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1 -Redimencionamento:
Desafio Para Garantir
Qualidade

ntendendo que o Cur-
so de Educacao Fisi-
ca a responsAvel peia
formacao de educado-
res na area da Educa-
cao Fisica & Esporte,
corn competencia
para atuarem di feren-
tes ambitos sociais,

perspectivando a producão do conheci-
mento critico a part it do ensino, pesquisa
e extensão, a Disciplina de Recreacao I e
2' do referido Curso, apresenta, desen-
volve e submete a critica da comunidade
cientifica da area, o processo de
redimencionamento, a partir de uma am-
nia reflexâo no interior do Curso, iniciado
no 2°. semestre de 1992, o qual tem como
norte a materializacão de Wes onde a
pratica e a teoria sAo construidas
dialeticamente.

0 ponto de partida, para o desen-
cadear do processo de reflexOes teve

como referéncia a seguinte questAo: Qual
a funcAo da Disciplina de Recreaclio no
interior do Curso Superior, responsii-
vel pela Formacão Profissionalem Edu-
cacAo Fisica?

Esta questa() desencadeou as re-
flexeies coletivas, que foram iniciadas
por urn debate e anAlises da proposta de
trabalho pelos, entao, alunos da

Para tanto, os alunos foram orien-
tados no sentido de buscar subsidios
necessdrios para o desempenho da tare-
fa. Uma fonte indispensavel foi a literatu-
ra no Ambito da Educacäo Fisica & Es-
porte, especialmente, no campo do Lazer/
RecreacAo.

Outra orientacao bdsica foi a con-
su Ita junto aos alunos que ja cursaram a
disciplina, egressos, professores e/ou
especial istas da area e as prOprias expe-
riacias do grupo.

No inicio do processo, implanta-
cäo do processo de redimencionamento,
todo trabalho foi acompanhado, filmado
e anal isado cientificamente, estando re-
gistrado no trabalho de Dissertacäo - "A
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Disciplina Recreacao e Lazer no Curricu-
lo de Formacào de Profissionais de Edu-
cacao Fisica: o que d izem e fazem profes-
sores em universidades do Nordeste do
Brasil' -, na qual pode-se constatar os
I imites e possibi I idades do processo,
complexo e rico, vivenciado naquele
momento histOrico.

Ao longo das reflexOes, uma das
conclusaes que motivaram o grupo-clas-
se a avancar, foi a certeza de que é de
responsabilidade da universidade cum-
prir seu papel de romper com politicas
educacionais que tern por final idade a
fragmentacdo do saber - a dicotomia entre
teoria e pratica - a racionalidade tecnica
- a producâo e trato de conhecimento
alheio ao contexto social - a pratica peda-
gOgica idiotizada e idiotizante, en fim,
projetos que escamoteiam a possibi lida-
de de um processo de escolarizacAo
emancipatOria. .-

Frente a tais constatacOes, questi-
onar a funcao da disc ipl ina de Recreacão
1 e 2, enquanto disc ipl ina, tambem, res-
ponsavel pela formacão do educador no
ambito do Lazer/Recreacão no curriculo
do curso, foi o prOximo passo. Este
questionamento foi determinante e apon-
tou os equivocos v iv idos, ex igindo de
cada urn dos atores repensar os rumos da
referida disciplina.

2 -Metodologia a Pritica
de Ensino no Ambito
do Lazer

Entendendo que as disc iplinas do
curriculo de formacäo do profissional da
Educacão & Esporte, devem assegurar
um saber sistematizado, o qual possibi-
lite gerar novas in formacOes a luz de
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referencias cientifico-dtico-politico-pe-
dagOgicas, que orientem o trato corn
conhecimento, tambem, no campo do
Lazer/Recreacdo, em diferentes ambitos
de intervencäo social - no interior e fora
da escola buscou-se desenvolver acties
educativas comprometidas corn a cons-
trucao de novas aprendizagens sociais,
para a superacäo do descompasso entre
as politicas/propostas para vivencias do
lazer e a realidade social.

Quatro eixos bdsicos que caracte-
rizam urn born curso, conduziram as deci-
sOes teOrico-metodolOgicas tomadas
para os desdobramentos das Wes e
construcao coletiva do saber.

