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RESUMO 

A EDUCAQAO FISICA NO ENSINO MEDIO: 

DISCUTINDO A QUESTAO DOS SABERES ESCOLARES 

Autor: WALTER ROBERTO CORREIA 

Orientador: PROF. DR. JOSE GUILMAR MARIZ DE OLIVEIRA 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar, descrever e 

analisar os tipos de conhecimento, preconizados para efeito de sistematizagao das 

diferentes formas do saber escolar, relacionados com a educagao fisica no nfvel do 

ensino medio da educagao escolar basica. Os dados necessarios, obtidos de 

propostas curriculares especfficas para a educagao fisica no referido nivel de 

ensino. foram tratados por meio de analise de conteudo. As propostas investigadas 

foram selecionadas das listas bibliograficas indicadas para os concursos publicos 

para provimento de cargos de professor de educagao fisica da rede estadual de 

ensino do Estado de Sao Paulo, realizados em 1993 e 1998. Os resultados da 

analise efetuada possibilitaram a identificagao da presenga de tipos de 

conhecimento referentes a conteudos relacionados com fatos, conceitos, principios, 

procedimentos, normas, valores e atitudes na perspectiva da cultura corporal e do 

movimento humano. As formas correspondentes de saber escolar encontradas 

foram justificadas no intuito de se promover uma superagao dos padroes 

tradicionais do ensino de educagao fisica escolar, que se pautavam em concepgoes 

reducionistas de corpo e de movimento expresses pelos modelos de aptidao fisica e 

de esportivizagao. Apesar da dimensao critica das propostas e da referenda a 

diferentes tipos de conhecimento a partir de temas relacionados com o universe das 
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atividades corporals e de movimento, entendeu-se que as mesmas apresentaram 

um nivel elementar de sistematiza^ao frente a amplitude e relevancia dos objetivos 

estabelecidos. Assim, foi possfvel inferir que existe a necessidade de um trabalho 

de continuidade e aprofundamento relacionado com a analise, descrigao e 

detalhamento de conhecimentos orienta dos para a educagao ffsica no nfvel do 

ensino medio da educa^ao escolar basica. 

Palavras-chaves: educagao fisica; ensino; conhecimento escolar. 
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ABSTRACT 

PHYSICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL: 

DISCUSSING THE ISSUE OF SCHOLASTIC KNOWLEDGE 

Author: WALTER ROBERTO CORREIA 

Adviser: PROF. DR. JOSE GUILMAR MARIZ DE OLIVEIRA 

This study was developed with the objective of identifying, describing and 

analyzing the knowledge types, preconized for purpose of systematization of the 

differents forms of scholastic knowing, related to the teaching of physical education at 

the high school level. The necessary data, obtained from especific curricular 

proposals, were treated by means of content analysis. The investigated proposals 

were selected from bibliographical lists indicated for public examinations for 

appointment to positions of physical education teacher for the school system of the 

State of Sao Paulo, that took place in 1993 and 1998. The results of the undertaken 

analysis made it possible to identify the presence of types of knowledge pertaining to 

contents related to facts, concepts, principles, procedures, norms, values and 

attitudes in the perspective of corporal culture and human movement. The 

correspodent forms of scholastic knowing found were justified in order to overcome 

the traditional patterns of teaching physical education in schools guided by reductive 

conceptions of body and movement expressed by models of physical fitness and 

sportiveness. In spite of the critical dimension of the proposals and reference to 

different types of knowledge, starting from themes related to the universe of corporal 

activities and movement, it was understood that they presented an elementary level of 
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systematization in view of the ampleness and relevance of established objectives. 

Thus, it was possible to infer that there is the need for a continuous and scrutinized 

work related to the analysis, description and detailing of knowledge oriented to the 

teaching of physical education at the high school level. 

Key-words: physical education; teaching; scholastic knowledge. 
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1 INTRODUQAO 

A educagao escolar, segundo a Lei n0 9394/1996 (LDB) que 

estabelece as diretrizes e bases da educagao nacional (BRASIL.MEC,1997), 

compoe-se de uma educagao basica, formada pela educagao infantil, ensino 

fundamental e ensino medio, e por uma educagao superior, sendo que a 

educagao basica tern por finaiidade desenvolver o educando para o exercicio da 

cidadania, fomecendo-lhe meios para progredir no trabalho, e tambem, na 

perspectiva de estudos posteriores. No que tange as questdes curriculares, a 

LDB determina, em seu artigo 26, que os curriculos do ensino fundamental e 

medio devem ter uma base nacional comum a ser complementada pelos 

sistemas de ensino, bem como pelos estabelecimentos escolares, e tambem, por 

uma parte diversificada, a fim de atender particularidades e caracteristicas 

regionais, culturais, da economia e da clientela. Por meio deste mesmo artigo, 

prescreve-se que " a educagao fisica, integrada a proposta pedagogica da 

escola, e componente curricular da educagao basica, ajustando-se as faixas 

etarias e as condigoes da populagao escolar, sendo facultativa nos cursos 

noturnos". (p. 16). 

Nesta medida, uma vez a educagao fisica estando prevista como 

componente curricular, pressupoe-se que tenha uma contribuigao especifica, e 

que, por meio dela, pode-se realizar uma articulagao propicia, de forma a 

atender as diretrizes e objetivos nos diferentes niveis de escoiarizagao, 

integrando-se nos processos de construgao curricular. 

Sendo assim, a educagao fisica inserida ao longo da educagao basica 

devera disseminar diferentes tipos de conhecimentos, de forma a favorecer a 

viabilizagao dos objetivos educacionais ligados a area e, sobretudo, as 

finalidades primordiais da educagao escolar. Neste sentido, cabe aos 

profissionais da area justificar e legitimar a presenga deste componente curricular 

no ambito da escoiarizagao, por intermedio de praticas pedagogicas que 

expressem com clareza a especificidade e os conhecimentos sistematizados que 

trazem como contribuigao ao projeto escolar. 



2 

Atualmente, entre os multiplos debates que se travam em torno da 

educagao fisica como componente curricular, a questao de seu ensino em nivel 

medio tern tornado boa parte das atengoes e gerado muitas polemicas. Apesar 

de a educagao fisica estar prevista pela atual LDB como componente curricular, 

esta mesma legislagao descartou o aspecto que conferia a "obrigatoriedade" das 

aulas de educagao fisica em todas as series, presente na iegislagao anterior (lei 

n0 5692/1971), produzindo forte impacto nas instituigoes escolares, em especial 

sobre as aulas de educagao fisica no ensino medio. 0 que se pode observar foi a 

diminuigao do numero de aulas de educagao fisica para a insergao de outros 

componentes curriculares. Redugao mais significativa tern sido percebida junto 

as series do ensino medio, fato este sinalizado por DAOLIO (1995b), que ja 

previa uma desvalorizagao do componente curricular educagao fisica no interior 

das instituigoes escolares. 

Sendo assim, cabe interrogar sobre as possibilidades de a educagao 

fisica se firmar no quadro mais geral da educagao escolar, frente as novas 

demandas impostas pela atual legislagao. Do ponto de vista do ensino de 

educagao fisica no ensino medio, que propostas e conhecimentos estao 

direcionados para o processo de ensino e aprendizagem? Em que medida estes 

estabelecem uma relagao junto aos objetivos propostos pela LDB, no que se 

refere as finalidade do ensino medio junto a educagao basica? Se a educagao 

fisica esta presente inclusive no ensino medio, e imprescindivel tomar claro quais 

conhecimentos sao passiveis de serem ensinados, bem como o estabelecimento 

de relagoes de forma a garantir o atendimento dos objetivos gerais do ensino 

medio como urn todo juntamente com os demais componentes curriculares. 

Segundo o artigo 35 da lei n0 9394/1996 (BRASIL. MEC,1997, p. 19), 

o ensino medio e entendido como etapa final da educagao basica, cujos 

objetivos sao: 

I) a consolidagao e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 

de estudos; 

II) a preparagao basica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 
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adaptar com flexibiiidade as novas condigdes de ocupapao ou 

aperfeigoamento posteriores; 

III) o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formagao etica e o desenvoivimento da autonomia 

intelectual e do pensamento critico; 

IV) a compreensao dos fundamentos cientfficos- 

tecnologicos dos processes produtivos, relacionando a teoria com a 

pratica, no ensino de cada disciplina. (p. 19) 

Nesta perspectiva, os diversos componentes curriculares por meio de 

seus respectivos agentes devem procurar relacionar suas especificidades junto 

a estes objetivos de forma a legitimar suas presengas junto aos cumculos, 

levando consequentemente a uma valorizagao ampla destes componentes 

curriculares presentes no ensino medio de maneira geral. 

No ambito desta discussao, seria oportuno questionar em que medida 

a educagao fisica estabeleceria relagoes entre a sua especificidade e os 

objetivos propostos ao ensino medio, de maneira a firmar sua presenga no 

quadro mais ampio da educagao escolar? Quais sao os tipos de conhecimentos 

preconizados para este nivei de escolarizagao? Em que medida estes conteudos 

estabelecem interface junto aos objetivos propostos pela nova legislagao frente 

as respectivas demandas do ensino medio? 

A questao do conhecimento em educagao fisica escolar veio se 

constituindo como problema a ser investigado no transcorrer do desenvoivimento 

de nossas atividades profissionais junto as escoias publicas e particulares, na 

medida que, como tarefa docente, a selegao de conhecimentos, bem como o 

estabelecimento de estrategias, procedimentos e avaliagao, eram de 

responsabilidade imediata dos docentes. Mediante estas tarefas caberia, 

portanto, o devido encaminhamento destes aspectos no momento dos 

planejamentos e, obviamente, na elaboragao e execugao das aulas propriamente 

ditas. 

Neste mesmo processo, e importante destacar a necessidade de 

considerar que tao importante quanto identificar qual e o conhecimento de que a 

educagao fisica trata pedagogicamente nas escoias, e tambem a questao do 

tratamento metodologico desse conhecimento, ou seja, o objeto de ensino, o 
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metodo e o sujeito cognoscente devem ser considerados em uma perspectiva de 

relagao e de unidade. Pudemos perceber que uma contradigao ja se fazia 

presente, em fungao das dificuldades nao apenas no estabelecimento dos 

objetivos, conteudos e instrumentos de avaliagao, mas tambem nas justificativas 

sobre os mesmos, bem como no processo de selegao. Na convivencia com 

outros profissionais da area, percebe-se que nao ha urn consenso no que diz 

respeito a questao do que ensinar, ficando evidente no cotidiano das escolas a 

repetigao de temas e conteudos das aulas de educagao fisica, tanto no ensino 

fundamental como no medio, alem das lacunas existentes no processo de 

formagao profissional. 

Apesar de termos concluido urn curso de licenciatura, temos a 

percepgao que este se constituiu em uma formagao desarticulada de seus 

propositos fundamentals, uma vez que inclufa questoes para alem das 

vincuiadas a escolarizagao, como por exemplo atividades para academias de 

ginastica, treinamento esportivo, preparagao de atividades recreativas de lazer 

em hotels e outras. O que pudemos perceber e que o processo em questao 

compreendia um serie de discussoes e orientagoes profissionais que fugiam ao 

escopo da preparagao de profissionais para o segmento da educagao 

escolarizada. 

Desta forma, era muito comum que as orientagoes provenientes das 

disciplinas denominadas praticas esportivas e das materias de formagao 

pedagogica nao mostrassem com clareza e objetividade qual o conhecimento ou 

saber espedfico que o componente curricular educagao fisica deveria veicular no 

interior do processo de escolarizagao. 

Uma formagao e preparagao profissional com estas caractehsticas, 

no entanto, nao inviabilizou que pudessemos desenvolver um interesse agugado 

pela questao da educagao fisica escolar, em virtude das experiencias vividas em 

nivel de ensino fundamental e medio. Sobretudo por perceber a escola como um 

espago de veiculagao e construgao de cultura, especialmente na sua fungao 

social e politica, e na contribuigao da educagao fisica neste processo, mais 

particularmente na possibilidade de disseminar conhecimentos teoricos e 

praticos sobre motricidade humana, potencializando formas genericas ou 
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especificas de movimentagao corporal, provendo o aluno de uma capacidade de 

adaptapao, interagao e transformagao do meio em que vive, com vistas a uma 

melhoria de qualidade de vida (MARIZ DE OLIVEIRA,1992), e tambem no 

processo de construgao da cidadania. 

No que diz respeito a trajetoria profissional, a necessidade de 

organizar um trabalho pedagogico voltado para alunos e escolas de ensino 

medio possibilitou a percepgao de aspectos cnticos do ensino de educagao 

fisica. De 1992 ate 1997, participamos junto a docencia e coordenagao 

pedagogica em escolas publicas estaduais e particulares, tendo evidentemente 

que justificar e, se possivel, legitimar um trabalho a ser efetuado nestas 

instituigoes, necessitando, portanto, ter com clareza a especificidade do 

componente curricular, criterios para o estabelecimento de objetivos, selepao de 

conhecimentos, utilizagao de estrategias e formas de avaliagao adequadas a 

realidade em questao. 

Um outro dado importante diz respeito a um convite que nos foi 

oferecido para ministrar a disciplina "Educagao Fisica no Segundo Grau" no 

curso de Licenciatura da Escola de Educagao Fisica e Esporte da Universidade 

de Sao Paulo, bem como participar de processes de aperfeigoamento 

profissional, junto aos professores da rede oficial de ensino, o que nos obrigou a 

aprofundar o entendimento sobre os elementos teoricos e praticos voltados para 

a preparagao de professores para atuar neste segmento de escolarizagao, 

estabelecendo assim a necessidade de investigar as propostas pedagogicas e 

curriculares disponiveis para orientagao metodologica de professores de 

educagao fisica junto ao ensino medio. 

Neste processo, tornou-se inevitavel o nosso envolvimento com as 

questoes dos saberes escolares em relagao ao ensino de educagao fisica em 

nivel medio, levando-nos, portanto, a formular seguintes questoes: 

• Quais sao os saberes escolares preconizados pelas propostas metodologicas 

voltadas para o ensino de educagao fisica em nivel medio? 

• Quais os tipos de conhecimento presentes nestas propostas metodologicas, e 

em que medida atendem os objetivos da educagao fisica escolar? 
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Segundo COLL (1987), o conhecimento escolar possui caractensticas 

proprias que o diferenciam das demais formas de conhecimento, apresentando 

desta maneira uma categorizagao em tres grandes grupos, que incluem: ajjfatos, 

conceitos e principiosf b procedimentos; eic) valores, normas e atitudes. Estes 

conhecimentos devem estar previstos pelos componentes curriculares, de forma 

a favorecer o desenvolvimento das capacidades e potencialidades cognitivas, 

motoras, afetivas, sociais e culturais, permitindo que as intengoes educativas 

sejam atendidas, sendo de fundamental importancia a selegao, organizagao e 

sistematizagao destes saberes para efeito de ensino e aprendizagem. 

Assim sendo, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de 

identificar, descrever e analisar os diferentes tipos de conhecimentos 

preconizados por propostas sistematizadas em relagao ao componente cumcular 

educagao fisica junto ao ensino medio, de maneira a possibilitar a analise e a 

compreensao dos mesmos frente aos objetivos educacionais da area. Por meio 

desta investigagao, procuramos elementos que nos permitam responder se as 

propostas curriculares orientadas para a educagao fisica no ensino medio 

incluem os diferentes saberes pertinentes a educagao escolarizada, uma vez que 

a hipotese apresentada por este estudo e de que as diferentes propostas 

curriculares voltadas para a educagao fisica no ensino medio nao estabelecem 

com abrangencia, profundidade e pertinencia os diferentes tipos de 

conhecimento necessarios ao processo de escolarizagao. 

Os dados necessarios para o desenvolvimento deste estudo foram 

obtidos junto a literatura pedagogica em educagao fisica, constituida por 

documentos que impliquem proposigao ou discussao de conhecimentos a ser 

ensinados nas series do ensino medio. Para efeito de selegao desta literatura, 

recuperamos a relagao bibliografica referente aos concursos publicos para 

provimento de cargo de professor da rede estadual de ensino do Estado de Sao 

Paulo, realizados em 1994 e 1998 , de onde pudemos identificar e selecionar 

propostas pedagogicas de cunho propositivo e sistematizado, voltadas para o 

componente curricular educagao fisica no ensino medio. Para a analise dos 

dados sera aplicada a tecnica de analise de conteudo, segundo orientagoes 
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metodologicas de BARDIN (1979), CHIZZOTTI (1991), FRANCO (1986), HOLSTI 

(1968). 

