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RESUMO

Este trabalho relata as primeiras
experiências de urn projeto peda-
gOgico em Educacão Fisica, que
investiga, a partir da concepcào

sOcio-histOrica, a construcào e a
apropriacão do conhecimento

socialmente produzido. Tendo o
jogo como instrumento, busca

investir num processo de ensino-
aprendizagem, que alocado na

intencionalidade, esteja compro-
metido pela mediacào, corn sujei-

tos criticos e autOnomos.

ABSTRACT

This paper reports the first
results of an on-going project on
Physical Education which
investigates, from a social-historical
perspective, the contriction and
appropriation of the knowledge
socially produced. This project uses
the game as an important tool and
aims at developing a teaching-
learning process based on
intentionality and on a comitted
medieition to critcal and
autonomours subjects.

* Um projeto que busca a "praxis" no cotidiano da Educacao Fisica, construido na vivéticia cotidiana do
Colegio de Aplicacao da UFSC, coin Os alunos das quartas series, em 1996.

** Prolessora do Colegio de Aplicacão da UFSC.
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Introducäo

Educacdo Fisica, na
sua especificidade
que é a "cultura cor-
poral do movimen-
to humano" (Ouri-
ques, 1995), deve
oportunizar ao indi-
viduo, pela inten-
cionalidade, superar
a dicotoinia corpo-
espirito; a participa-

gão critica e reflexiva na construcão e
transformacao da realidade social, par-
tilhando, desse modo, dos signor que
sera° registrados em seu corpo.

Esta significactio é aqui buscada
atraves dos jogos, pois "quando a crian-
ca joga ela opera corn os significados
das suas aloes, o que a faz desenvolver
sua vontade e ao mesmo tempo tornar-
se consciente das suas escolhas e deci-
siies" (Soares, 1992).

Sendo o jogo uma construc5o hu-
mans, deve ser problematizado e refle-
tido em todas as suas possibilidades de
ac5o, para que a crianca, nessa sua pro-
pria acäo, reconheca, n5o a motilidade
do que esta posto na sociedade, mas sim
o movimento incessante da tese, antite-
se, sintese.

Justificativa

O homem nasce corpo/conscien-
cia. E na unificacdo corpo/consciencia
que o homem constitui seu EU, que se
essencializa, que se singulariza, pelas
relacOes que vai estabelecendo corn o
mundo. Corpo é objetividadc e cons-
ciencia subjetividade, na-o podendo se
resumir nem em um nem em outro por-
que sao simultaneamente tecidos.

E entlio pela condicao biolOgica,
enquanto atividade cerebral e pelas re-
lacOes corn o mundo que o sujeito vai
construir sua identidade. 0 ser humano
constrOi-se como urn ser social, o so-
cial e o biolOgico nao opOem-se, mas
coexistem dialeticamente. Ao se ob-
servar o desenvolvimento de uma crian-
ca (Ontogenese) percebemos que ela
recapitula, ao mesmo tempo que acele-
ra qualitativamente, o desenvolvimento
da Especie Humana (Filogenese) , ou
seja, primeiro nascemos numa dimen-
säo corpOrea numa dada cultura, e é na
reciprocidade desses pOlos que nossa
motricidade vai acessando e sendo
acessada aos significados, ao que
já foi vivido...pensado...sentido pois a
prOpria constnicdo do ser humano se
pelo e no process° de apropriacäo do
já conquistado pelas geracOes prece-
dentes. Sao as relacOes construidas e
internalizadas a partir do meio cultural e
a prOpria motricidade que singularizam
o homem. Portanto, o homem primeiro
existe e depois se essencializa.

Segundo Thong (1981), Piaget
postula que, necessariamente, para
aprender o indivfduo precisa estar pron-
to, maduro para que esta aprendizagem
ocorra de modo competente. Vygotsky,
psicOlogo sovietico (Oliveira, 1993),
adota uma visao de homem basicamente
social, onde a essencializac5o se faz a
partir de dois fatores indissoltiveis: de
um lado, o desenvolvimento do sistema
nervoso e de outro a qualidade das
trocas que esse homem vai construindo
e que ao mesmo tempo o constrOi.