"Corn isso husca-se a
concretizacao de um dos papeis
bcisicos da escola no mundo con-
tempordneo, que e assegurar o
acesso a contetidos historica-
mente produzidos, propiciar o
exercicio do pensamento critico
e ainda, ampliar as possibilida-
des de compreenscio e interven-
cc-io critica na realidade, estabe-
lecendo-se novas bases indispen-
saveis a superaclio dos limites
impostos a Educaccio Pziblica
de qualidade, a Educaccio Fi-
sica & Esporte para todos"
(TAFFAREL, I994).'

A garantia dessa construcao resi-
de na forma de organizacao da dindmica
curricular', que tern como eixo central a
producäo de conhecimento a partir do
esforco coletivo, onde professores e alu-
nos fazem parte do cendrio como pesqui-
sadores/educadores, corn compromisso
politico de intervirqualitativamente para
a me lhoria da qualidade do ensino para
todos.
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Ora, a valorizacao do professional
de Educacäo Fisica& Esporte, ao desen-
volver a pratica pedagOgica, considera-
da como dimensão da pratica social que
pressupOe a relacao teoria e pratica', vez
que busca a objetivacao do ser humano
pela apropriacão e producao do conhe-
cimento, nos mais diversos lOcus, passa
a existir a medida em que esse professio-
nal possui competências para descobrir,
sistematizar, construir e social izar co-
nhecimentos balizando-se em funcao de
sua vinculacfto e relevancia com a real i-
dade social.

Instala-se, dessa forma, a necessi-
dade de propor e implementar proposi-
cOes metodolOgicas objetivando forjar
possibilidades, capacidades e motiva-
cOes 8 pela via da perspectiva
interdisciplinar, do planejamento
participativo, da pesquisa escolar, e da
avaliacao, esta altima, como sistema
retroalimentador do processo.

A organizacao metodolOgica, to-
mou como principio norteador a
integracao universidade - escola - soci-
edade - em busca da qualidade do ensino
no campo do lazer/recreacão para todos
por refletir a real idade em todas as suas
possibilidades e interconexOes. Consi-
derando como eixo basic() a intervencao
pedagOgica, no ambito do lazer/recrea-
cao, foi enfatizado a pratica da reflexao
teOrica, a capacidade de reflexão critica
dos acaddmicos - acao-reflexao-acao -,
capaz de refletir e reorientar sua prOpria
pratica, interagindo com as demais areas
do saber, para atuar junto as %/arias de-
mandas da educacao do sistema educa-
cional brasileiro: educacao especial, edu-
cacao de adultos, educacao popular,
educacão fundamental e na esfera das

politicas pOblicas, buscando o resgate
da memOria ladicada vida de movimento
das criancas, jovens e adultos, conside-
rando que:

"A compreenstio mais ampla das
questOes relativas ao lazer e de
seu significado para o homem
contempordneo, pelas suas pro-
prias caracteristicas abrangen-
tes, ncio podeficar na dependen-
cia exclusiva de uma discipline,
exigindo a contribuiciio de va-
rias ciéncias humanas, de filoso-
fia e de profissionais ligados di-
reta ou indiretamente, como ar-
quitetos, professores de educa-
cao fisica, terapeutas ocupa-
cionais, trabalhadores sociais,
arse-educadores etc." (Mar-
cel lino, 1995).

3 -Vivencias no Lazer:
Acio-Reflexäo-Acao

Vivenciar o Lazer enquanto possi-
bi I idades de viver-explorar o lOdico, atra-
yes das praticas corporais e esportivas,
perspectivando aprendizagens corn pra-
zer, corn revelacao e percepcao que des-
perta a sensacao de realizacao e fascinio,
exige que a intervencao na realidade
social, ocorra com bases em urn marco
referencial que possa subsidiar uma in-
tervencao de qualidade, alterando as
relacOes de poder, o trato corn o conhe-
cimento e a comunicacao/linguagem,
para garantir o desenvolvimento cienti-
fico-pedagOgico- tecnolOgico na area da
Educacao Fisica & Esporte em beneflcio
de todos.