2 CONSIDERAQOES TEORiCAS 

2.1 Educagao, saber escolar e educagao fisica 

No ambito do debate contemporaneo em educagao, a questao da 

elevagao dos patamares de qualidade de ensino esta na pauta dos educadores e 

da sociedade como um todo, exigindo desta maneira esforgos nos mais variados 

niveis, tanto para aqueies que lidam diretamente com a questao do ensino 

propriamente dito, bem como aqueies que se dispoem a investigar a realidade 

educacional vigente. 

Sendo assim, neste contexto, algumas questoes emergem de 

maneira destacada como resultante destes debates, onde e possivel sinalizar 

para tres discussoes essenciais que, segundo SAVIANI (1995), retomam o 

concerto da escola como um espago de difusao do saber; do processo de 

revalorizagao do conteudo e a dimensao tecnica e politica da educagao. 

Segundo esta autora, do senso comum ate as formulagoes mais elaboradas 

(teoricas, fiiosoficas e politicas), a instituigao escolar e concebida como um lugar 

onde se aprende e se ensina algum tipo de saber. 

Neste sentido, uma discussao relevante e atual implica 

necessariamente sublinhar e aprofundar a reflexao em tomo de qual e a 

especificidade do saber escolar, como este e elaborado, sistematizado e 

veiculado no processo ensino e aprendizagem. Estes aspectos, se considerados 

criticamente, podem contribuir significativamente para organizagao do trabalho 

pedagogico, uma vez que os componentes curriculares presentes na instituigao 

escolar incluem, prescrevem e sinalizam para determinados saberes que devem 

ser selecionados, organizados, valorizados, aprendidos e sistematizados. 

A questao do papel e fungao da educagao escolar representa uma 

orientagao basica para a organizagao e estruturagao curricular, cujas nogoes e 

conceitos devem ser compartilhados por todos os agentes que se envolvem com 
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o processo de escolarizapao. Desta maneira, devem ser inseridos na constituigao 

dos projetos pedagogicos das escolas e na determinagao de diretrizes dos 

componentes curriculares que trazem respectivamente seus saberes e 

conhecimentos de referenda. Neste processo, se faz necessaria a inclusao da 

discussao sobre a fungao tecnica e polftica da educagao formal, remetendo aos 

educadores de maneira ampla e geral o questionamento quanto as finalidades da 

educagao e do porque ensinar, para que ensinar, o que ensinar, como ensinar, 

quando ensinar, como avaliar e que implicagoes e repercussoes se quer produzir 

na realidade social. 

A questao sobre quais saberes devem ser selecionados e tratados 

pedagogicamente no interior da instituigao escola deve estar articulada as 

questoes acima mencionadas, de maneira a favorecer o entendimento do que 

seja, ou possa ser, o conhecimento escolar e como este mesmo seja passive! de 

organizagao no ambito desta instituigao social. 

Urn outro aspecto a ser considerado e o processo de revalorizagao do 

conteudo, especialmente no que tange a amplitude que esta questao assume, 

em virtude das implicagdes sociais e polfticas no processo de democratizagao do 

ensino da escola brasileira, principalmente quando se refere a educagao das 

classes populares. Sobre este ponto, a politica da educagao assume uma 

dimensao importante, na medida que a socializagao do conhecimento junto as 

camadas populares pode e deve sionificar uma instrumentalizagao necessaria 

para viabilizar uma efetiva e justa participagao social de todos os membros da 

sociedade. 

Neste sentido, garantir ao cidadao brasileiro a possibilidade de acesso 

e construgao de conhecimentos historicamente elaborados significa favorecer 

urn possivel e necessario processo de mudanga social, apontando assim para 

urn sujeito autonomo, que seja cada vez mais capaz de realizar uma leitura mais 

objetiva e critica da realidade que o envolve, capacitando-o para atuar junto a 

essa realidade. E oportuno neste instante recuperar em LUCKES1 (1990, p. 121) 

a relagao entre conhecimento e realidade, onde destacamos; 
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O conhecimento e a compreensao inteligivel da realidade, qua o 

sujeito humane adquire atraves de sua confrontagao com essa 

mesma realidade. Ou seja, a realidade exterior adquire, no interior 

do ser humano, uma forma abstrata pensada, que Ihe permite saber 

e dizer o que essa realidade e. A realidade exterior se faz presente 

no interior do sujeito do pensamento. A realidade, atraves do 

conhecimento, deixa de ser uma incognita, uma coisa opaca, para 

se tornar algo compreendido, translucido. 

Desta forma, o conhecimento pode ser expresso como 

entendimentos sobre e a partir da realidade e, nesta perspective , autores 

enfatizam a questao da valorizagao dos conteudos, em uma perspective chtica e 

social dos saberes e dos conteudos escolares (LIBANEO,1991; LUCKESI 1990; 

SAVIANI, 1991), bem como a sua relagao com o mundo da cultura. 

Neste prisma, os educadores nao podem ficar indiferentes em fungao 

da responsabilidade que passam e devem assumir, como bem discute FREIRE 

(1979), quando aponta o compromisso do profissional com a sociedade, em um 

mundo cada vez mais marcado pelas transformagoes socio-culturais, politicas e 

tecnologicas, ou seja, um mundo do conhecimento. 

Mesmo enfatizando a relevancia dos saberes, questoes como o que 

pode ser concebido como conteudo, a quern se dirige, qual o tratamento que 

estes conhecimentos podem receber, como estes sao produzidos, sao perguntas 

pertinentes e indispensaveis para o estabelecimento de todo e qualquer 

processo pedagogico, pois remetem as questoes iniciais de selegao, 

organizagao e tratamento metodologico apropriado para a educagao formal e 

sistematizada. 

De maneira elucidativa, SAVIANI (1991) recupera o conceito de 

conhecimento para os gregos, quando indica as diferengas existentes entre os 

conceitos de Doxa, Sofia e Episteme. No conceito de Doxa, o conhecimento 

estaria relacionado a opiniao, elaborada a partir do senso comum compreendido 

em uma dimensao de carater espontaneo. No que se refere ao conceito de 

Sofia, este possui relagoes com a ideia de sabedoria, experiencia de vida e um 

nivel mais elaborado em comparagao a Doxa. O conceito de Episteme expressa 

um nivel de elaboragao mais proximo de um conhecimento sistematizado, 
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formalmente elaborado e metodico. Nesta perspectiva sinaliza as relapoes entre 

a escola e o saber elaborado quando aponta; 

Ora, a opiniao, o conhecimento que produz palpites, nao justifica a 

existencia da escola. Do mesmo modo, a sabedoria baseada na 

experiencia de vida dispensa e ate mesmo desdenha a experiencia 

escolar, o que, inclusive, chegou a se cristalizar em ditos populares 

como: "mais vale a pratica do que a gramatica" e "as criangas 

aprendem apesar da escola". E a exigencia da apropriagao do 

conhecimento sistematizado por parte das novas geragoes que toma 

necessaria a existencia da escola. (SA\/IANI,1991, p.23 ). 

Nesta mesma perspectiva, SAVIANI (1991) discute a natureza da 

educagao, relacionando-a a natureza humana, uma vez que o homem necessita 

produzir continuamente sua propria existencia, e deve langar-se em diregao ao 

mundo que o rodeia por meio de uma agao, que implique uma antecipagao 

mental, dotada de intencionalidade e orientada para finalidades objetivas, 

consubstanciando desta forma o trabalho. A educagao, segundo este autor, e 

urn fenomeno proprio dos seres humanos, uma exigencia do e para o processo 

de trabalho, sendo ela mesma urn processo de trabalho. Neste sentido, o 

trabalho pode ser considerado em duas dimensoes, ou seja, urn trabalho de 

cunho material, elaborado de maneira a prover os seres humanos em relagao a 

subsistencia material, e tambem urn trabalho nao material, que implica produgao 

de ideias, conceitos, valores, sfmbolos, habitos, atitudes e habilidades. Ainda 

nesta perspectiva. SAVIANI (1991, p.29-30) esclarece, em relagao a natureza da 

educagao, os seguintes aspectos; 

(...) a compreensao da natureza da educagao enquanto urn trabalho 

nao material, cujo produto nao se separa do ato de produgao, nos 

permite situar a especificidade da educagao como referida aos 

conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, habitos, simbolos 

sob o aspecto de elementos necessarios a formagao da humanidade 

em cada individuo singular, na forma de uma segunda natureza, que 

se produz, deliberadamente e intencionalmente, atraves de relagoes 

pedagogicas historicamente determinadas que se travam entre os 

homens. 
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Desta forma, e pela mediacao da escola qua se da a passagem do 

saber espontaneo ao saber sistematizado, um saber erudito, um saber universal, 

objetivo em relagao a realidade, produzido e situado historicamente, sendo este 

saber um saber disponivel em uma dada etapa historica, reelaborado como um 

saber de uma segunda natureza, passive! de transmissao, assimilagao, 

organizagao e sistematizagao. 

SANTOS (1994), ao analisar o processo de produgao do 

conhecimento escolar, indica que este conhecimento possui caracteristicas que 

o diferem de outras formas de conhecimento, afirmando que o mesmo tern 

recebido analises provenientes da sociologia do cumculo, que Ihe conferem um 

carater impregnado de determinagoes ideologicas e politicas, na perspectiva do 

interesse de classes, articulados a engrenagem capitalista. Quanto a esta 

questao, indica tambem uma reorientagao em relagao as analises ate entao 

predominantes, que evidenciavam um carater determinista das superestruturas 

em relagao aos individuos atuantes na sociedade e na instituigao escolar, 

conferindo a estes mesmos, a partir de 1980, uma autonomia relativa dos 

sujeitos, que passam a ser considerados como sujeitos que interferem em suas 

respectivas realidades, ou seja, podem ser agentes de uma contra hegemonia 

cultural. Neste ambito, enfatiza a necessidade de se compreender e aprofundar 

as analises em relagao ao processo de produgao do conhecimento escolar. 

Nesta perspectiva, SANTOS (1994) afirma que o conhecimento 

escolar ainda e resultado de uma serie de atividades transformadoras sobre os 

saberes produzidos nas praticas sociais, entendendo assim o conhecimento 

como trabalho social, como uma codificagao e recodificagao dos conhecimentos 

disponiveis na cultura que sao reelaborados como um conhecimento escolar. 

Sendo assim, o conhecimento e um novo conhecimento, constituldo de uma 

estrutura interna e particular, que cabe a Pedagogia compreender e apreender 

para produzir inferencias no processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, o 

conhecimento e produto de uma pratica coletiva, e o conteudo escolar, apesar de 

apresentar tambem esta caracteristica, e um conhecimento recontextualizado, o 

que implica reconsiderar a relagao entre saber cientifico que, ao ser convertido e 

transformado em saber escolar, passa a ser constituido em um novo 
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conhecimento. Ou seja, (...) "o conhecimento de uma area de um campo de 

conhecimento sofre uma complexa transformafao, passando de um discurso 

original para um discurso virtual e imaginario". (p.33). 

Assim, nao sendo as escolas produtoras de conhecimentos 

cientificos, produzem um outro conhecimento recontextualizado que podera 

permitir ao aluno assimilar determinados saberes e desenvolver competencias: 

Se a escola de primeiro e segundo graus nao e uma instancia para a 

produgao de conhecimento cientffico, ela podera se apropriar dele 

ao colocar o aluno em contato com as complexidades do mundo 

natural e social e com a produgao cientifica nessas areas, ao inicia- 

lo no uso da linguagem e dos conhecimentos, ao introduzi-los na 

historia da produgao de conhecimentos e, dessa forma, 

instrumentaliza-lo para produzir ciencias e, sobretudo, para ser um 

consumidor critico do conhecimento cientifico. (p.34). 

No ambito destas analises, o conhecimento escolar nao e apenas uma 

selegao de topicos de conhecimentos cientificos, visto que as teorias e os 

metodos de ensino tern de ser considerados como aspectos pertinentes do 

proprio conhecimento e nao apenas um procedimento ou elemento de 

transmissao de conhecimentos acumulados. 

FORQUIN (1992, p.30), ao discutir a relagao entre os saberes 

escolares e os possiveis imperatives didaticos oriundos da educagao escolar, 

caracteriza algumas especificidades das instituigoes escolares. Destaca, por 

exemplo, estas instituigoes como meios organizados constituidos de publicos 

numerosos e diversificados, utiiizando de meios sistematicos relatives a uma 

programagao deliberada pertinente a conhecimentos, competencias e 

representagoes: 

A escola nao e apenas, com efeito, um local onde circulam fluxos 

humanos, onde se investem e se gerem riquezas materiais, onde se 

travam interagoes sociais e relagoes de poder, ela e tambem um 

local _ o local por excelencia nas sociedades modernas de gestao 

e de transmissao de saberes e simbolos. 

Segundo este mesmo autor, a fungao da educagao em todas as 

sociedades e a de perpetuar, conservar e transmitir a heranga cultural do 
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passado as novas geragoes, sendo importante reavaliar o conteudo desta 

perpetuagao constantemente. Assim, a escola tem diante de si a tarefa de 

selecionar os elementos da cultura que se pressupoem mais relevantes a se 

transmitir as novas geragoes. A escola transmite uma infima parte da experiencia 

humana acumulada ao longo do tempo, o que faz emergir o problema da selegao 

cultural dos conhecimentos e saberes escolares, sendo que; 

Aqui se coloca de forma bastante evidente a questao de saber quais 

sao estes aspectos da cultura, quais sao estes conhecimentos, estas 

atitudes, estes valores que justificam as despesas de toda natureza 

que supoem um ensino sistematico e sustentado por urn aparelho 

institucional complexo. {p.31). 

Neste sentido, para FORQUIN (1992) a escola deve selecionar os 

conteudos culturais mais relevantes e indispensaveis para a melhor insergao das 

novas geragoes na yida politica e social, sendo que esta mesma escola por meio 

de uma pratica educativa, devera transformar um objeto a ser conhecido. e 

dominado em um objeto de outra natureza. ou seja, objeto de ensino, 

destacando que; 

A cultura escolar apresenta-se assim como uma "cultura segunda" 

com relagao a cultura de criagao ou de invengao, uma cultura 

derivada e transposta, subordinada inteiramente a uma fungao de 

mediagao didatica e determinada pelos imperatives que decorrem 

desta fungao, como se ve atraves destes produtos e destes 

instrumentos caracteristicos constituidos pelos programas e 

instrugoes oficiais, manuals e materials didaticos, temas e deveres 

de exercicios, controles, notas, classificagoes e outras formas 

propriamente escolares de recompensas e de sangoes. (p. 33). 

A partir destas consideragoes sobre a cultura escolar, o saber escolar 

apresenta tragos morfologicos, fruto de uma didatizagao dos conteudos 

escolares, apresentando caracteristicas como progressividade, divisao formal, 

redundancia informacional, comentarios explicativos, condensagao, ilustragoes, 

reforgo, esbogos, logo um produto com especificidades e particularidades. Em 

suma, a escola e detentora de saberes tipicos, que podem ser considerados 

como entidades ou criagoes proprias e originais, fruto de uma estruturagao 
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cultural e intelectual, representativa de uma dinamica cultural propria, qua 

mantem uma rela$ao com as estruturas socials, possuidora de uma autonomia 

relativa, porem significativa a ponto de interferir nas outras instancias sodais e 

culturais existentes nas sociedades modemas e escolarizadas. 

CHERVEL (1990) discute a importancia da historiografia das 

disciplinas escolares e das relagoes destas com a historia da educagao de uma 

forma mais ampla, uma vez que algumas disciplinas e suas respectivas 

evolugoes, em certa medida, colaboraram para configurar modelos educacionais, 

demonstrando urn nlvel significative de autonomia e especificidade. Desta 

maneira, as disciplinas escolares significaram e significam elementos motores da 

escolarizagao nos mais diversos nlveis, interferindo na dinamica cultural da 

sociedade e na educagao nao escolar como criagoes originals das instituigoes 

escolares, como podemos perceber: 

Porque sao criagoes espontaneas e originals do sistema escolar e 

que as disciplinas merecem urn interesse todo particular. E porque o 

sistema escolar e detentor de urn poder criativo insuficientemente 

valorizado, ate aqui e que ele desempenha na sociedade urn papel o 

qual nao se percebeu que era duplo; de fato ele forma nao somente 

indivlduos, mas tambem uma cultura que vem por sua vez penetrar, 

moldar, modificar a cultura da sociedade global, (p. 184). 