V ygostsky constatou que as pos-
sibilidades de aprendizagem nil° se-
riam entlio definidas so pela tnaturacdo,
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tints tambem pelas trocas, quer sejam,
crianca/crianca e ou adulto/crianca,
adquirindo, na interacao, condicOes
estruturantes na construcao do conhe-
cimento na medida em que possibilita,
alem da dimensao afetiva, suporte
desafiante para a atividade cognitiva. A
este nivel Vygotsky chama de

"zone de desenvolvimento pro-
ximal. Ela e a distiincia entre o
nivel de desenvolvimento real,

clue se costuma determiner (dra-
pes da soluciio independente
de problemas, e o nivel de de-
senvolvimento potencial, deter-
minado atravès da soluciio de
problemas, sob a orientacao de
um adult() ou em colaboracdo
coin companheiros mais capa-
zes." (Vygotsky, 1994).

Nesta perspectiva, se legitima
uma visa° de aprendizagem num pro-
cesso essenciahnente social, que ocor-
re na interacao com adultos e ou
companheiros mais experientes, onde
o papel da linguagetn e destacada e ao
professor cabe a condicao de media-
dor entre al uno e o conhecimento. Para
que a crianca se aproprie dos conceitos
socialmente construidos, necessario se
fez a interiorizacao que se da primeiro
a nivel social e depois na condicao
individual, pois para Vygotsky

"hlas as ftinclies no desenvol-
vimento do crianca aparecem
duos vezes: primeiro, entre pes-
sons (como categoric, inter-psi-
colOgica) e, depois no inte-
rior da crianca (como cate-
goria intrapsicolOgica)" (1984,
p.94).

Tendo entao clarificado a con-
cepcao de aprendizagem na qual este
projeto pedagOgico de Educacao Fisica
se apOia, como urn professor dessa
especificidade, que se ve como media-
dor, podera corn o seu contend° incidir
sobre o que postula esta teoria?

0 jogo, a danca, a pratica de es-
portes, a ginastica foram historica-
mente construidas pelo homem, repre-
sentam, portanto, acOes praticadas na
trajetOria histOrica e como tal deve fa-
zer parte da nossa pratica pedagOgica.
Estes contendos, com devido trato
pedagOgico, sao tormas de que a educa-
cao fisica lanca mao para que o indivi-
duo se aproprie da cultura socialmente
produzida c devem ser entendidas como
parte indissociavel da significacdo hu-
mana e social.

A entrada da crianca na escola
marca e traz para a sua prOpria vida urn
novo tempo, novas experiencias, novos
amigos, traz, enfim, o desconhecido.
Essa crianca que vem a escola e traz na
mochila urn material a ser usado, traz
junto a expectativa, num coracao que
bate forte mas que ja hate e sente ha pelo
menos sete anon de vida. So into ja pres-
supOe e explicita um tempo ja
primeiro na familia e como esta neste
moment() histOrico/cultural e consti-
tutive minor da sociedade, traz e ins-
taunt na crianca todos os seus valores,
sua moral, suas ansiedades, prazeres,
necessidades, emocOes, tristezas, ex-
periacias que sao corporalizadas e
expressas no prOprio corpo pelos tnovi-
mentos corporais, pelas brincadeiras,
pelos jogos. Enfi in, a crianca naochega
a escola para ser "feita", para ser
expropriada de urn viver que ja foi
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construido. A criana vem a escola
para se apropriar, para e pela medinao
do professor entrar ern contato com um
saber que ate entao foi produzido e
sistematizado. Se a crianca nao interagir
corn o conhecimento produzido, este
sera entao "posto" na crianca que corn
certeza nele nao se reconhecera e nem
tampouco corn este conhecimento se
responsabilizara. Sera um receptor de
conhecimentos acumulados, urn
reprodutor e nao urn transformador,
pois para podermos transformar, de-
vemos conhecer a histOria, o construto
do que se pretende transformar. A Edu-
cacao Fisica nao deve entao se apro-
priar dessa crianca e sim possibilitar
que a criana se aproprie dos conte6dos
pertinentes a Educnao Fisica, pois, "o
gesto nunca a apenas corporal: ele
significativo e nos remete imediata-
mente a interioridade do sujeito" (Ara-
nha,1993).