Partindo do pressuposto que a
producäo do conhecimento se (IA em
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determinadas relacks de producao, a

opcao teOrico-metodolOgica se deu a
medida em que,

"falar de urn Lugar aviolo-
gicamente neutro e engodo, e
irresponsah &dude profissional,
e ainda, porque esgoturam-se as
possih ihdades dos discursos pe-
dagOgicos "progressistas" clue
não pal tfieum, rudicalmente,
suas propostas, e nao Os aproxi-
mam dos interesses histOricos da
classe revolucionuria, a classe
trabalhadora"(Taffarel, 1995).

Deste modo, a proposta a materia-
lizada corn a cumpl is idade dos pares, que
atravds do acesso a atual producao te(5-
rica, dos dados coletados e/ou observa-
dos junto aos alunos e dos planejamen-
tos co-decididos, tomam como elemen-
tos estruturantes da pratica pedagOgica
a acao interdisciplinar; o planejamento
participativo, a pesquisa como metodo
de ensino e a aval jack).

Para tanto, objetivos foram defini-
dos, principios basicos assegurados,
Wes passaram a ser implementadas.

Em relacao aos objetivos do proje-
to mais amplo, a partir do esforco coleti-
vo, tratamos das questOes no tocante a
Educacao Fisica & Esporte no campo do
Lazer/Recreacao, priorizando a qual ifi-
cacao do profissional da Educacao Fisi-
ca & Esporte no campo do Lazer/Recre-
acAo nos diferentes ambitos de atuacao.

Em relacao ao objetivo geral da
disciplina buscamos o dominio de ele-
mentos cientifico-pedagOgico-pol it ico-
metodolOgcos, para a partir da relacao
com o mundo do trabalho, podemos ana-
lisar, identificar e aprofundar o entendi-

mento sobre Lazer/Recreacao seu valor
educativo, suas diferentes possibilida-
des de manifestacao.

Considerando o objetivos geral
aci ma, foram estabelecidos os objetivos
especificos da disciplina, os quais, na
medida dos limites e possibilidades, são
alcancados durante o ano letivo' sendo
eles a base dos objetivo de cada aula'°.

3.1 - Objetivos

Refletir sobre o papel da Disciplina
Recreacao no Curso de Formacao Pro-
fissional em Educacão Fisica & Espor-
te, analisando os aspectos sOcio-filo-
sOficos do Lazer/Recreacao atraves da
praxis, nas mais variadas formas de
vivenciar o

I dentificar o valor histOrico-educativo
do Lazer/Recreacao na histairia da hu-
man idade.

Observar, investigar, descrever, pla-
nejar, implementar e avaliar vivéncias
no ambito do lazer, a luz das proposi-
cOes da area de Educacao Fisica &
Esporte, sistematizando e desenvol-
vendo aches que visem o resgate do
jogo enquanto elemento da cultura
popular, a partir da acao docente dos
alunos em sete(07) escolas" e oito(08)
comunidades' 2 participantes do Proje-
to de Pesquisa-acao" .

Observar, protocolar, anal isar e discu-
tir Wes responsaveis na area da Edu-
cacao Fisica & Esporte - Lazer/Recre-
acao, tomando como referdncia as ca-
tegori as basicas para a pratica do Lazer/
Recreacao: prazer, alegria, espontanei-
dade, criatividade, recreacao, recria-
cao, participacao, cooperacao e res-
ponsabil idade.
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Observar, investigar, descrever, pla-
nejar, implementar e avaliar programas
de lazer junto a instituicOes e/ou orga-
nizacOes nos diferentes setores da so-
c iedade.

Participar de semindrios, congressos
desenvolvidos sob a orientacao das
Disciplinas Recreacao I e 2 e da Disci-
plina Prätica de Ensino I e 2, como
tambern a nivel estadual, regional e
nacional.

Definir tematicas de pesquisas a serem
estudas, a luz do referencial da pesqui-
sa-acao, coletando e analisando os
dados coletados.

Realizarem acaoconjunta com a Disci-
plina de Pratica de Ensino I e 2 eventos
esportivos, caracterizados como Ofi-
cinas de Cultura Corporal & Esportiva
- Oficina de Movimento e Festival de
Cultura Corporal & Esportiva, no N
cleo de Educacao Fisica e Desportos/
UFPE, integrando as criancas e jo-
vens, participantes do Projeto de Pes-
quisa-Acao do LOEDEFE.