Portanto, as disciplinas trazem consigo problematicas proprias, 

dotadas de especificidades, manifestadas por meio de diferentes tipos e 

concepgoes de conhecimento que serao convertidos em saberes escolares, 

dando-lhes caracteres distintos dos aspectos originais quando resgatados na 

cultura disponfvel e historicamente acumulada pela sociedade como urn todo. 

No que tange a perspectiva da socializagao dos conhecimentos, 

COLL & VALLS (1997, p.41) sublinham as relagoes existentes entre a cultura 

difundida na sociedade e o fenomeno educative, na medida que considera o 

conhecimento como uma experiencia historica e socialmente acumulada, cuja 

socializagao e realizada pelos membros da sociedade em uma relagao dinamica 

e criativa, como e posslvel identificar em suas consideragoes; 
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Os grupos sociais ajudam seus membros a assimilar a experiencia 

culturalmente organizada e a converter-se, por sua vez, em 

membros ativos e em agentes de criagao cultural, ou, o que e a 

mesma coisa, favorecem seu desenvolvimento pessoal no seio da 

cultura do grupo, fazendo-os participar de urn conjunto de atividades 

que, consideradas globalmente, consistem o que chamamos de 

educagao. 

Por meio destas consideragoes, pode-se perceber que os conteudos 

e saberes escolares sao considerados como uma questao de fundamental 

importancia, uma vez que a tendencia decorrente a cntica da escola tradicional, 

acompanhada pelos avangos decorrentes da psicologia do desenvolvimento, 

acabou promovendo uma minimizagao da importancia dos mesmos. Indica urn 

entendimento sobre conhecimento escolar ou conteudos escolares, quando 

sublinha que os mesmos podem ser representados por fatos, conceitos, 

principios, procedimentos, valores, normas e atitudes, dependendo da natureza e 

especificidade da area curricular, bem como os seus respectivos objetivos. Nesta 

perspectiva, COLL (1997) tambem nos indica que a instituigao escolar, para 

viabilizar os seus objetivos pedagogicos, estabelece conhecimentos colocando- 

os a disposigao de seus membros a fim de que sejam compartilhados, sendo 

possivel identificar e conceber diferentes tipos de conhecimentos e conteudos 

escolares, que deverao ser selecionados para que se constituam em urn elo 

essenciai para a concretizagao das intengdes educativas: 

Quanto a selegao dos blocos de conteudos, deve-se considerar que 

o termo "conteudo" aqui e tornado em acepgao ampla e inclui ou 

pode incluir, conforme a natureza da area curricular e dos objetivos 

gerais da area - fatos, conceitos, principios, procedimentos, valores, 

normas e atitudes. (p. 124). 

Tradicionalmente, a escola tern privilegiado a aprendizagem relativa 

aos fatos e conceitos, Mesmo que as outras formas de conhecimento sejam 

mencionadas ou prescritas nas praticas educativas, nao exigiram uma maior 

atengao por parte dos docentes, apesar de sua relevancia. A informagao pode se 

expressar sob a forma de dados e fatos, porem, na perspectiva da educagao 

contemporanea, o acumulo dos mesmos pelos educandos ja nao e suficiente 
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para atender as novas demandas educacionais. E necessario portanto qua os 

dados e fatos possuam um sentido e significado, o qua faz emergir a 

necessidade, a partir da entao, da um conceito. Um conceito traz como conteudo 

um feixe da relagoes qua permitem compreender a realidade a abre a 

possibilidade ampla da se estabelecer novas relagoes, novos significados a 

entendimentos, sendo qua, "uma caractenstica fundamental dos conceitos 

cientfficos a qua estao relacionados a outros conceitos da forma qua o seu 

significado provem, em grande parte, da sua relagao com esses outros 

conceitos". (POZO, 1998, p.22). 

Segundo este mesmo autor, a incidencia da conteudos a 

aprendizagens ligado a fatos a conceitos varia segundo as caracteristicas da 

cada componente curricuiar, embora estejam fortemente presentes na maioria 

das disciplinas escolares como podemos perceber: 

Enquanto muitas materias podem partilhar facilmente procedimentos 

(por exemplo, da produgao a compreensao da linguagem, da 

inferencia a descobrimento, da calculo matematico etc.) a atitudes 

(curiosidade a procura intelectual, respeito as opinioes divergentes 

da propria, cooperagao com os coiegas etc.) os conceitos a os 

dados, mesmo podendo ser comuns a mais da uma disciplina ou 

materia, costumam ser mais disciplinares. (p.23). 

COLL & VALLS (1998) ainda afirmam qua tao proprio quanto aos 

dados, fatos a conceitos, sao os conhecimentos relacionados aos 

procedimentos. Os procedimentos receberam no ambito escolar diversas 

denominagoes, como por exemplo, habito, tecnicas, algoritmos, habilidades, 

estrategias, rotinas, metodos a outros mais. Os procedimentos, apesar da 

implicitos em muitas praticas educativas, nao foram devidamente considerados 

para efeito da analises a tambem da sistematizagao sob forma da conteudo 

escolar conforme as seguintes indicagoes: 

(...) o proprio nome conteudos parece qua o tamos reservado 

exclusivamente para identificar com maior propriedade os 

conhecimentos da natureza informativa, definitoria, teorica. 

explicativa, ou seja, os conteudos factuais a conceituais, sem qua 

ainda tenhamos coragem da falar com a mesma propriedade das 
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estrategias, dos metodos, das habilidades etc. como verdadeiros 

conteudos de aprendizagem. (p.76). 

No que tange as caracterfsticas dos procedimentos, os mesmos 

revelam a capacidade de um saber fazer, de um agir de maneira competente e 

eficaz, relacionado ao alcance de uma meta, uma atuagao direcionada para uma 

finalidade espedfica, constituldo de diferentes etapas e operagoes. Podem ser 

expresses por um conjunto de agoes e decisoes na participagao ou elaboragao 

de uma atividade ou tarefa. 

Os procedimentos podem estar ligados a ideia de destrezas motoras 

e habilidades cognitivas, sendo que estas nao representam categorias que se 

excluem. Existem procedimentos cuja agao corporal fica em evidencia, sendo 

que em outras atividades de procedimentos, aspectos internos de operagoes 

mais eiaboradas no piano cognitivo podem ser solicitados em outras proporg5es. 

No que se refere aos procedimentos mais relacionados as destrezas, COLL & 

VALLS (1998) ainda apresentam argumentos realgando sua pertinencia: 

Sao procedimentos do primeiro tipo os que sao necessarios, por 

exemplo, para o manejo correto, facil e precise de instrumentos, de 

objetos, de aparelhos. Apesar de serem basicos, em qualquer centra 

escolar, sempre mereceram atengao nao so nas areas de Educagao 

Fisica ou Psicomotricidade, mas praticamente em todas as 

disciplinas escolares (p.81). 

Neste entendimento, pode-se perceber os procedimentos como um 

saber fazer sobre objetos e informagoes, ou seja, pode-se identificar a solicitagao 

de habilidades, como por exemplo, buscar informagoes, assimilagao e retengao 

de informagoes, organizagao e invengao, analises e tomadas de decisoes, 

comunicagao de ideias etc. 

Um outro tipo de conteudo que a instituigao escolar necessita incluir 

em seu rol de atribuigoes e praticas educativas diz respeito as atitudes e aos 

valores. As atitudes podem ser consideradas como "(...) tendencias ou 

disposigoes adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de um modo 
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detemninado um objeto, pessoa, acontecimento ou situagao e atuar de acordo 

com essa avaliagao." (SARABIA, 1998, p.122). 

As atitudes sao compostas por um componente cognitive, provide de 

conhecimentos e crengas; um componente afetivo permeado de sentimentos e 

preferencias, e um componente de conduta onde e possivel identificar agoes 

manifestas e declaragoes de intengoes. Os valores sao distintos das atitudes, 

pois estes apresentam uma estabilidade major em relagao as atitudes, e sao 

passiveis de manifestagoes verbais mais evidentes do que as atitudes. 

Nesta discussao, se faz necessario enunciar a questao das normas, 

entendidas como um padrao de comportamento compartilhado pelos membros 

de um grupo social e mais especificamente na escola, sendo que estas devem 

ser bem trabalhadas no sentido de permitir uma organizagao institucional e etica 

que viabilize as relagoes sociais no interior da escolarizagao de forma a 

possibilitar o atendimento das finalidades educativas. Sendo assim, estes 

conteudos enunciados devem estar previstos no projeto escolar, sendo passiveis 

de sistematizagao e tratamento pedagogic© (SARABIA, 1998), como conteudos 

culturalmente relevantes e necessaries na formagao da cidadania, conforme 

indica esta autora: 

A instituigao educativa nao se limitou nem se limita a ensinar 

conhecimentos, habilidades e metodos. Como parte do sistema 

cultural de uma sociedade, a escola transmits, reproduz e contribui 

para gerar os valores basicos da sociedade. Os pianos educativos 

prestam cada vez mais atengao ao ensino de valores e atitudes, 

assim como aos meios que possam facilitar a aquisigao dessa 

aprendizagens pelos alunos. (p. 126). 

Estas consideragoes devem estar presentes no interior das escolas, 

mas principalmente, devem pertencer a pauta de discussoes dos professores 

representantes das diversas areas ou componentes curriculares, a fim de 

atender uma questao basica, ou seja, definir com clareza, mesmo que ao lado de 

outras questoes de fundamental importancia, a pergunta "o que ensinar?' Cada 

area do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares e 

representantes necessitam empenhar-se na tarefa de langar esforgos no sentido 
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de fundamentar as justificativas que sinalizam para suas contribuipoes 

especificas e particulares, no que diz respeito ao conhecimento que julgam ser 

relevantes e primordiais no processo de escolarizapao. 

Sendo assim, cada area e portadora de uma especifiddade, ou 

mesmo, uma particularidade que Ihe e propria, sendo que a captapao do que Ihe 

e essencial represents um desafio para todo e qualquer projeto escolar, uma vez 

que, detectando seu "eixo" do ponto de vista do conhecimento, poderemos dar 

um tratamento mais compatfvel com as necessidades atuais de socializapao do 

saber elaborado e sistematizado. 

Ainda nesta discussao, pode-se indicar em SAVIANI (1994, p.23) a 

discussao das areas do conhecimento junto ao trabalho coletivo dos educadores, 

relacionando o geral e o especifico de cada instancia e os desafios que emergem 

a partir destas questoes: 

Detectar o essencial, a "espinha dorsal" de cada area do 

conhecimento e, mais que uma tarefa, um desafio, a ser enfrentado 

pelos educadores em seu conjunto, pela equipe escolar como um 

todo. Impossivel vence-lo sem essa visao de totalidade, em que 

parte e todo, geral e especifico se interrelacionam, se 

interdependem e se determinam mutuamente. Isto exige um trabalho - 

articulado, integrado, coordenado, unitario, em que professores das 

diferentes modalidades, graus, ntveis, series, termos, disciplinas, 

planejem, avaliem constantemente e reflitam em conjunto sobre o 

geral e o especifico de seu trabalho, a partir de orientapdes basicas 

comuns. 

Seguindo este raciocinio, todas as disciplinas necessitariam, em tese, 

envolver-se nesta orientapao, de maneira a justificar e legitimar suas apoes 

pedagogicas, cuja finalidade e a de promover melhores condipoes para um 

possivel salto qualitative no processo ensino - aprendizagem na educapao 

formal, alem de atender com objetividade a questao do que ensinar nos 

diferentes niveis de escolarizapao. 

Se todos os componentes curriculares devem inserir estas 

preocupapoes em suas pautas e encaminhamentos, com vistas a contribuir com 

o processo de escolarizapao e, principalmente, para a difusao do saber, a 
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educagao fisica, juntamente com seus representantes e a escola como um todo, 

nao podem estar alheios a este processo. A educagao fisica necessita, tanto 

quanto os outros componentes curriculares, emitir suas justificativas, no que 

tange a contribuigao que pode trazer para a instituigao escolar, especialmente na 

perspectiva dos distintos saberes escolares, de forma a possibilitar articulagoes 

necessarias aos projetos educacionais. 

Apesar destes argumentos, alguns teoricos que avaliam a situagao da 

educagao fisica no contexto da educagao escolarizada (DAOLIO, 1995b; MEDINA 

1983; SILVA 1989) sinalizam para um quadra de crise que vem marcando e 

caracterizando este componente curricular no que diz respeito a questao de qual 

e o conhecimento ou saber de referenda, bem como as praticas pedagogicas 

existentes. 

Talvez para o momento desta analise, seja oportuno eiaborar alguns 

questionamentos, no intuito de identificar como a educagao fisica e seus 

respectivos agentes vem percebendo as relapoes deste componente curricular 

face as imperiosas demandas sociais do processo de escolarizagao e da 

educagao formal como um todo: 

Quais sao os prablemas identificados pelos profissionais (licenciados 

que atuam na educagao basica) e academicos em relagao a educagao fisica 

escolar? Como estes profissionais estao tratando a questao do conhecimento da 

educagao fisica na escola? Em que medida as analises realizadas se voltam 

especificamente para o ensino de educagao fisica escolar, mais especificamente 

no que tange a sua insergao e desenvolvimento nos diferentes niveis de 

escolarizagao (educagao infantil, ensino fundamental e ensino medio)? Em que 

medida o ensino de educagao fisica em nivel medio e contemplado por estas 

analises? E sob quais aspectos? 

Portanto, para que seja possivel levantar dados e indicios que 

possibilitem, em ultima analise, viabilizar um entendimento sobre quais sao os 

elementos constituintes ou tipos de saberes preconizados para o ensino de 

educagao fisica em nivel medio, a luz das diferentes propostas metodologicas, 

deve-se situar esta preocupagao em um quadra mais geral e amplo das 

discussoes desenvolvidas sobre educagao fisica escolar nos ultimos anos. 
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2.2 A educagao fisica a partir de 1990 

Considerando a dificuldade em explorar toda a produgao teorica a 

partir de 1990, fizemos uma op^ao por eleger um "palco" ou um "cenario", cujo 

terrene e efetivamente fertil no tocante a produgao de ideias e debates sobre 

educagao fisica escolar. Trata-se particularmente dos Seminaries de Educagao 

Fisica Escolar, evento realizado e promovido pela Escola de Educagao Fisica e 

Esporte da Universidade de Sao Paulo, tendo como nucleo o seu Departamento 

de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano, desde 1990. 

Este evento apresenta uma periodicidade inicial de tres anos e 

posteriormente de dois anos. Atualmente encontra-se na sua 4a versao, sendo 

de amplitude nacional, contando com participantes oriundos dos mais diversos 

segmentos e instituigoes representativas da sociedade, como por exemplo 

universidades publicas estaduais e federais, universidades privadas, instituigoes 

de cunho normativo e tecnico (Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagogicas; Secretaria de Estado e da Educagao - CENP), professores da rede 

municipal, estadual e do ensino particular etc. 

A primeira versao do evento ocorreu em 1990, com o tema 

"Perspectivas da educagao fisica escolar para o final da decada de 90", 

sinalizando desta forma uma possibilidade pertinente de se retomar as 

preocupagoes e percepgoes construidas a partir de 1990, uma vez que os 

debates naqueia ocasiao tratavam de tendencias e abordagens em educagao 

fisica escolar, alem de consideragoes sobre a produgao teorica no periodo de 

1980 a 1989. 

O segundo seminario, realizado em dezembro de 1993, teve como 

tema "Educagao fisica escolar: temos o que ensinar?", apontando uma 

preocupagao da Escola de Educagao Fisica e Esporte da Universidade de Sao 

Paulo em discutir mais explicitamente os conhecimentos escolares relacionados 

ao componente curricular educagao fisica, bem como as concepgoes 

subjacentes aos discursos proferidos naquele momento. 
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O terceiro seminario, realizado em dezembro de 1995, apresentou 

tema "Educagao fisica escolar: conhecimento e especificidade". Neste instante, 

parece que a trajetoria destes seminaries indica o desejo da Escola de Educagao 

Fisica e Esporte da USP em debater a natureza e especificidade desse 

conhecimento relevante a ser oferecido na educagao escolar nos diferentes 

nfveis (educagao infantil, ensino fundamental e medio). 

O quarto seminario ocorreu em novembro de 1997, com o tema 

"Educagao fisica e o ensino medio". Na ocasiao, as discussoes giraram em tomo 

de formagao profissional, questoes de genero em aulas de educagao fisica e 

relates de propostas e experiencias pedagogicas no ensino medio. 