Portanto, o movimento humano
nao pode ser entendido como uma
manifestnao motora, mas sim, como
uma internao da motricidade-histO-
ria-cultura, que essa crianca ao nascer
se deparou e precisa nela se reconhe-
cer, se identificar, para poder
trans forma-la.

Assim, a nao pedagOgica deve
repercutir sobre todas as dimensaes
do comportamento da crianca, nao mais
introjetando valores .predeterminados
e regras imutaveis... E, portanto, nosso
papel, reconhecer essas regras,
compreende-las para poder escolher
viver o modelo, ou supers-lo..." a
nao educativa deve preparar o aluno
para opinar, discutir e transformar a
ordem social, bem como dar acesso
cultura e a histOria do seu povo num
processo dinamico, consciente e con-
tinuo" (Revista de E.F./UEM, 1992).

Tornar uma aprendizagem signifi-
cativa, alocada na intencionalidade do
movimento, possibilitando a partir dis-
so urn fazer compreendido, foi sempre
a questa() primeira deste projeto peda-
gOgico. A fundamentnao deste projeto
mesmo, traz consigo a autonomia do
sujeito, pois segundo Walton quanto
mais a crianca compreende seu pr6prio
gesto, mais eta desenvolve sua cognicao
e consequentemente mais autOnoma eta
sera, para agir sobre a realidade exte-
rior. Portanto, a autonomia a tambem
construida, assim como o e a passivida-
de, a aceitacao incondicional e o
serventilistno. Contribuir para que,
efetivamente, se instaure a autonomia,
que significa autogoverno, a capacitar,
propiciando as criancas tomadas de de-
cisOes nao so a partir do seu ponto de
vista, mas a partir de si mesma numa
coletividade. E nesta Otica que este
projeto pedagOgico, no seu todo, pre-
tende envolver-se, ou seja, contribuir
na impregnnao da autonomia do aluno.

E importante esclarecer que o
aluno de quarta serie, conforme Wallon
(apud Thong 1981) esta na fase categorial
(6-11 anos) que "e a capacidade de variar
as classificnOes segundo as qualida-
des das coisas, de definir as suas
diferentes propriedades...". A crianca
agora ja se reconhece como um ser, num
mundo exterior e objetivo, nao mais e
somente pelo vies familiar, mas tambem
pelo jogo das relaciies, marcado pela
coopernao, constrnao, descoberta,
negnao e aproprinao de papeis soci-
ais, e enfim a passagem do sincretismo,
do nebuloso ao inteligivel. No processo
de ensino aprendizagem, na especifi-
cidade tratada, o jogo recreativo e o
pre-desportivo s5o vistos e redesco-
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bertos nao so como jogos, mas como
um recorte do cotidiano, que enquanto
instrumento, possibilita a atividade
motora que contem as questOes basicas
no que diz respeito a criticidade social
e cultural, e aos principios basicos da
concepcäo de aprendizagem eleita.

Pois se a reproducao pura e sim-
ples de regras referenda o "fazer", a
REPRODUCAO-DESCONSTRUCAO-
CONSTRUCAO de regras de jogos a
partir do referential posto, referenda e
legitima "sobre 0 fazer" pois o ser que
sabe o que faz na sua totalidade, é o
mesmo que compreende o seu prOprio
fazer.

Metodologia

Nas tres aulas semanais de Edu-
cac -ao Fisica das quartas series do
colegio de Aplicacdo - UFSC - sera
proposto aos alunos o projeto:
RESIGNIFICANDOJOGOS NAS
LAS DE EDUCACAO FiSICA, A PAR-
TIRDASIDEIAS DEVYGOTSKY(anexo
1), que sera o pr6prio ato feito a partir da
compreensão e se desenvolvera em tres
etapas. Na primeira delas - REPRODU-
CAO - o trabalho sera colocado a pon-
deracao dos alunos, que perfazem urn
total de vinte e cinco, em cada quarta
serie, serao, segundo criterios estabe-
lecidos entre professora/alunos, dividi-
dos em cinco pequenos grupos. Cada
subgrupo recebera um jogo (Miranda,
1980. Appell, 1976) diferente dos de-
mais, que sera previamente seleciona-
do pela professora. Em seus subgrupos
as criancas lerao, discutirao, corn-