Difundir suas experiacias cientifico-
pedagOgicas, corn base na fundamen-
tacao teOrica do trabalho e os
referenciais bibliogrdficos, atraves dos
projetos desenvolvidos pelo
LOEDEFE, como porexemplo Educa-
cao Fisica & Esporte em Foco, em
convênio corn a TVU, e de eventos a
nivel estadual, regional e nacional.

Oferecer um WORKSHOP, durance a
real izacao do Vera° no Campus/ 1996
sobre Metodologia do Ensino e Novas
Tecnologias em Educacao Fisica-Es-
porte-Lazer, contando corn a participa-
cao dos envolvidos na pesquisa/ensi-
no/acao.

Elaborar relatOrios de Pesquisa-Acao
e anAlise de todo trabalho desenvolvi-
do na disciplina.

3.2 - Contetidos - Metodologia
e Processo Avaliado

Os conterldos especificos sao pri-
vilegiados	 numa	 perspectiva
multidimensional - a praxis educativa no
campo do Lazer/Recreacao - observan-
do o tempo pedagogicamente necessã-
rio para o processo de assimilacao do
conhecimento.

Os indicadores para a selecao e
organ izacao dos conterldos, leva em
conta a concepcao de curriculo amplia-
do, tendo como base as referencias pro-
duzidas, veiculadas e criticadas pelos
estudiosos que atualmente publicam em
I ivros, revistas e em trabalhos de pesqui-
sa e que orientam o trato com o conheci-
mento sobre a Educacao Fisica & Espor-
te no ambito do Lazer/recreacao, em dife-
rentes niveis de intervencao social.

Tambdm, sac/ privilegiados, como
conteirdos especificos a serem
pesquisados, analisados e vivenciados:
os jogos, esportes, dancas, lutas, ginds-
tica, artes cenicas e literarias.

Para o tratamento dos conteados,
consideramos sua g'dnese, sua
historizacao, sua problematizacao e rele-
vancia social, a qual a determinada pela
reflexao pedagOgica em torno de seus
nexos corn o processo de construcao
histOrica corn vistas aos avancos sociais
para contribuir na determinacao de uma
vida digna para todos.

Quanto aos procedimentos de en-
sino a metodologia privilegiada garante
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a acao interativa/comunicativa, em que
saoexigidas as competencias I inguistice
discursiva, argumentativa, persuasiva e
decisOria - competencias basicas para o
exercicio da democracia.

Para tanto, sao incentivadas as
reflexOes coletivas por meio de exposi-
cOes teOricas, pela intervencao de pro-
fissionais e especialistas das diversas
areas do conhecimento, por projecbes
de fitas, laminas, leituras orientadas para
cobrir o basic° exigido peladisciplina, as
quais deverao ser fichadas e/ou rese-
nhadas. A Pesquisa-acao a uma perma-
nente para a elaboracao teOrica de pro-
postas educativas no campo do Lazer/
Recreacao.

Sao utilizadas as tecnicas de ensi-
no para construcao do conhecimento na
area da Educacao Fisica & Esporte no
ambito do Lazer/Recreacao, na perspec-
tiva de construir novas aprendizagens
sociais, tanto em relacao aos alunos do
Curso de Graduacao como os alunos das
Escolas e Comunidade nas quais a inter-
vencao ocorre.

Todos os trabalhos sao orienta-
dos em sala de aula e/ou orientacaes
individual izadas, fora do horario de aula,
corn base no referencial bibliografico
sugerido na proposta, corn material
xerografado, I ivros, textos didactic° e os
jd referidos textos roteiro.

Cada aluno organ iza todo material
que recebe e que elabora na disciplina em
uma pasta. Esta pasta deve acompanha-
lo em todas as atividades vinculadas
disciplina. As orientacdes em sala de
aula sao registradas em um caderno es-
pecifico para a disciplina, no qual sao
anotados todos os relatos realizados no
campo de investigacdo e pratica pedagO-
gica dos alunos, semindrios etc.