Neste instante, pode-se inferir que o desenvolvimento tematico dos 

respectivos seminarios, alem de expressar as questoes que a entidade 

promotora deste evento propoe que se discuta, mostrou uma trajetoria que. 

partindo de urn tema inicialmente aberto e amplo ("Perspectivas da educagao 

fisica escolar no final da decada de 90"), passa posteriormente a caminhar no 

sentido de insistir e exigir urn aprofundamento das questdes relacionadas a 

especificidade do saber escolar junto ao componente curricular educagao fisica 

("temos o que ensinar?"; "Educagao fisica escolar: conhecimento e 

especificidade"), chegando finalmente ao quarto evento destacando urn 

segmento especifico (nivel medio), onde se procurou fazer uma analise ou uma 

dissecagao da educagao fisica em um determinado nivel da escolarizagao. 

Considerando os desdobramentos que foram colocados ate o 

presente momento, procuraremos atravessar estes "cenarios" mencionados 

(seminarios de educagao fisica escolar) nas suas diferentes versoes, 

identificando as questoes mais pertinentes segundo os personagens que 

participaram deste "palco", e verificar como as questoes do ensino de educagao 

fisica na escola e, especialmente em nivel medio, foram abordadas neste 

contexto na perspectiva do conhecimento escolar. 
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2.3 Educagao fisica escolar: "perspectivas para ultima decada do 

seculo XX" 

0 primeiro seminario de educagao fisica escolar teve, entre muitas 

questoes, o desafio de debater os aspectos referentes aos processes de 

formapao profissional, questoes relacionadas com o curso de licenciatura em 

educagao fisica, e, sobretudo, a relapao da educapao fisica como componente 

curricular e o processo de escolarizapao. 

A primeira discussao que se estabelece trata diretamente da 

identidade da educagao fisica escolar, principalmente no ambito dos 

conhecimentos e propostas que traz como contribuigao para a educagao formal, 

bem como a maneira como vem sendo considerada pelos profissionais que 

participam do processo de escolarizagao. 

MARIZ DE OLIVEIRA (1991a). neste sentido, compara a educagao 

fisica escolar a urn "castelo de areia", quando comenta os esforpos de 

professores e teoricos no sentido de compreender as suas possibilidades 

pedagogicas, faltando-lhes porem um "eixo", do ponto de vista do conhecimento 

a ser veiculado no ambito da educagao formal, para o qual, apesar de tantos 

esforgos, ainda nao ha um consenso dentro da propria area, o que 

possivelmente expressaria um quadra critico, e por que nao dizer , de 

inconsistencia e fragilidade: 

Vejo entao que a nossa educagao fisica ou esse "castelo educagao 

fisica encontra-se nessa praia chamada escola e que nos temos 

tentado e estamos procurando construi-lo arduamente. Um trabalho 

dificil porque este castelo nao sendo solido, nao estando muito bem 

edificado, constantemente tern sido destruido pelas aguas com o 

subir da mare (p.5). 

Estas consideragoes nos remetem as questoes relacionadas a 

especificidade da educagao fisica, cuja discussao e de suma importancia, uma 

vez que o entendimento conceitual de seu significado implica necessariamente 

uma articulagao mais coerente e necessaria, para viabilizar uma melhor insergao 

deste componente curricular no ambito da instituigao escolar. 
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A partir destas ideias, o que se pode perceber e que em funpao do 

problema pertinente a especificidade da area, muitas agoes sao langadas no 

sentido de promover melhorias no processo ensino aprendizagem em educagao 

fisica. Algumas dificuldades sao comumente encontradas por parte de diversas 

instituigoes e agentes, no sentido de explicitar qual o conhecimento, ou ate 

mesmo quais sao os saberes a serem difundidos na escola por este componente 

curricular, como bem sinaliza ainda este mesmo autor; 

Nao resta duvida que muitos tern trabalhado com seriedade nessa 

missao de construgao desse castelo, mas tenho notado que falta a 

essencia de uma liga consistente que possa manter o castelo em pe, 

independente de diferentes formas de acabamento, decoragao e 

retoques indispensaveis e necessaries. 

Assim, tenho visto esforgos de colegas, de varios grupos, falando 

sobre educagao fisica escolar e cada momento surge mais uma 

proposta pedagogica, mais urn projeto pedagogico, mais uma ideia 

de grupos representando secretarias de Estado, ou secretarias 

municipais. Propostas diferentes em muitos sentidos, o que ate seria 

saudavel, mas, no entanto, entendo que as diferengas existem ate 

mesmo na essencia ou naquilo que deveria ser especifico da 

educagao fisica. (p.5). 

Relacionando estas percepgoes, o mesmo autor ainda nos interpela 

com outras questoes a serem consideradas, para que possamos avangar ou ate 

mesmo transpor estes limites analisados anteriormente. Fortanto, uma questao a 

ser considerada para efeito de analise diz respeito a denominagao, ao proprio 

termo educagao fisica, que proporciona um quadra urn tanto confuso ou pelo 

menos questionavel e imprecise. 

O termo educagao fisica poderia muito bem estar relacionado ao 

ensino de fisica, ou ate mesmo estar vinculado a uma ideia de educagao do 

fisico, o que seria incorreto, na medida que o componente curricular educagao 

fisica nao se refere a ciencia natural Fisica, bem como, quern e passive! de ser 

educado e o individuo na sua totalidade, como um ser indissociavel em suas 

multiplas dimensoes e dominios (afetiva, social, cognitiva, motora). 

Um outro ponto que merece destaque e que muito frequentemente 

surge nos discursos de professores em geral, e a dificuldade de relacionar os 
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objetivos da area e os objetivos da educagao escolarizada, que por vezes sao 

confundidos, muito provavelmente pela propria area (e seus respectivos cursos 

de preparagao profissional) nao explicitar com clareza a especificidade do 

componente curricular educagao fisica, como nos exemplifica BETTI (1991b, 

P-70); 

A educagao fisica no primeiro e segundo graus proclama 

insistentemente seu papel educative, mas seus professores nao 

conseguem explicitar claramente os propositos da disciplina. 

Quando buscam esta explicitagao confundem seus objetivos com as 

proprias fmalidades da educagao enquanto urn fenomeno amplo; por 

exemplo," o desenvolvimento integral da personalidade". 

Em decorrencia deste quadro, uma resultante muito comum e o 

estabelecimento de multiples objetivos educacionais que, nao obstante, implicam 

duvidosa viabilizagao, uma vez que pertencem a todos os agentes educacionais 

envolvidos no processo de escolarizagao. Alem do que, dependendo da 

amplitude e natureza das intengoes educativas, esta tarefa inclui a participagao 

de outras instituigoes sociais, como pode-se perceber em TANl (1991, p.65) 

mediante as seguintes as consideragoes; 

Frequentemente, observamos na educagao fisica, o 

estabelecimento de varies objetivos gerais e outros tantos 

especificos. Sera que a educagao fisica tern condigoes de assumir 

que todos estes objetivos serao realmente alcangados? Sera que 

estamos estabelecendo levianamente os seus objetivos? Sera que 

nao estamos brincando de educagao? Todas as profissoes 

respeitadas e reconhecidas tern seus objetivos delimitados, bem 

definidos e " sao cobradas" pela sociedade em fungao destes 

objetivos. Como ficara a educagao fisica se urn dia a sociedade 

exigir dela o cumprimento de todos objetivos que ela estabelece? 

Exemplificando, objetivos como cidadania, senso critico, 

solidariedade, formagao integral, desenvovimento psico-social, sao tarefas para a 

sociedade como um todo, e nao exclusivamente da escola ou mesmo da 

educagao fisica. 
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Urn outro aspecto a ser considerado representa tambem um 

entendimento nebuloso, no qua diz respeito as relagoes entre educagao fisica e 

fenomenos de naturezas distintas, como por exemplo, a danga, o esporte, os 

jogos, o lazer, a corporeidade (SANTIN,1990), a cultura corporal (SCARES, 

TAFFAREL, VARJAL, CASTELLANI FILHO, ESCOBAR & BRACHT,1991), a 

cultura fisica (BETTI,1991a), a educagao motora (MOREIRA, 1992b). 

Muitos destes conceitos sao utiiizados pelos profissionais das escolas 

e academicos, constituindo-se a partir dai uma trama conceitual tao complexa 

que muitas vezes nao elucidam as relagoes pertinentes e legitimas, de maneira a 

favorecer uma caracterizagao tanto profissional quanto academica. Sendo assim, 

MARIZ DE OLIVEIRA (1991a, p.9) pergunta qual seria o conteudo da educagao 

fisica na escola nos seguintes termos: 

Ensinar o que em uma aula de educagao fisica? Ensinar a dangar? 

Ensinar a danga? Sera que a lambada se aprende na escola? As 

implicagoes sociais, politicas, psicologicas, biologicas, economicas, 

ecologicas do jogo de futebol pode-se e deve-se aprender na escola. 

Esta realidade repercute objetivamente sobre o ensino de educagao 

fisica na escola, comprometendo em maior ou menor grau o processo ensino- 

aprendizagem em termos de educagao basica. TANI (1991) discute a questao da 

identidade da educagao fisica, quando comenta os diferentes significados 

atribuidos ao termo, seja no sentido de uma profissao, disciplina curricular, curso 

de preparagao de profissionais ou area de conhecimento. Apresenta tambem 

uma relagao interessante entre os esforgos dos profissionais da area e a questao 

da identidade, atraves da seguinte argumentagao: 

Por que os profissionais da area insistem tanto em convencer as 

pessoas de que a educagao fisica e importante? 

R: Fundamentalmente porque as pessoas nao estao convencidas 

disso. 

Por que as pessoas nao estao convencidas de que a educagao 

fisica e algo importante? 

R: Fundamentalmente porque elas nao sabem o que e educagao 

fisica. Muitas a confundem com atividade fisica. 

Por que as pessoas nao sabem o que e educagao fisica? 
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R; Fundamentalmente porque as agoes dos profissionais da area 

nao foram capazes de sensibiliza-las e informa-las a respeito, 

atraves de suas agoes. 

For que os profissionais da educagao fisica foram incapazes de 

sensibiliza-las e informa-las ? 

R: Fundamentalmente porque eles proprios nao tern uma definigao 

clara do que e educagao fisica. 

For que os profissionais nao tern uma definigao clara do que seja 

educagao fisica? 

R: Fundamentalmente porque o curso de preparagao profissional 

nao foi capaz de Ihes transmitir esta identidade. 

For que o curso de preparagao profissional nao foi capaz de 

transmitir uma identidade clara da educagao fisica? 

R; Porque a propria educagao fisica nao tern sua identidade 

claramente definida. (p.61). 

Este comprometimento e traduzido em consequencias apontadas por 

MOREIRA (1991), mas principalmente no tocante ao problema da repetigao dos 

conteudos ao longo do processo de seriagao escolar, demonstrando a 

pertinencia da discussao em tomo da caracterizagao dos saberes escolares em 

educagao fisica. Descrever estas praticas ressalta algumas caracteristicas em 

estudos efetuados sobre a atuagao do professor de educagao fisica na escola, 

onde sao levantadas questoes como as relacionadas as atitudes formais e 

autoritarias dos docentes pesquisados junto aos alunos, ao cumprimento 

mecanico dos exercicios, a falta de ludicidade nas aulas, com aulas 

subordinadas a ideia e ao modelo do esporte competitivo, a desconsideragao das 

caracteristicas de crescimento e desenvolvimento dos alunos, propondo aos 

mesmos atividades incompativeis com suas possibilidades reais, e a repetigao 

de conteudos ao longo da seriagao. 

SILVA (1989), analisando a situagao da educagao fisica escolar, 

comenta que, apesar do amparo legal, cada vez mais se restringe o numero de 

aulas e alunos envolvidos com este componente curricular, e ainda ressalta que 

a permanencia deste na instituigao escola dependera das agoes coletivas que a 

justifiquem no sentido de mostrar sua importancia e necessidade, enfatizando 

que; 
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Apesar de tanto amparo legal, ate hoje a educapao fisica nao 

conseguiu firmar-se no quadro mais geral da educagao brasileira 

como uma atividade imprescindivel a formagao dos cidadaos. Talvez 

porque se esse amparo por um lado garantiu sua existencia legal, 

por outro nao garantiu seu papel educacional. (p.209). 

Certamente estes aspectos se vinculam necessariamente a questao 

do conhecimento (o que ensinar) que este componente coloca em termos de 

disponibiiidade para a escola, alem evidentemente dos procedimentos e 

instrumentos (como ensinar) que sao colocados a disposigao dos alunos em 

geral (a quern ensinar), para viabilizar o acesso e a apropriagao dos saberes de 

referenda. 

Pelo exposto ate o momento, neste seminario a questao da formagao 

e atuagao profissional esteve relacionada e atrelada a ideia de identidade que, 

como pudemos demonstrar, na percepgao dos teoricos envolvidos e um aspecto 

fundamental e circunscrito em uma realidade critica, uma vez que, ainda neste 

sentido, MACHADO (1995, p.301) expoe as seguintes consideragoes acerca do 

conceito de crise: 

Crises sempre espelham transformagoes em valores, sobretudo 

emergindo com forga, quando a desagregagao dos valores vigentes 

nao se articulam com novos projetos que visem uma rearticulagao, a 

uma restruturagao em novas bases. 

Alem disso foram sinalizadas iniciativas tomadas na reconfiguragao 

dos cursos de graduagao em educagao fisica, como uma resposta as crises e as 

criticas orientadas sobre o processo de formagao profissional, como podemos 

identificar na analise proferida por MENEZES (1991, p.93): 

A formagao dos profissionais de educagao fisica, em nivel de 

graduagao, ate recentemente deteve-se exclusivamente ao curso de 

licenciatura voltada para as escolas de 1° e 2° graus, porem, em 

completa desarticulagao com esses segmentos, privilegiando a 

formagao esportiva mecanicista, abstrata, desvinculada da realidade 

social concreta, identificada com valores do esporte 

institucionalizado, levando muitas vezes o aluno a graduar-se como 
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um profissional tecnicamente competente sem estar, no entanto, 

com suas competencias politicas e social sequer despertadas. 

Em dado momento deste seminario, discutindo-se a questao da 

formagao profissional e explicando que a partir de 1992 o modelo de graduagao 

da Escola de Educagao Fisica da Universidade de Sao Paulo consistia em tres 

cursos distintos, ou seja, Bacharelado em Educaqao Fisica, Bacharelado em 

Esporte e Licenciatura em Educagao Fisica, perguntado pela plateia como 

percebia o tratamento da Educagao Fisica nos curriculos das faculdades e 

universidades, uma vez que um contingente significative acabaria se dirigindo ao 

segmento da escolarizagao, MARIZ DE OLIVEIRA (1991b, p.105), um dos 

protagonistas da referida reestruturagao cunricular, prestou os seguintes 

esclarecimentos: 

(...) tenho claro que a educagao fisica escolar teria de ser a 

essencia, porque o curso e de licenciatura. For inumeras razoes, 

saimos disso e quisemos, com o mesmo curso, abragar tudo, 

preparar o aluno para ser tomador de conta de criangas, 

recreacionista, treinador de futebol, treinador de basquetebol. A 

essencia e a educagao fisica escolar. Em curso de licenciatura, e so 

isso mesmo; preparar para atuar em escolas. 

Em um outro momento do seminario, ainda no ambito da preparagao 

profissional, CACERES & MENDONQA (1991) analisam estas questoes na otica 

das dificuldades encontradas pela Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagogicas da Secretaria de Estado da Educagao, frente ao desafio de se 

promover o aperfeigoamento profissional, face a um enorme contingente de 

professores em servigo, na implementagao de uma concepgao construtivista 

junto aos mesmos. Em dado momento, foi proposto por representantes deste 

orgao estatal uma aproximagao entre estados, escolas e universidades, para 

atuar junto aos profissionais na perspectiva da formagao continuada diante do 

desafio exposto. 

Fica claro que os profissionais que foram citados ate o presente 

momento possuem uma visao bem critica e historica da educagao fisica escolar, 

apontando para questoes de identidade profissional, pedagogica e academica, e 



30 

o perfil de atuagao dos professores nas escolas. Alem destes aspectos, foi 

possivel identificar alguns debatedores se posicionando frente as diversas 

concepgoes e citando algumas experiencias de intervengoes na realidade. 