preenderao e experimentarao o jogo
que lhes couber. Assim que cada grupo

repassar a compreensao do seu jogo
professora, sera estabelecida uma se-
qiiência de apresentacees ao grande
grupo. Os pequenos grupos se articu-
lard. ° para apresentarem, explicarem,
coordenarem e serem ärbitros do seu
jogo ao grande grupo. Vencida a pri-
meira etapa passaremos a segunda etapa
- DESCONSTRUCAO - onde corn no-
vos criterios, outros pequenos grupos
se formariio, mediados pela professo-
ra, trabalharäo no sentido de recoils-
truir um jogo, que foi, na primeira etapa
experimentado, a partir de referenciais
minimos, como por ex.: material, es-
paco, e disposicão dos alunos. 0 pro-
cesso de apresentac50 ao grupo, pro-
posto pela professora, sera de se repe-
tir o da primeira etapa.

Na Ultima etapa - CONSTRU-
CAO	 os grupos se reorganizafao,
agora corn a tarefa de construir novos
jogos, partindo de criterios colocados
pela professora. Cada turma elegera
um jogo que a representard nas Olimpi-
adas. As trocas acontecerdo tambem
entre as tees turmas de quarta serie,
oportunizando a apropriacão, por to-
dos os alunos, dos jogos eleitos.

Ap6s cada aula e entre cada etapa
sera() registrados pelo professor e num
processo interativo, levantados e discu-
tidos com os alunos a movimentac5o e
a dinamica do grupo, bem como os
argumentos, articulacOes e estrategias
que ocorreram durante o jogo, nas mais
variadas trocas efetivadas no trabalho
proposto/construido entre professor/
aluno - aluno/professor.

As	 clivergencias, as discussees,
as trocas e as devolutivas das criancas,
que sao ricas.densas.refletidas, consis-
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tentes confirmam, e legitimam a ideia
de que o novo so se constitui a partir da
diversidade e da contradicao. E nesta
perspectiva que este projeto se edifica
e se constr6i para que possa ser repro-
duzido	 desconstruido	 construido

reproduzido...

Objetivos

Confirmar o comprometimento e en-
trelnamento da educnao fisica ao
objetivo da escola, propondo ativida-
des criticas geradoras de compreen-
sao corn vistas a autonomia do indivi-
duo.

Investigar e experimentar estrategi-
as de ensino para o desenvolvimento
dos contetidos da educacao fisica.

Oportunizar atividades	 visando as
necessidades Indicas, psicomotoras e
sociais dos alunos.

Possibilitar ao educando reconhecer
seu movimento corporal quanto as
qualidades fisicas basicas - forea -
coordennao - resistencia - velocida-
de e

Desenvolver a capacidade comu-
nicativa,	 bem como a percepcao do
ritmo do seu corpo na internao grupal
durante um jogo on uma atividade.

Compartilhar o reconhecimento e a
constrnao de regras em grupo, res-
ponsabilizando-se e respeitando seus
companheiros e a si mesmo.

Possibilitar a crianya perceber como
se estrutura internamente um jogo,
bem como seus elementos cons-
titutivos: participantes, material, es-
paw e regras.

Possibilitar situnOes em que a
crianca possa desenvolver suas habi-
lidades, relacOes sociais, atitudes,
transito entre o éxito e o fracasso, o
senso critic() e responsabilidade.

Metas

Possibilitar, a partir dos diversos
modos de composicao dos grupos, a
vivencia de jogar corn o outro e nao
contra o outro.

Interagir corn outras areas do
conhecimento escolar sistematizado,
pela leitura, compreensao e escrita dos
jogos propostos.

Desenvolver metodos de ensino
para a especificidade de Educnao
Fisica na perspectiva SOcio-HistOrica.
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