Durante o desenrolar das aches, hd
um esforco por parte da professora, no
sentido de solicitar junto as instancias
cabiveis, PROACAD, PROCOM,
FACEPE, CNPq, bolsas de iniciacdo ci-
entifica, bolsas de cooperacao academi-
ca, buscando o suporte de financiamen-
to basic° e necessario para o desenvol-
vimento das acaes cientifico-pedagOgi-
cas dos alunos e professor da disciplina.

Quanto a avaliacao - todo trabalho
6 avaliado atraves das reflexOes critic&
coletivas, avaliando a acao individual e
de conjunto do grupo-classe - aluno e
professor - corn relacao a responsabili-
dade em assumir e cumprir as delibera-
cOes tomadas e definidas nos objetivos
e procedimentos metodolOgicos da dis-
ciplina, bem como o alcance, dominio e
profundidade dos conteUdos tratados e
as atitudes responsdveis comportamen-
tos criticos e fundamentados relaciona-
dos corn os estudos e valores dos alunos
relacionadas com todo processo acade-
mic°.

Pelo menos uma vez em cada se-
mestre, sao realizadas redacOes indivi-
duais e em sala de aula, sobre um tema
tratado durante as aulas e escolhido por
cada aluno, onde o mesmo tern de 02 a 03
horas para escrever. De acordo corn os
processos avaliativos anteriormente
definidos pelo grupo-classe os escritos
sao avaliados pela professora e os resul-
tados imediatamente comunicados aos
alunos. No final do semestre, a realizada
a auto-avaliacao, individual e coletiva.
Para efeito burocrdtico da escolaridade
do Curso, os criterios estabelecidos sac)
transformados em tres notas, resultan-
tes do processo avaliativo, desde a and-
lise da proposta ate o Ultimo momento
vivido pelo grupo-classe.
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Caso o aluno nao alcance a media
7,00 (sete) no total de pontos das trés
notas, a disciplina definira a forma de
recuperacao que deve incluir uma outra
redacao corn base em todo conteildo
tratado nos diferentes momentos.

Quando definimos a proposta, 6
incluido o cronograma das atividades de
ensino/pesquisa do semestre e a mesma

encaminhada a Chefia do DEF e a Co-
ordenacao do Curso para viabilizar as
condicOes de infra-estrutura - os recur-
sos fisico-materiais - m in imas e indispen-
saveis ao desenvolvimento da disciplina.

4 - Teoria e Pratica: Caminhos
Dialeticos

A partir dos resultados ate entao
alcancados, corn tres (03) anos de im-
p I antacao do Processo de Redi-
mensionamento da Disciplina, a possi-
vel constatar saltos qualitativos em rela-
cao a formacao dos alunos, a medida em
que, participam de eventos cientificos, a
nivel estadual e nacional, com apresen-
tacao de trabalhos, posicionam-se criti-
camente frente as questOes afetas a sua
formacao, apresentam trabalhos com ex-
celente nivel tecnico e consistência de
conteAdos, demonstram interesseem par-
ticipar das aches desenvolvidas pelo
LOEDEFE, participam efetivamente do
movimento estudant i I - D.A. -, todo este
esforco académico resultou na:

1. Realizacao de 06 pesquisas, elabora-
das, desenvolvidas e divulgadas, em

anais de eventos cientificos:

- "0 Lazer/Recreacao no contexto do
NAcleo de Educacao Fisica e Despor-
tos da UFPE".

- "A Pesquisa como M6todo de Ensino
no 3simbolo 176 \ f "Symbol" Grau:
investigacao e analise sobre concep-
cao de Lazer na cidade do Recife".

"A Pesquisa como Mdtodo de Ensino
no 3simbolo 176 \ f "Symbol" Grau:
diagnOstico e interpretacao critica a
respeito dos Parques de Lazer da cida-
de do Recife".

- "0 Lazer/Recreacao no contexto das
InstituicOes responsaveis pelo desen-
volvimento de programas de Lazer/
Recreacao: vivéncais lAdicas".

- "A Pratica Pedag6gica no ambito do
Lazer/Recreacao na Educacao Fisica
& Esporte: relato de uma experiência".