Um exemplo deste fato foi trazido por MEDINA (1991), descrevendo 

o movimento de reorganizagao curricular da Secretaria Municipal de Educagao 

de Sao Paulo, quando, em 1989, foram escolhidas dez escolas pilotos. De 

maneira geral, o projeto se caracterizava por estar calcado na ideia da autonomia 

e descentralizagao escolar, critica a escola alienada, participagao dos membros 

da comunidade escolar e valorizagao da cultura popular. Neste contexto, 

segundo MEDINA(1991), a educagao ffsica deveria estar vinculada as diretrizes 

de carater popular, contribuindo junto ao projeto da escola, cujas pretensoes 

expressavam uma orientagao de natureza interdisciplinar. 

Sendo assim, a educagao fisica deveria se situar em uma concepgao 

progressista (Historico-Critica), cujas caractensticas deveriam priorizar o 

movimento humano como linguagem e expressao de uma cultura, enfatizando a 

dimensao socio cultural das atividades corporals, especialmente aquelas ligadas 

a cultura da comunidade em questao. 

Esta concepgao vem como critica a uma concepgao tida como 

tradicional, que impera ainda nos meios educacionais, onde a educagao fisica e . 

compreendida como uma atividade com os fins em si mesma, sendo aptidao 

fisica e o esporte institucionalizado as referencias dominantes, com enfase na 

ideia da educagao do fisico, em uma visao de teor biologizante e dualista de ser 

humano. 

Outros teoricos apresentam suas concepgoes, especialmente na sua 

leitura frente a fungao da educagao fisica na escola, como observamos em 

SCARES (1991), que aponta para o carater funcionalista deste componente 

curricular, mas sobretudo no que tange aos aspectos disciplinadores, 

normatizadores e homogeneizadores, que sao necessarios para a manutengao 

do sistema politico e institucional vigente, delineando portanto, um carater 

autoritario e mecanicista para as aulas de educagao fisica: 
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Quanto ao papal do professor de educagao fisica na instituigao 

escolar, vemos qua Ihe a atribuido desde o papal do militar, 

incorporado na figura do instrutor nos primordios da 

institucionalizagao da educagao fisica nas escolas brasileiras, ate 

aquela do terapeuta corporal qua alguns Ihe imputam nos dias de 

hoje, passando, a claro, pelo papal de tecnico desportivo, medico, 

carpinteiro, pedreiro, pintor, fisioterapeuta, organizador de festas, de 

fanfanras, de desfiles civicos etc. etc. E o papel de professor em que 

canto se perdeu? (p.37). 

Ainda no que diz respeito a questao da identidade da educagao 

fisica, FISCHMANN (1991) relaciona este componente curricular com o quadro 

mais geral da educagao escolar. lima ponderagao importante desta estudiosa 

diz respeito ao carater da educagao escolarizada neste secuio, que foi 

predominantemente disciplinador, militarista, nao sendo, portanto, caracteristicas 

exclusivas da educagao fisica. Quanto a questao da tao explicitada falta de 

identidade afirmou que "identidade nao se busca, se constroi, ela esta sendo 

construida, e ate urn momento de crise, e urn momento de construgao de 

identidade". (p. 19). 

Outras consideragoes podem ser apresentadas neste mesmo sentido 

para efeitos de analise, cujos argumentos reiteram estas percepgoes elaboradas 

neste seminario, sendo oportuno explicita-las por meio de outros teoricos e 

autores, cujas ponderagoes foram elaboradas para alem da ocasiao do evento 

em questao. 

A educagao fisica no ambito escolar tern sido questionada em seus 

mais diversos niveis, tendo como um marco o periodo dos anos oitenta, como 

apontam CAPARR6Z (1997), CORREIA (1996), MEDINA (1983). Os 

pressupostos teoricos de natureza e tradigao positivista passaram pelo crivo de 

uma critica contundente, como tambem as analises das implicagoes politicas e 

pedagogicas do ensino de educagao fisica, o que caracterizou uma tendencia 

tecnicista, uma pratica segregadora, elitista e por que nao dizer excludente. 

DAOLIO (1995a), circunscrevendo a educagao fisica em um quadro 

critico, mostra uma ampla margem de inadequagao dos trabalhos pedagogicos, 

uma vez que as aulas de educagao fisica ainda tendem a considerar os alunos 

sob uma otica de teor biologizante, de forma a promover uma "naturalizagao dos 
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corpos", ou seja, homogeneizar suas necessidades e interesses nao 

considerando as diferengas existentes, especialmente as de natureza socio- 

cultural, nao possibilitando uma educagao fisica para todos. 

Retomando as ideias debatidas pelo seminario, apesar de tantas 

analises, alguns teoricos se pronunciaram de maneira mais explfcita, no que diz 

respeito ao seu entendimento referente ao objeto de estudo e aplicagao da 

educagao fisica. SOARES (1991) defende que a educagao fisica na escola trate 

pedagogicamente das questoes e temas referentes a cultura corporal, sendo que 

os principais temas e conteudos sao as dangas, os jogos, os esportes, as lutas, 

as ginasticas e o movimento compreendido como linguagem. 

BETTI (1991b) propoe que a educagao fisica coloque para a escola a 

questao da cultura fisica, possibilitando assim que os individuos possam 

partilhar, produzir, reproduzir e transformar as formas culturais de atividades 

motoras presentes na sociedade e na cultura. 

TANI (1991) discute o movimento humano, na perspectiva da 

aprendizagem do movimento, aprendizagem pelo movimento e aprendizagem 

sobre o movimento. Sobre estes conceitos, explica que aprendizagem do 

movimento esta ligada ao desenvolvimento da capacidade de se movimentar 

generica ou especificamente, dentro das possibilidades e caracteristicas de 

crescimento e desenvolvimento, no sentido da construgao das habilidades 

motoras. As aprendizagens pelo movimento sao aquelas nao diretamente ligadas 

aos propositos da aquisigao de habilidades motoras, mas aquelas que produzem, 

a partir das experiencias motoras, repercussoes em outros tipos de 

aprendizagens ou conhecimentos. Ja as aprendizagens sobre movimento seriam 

algo na perspectiva informacional, procurando discutir o movimento humano, nas 

suas multiplas dimensoes (biologicas, historicas, politicas, culturais etc.). 

Este mesmo estudioso sugere como uma solugao inteligente para a 

Educagao Fisica orientar o ensino da educagao fisica no ensino fundamental, na 

perspectiva de promover aprendizagens de movimento e pelo movimento, face 

as caracteristicas dos alunos e do nivel de escolarizagao em questao, sendo que 

para o ensino medio seria mais interessante um trabaiho mais centrado na 

perspectiva das aprendizagens sobre o movimento. 



33 

BETTI (1991b) considera tambem qua o ensino de educapao fisica no 

2° grau deve relacionar as atividades motoras ao universe do lazer, uma vez que 

a educagao, o trabalho e a cultura possuem uma interface significativa com este 

mesmo. Mas quanto a esta questao, chamou atengao a opiniao de um 

participante da plateia1, manifestada durante uma mesa redonda: 

A educagao fisica deveria ser repensada no ambito escoiar. Ela 

deveria ter como base, ser ministrada de 1a a 8a serie, sendo 

optativa no 2° grau, pois sabemos, devido a necessidade do aluno 

trabalhar, a educagao fisica de 2° grau praticamente inexiste. Parece 

que nao ha nada de bom na educagao fisica , sera inventada uma 

nova educagao fisica ? Em todos os relatos ha uma preocupagao 

com a educagao fisica infantil, com uma mudanga na Historia da 

educagao fisica e seus profissionais, por que nao a preocupagao de 

haver uma continuidade desde a 1a a 8a serie para nao chegar ao 2° 

grau com um professor repetindo conteudos? (p.32). 

Uma consideragao como esta, vindo de um seminario cuja maioria 

absoluta era constituida por profissionais licenciados, teria qual significado? Qua! 

seria a logica que justificaria, ou melhor, que fundamentos ou reflexoes deveriam 

ser incorporados as estas percepgoes? Em que medida este depoimento revela 

a necessidade da area compreender a instituigao escoiar, bem como o papel do 

componente curricular educagao fisica na perspectiva dos saberes escolares? A 

maneira como foi perspectivado o ensino de educagao fisica no ensino medio 

pelos teoricos acima mencionados, e pelo depoimento da plateia, nao nos 

sugerem que devemos estudar as possibilidades e os entraves da educagao 

fisica junto a este segmento da escolarizagao (ensino medio)? 

Como pudemos perceber na visao de alguns autores, um diagnostico 

vem sendo feito, e este vem sinalizando a necessidade de que os agentes 

envolvidos com a questao da educagao fisica escoiar lancem bases devidamente 

fundamentadas para justificar a presenga da mesma no interior da instituigao 

escola. Da mesma forma, sao fundamentais agoes eficazes capazes de legitimar 

trabalhos que representem uma elevagao dos patamares de qualidade de 

'articipagao de um integrante da plateia registrada pela Revista Paulista de Educagao Fisica, v.5, n.1/2,1991. 
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ensino, tao desejada por todos aqueles que participam dos processes de 

escolarizagao. 

Concluindo, no inicio desta decada foi possivel identificar uma revisao 

dos pressupostos politicos e socials das praticas pedagogicas e dos profissionais 

em educagao fisica escolar, ganhando especial destaque formas emergentes de 

preparagao profissional, a discussao da especifiddade deste componente 

curricular, o relacionamento desta area do conhecimento humano no ambito da 

escolarizagao e alguns ensaios de projetos e concepgoes pedagogicas. 

2.4 Educagao fisica escolar: temos o que ensinar? 

Esta e a questao coiocada pelo segundo seminario de educagao 

fisica escolar realizado pela Escola de Educagao Fisica da Universidade de Sao 

Paulo em dezembro de 1993, cuja ocasiao proporcionou o debate em tomo das 

concepgoes de conhecimento em educagao fisica escolar. Creio que o tema em 

questao representa uma continuidade e avango em relagao ao seminario 

anterior, uma vez que foi coiocada insistentemente em pauta a necessidade de 

se explicitar a natureza e a especifiddade da educagao fisica escolar. 

A conferencia de abertura foi proferida por CORTELLA (1995), 

mediante o tema " Educagao e Cidadania: algumas heresias", quando o mesmo 

apresentou alguns dados sobre o quadro mais geral da educagao, confrontando- 

os com o senso comum. Sua discussao apontou para o "dogma" de se 

considerar a escola publica como ruim e a escola particular como boa, mas se 

sublinhou a questao da universalizagao e a questao da qualidade do ensino 

oferecida a populagao. Destacou tambem o aspecto excludente e ineficiente para 

o atendimento das demandas sociais em educagao, quando mostra que cinco 

milhoes de cidadaos estao fora das escolas e quarenta milhoes sao analfabetos 

totals ou funcionais, ou seja, o analfabetismo de adultos ainda se constitui uma 

caracteristica contundente do quadro nacional. Urn outro aspecto apontado pelo 

mesmo conferencista diz respeito ao mascaramento dos dados sobre a 

universalizagao, mostrando que o investimento na educagao, de 3,5% do 

Produto Interno Bruto brasileiro, e insuficiente para atender as necessidades 



35 

estruturais face aos investimentos a serem feitos para atender a populagao que 

esta dentro e fora do sistema. Um outro mito diz respeito a qualidade de ensino 

que foi perdida em decadas passadas, como por exemplo na decada de 50. 

Porem cabe a seguinte pergunta: a servigo de quem? 

Segundo este estudioso, na decada de 60, 30% da populagao vivia 

nas cidades e 70% na zona rural, sendo que esta relagao sofreu uma inversao, 

sendo hoje de 80% nas cidades e 20% nas areas rurais. Dados obtidos ou 

enunciados no inicio da decada exemplificam o panorama desafiador para a 

sociedade e principalmente para os educadores. 

A contribuigao destas colocagoes aponta para a necessidade de se 

tratar as questoes de educagao e escolarizagao na perspectiva da cidadania e 

nao em uma otica corporativa. Deste modo, serve tambem de referenda e 

contexto para os debates posteriores, uma vez que o objetivo e situar a 

educagao fisica no quadra mais geral da educagao, favorecendo um prajeto 

politico e pedagogico, que supere o desafio da universalizagao do ensino e, 

principalmente, a construgao de uma qualidade de ensino digna de uma 

sociedade soberana e democratica. 

A questao "Temos o que ensinar?" deve ter como pano de fundo o 

contexto mais amplo, no qual os saberes de uma area e suas respectivas agdes 

devem estar articuladas junto a um prajeto mais amplo, ou seja, socialmente 

relevante. 

CASTELLANI FILHO (1995, p. 10), na ocasiao deste debate, apresenta 

consideragoes acerca do conhecimento (Re)conhecido pela educagao fisica 

escolar, propondo tres questoes para reflexao; 

O que a educagao fisica e seus profissionais reconhecem como 

conhecimento a ser conhecido? 

O que a educagao fisica e seus profissionais conhecem? 

O que a educagao fisica e seus profissionais precisam reconhecer 

como conhecimento a ser conhecido? 

No sentido de justificar estas colocagoes, CASTELLANI FILHO afirma 

ainda que o eixo paradigmatico para a educagao fisica desde os anos 20 vem 
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sendo o modelo da aptidao fisica, orientando temas como danga, jogos, esportes 

e ginastica, em uma visao estritamente funcionalista, calcada em subsidies de 

natureza biologizante, fazendo, portanto, uma mengao historica as ideias de 

Fernando de Azevedo; 

De novo a contemporaneidade das palavras de Fernando de 

Azevedo nos toma de assalto. E no universe por ele mencionado, ha 

mais de meio seculo atras, que vem sendo localizado o 

conhecimento reconhecido pela a educagao fisica e por seus 

profissionais, como aquele necessario de ser apropriado de forma a 

garantir-lhes a consecugao de seus propositos. Em outras palavras, 

e no ambito das ciencias biologicas que os profissionais da area vem 

buscando o saber necessario as suas agoes pedagogicas. (p.11). 

O que se preconiza nesta visao e o rendimento esportivo, com vistas 

ao atendimento de propositos higienicos e eugenicos, cuja visao hegemonica 

persists ate os nossos dias. Estas percepgoes foram amplamente analisadas ao 

longo da decada de 80, porem, segundo CASTELLANI FILHO, fortaleceu 

posturas equivocadas frente ao processo de esportivizagao das auias de 

educagao fisica, o que gerou uma certa negagao deste conteudo ou tema. 

Defende ainda que o esporte deve ser considerado conteudo, uma vez que e 

uma pratica social relevante, urn fenomeno, urn pratica construida historicamente 

e passive! de ser sistematizada para os propositos da educagao escolahzada 

conforme as seguintes consideragoes: 

O que defendemos e a ampliagao desse acervo, motivados pelo 

entendimento da imperiosa necessidade e importancia de nos 

instrumentalizarmos para podermos vir a tratar o esporte (no caso 

que nos serviu de exemplo, o futebol) enquanto pratica social, 

redimensionando assim o universe daquilo que compreendemos 

deva ser reconhecido na area como passivel de ser conhecido por 

seus especialistas. (p. 14). 

Desta forma, entende-se que o que se propoe e valorizar alguns 

temas da cultura corporal, porem, para alem de uma visao funcionalista 

amparada exclusivamente no modelo biologico e no paradigma da aptidao fisica, 

procurando destacar estes conteudos como manifestagoes da cultura e como 
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praticas historicas e socialmente construidas, sendo portanto relevantes e 

passiveis de sistematizagao. 

Dentro deste mesmo evento, ainda no sentido de responder a 

questao colocada pelo seminario, VAGO (1995) ressalta aspectos relatives a 

historia da educagao ffsica escolar, destacando a instituigao medica e militar, 

cujas influencias marcaram de forma determinante as praticas pedagogicas, 

delineando um trago de assepsia social na perspectiva da "raga saudavel e 

forte". Sem contar a esportivizagao das aulas no perfodo pos-guerra, a fim de 

atender os interesses da cultura capitalista, fortalecendo o binomio educagao 

fisica e esporte. 

Este estudioso ainda identifies algumas abordagens, a 

desenvolvimentista e a psicomotricidade, oriundas do periodo de 1970 a 1989. A 

psicomotricidade permeou fortemente a educagao fisica no periodo de 1970 a 

1979, e suas preocupagoes basicas estao relacionadas ao desenvolvimento do 

esquema corporal, nogdes espaciais e temporals, lateralidade, oferecendo 

condigoes de adaptagoes e readaptagoes psicomotoras. Ja a abordagem 

desenvolvimentista enfatiza aprendizagens e o desenvolvimento das 

habilidades motoras, segundo caracteristicas de aescimento e desenvolvimento. 

