam a corn-
parar e reagir, diante dos conceitos de
autoridade x autoritarismo.

Alern de tudo o que citamos aqui,
nos deparamos constantemente corn
nossos valores enraizados a muito tem-
po, que em muitos momentos batiam de
frente corn o que objetivavamos para
uma aula de Educacäo Fisica. Em alguns
momentos isso pesa e ate desanima, pois
os resultados de mudancas, tanto nossa
como dos alunos e muito lenta, ex igindo-
nos a cada aula mais e mais. Ainda bem
que estamos cercados de pessoas que
acreditam nessa ideia, que nos däo for-
ca e subsidies para continuarmos assim
como eles, sendo ousadas. Obrigado.
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