"A Pratica PedagOgica no ambito do
Lazer/Recreacao: a construcao de Ofi-
cinas de Cultura Corporal".

PublicacOes em anais e apresentadas
em eventos a nivel Estadual e Nacio-
nal: SBPC, CBCE, CONIC, ENAREL,
JORNADA BAIANA DE EDUCAC.A0
FISICA, ENCONTRO DE PESQUISA-
FESP-U PE, FORUM DE LICENCIA-
TURAS.

Co-participacao dos alunos em publi-
cacao em revista nacional - Revista do
CBCE, no artigo"A mulher no esporte:
o espaco social das praticas esporti-
vas e de producao do conhecimento
cientifico", vol. 15, n°. 3, Jun/04, p. 235-
46.

Participacao de alunos em Boletim
Estadual-Boletim do CBCE-PE, n'. 03,
Mai/Jun-95.

Participacao dos alunos nos Seminari-
es I nterativo-integrativo-avaliativos
em conjunto com profissionais que
estao desenvolvendo estudos a nivel
de Especializacao, Mestrado e Douto-
rado.



Intervencao qualitativa na realizacao
dos Festivals de Cultura Corporal &
Esportiva, realizados corn as Comuni-
dades-Escolas que constituem o Pro-
jeto Pesquisa-Acao.

Elaboracao, implementacao e avalia-
cao de Oficinas em Manha Recreativa
junto as Escolas - redes municipal,
estadual, federal e coorperativa - do
Projeto de Pesquisa-Acao/LOEDEFE.

Elaboracao, implementacao e aval la-
ck) de Oficinas em Manha Recreativa
junto as InstituicOes e OrganizacOeF
Sociais.

Convite para implementacao de Pro-
gramas de Lazer/Recreacao em empre-
sas.

Oferta de um WORKSHOP no"Verao
no Campus", real izado pela UFPE.

Participacao no FORUM DAS LI-
CENCIATURAS -PROACAD-
PROLICEM-UFPE.

Participacao no FORUM DE SAUDE
- CENTRO DE CI ENCI AS DA SAO-
DE-UFPE

Participacao no VII ENAREL- Recife/
PE.

14. Monitoria na Disciplina de Recrea-
cao 1 e 2, corn bolsa de Iniciacao
Docéncia - PROLICEM - FORUM
DAS LICENCIATURAS- PROACAD
- UFPE e bolsa de Manuntencao
Academica- PROCOM-UFPE.

Notas

A Disciplina de Recreacao I e2 fazem
parte do curriculo do Curso, sao obri-
gatOrias, min istradas no 1°. e 2°. peri-
odos, corn a carga horaria de 45 horas
cada uma.
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2 A cada inicio de semestre, os alunos
da Disc ipl ina de Recreacao 1 e 2, d ivi-
dem-se em pequenos grupos, de pos-
se da proposta de trabalho e durante
uma semana analisam a Plano da Dis-
ciplina, apresentada no primeiro dia
de aula.

0 trabalho que refiro 6 a Dissertacao
de Mestrado da Prof. Ms. Marcia
Chaves Valente-"A Disciplina Recre-
acao e Lazer no Curriculo de Forma-
cao de Profissionais de Educacao Fi-
sica: o que dizem e fazem professores
em Universidades do Nordeste do
Brasil -UNICAMP. 1993.

LaboratOrio de Observacao e Estu-
dos Descritivos em Educacao Fisica
& Esporte, reconhecido no DiretOrio
Nacional dos Grupos de Pesquisa do
Brasil do CN Pq como"A ESCOLA DO
RECIFE", congrega aproximadamen-
te 54 pesquisadores, entre academi-
cos, professores e especial istas que
atuam nas redes de e nsino municipal,
estadual, federal e cooperativa, os
quais pesquisam no ambito da cultura
corporal e esportiva.

A esse respeito TAFFAREL( I 994),
ao aprofundar estudos sobre a For-
macao Profissional, apresenta uma
proposta sobre a Educacao Fisica &
Esporte na Escola PObl ica e aponta
diretrizes para urn ensino de qualida-
de para todos, destacando como fator
principal para esta materializacao a
definicao do projeto histOrico e o pro-
jeto de escolarzacao.