Em relagao a estas abordagens, critica-se o fato de que idealizam o movimento 

humano como algo natural e passive! de padronizagao, nao considerando o 

patrimonio cultural que se expressa nele. Neste sentido, o movimento abstraido 

deste patrimonio fica esvaziado de sentido e significado. Portanto. perde-se a 

perspectiva humana neste processo. 

Desta forma, este estudioso coloca como desafio a problematizagao 

da educagao fisica e da sociedade e a devida contextualizagao historica e social 

de suas intengdes educativas, suas respectivas praticas pedagogicas, de 

maneira que a corporeidade nao seja desconsiderada da totalidade, ou seja, e 

preciso um espago para que os gestos, as expressoes e os movimentos sejam 

problematizados, refletidos e imbuidos de sentido e significados, como pode-se 

perceber nas seguintes consideragoes: 
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Essas formas sociais de movimento, de gestos, de expressoes 

construidas pelos seres humanos constituem bens culturais, um 

verdadeiro patrimonio ludico da humanidade. Nessa condipao, 

tornam-se uma belissima e riquissima fonte para organizagao do 

ensino da educagao ffsica na escola. (p.23). 

Sendo assim, cabe a educagao ffsica colocar este acervo 

historicamente construfdo pela humanidade e consequentemente dispomvel na 

cultura a disposigao dos educandos, respondendo afirmativamente ao 

questionamento proposto pelo seminario. ARANTES (1995, p.23) reafirma esta 

convicgao, colocando que sem duvida temos o que ensinar, expressando desta 

maneira seus argumentos: 

Atraves da educapao ffsica na escola, precisamos ensinar e 

aprender conceitos sobre a motricidade humana, aprender a viver 

solidariamente, apreciar sinceramente a competencia, valorizar a 

justiga, favorecer a criagao de talentos e lideranga, dar oportunidade 

aos desfavorecidos, aqueles que tem dificuldades e, entre tantos 

outros valores, cultivar a alegria, auto-estima e o conhecimento. 

No ambito destas discussoes, a perspectiva discente foi colocada em 

pauta suscitando a partir desta a pergunta "por que nao ensinamos"? Segundo 

estudos desenvolvidos junto aos alunos, foi possfvel destacar alguns aspectos 

como a faita de diversificagao nos conteudos, a enfase dada ao conteudo 

esportivo, pouco espago nas programagoes para temas como danga, ginastica, 

atletismo e lutas, e, principaimente, a falta de participagao efetiva dos 

professores e dos alunos na escolha dos temas e conteudos. Um aspecto 

fortemente realgado no depoimento de alunos entrevistados foi a postura 

docente frente ao desenvolvimento das aulas no que diz respeito a atitude e 

disposigao para viabilizar o trabalho, cujos indfcios podem ser percebidos no 

cotidiano: 

Posturas como deixar os alunos esperando do lado de fora, 

enquanto 12 ou 10 jogam, largar os alunos na quadra e ir tomar 

cafe, entregar uma bola e sair, nao aparecer nos dias de chuva, 

chegar atrasado na 1a aula, sair mais cedo, sao comuns e todos 
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percebem. Muito pior quando o discurso e um e a pratica e outra 

(BETTI, 1995, p.29). 

Esta situagao pode ser muito comum, porem aspectos atitudinais 

semelhantes podem ser encontrados no comportamento de muitos docentes, 

cuja natureza e causas devem ser analisados de maneira rigorosa, a fim de 

perceber os fatores condicionantes destas atitudes e o baixo nfvel motivacional, 

que com efeito podem comprometer qualquer possibilidade de um compromisso 

politico e pedagogico mais promissor. Apesar destas ressalvas, este tipo de 

realidade deve ser pensada nas condigoes mais amplas em que se da a atuagao 

e tambem a formagao do professor de educagao fisica. 

Estas reflexoes nos remetem mais uma vez a questao da formagao 

profissional, principalmente no que se refere a instrumentalizagao e a 

capacitagao progressiva e constante dos docentes de respaldar coerentemente 

suas agoes, de forma a atender as demandas oriundas do cotidiano escolar. 

Tanto na perspectiva teorica quanta na pratica, conforme discussoes 

apresentadas anteriormente, existe uma notoria dificuldade em se estabelecer os 

objetivos da area, bem como a proposigao de conteudos e temas a serem 

desenvolvidos no processo ensino aprendizagem. Mediante esta dificuldade, nao 

raro os docentes ficam distantes de propostas apresentadas por instituigdes que 

se prontificam a fornecer parametros e diretrizes metodologicas, porem sem 

aprofundar os respectivos pressupostos teoricos, e consequentemente, nao 

garantindo uma devida compreensao, de maneira a produzir modificagoes 

consistentes na realidade educacional. Esta problematica pode ser percebida 

nas argumentagoes de representantes de orgaos governamentais de natureza 

tecnica: 

Metodos importados de outros paises e, eventualmente, certos 

modismos foram difundidos via orgaos governamentais e 

universidades. Sendo assumidos pelos professores como formas 

modernas e corretas de se trabalhar a educagao fisica, sem a 

necessaria compreensao da filosofia que os precedia. 

Assim, ao longo da histaria, na composigao de seus pianos de 

ensino, o docente de educagao fisica restringiu-se a priorizar 

conteudos determinados pelos metodos a serem seguidos, ausentes 
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a\ o necessario respaldo teorico, suas implica?6es e adaptagoes a 

realidade brasileira. (BARROS, 1995, p.32). 

O qua se evidencia e uma situagao muito comum de se privilegiar 

determinado conteudo em detrimento de outros igualmente relevantes, nao 

apenas no tocante ao tipo de conhecimento, mas tambem no tratamento 

metodologico do mesmo, sendo que a visao preponderante nas aulas de 

educagao fisica ainda se reduz a uma perspectiva meramente pratica, no sentido 

da atividade como um fim em si mesma, possuidora de urn valor intrinseco, por 

muitas vezes superestimado. 

Inserido no ambito deste seminario, experiencias foram comentadas 

de Secretarias Estaduais de Educagao, como no caso do Parana, quando 

TOLKMITT (1995, p.34) expressa o entendimento sobre as finalidades da 

Educagao Fisica no processo de escolarizagao, tendo como cenario mencionado 

cursos de atualizagao pedagogica junto aos professores da respectiva rede 

estadual, relatando que: 

Na educagao fisica, o que nos, docentes destes cursos, 

transmitimos aos professores e que eles deverao considerar como 

ponto de referencia o saber que o aluno traz para a escola e, 

atraves da ginastica, danga, jogos e do esporte, analisados em seu 

contexto social, cultural e historico, construir novas formas de 

movimentagao corporal, visando superar o adestramento ate entao 

adquirido. 

Ainda fazendo referenda a questao da fomnagao e atuagao 

profissional, CISNEIROS (1995) aponta para a falta de consenso quando o 

assunto diz respeito ao objeto de estudo e apiicagao da educagao fisica, 

colocando que na opiniao de muitos profissionais a educagao fisica ainda carece 

de justificativas para se situar no ambito das universidades, sendo que esta vem 

se configurando como uma simples proposigao de praticas motoras diversas, ou 

seja, a estudiosa considera este assunto ainda como sem solugao, afirmando 

que: 
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(...) a definigao do objeto de estudo desta area tem sido um 

problema ainda sem solugao. For extensao, seus fundamentos e sua 

contribuigao como componente curricular tambem sao questionados, 

uma vez que a preparagao universitaria de seus profissionais se faz 

preponderantemente na forma de licenciatura e a instituigao escola 

tambem vem sendo objeto de questionamento. (p. 36). 

A definigao em relagao ao objeto de estudo pode sem duvida ser um 

fator importante, porem nao o unico a dificultar uma melhor insergao e 

articulagao dos professores de educagao fisica e suas possiveis propostas 

pedagogicas, limitando e reduzindo sensivelmente o alcance cultural e 

educacional deste componente curricular, como nos aponta ROGRIGUES (1995, 

P-97): 

E inadmissivel que tanto conteudo e aquisigao de tanto 

conhecimento, um aluno saia do 2° grau sem saber os principios 

basicos de uma pratica individual de educagao fisica. Mesmo que 

esse aluno, conscientizado da importancia do exercicio, tenha 

vontade espontanea de praticar regularmente, na maioria dos casos 

nao vai saber o que fazer, quanto correr ou caminhar, que exercicios 

fazer, com que regularidade, como diminuir eventuais dores nas 

costas etc. 

Pelo exposto acima, questiona-se o conhecimento que o aluno e o 

professor deveriam compartilhar, de maneira a favorecer uma pratica autonoma, 

quantitativa e qualitativamente, permitindo um envolvimento com atividades 

motoras de maneira mais consciente, e portanto, uma relagao que traria 

beneficios aos individuos vinculados com tais atividades. Ainda por ocasiao 

deste seminario, CISNEIROS(1995) sinaliza de maneira mais explicita os 

objetivos e os conhecimentos que compreende ser relevantes para serem 

estabelecidos junto aos programas de educagao fisica escolar: 

(...) o objetivo a ser perseguido por intermedio do componente 

curricular educagao fisica sera a assimilagao, por parte do aluno, de 

conhecimentos sobre movimento humano e suas implicagoes 

biologicas, psicologicas, ecologicas e socio-culturais , de forma que 

Ihe possibilite: a) adquirir modos adequados de agir em 

determinadas situagoes enfrentadas no seu cotidiano, assim como 
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habitos em relate ao seu envolvimento em atividades motoras 

tendo condigoes de seleciona-las e avalia-las, e b) rever e incorporar 

valores fundamentals no movimentar-se. (p.37). 

DAOLIO (1995a), apoiado no referenda! da Antropologia Social, 

discute o conceito de tecnicas corporals como atividades construidas pelos 

homens de diferentes sociedades, que de maneira tradicional geram a condigao 

dos individuos se servirem de seus corpos. Considerando o movimento do corpo 

humano como urn ato tecnico, o mesmo e constituido de uma eficacia simbolica 

e transmitido de geragao para geragao. Afirma tambem que a educagao fisica 

deu enfase ao adestramento tecnico, sendo que pouca atengao foi dada para a 

eficacia simbolica do movimento humano, entendendo que o papel deste 

componente curricular nao seria o de determinar qual tecnica a ser ensinada, 

mas sobretudo oferecer condigoes para a construgao de uma base motora 

necessaria que possibilite escolher as atividades motoras mais significativas para 

os individuos, explicando que; 

Em outros termos, a fungao da educagao fisica nao e, a nosso ver, 

ensinar o Basquetebol, ou o Voleibol, ou o Handebol, mas utilizar 

atividades valorizadas culturalmente num dado grupo para 

proporcionar uma base motora que permite ao aluno, a partir da 

pratica, compreender, usufruir, criticar e transformar as formas de 

ginasticas, dangas, as lutas, os jogos e os esportes, elementos da 

chamada cultura corporal e ou cultura fisica. (p.40). 

O mesmo estudioso apresenta como ideia a "educagao a partir do 

movimento", tendo como ponto inicial o movimento humano e se direcionando 

para alem dele. Na continuidade deste discurso, aponta o problema do 

encaminhamento do componente curricular educagao fisica como mera 

atividade, cujo objetivo exclusive e o de desenvolver habilidades relacionadas a 

pratica esportiva, o que de certa forma reduz o alcance educative, principalmente 

em termos de continuidade ao longo das series e dos graus de ensino, como 

podemos identificar: 

O fato atual e que se a educagao fisica for encarada como atividade 

ao longo do 1° grau, no 2° grau ela nao vai ter sentido mesmo. Se a 



43 

educagao ffsica no 1° grau coloca como sua meta o ensino de 

habilidades necessarias para a pratica do Voleibol, Basquetebol, 

Handebol, uma vez conseguido isto na 8a serie, ela nao tem mais a 

fazer no 2° grau. (p.42) 

DA6LIO(1995a) menciona que fez parte da equipe que elaborou a 

proposta curricular do Estado de Sao Paulo, mais especificamente a proposta 

voltada para o ensino medio, apresentando um diagnostico que a longo tempo 

vem sendo sinalizado por profissionais e academicos quanto a situagao do 

componente curricular educagao fisica junto a este nivel da escolarizagao: 

Na elaboragao da proposta, partimos da seguinte constatagao; a 

educagao fisica no 2° grau esta acabando, tanto na rede publica 

quanto na rede privada. Algumas escolas dispensam alunos das 

aulas, outras escolas particulares substituem as aulas de educagao 

fisica por outras tidas como mais serias, os proprios alunos fogem 

das aulas etc. (p.42). 

Esta e a primeira mengao dirigida especificamente ao ensino de 

educagao fisica no nivel medio neste seminario, sendo que, em comparagao as 

consideragoes elaboradas no primeiro seminario, o significado e objetivo deste 

componente curricular nos respectivos niveis de escolarizagao (nivel medio) foi 

colocado em questao, mais no tocante as duvidas sobre a sua necessidade e um 

processo de desvalorizagao nas instituigoes escolares. Em suma, encontramos 

neste seminario uma forte convicgao entre seus participantes, no que diz respeito 

a pergunta apresentada inicialmente, ou seja, acredita-se que a educagao fisica 

tenha o que ensinar, que existe um corpo de conhecimentos destinado ao 

processo de escolarizagao. Apesar desta convicgoes, foi colocado ao longo 

deste evento que a maioria de seus participantes converge em uma leitura 

historica da educagao fisica, mais no tocante aos modelos hegemonicos ao 

longo deste seculo, bem como a critica social sobre os mesmos. A aptidao fisica 

e o esporte representam os temas hegemonicos e sao orientados por meio de 

uma perspective biologizante, pragmatica e funcional. As aulas se 

caracterizavam como um conjunto de atividades com um valor em si mesmas, 

sendo enfaticamente questionadas. 
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Na tentativa de superagao destes modelos, foram apresentados como 

objeto de estudo e aplicagao para a educagao ffsica escolar os conceitos de 

cultura corporal, motricidade humana e movimento, como pudemos destacar 

anteriormente. De maneira geral, pode-se perceber que, como trago semelhante, 

todas estas propostas sinalizaram que o componente curricular educagao ffsica 

deveria extrapolar o aspecto reducionista de atividade em si, sendo importante a 

incorporagao de outros temas relacionados a cultura corporal e tambem os 

relatives a motricidade humana, de maneira a proporcionar aos educandos uma 

condigao de autonomia e crftica em relagao as atividades motoras, permitindo 

uma adaptagao, interagao e transformagao destas mesmas atividades, e 

tambem, de forma a produzir repercussoes no ambito individual e coletivo, ja que 

se trata de uma pratica social e educacional. 

Temas outros como danga, ginasticas, jogos, lutas, atividades 

motoras nao institucionais aparecem como temas e conteudos passfveis de 

sistematizagao, alem de uma forte inclinagao na vaiorizagao dos aspectos socio- 

culturais, entendendo que as atividades corporais e de movimento sao atividades 

historicamente construfdas. Estes temas sao concebidos como parte do acervo 

cultural que a humanidade poe a disposigao das novas geragoes para serem 

socializadas, seja numa perspectiva de tradigao e perpetuagao, ou mesmo na 

perspectiva de rupturas e criagao de novas formas. 

Nos parece, segundo as colocagdes elaboradas neste seminario, que 

a fonte para qual a educagao ffsica deve estar voltada sao as atividades motoras 

imersas na cultura, cujo patrimonio historico representa um legado de geragoes e 

povos distintos e, principalmente, um universo de atividades possuidoras de 

multiplas implicagoes e dimensoes (historicas, antropologicas, biologicas, 

economicas, polfticas, filosoficas, artfsticas, educacionais etc.) que em tese 

seriam passfveis de sistematizagao, ou seja, de um tratamento pedagogico. 

Se estas questoes representam uma ampla e promissora 

possibilidade de enriquecimento cultural e, principalmente, curricular, emerge a 

partir daf um problema de natureza metodologica, na medida que nos obriga a 

considerarmos questoes do tipo: 
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• O que e quanto sobre cultura corporal, ou motricidade humana, 

colocaremos a disposigao da educagao escolarizada? 

• Quais seriam os criterios para selegao, organizagao e 

sequenciamento de conteudos? 

• Como se dariam estes aspectos na perspectiva das aprendizagens 

sobre movimento e nas aprendizagens de movimento (desenvolvimento de 
J 

habilidades motoras)? 

• Que objetivos e conhecimentos seriam colocados ao ensino 

fundamental e medio nos seus diferentes momentos? 

• Qual seria a especificidade do ensino da educagao fisica em nivel 

medio? 

Estas preocupagoes parecem fazer sentido em relagao ao ensino de 

educagao fisica de maneira geral, mas principalmente em relagao ao ensino 

medio. DAOLIO (1995), discutindo o significado do ensino de educagao fisica em 

nivel medio, sinaliza que o mesmo fica de certa forma atrelado nao apenas a 

concepgao mais ampla de educagao fisica, mas tambem ao significado e ao 

entendimento do papel deste componente curricular em relagao ao ensino 

fundamental, cujos criterios de selegao, organizagao e o estabelecimento dos 

respectivos conhecimentos devem estar explicitos nos programas 

correspondentes. 

No que tange ao ensino medio, as respectivas consideragoes deixam 

duvidas em relagao ao seu destine, mais especificamente em relagao ao espago 

e a permanencia neste nivel da escolarizagao, alem das incertezas quanto a sua 

especificidade ou perfil, do ponto de vista dos conhecimentos oferecidos nesta 

etapa da escolarizagao. 

A educagao fisica deve ter clara para si e seus respectivos 

profissionais a definigao de seus propositos politicos e pedagogicos. Porem, o 

que parece evidente e exige mais analises neste sentido e que mesmo a partir 

destes entendimentos nao existe ainda urn consenso do que ensinar, apesar da 

critica historica que sinaliza para possibilidades na perspectiva da motricidade 

humana e da cultura corporal como objetos de aplicagao e estudo para a 
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educagao fisica escolar, principalmente com vistas a trajetoria percorrida pelos 

individuos da pre-escola ate o nivel medio, que corresponde ao processo de 

educagao basica e necessaria. 

2.5 Educate fisica escolar: conhecimento e especificidade 

Este e o tema do terceiro seminario em educagao fisica escolar, 

promovido pela Escola de Educagao Fisica e Esporte da Universidade de Sao 

Paulo, realizado em dezembrb de 1995, cujo objetivo era estabelecer debates 

relatives a natureza e as contribuigoes da educagao fisica no ambito da 

escolarizagao, tendo como premissa ser esta possuidora de urn corpo de 

conhecimentos orientados para o ensino de educagao fisica na educagao 

infantil, ensino fundamental e ensino medio. 

O respective evento foi aberto com a fala do diretor, que apresentou 

suas convicgoes sobre os valores e contribuigoes que a educagao fisica traz para 

a instituigao escolar; 

Que os atuais responsaveis pela educagao passem a ver atraves da 

atividade motora bem orientada e dosada o caminho mais seguro 

para o desenvolvimento e crescimento harmonioso e sereno; sem 

vicios organicos, sem manchas psiquicas e sem contaminagoes 

sociais e morais da crianga, assegurando-lhe urn provir de bem-estar 

fisico-psiquico-social. (MASSUCATO,1996, p.9). 

Entendemos que, por meio de suas consideragoes, procurou-se 

valorizar e indicar possiveis contribuigoes para o quadro mais amplo da 

educagao escolarizada, destacando que a atividade motora e a referenda de 

estudo e aplicagao da educagao fisica escolar. Porem, alguns questionamentos 

podem ser elaborados no sentido de se compreender as implicagoes dos 

argumentos acima colocados. 

Segundo estas consideragoes, a atividade motora bem conduzida 

poderia evitar "manchas psiquicas" e contaminag5es sociais e morais, o que 

talvez demonstrasse uma visao idealista, ao menos no nosso entendimento, por 

ser portadora de uma ingenuidade consideravel, uma vez que as questoes de 
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cunho social, moral, psfquico de um individuo sao determinadas por uma serie 

de variaveis e condicionantes. Cremos qua a educagao fisica, bem como as 

atividades motoras, nao poderiam e nao podem representar uma especie de 

solugao definitiva para problemas tao complexes que permeiam nossa 

existencia. 

Na sequencia destes debates, SCARES (1996) nos presta uma 

contribuiQao, na medida que procura resgatar a historia da educagao fisica desde 

o seculo XIX ate os dias atuais, de forma a reconhecer determinados objetos e 

temas pertinentes a educagao fisica na escola. Partindo dos sistemas europeus 

no seculo XVIII, XIX e XX, a ginastica se tomou o tema predominante das aulas 

de educagao fisica, revestida de uma conotagao fortemente ligada a uma visao 

higienista e eugenista, oriundas de instituigoes nao escolares, como a instituigao 

medica e militar, marcada por um modelo biomedico fundamentado no 

paradigma das ciencias naturais, cuja hegemonia perdurou ate a decada de 40. 

Segundo esta pesquisadora, ja a partir da decada de 50, o esporte ganhou forga 

nos meios escolares, com a contribuigao de Auguste Listello com o Metodo 

Desportivo Generalizado, amplamente difundido e encontrando um espago 

receptivo nas aulas de educagao fisica. Na decada de setenta, emerge em nosso 

contexto o movimento da psicomotricidade, cuja preocupagao era voltada para 

as condutas motoras de maneira a proporcionar reabilitagao, readaptagao e 

integragao dos individuos via movimento corporal, utilizando-se da educagao 

fisica como um meio para interferir na formagao integral do ser humano. Afirma 

ainda que o contexto da psicomotricidade obrigou os professores a interagir com 

propositos escolares, tendo, como um efeito paralelo a este processo, um 

desatrelamento da associagao entre a ginastica e o esporte nas aulas de 

educagao fisica, peio menos de maneira tao imediata e mecanica como vinha 

sendo feita em decadas anteriores. 

No que se refere aos anos 80, enfatiza que este periodo foi marcado 

por uma forte critica politica, especificamente ao carater e aos elementos 

alienantes presentes nas aulas de educagao fisica. Neste processo, a critica 

voltou-se aos conteudos ou temas hegemonicos, ou seja, a ginastica e o esporte. 

No seu entendimento, criou-se uma situagao que em fungao dos 
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encaminhamentos criticos oriundos das analises elaboradas neste perfodo, 

acabou-se negando sua especificidade, como mostra em seus argumentos que 

sinalizam para o fato de que "talvez nos sejamos um tipo de professor em grau 

maior do que aqueles de outras materias, costuma valer-se de conceitos de sua 

propria area em torn pejorative, denegrindo o que deveria ser de seu domfnio." 

(SOARES, 1996, p. 10). 

Esta estudiosa afirma que tendemos a negar nossa especificidade e 

no seu entendimento, devemos reconhecer com propriedade determinados 

temas e dar o devido tratamento metodologico, concebendo a aula como um 

espago intencionalmente organizado, de maneira a favorecer uma apreensao do 

conhecimento especifico que trazemos para a escola, sendo importante darmos 

a reievancia e abrangencia devida. 

Neste sentido, cabe destacar que a educagao fisica coloca a 

disposigao dos alunos um patrimdnio expresso pela cultura corporal e seus 

respective temas (jogos, danga, esporte, ginastica), de forma a apresentar-lhes 

seus respectivos avangos tecnicos, cientificos e culturais. Portanto, segundo esta 

estudiosa, e necessaria uma retomada destes assuntos; 

Fazemos tabula rasa do que foi produzido ao longo de quase 200 

anos. Nao conseguimos acompanhar o movimento do pensamento e 

perceber como se amplia, se refaz pelos avangos da tecnica, da 

ciencia e pela insergao de diferentes praticas em diferentes culturas. 

Os cliches influenciam mais do que inumeras e inumeras obras 

sobre ginastica, jogo, danga e, sobretudo esportes. (p. 10). 

Participando deste seminario, FERRAZ (1996) afirma que a 

educagao fisica como componente curricular nao tern apresentado com clareza a 

sua fungao. Sua especificidade nao esta devidamente defmida e, por esta razao, 

vem apresentando dificuldades em interagir com outros componentes 

curriculares. Aponta a existencia de conhecimentos teoricos e praticos relatives 

a motricidade humana, cujo objetivo e de otimizagao das possibilidades dos 

educandos, com vistas a permitir sua interagao, adaptagao e transformagao de si 

e do meio que o circunda, sempre na perspectiva de promover niveis 

significativos de qualidade de vida. Desta maneira, exemplifica que seria 
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desejavel que um processo educative relacionado ao componente cunricular 

educagao fisica proporcionasse aos indivfduos uma condigao de participante ou 

de espectador em relagao as atividades motoras, usufruindo das atividades ou 

expressoes da cultura de movimento, e portanto, se necessario, reivindicar 

melhores condigoes para o exercicio destes direitos do cidadao junto a instancias 

competentes, como por exemplo o Estado. 

De maneira a demonstrar as possiveis implicagoes educativas da 

educagao fisica, este mesmo distingue tres dimensoes inseridas no processo 

ensino-aprendizagem; a dimensao procedimental, dimensao atitudinal e a 

dimensao simbolica. A primeira refere-se ao saber fazer, onde o pensar, refletir e 

avaliar sao agoes que devem ser estimuladas no exercicio da capacidade de se 

por em movimento. A segunda serve como meio para conhecimento de si, do 

outro e do ambiente em que esta inserido. Ja a dimensao simbolica serve como 

alto valor informacional e cultural, centrado em relagoes e significados tidos 

como relevantes ao processo em questao, demonstrando tambem sua 

expectativa junto a educagao fisica no contexto escolar, quando faz as seguintes 

consideragoes: 

Todavia, o que a educagao fisica escolar nao pode deixar de fazer e 

veicular conhecimentos teoricos e praticos no sentido de 

proporcionar aos alunos elementos que Ihe garantam autonomia 

para que no future possam: 

a) gerenciar sua propria atividade motora com objetivos 

de saude; 

b) atender adequadamente suas necessidades e desejos 

nos movimentos do cotidiano 

c) atender suas aspiragoes de iazer relacionadas a cultura 

de movimento. (p. 18) 

Segundo estes argumentos, fica claro que a educagao fisica deve 

proporcionar, por meio de um trabalho educative, uma condigao de autonomia, 

gragas evidentemente a veiculagao de conhecimentos, que, no caso, referem-se 

a capacidade do homem em mover-se. Mediante os argumentos citados, foi 

possivel explicitar diferentes dimensoes e suas perspectivas de contribuigoes 
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junto aos individuos que tiverem a oportunidade de ser submetidos a um 

processo educative de natureza escolar. 

Ainda no ambito deste seminario, BRACHT (1996) preconiza que a 

especificidade da educagao fisica escolar se da na perspectiva da cultura 

corporal de movimento. Nesta perspectiva, o movimento humano e interpretado 

para alem de um reducionismo fisiologico, mas principalmente dotado de uma 

amplitude simbolica, repleta de significados e intengoes, afirmando que, "(...) o 

movimentar-se e mesmo o corpo humano precisam ser entendidos e estudados 

como uma complexa estrutura social de sentido e significado, em contextos e 

processos socio-historicos." (p.25) 

Ainda no ambito desta discussao, BRACHT(1996) apresenta uma 

analise em que procura demonstrar as diferengas entre as distintas concepgoes 

que colocam em evidencia a questao do movimento do corpo humano como 

objeto de estudo e aplicagao para a educagao fisica, buscando salientar as 

possiveis distingoes que podem incorrer no piano pedagogico, com repercussoes 

significativas do ponto de vista metodologico, como podemos observar quando 

compara a abordagem desenvolvimentista e a perspectiva que sugere a cultura 

corporal e de movimento como objeto da educagao fisica: 

A outra perspectiva e a de que o objeto da educagao fisica seria a 

cultura corporal e de movimento. E importante salientar que se, em 

principio, fala-se neste caso das mesmas atividades humanas 

presentes nas concepgoes anteriores, as expressdes usadas para 

denomina-las denunciam, para alem de uma diferenga terminologica, 

diferengas e consequencias substanciais no piano pedagogico, pois, 

o objeto de uma pratica pedagogica e uma construgao - e nao uma 

dimensao inerte da realidade - para qual pressupostos teoricos sao 

fundamentos e/ou constitutivos. Nao e possivel dissociar o 

fenomeno do discurso da teoria que o constroi enquanto objeto 

pedagogico. (p.24). 

Apesar dos seminaries sinalizarem para um objeto em comum, o 

movimento do corpo humano, nao significa que o mesmo sera explorado nas 

mesmas perspectivas para efeitos de sistematizagao, o que necessariamente 

implicara repercussoes politicas e pedagogicas distintas, nao apenas nas 
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justificativas e objetivos a serem propostos, como tambem, em relapao ao 

tratamento que os conhecimentos irao receber. Logo, a questao do 

conhecimento e da especificidade ainda esta em aberto, mesmo que os 

participantes destes seminarios digam com convicgao que temos o que ensinar 

e que a especificidade da educagao fisica escolar se da na perspectiva da 

cultura corporal e de movimento, ou mesmo da motricidade humana. 

Neste seminario, pudemos identificar uma leitura sobre as questoes 

da area, apresentando uma forma particular de resgate do processo historico da 

educagao fisica, como por exemplo, as analises proferidas por SILVA (1996), 

que na ocasiao realizou urn "balango" do que sabemos e do que ainda nao 

sabemos fazer em termos de educagao fisica escolar. No que diz respeito as 

questoes que poderemos considerar urn avango da area, destaca que nos anos 

80 tivemos uma critica mais severa no que se refere as concepgoes 

hegemonicas inseridas no contexto da educagao fisica escolar em algumas 

decadas anteriores. 

Urn outro dado diz respeito a uma melhora nos cursos de graduagao, 

mais especificamente no trato das questoes relacionadas a licenciatura. Urn 

outro ponto diz respeito a existencia de diferentes abordagens curriculares, que 

permitiriam opgoes metodologicas, sinalizando assim para uma possibilidade de 

transformagao das concepgoes hegemonicas nos contextos escolares que foram 

exaustivamente analisadas na decada de 80 e 90, fomecendo desta maneira 

uma visao menos dogmatica do processo educativo. Urn aspecto cujo teor nos 

parece sensivelmente otimista diz respeito as consideragoes sobre a valorizagao 

do professor de educagao fisica em comparagao aos demais professores, e o 

fato de que muitos ocupem cargos e posigoes de lideranga e de poder de 

decisao sugere, em termos de necessidade de avango, que necessitamos uma 

melhor compreensao da nossa historia e da propria cultura corporal, muitas 

vezes enviesada, desconsiderando o espectro mais amplo da cultura como urn 

todo. Um outro aspecto relevante refere-se as condigoes em que o professorado 

esta historicamente submetido, condigoes estas de aviltamento e de 

desvalorizagao do magisterio que acabam por interferir nas possibilidades de 

desenvolvimento profissional. Destacou tambem a necessidade de se buscar 
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uma aproxima^ao e complementariedade das abordagens biologicas, 

psicologicas e socio-culturais no nivel da aplicabilidade e da pratica. 

No tocante ao ensino medio, pudemos constatar um espago 

reservado para o mesmo, uma vez que tfnhamos um debate acerca do 

conhecimento e a especificidade da educagao fisica neste nivel de ensino. Na 

historia destes seminarios, talvez tenha sido a primeira vez em que 

presenciavamos a oportunidade de discutir a educagao fisica em nivel medio de 

maneira mais objetiva. 

Tivemos a oportunidade de participar da referida mesa, cujas 

circunstancias nos permitiram trazer um relate de experiencias junto as escolas 

publicas estaduais, nas quais procuramos desenvolver experiencias curriculares 

orientadas pela ideia de vincular o ensino de educagao fisica a uma proposta de 

planejamento participativo (CORREIA, 1996). A ideia basica era de garantir um 

estudo teorico e pratico em relagao a alguns temas da cultura corporal, onde os 

interesses dos alunos fossem levados em consideragao, mediante uma 

participagao mais intensa no processo de selegao de temas e organizagao do 

programa da disciplina, esperando-se, desta forma, um nivel motivacional mais 

significative, alem de se obter um ensaio mais democratico do processo ensino - 

aprendizagem. A proposta implicava inserir e considerar temas pertinentes ao 

espectro de interesses dos alunos, obviamente temas que estivessem 

relacionados ao universe da cultura corporal e de movimento, sendo que em um 

momento apos o levantamento destes, inicia-se um processo de organizagao de 

um cronograma de atividades para todo o ano letivo. 