6 FRANCA(1995) em seus estudos de
pre-doutoramento, afirma que "a or-
ganizacao do pensamento sobre o
conhecimento na dinamica curricular

um movimento escolar que se pro-
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cessa para consolidar a escolarizacao
do homem. Dinamica esta, que deve
ser vivenciada, a partir da determina-
cao de urn projeto pol itico-pedagOgi-
co, corn vistas a uma anal ise qualita-
tiva, voltada para a construcao e/ou
reconstrucao da real idade vivida".

Para Schmied-Kowarzik,1983, p.21, te-
oria e pratica constituem uma unidade
existente sob o primado da pratica,
apresentando-se como processo his-
tOrico dialetico, onde a praxis signifi-
ca o processo social global da afirma-
cao humana da vida na natureza e na
histOria, que a teoria refletir em suas
leis objetivas, sendo uma parte da
realidade, determinada imediatamen-
te pela pratica, como tamb6m i media-
tamente determinante para a praxis
humana, pela sua compreensao e con-
formidade as leis da realidade. A pra-
tica 6, portanto, fundamento e refe-
racia da teoria que a retlete, e a teoria
representa e orienta a praxis. Essa
concepcao toma o homem como es-
sdncia maxima, o homem voltado nao
mais para interpretar a real idade mas,
sim, transforms-la radicalmente, isto
e, praticamente, em suas relacOes his-
tOrico-sociais. Como indicador do
pensamento central dessa teoria, te-
mos a dialdtica da praxis social em
Adolfo Sanchez Vazquez, na obra Fi-
losofia da Praxis, Rio de Janeiro : Paz
e Terra, 1986, que significa o projeto
da luta comum pela constituicao de
um novo inter-relacionamentoda vida
humana, implicando isso uma renova-
cao dos individuos em suas relacOes
humanas.

8 Para aprofundamentos a respeito das
possibilidades, capacidades e moti-

vacOes na pratica pedagOgica, suge-
rimos a leitura: A Prcitica PedagOgica
no Interior das Disciplinas Especi-
ficas do Curso de Licenciatura em
Educacdo Fisica e Tecnico em Des-
portos da Universidade Federal de
Pernambuco: capacidade, possibi-
lidade e motivacdo no trabalho do-
cente. Campinas/SP, 1995, Disserta-
cao (Mestrado) - Universidade Esta-
dual de Campinas, Faculdade de Edu-
cacao Fisica, 1995.

Apesar da Disciplina, por determina-
cao curricular, serdividida em Recre-
acao 1 e 2, nao consideramos esta
divisao no desenvolvimento da mes-
ma. A Disciplina a compreendida
como um todo espiral que tem urn
intervalo de, mais ou meons, urn més.
Para iniciar a Recreacao "2", avalia-
mos todo o processo vivido no se-
mestre anterior.

I0 Em todas as aulas os alunos recebem
Texto Roteiro, onde estao expressos
os objetivos, os conteirdos, os proce-
dimentos metodolOgicos, a aval lack)
e a tarefa da prOxima aula.

11 Na Rede Estadual as Escolas: Leal de
Barros e Barbosa Lima Escola. Na
Rede Municipal as Escolas: UR 5,
Henfil. Na Rede Federal: Colegio de
Aplicacao. Na Rede Particular as Es-
colas: Helene Lubienska e a
Coorperativa Nossa Escola.

' 2 As comunidades envolvidas sac): Pla-
neta dos Macacos, UR5, Vdrzea, Roda
de Fogo, Vitoria de Santo Antao, Sitio
do Berardo e Cidade Universitaria.

0 Proj eto Pesquisa-Acao -"A Pratica
PedagOgica da Educacdo Fisica no
processo de Formaccio académica:



em busca de diretrizes para a ensino
de qualidade para todos na Escola

constitui o FORUM DAS
LICENCIATURAS/U FPE, no qual,
inicialmente, estavam inseridas as Dis-
ciplinas de Pratica de Ensino I e 2 e
Recreaacao 1 e 2. Hoje, estao, aldm
destas disciplinas, as Disciplinas de
Ginastica e Aprendizagem Motora.
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