Na ocasiao coube retirarmos o melhor proveito da especificidade da 

cultura docente, na perspective de ampliar os conhecimentos junto aos alunos, 

para que fosse possivel ampliar seus conhecimentos relatives aos temas 

propostos. Frente a este tipo de proposta, a mesma ficou caracterizada por um 

perfil diversificado, e com uma participagao tanto dos alunos e do professor, mas 

tambem de grupos e profissionais que foram convidados a contribuir com temas 

especificos, cujos conhecimentos fugiam ao dominio da comunidade escolar, ou 

por nao ter para as circunstancias uma disponibilidade maior. Em suma o 

trabalho apresentava os seguintes objetivos: 
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a) identificar os principals temas da cultura corporal; 

b) vivenciar atividades relacionadas a esta mesma cultura (teorica e 

praticamente); 

c) desenvolver uma visao cntica em rela^ao as atividades corporals de 

movimento, e suas possiveis implicagoes na qualidade de vida; 

d) favorecer o interesse, a participagao e o senso critico em rela?ao as 

atividades motoras dentro e fora do ambiente escolar. 

Apesar do estabelecimento dos objetivos e das estrategias, uma 

dificuldade emergia no momento em que era necessario estabelecer e 

aprofundar conhecimentos para este nivel de escolaridade. Como dar 

continuidade nas series seguintes, tendo como perspectiva o ensino medio como 

urn todo? Como estabelecer objetivos integrados e articulados, de maneira em 

que os conteudos fossem estabelecidos de forma coerente para todo o ensino 

medio em questao? Como avaliar a aprendizagem destes conhecimentos? 

Tinhamos para a ocasiao deste seminario a pretensao de levar o 

relate desta experiencia , de maneira que fosse possivel, a partir do exemplo de 

urn cotidiano escolar, levantar questoes nos mais diversos niveis para o debate, 

mas principalmente, no tocante a especificidade da disciplina no ensino medio. 

Nesta mesma mesa tivemos a participagao de DAOLIO (1996), que 

procurou explicar seu entendimento sobre a relagao entre educagao fisica e 

cultura, quando coloca que considera a educagao fisica parte integrante da 

cultura humana, constituindo-se portanto, uma area de conhecimento que estuda 

e atua sobre urn conjunto de praticas corporals e de movimento criadas pelo 

homem ao longo de sua trajeteria historica, sendo neste sentido que se 

considera os termos de cultura corporal, cultura fisica, ou ainda, em cultura de 

movimentos. Nesta perspectiva, manifesta seu ponto de vista sobre o papel da 

educagao fisica no ensino medio: 

Assim, propomos para o desenvolvimento dos conteudos no 2° grau, 

o trabalho com temas de estudo e aplicagao, que poderao ser eleitos 
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pelo professor juntamente com os alunos e desenvolvidos tanto na 

teoria quanta na pratica. A escolha dos temas vai depender do 

grupo, do bairro, da cidade, da propria comunidade, que elege sua 

atividades mais significativas (DAOLIO, 1996, p.42). 

CARVALHO (1996), participando desta mesma mesa, propoe 

reflexoes sobre o papel da escola em nivel medio, destacando que a mesma tern 

como objetivo fundamental a formagao para a cidadania. Sendo assim, como 

professores neste nivel de escolaridade nao nos cabe simplesmente zelar pelo 

interesse dos indivfduos, mas sim, pelo elo cultural que nos une aos nossos 

antepassados e aos nossos contemporaneos. Entende este nivel de 

escolaridade como ultimo estagio da escolaridade comum, cuja tradigao cultural 

representa a possibilidade de agao e insergao destes jovens no mundo que 

fazem parte. Neste prisma, apresenta uma dimensao conservadora da educagao, 

que e especificamente por meio do ensino sistematico garantir a apreensao dos 

individuos em relagao ao mundo publico, cientifico e cultural, no qual os homens 

construiram publicamente, historicamente e socialmente. Sendo assim, destaca 

que: 

A escola, como instituigao que preserva e leva as geragoes mais 

jovens o saber acumulado pela cultura do mundo publico e comum 

aos homens, cabe ser a transmissora dessas conquistas intelectuais 

e culturais de nossos antepassados. (p.38). 

Desta forma, como elemento constituinte deste patrimonio cultural, as 

atividades corporais e de movimento podem ser levadas para o interior das 

instituigoes escolares. Podem ser concebidas como urn legado deixado por 

geragoes, sao passiveis de transformagao por agao de nossos contemporaneos 

e sao dotadas de relevancia no ultimo estagio da escolaridade basica. Sao desta 

forma interessantes na perspectiva da educagao de jovens adolescentes, com 

vistas a uma educagao para a cidadania. 

Concluindo, este seminario foi marcado pela intengao de se indicar 

qual o conhecimento e a especificidade da educagao fisica na escola nos 

diferentes niveis da escolarizagao, obrigando portanto os seus participantes a 
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explicitar com mais ciareza o que entendem ser a fungao da educapao fisica na 

escola. Apesar de reiteradas vezes a questao da cultura corporal e a cultura de 

movimento terem sido colocados como referenda para a educapao fisica, estas 

mesmas podem ter implicapoes pedagogicas distintas, uma vez que se apoiam 

em matrizes teoricas diferenciadas, mesmo quando citam os mesmos temas 

como fonte e referenda de conteudos. A presenga de uma critica as concepgoes 

pedagogicas hegemonicas continuaram aparecendo constantemente nos 

diferentes discursos, demonstrando que a area tern uma compreensao de sua 

historia, porem ainda carece de propostas alternativas para o avango das 

praticas pedagogicas. As atividades corporais e de movimento devem ser 

passiveis de sistematizagao, cuja finalidade e a de proporcionar uma atitude 

autonoma diante das mesmas, levando o individuo a compreender suas multiplas 

implicagoes, inclusive as dimensoes simbolicas. 

2.6 Educagao fisica e o ensino medio 

O quarto seminario foi realizado em novembro de 1997, e sua 

proposta foi a de discutir questoes relativas ao ensino da educagao fisica no 

ensino medio. Tivemos a oportunidade de estar presente como espectador e 

debatedor, alem de anteriormente termos participado na ocasiao da escolha do 

tema, quando ministravamos aulas no curso de licenciatura da Escola da 

Educagao Fisica e Esporte da Universidade de Sao Paulo. 

Alguns momentos pertinentes a este evento possuem relagoes 

diretas com o escopo deste trabalho, em fungao das discussoes que trazem em 

seu bojo. Inicialmente destacamos a participagao do professor Hudson Ventura 

Teixeira2, que na condigao de presidente da Associagao dos Professores de 

Educagao Fisica do Estado de Sao Paulo (APEF) trazia consigo preocupagoes e 

depoimentos relevantes, logo no inicio dos trabalhos. Apontou que sua entidade 

tern procurado lidar com duas questoes importantes, ou seja, a questao da 

regulamentagao da profissao no ambito nao escolar e as implicagoes oriundas da 

LDB em relagao ao ensino de educagao fisica nas escolas. 
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Com relagao a esta segunda questao, afirmou ter claro para si qua a 

partir da nova lei a educagao fisica deixa de ter um carater obrigatorio em todas 

as series do ensino fundamental e medio, e fica a criterio das escolas a insergao 

deste componente curricular em maior ou menor grau. Uma questao importante 

tambem levantada e a diminuigao senslvel no numero de aulas disponiveis de 

educagao fisica nas escolas, a comegar pelo ensino medio, principalmente nas 

instituigoes particulares de ensino, uma vez que a nova lei permite uma 

autonomia maior e flexibilidade na estruturagao curricular. 

As escolas, a partir deste fato, comegam a inserir outros componentes 

curriculares, ou ate mesmo reconfiguram sua estrutura curricular por meio de 

projetos, uma vez que a lei Ihes permite tais alteragoes. Observa-se 

imediatamente, a partir deste fato, um evidente processo de demissoes de 

professores de educagao fisica no ensino medio. E a pergunta que se faz e: Por 

que a educagao fisica? Por que o impacto significative no ensino medio? Que 

representagoes as escolas possuem, de maneira a proceder suas modificagoes 

tao imediatamente sobre um componente curricular? Em que medida as agoes 

dos profissionais favoreceram tal processo? Em que medida os conhecimentos 

da educagao fisica em nivel medio foram veiculados, compreendidos e 

valorizados nas escolas? 

Um outro momento importante, que a nosso ver marcou este 

seminario, foi a contribuigao da Prof3 Dr® Maria Laura Barbosa Franco3, da 

Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, cuja participagao trouxe subsidies 

valiosos de maneira a possibilitar uma visao atualizada e panoramica sobre o 

ensino medio. 

De inicio, estabelece uma analise historica, procurando evidenciar o 

carater elitista que a educagao em nivel medio apresentou ao longo de sua 

trajetoria, na medida em que se fazia uma distribuigao diferencial do saber na 

perspectiva do ensino tecnico e propedeutico. Esta realidade se manifestava no 

encaminhamento das classes populares para o ensino tecnico, cuja fmalidade 

2 Palestra proferida pelo presidente da APEF no IV Seminario de EducafSo Fisica Escolar. 14/11/1997. 
3 Consideracoes emitidas na conferencia de abertura do IV Seminario de Educagao Fisica Escolar. 14/11/1997. 
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era de formar mao-de-obra especializada para o modelo economico em questao, 

sendo que o ensino de carater 

propedeutico destinava-se a formagao das elites, na perspectiva da continuidade 

dos estudos em nivel superior. Destaca tambem que o ensino profissionalizante 

surgiu vinculado as Casas de Misericordia e dos Liceus de Artes e Oficios, 

procurando inserir jovens das classes menos favorecidas no mundo dos oficios, 

sendo que os individuos representantes das elites deveriam se preparar para 

assumir cargos e postos de projegao social e de lideranga. Ja na decada de 

quarenta, uma representagao social de preconceito se formava em relagao aos 

modelos de ensino secundarios, sendo que em mementos posteriores procurou- 

se atenuar estas dicotomias. 

De acordo com as informagoes oferecidas por esta pesquisadora, nas 

decadas de cinquenta e sessenta, procurou-se prover o ensino tecnico de 

condigdes de equivalencia por meio de adaptagoes em fungao de determinadas 

carreiras em nivel superior, desde que fossem correlatas. Porem, na decada de 

setenta, o advento da compulsoriedade da profissionalizagao do entao ensino de 

2° grau veio atender uma politica economica no ambito da ditadura militar, na 

qual todos os estabelecimentos deveriam fomecer urn curso provide de 

profissionalizagao para atender o objetivo estabelecido de qualificagao 

profissional, principalmente na formagao de tecnicos. Neste contexto, faz 

tambem referencias as contradigoes existentes neste modelo, na medida em que 

as escolas nao estavam preparadas para esta realidade, tanto do ponto de vista 

material estrutural, como do ponto de vista de recursos humanos. As escolas 

com preferencias propedeuticas foram obrigadas a aderir a este modelo, sendo 

levadas portanto, a burlar estas imposigoes, dando enfase as disciplinas 

tradicionais com vistas ao prepare e ingresso no ensino superior. Por sua vez, as 

escolas tradicionalmente tecnicas mantiveram seu perfil vinculado a este tipo de 

formagao. 

Em 1982, novamente a legislagao recua em relagao a legislagao 

anterior, pondo fim a obrigatoriedade da profissionalizagao, tornando-a facultativa 

aos estabelecimentos de ensino. Em fungao da atual LDB, volta-se a utilizar o 

termo ensino medio, marcado por uma flexibilidade que daria condigoes para as 
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escolas estabelecerem seus proprios projetos, tendo sinalizado qua este perfil e 

distorcido na rigidez das determinagdes e regulamentapoes provenientes dos 

conselhos estaduais de educagao. 

Esta estudiosa ainda aborda a caracterizagao dos alunos inseridos 

no ensino medio e, mostrando dados referentes ao estado de Sao Paulo e ao 

Brasil, destaca que 68% dos estudantes em nivel medio frequentam o curso 

notumo, sendo que entre estes 78% estao no estado de Sao Paulo. Nesta 

referenda, 65% dos jovens sao trabalhadores e a concentragao desta populagao 

se da principalmente nos centres urbanos desenvolvidos, principalmente no 

estado de Sao Paulo, que representa 30% dos estudantes em nivel medio em 

relagao ao Brasil inteiro. 

Urn dado importante mostra que o jovem estuda porque trabalha, e 

nao o contrario, uma vez que ao perder o emprego ele tende a abandonar os 

estudos. Para estes jovens, o prosseguimento nos estudos permite a 

possibilidade de ter melhores condigoes no emprego, e a escola e entendida 

como urn espago privilegiado para se estabelecer relagoes pessoais, socials e 

afetivas, o que demonstra a amplitude de significados embutida nesta realidade. 

A professora Maria Laura Franco Barbosa, ainda no ambito da sua participagao 

neste seminario, estabelece criticas quando faz referencias as diferengas 

existentes entre a escola diurna e noturna, quando sinaliza que a escola notuma 

nao dispoe dos mesmos servigos e infra-estrutura que o periodo diumo, mesmo 

se tratando da mesma instituigao escolar, demonstrando uma discriminagao 

institucional e, portanto, social. Comumente as escolas notumas procuram 

reproduzir o padrao organizacional das escolas diumas, nao se fazendo 

adequagoes as necessidades de sua clientela, mais especificamente, em relagao 

a rigidez de horarios, duragao de aulas, alem das exigencias tipicas dos 

trabalhos escolares. Menciona que a educagao fisica poderia proporcionar urn 

ambiente para pratica de atividades corporais e de lazer, uma vez que o jovem 

trabalhador nao dispoe de tempo e de opgoes para atender a estas 

necessidades 

Do ponto de vista do conhecimento, tambem indica que , como 

perspectiva de reformulagao curricular em decorrencia da nova realidade 
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educacional, os currfculos do ensino medio se orientarao por intermedio de uma 

base nacional comum, que compreende tres areas do conhecimento, ou seja, 

codigos e linguagens, sociedade e cultura e ciencia e tecnologia. Em sua 

opiniao, isto representa um avango, na medida que podera representar uma 

transformagao em relagao a fragmentagao do saber. Porem, alerta para a 

necessidade de estruturagao das escolas e dos recursos humanos, em especial 

do professor, para atuar nesta perspectiva. Isto implicaria prepare e valorizagao 

do magisterio de uma maneira mais ampla do que a encontrada atualmente, 

sendo importante ver como esta a fornnagao de professores em geral, e tambem 

os de educagao fisioa. Questiona como a educagao fisica ficara diante destas 

modificagoes, uma vez que consta como componente curricular pela atual LDB, 

entendendo que a educagao ffsica estaria mais proxima da area de codigos e 

linguagens, na medida que a linguagem corporal representa um sistema 

simbolico relevante para os individuos, cujos movimentos, gestos e expressoes 

sao repletos de sentido e significado. 

Em uma outra participagao, argumentos sao apresentados por Piletti 

da Faculdade de Educagao da Universidade de Sao Paulo. Discursou sobre 

aspectos relatives a democratizagao do ensino medio, modelos de ensino medio, 

conteudos no ensino medio segundo as novas perspectivas e a educagao fisica 

como componente curricular. 

No tocante a questao da democratizagao do ensino medio, Piletti 

coloca que o mesmo tradicionalmente tern sido marcado por um perfil elitista, 

pois atende apenas 13% da populagao brasileira. Esta situagao se agrava na 

medida em que a realidade desta populagao apresenta distorgoes e defasagens 

em termos de idade e seriagao na ordem de 63% , sendo que em regioes como o 

nordeste e a regiao norte, este indice se eleva em torno de aproximadamente 

80%. Sendo assim, na perspectiva da democratizagao do ensino medio, se faz 

necessario ampliar as possibilidades e ofertas para o mesmo, alem de criar 

condigoes efetivas de permanencia e avango dentro deste nivel de 

escolarizagao, frente a problematica da repetencia e da evasao dos escolares. 

Faz referenda aos inumeros modelos estabelecidos para o ensino medio desde 

o periodo do Estado Novo, demonstrando uma mutabil idade continua no 
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tratamento deste nivel de escolaridade. Destaca que entre 1946 e 1996, tivemos 

seis modelos voltados para o nivel medio, cujas caractensticas incidiram 

destacadamente sobre a distribuicpao do saber seja na perspectiva do ensino 

tecnico, ou seja, na perspectiva do ensino academico propedeutico. Estas 

modalidades tinham em seu bojo um tratamento social diferenciado para as 

classes populares, na medida que a estas ficava reservado, como opgao, a 

formagao tecnica especializada, para atender as aspiragoes dos modelos 

politicos e economicos, com vistas a formagao de mao de obra. 

0 ensino propedeutico foi destinado as elites, no sentido de 

proporcionar uma formagao geral que permitisse as classes mais favorecidas 

ingressar no ensino superior, no intuito de formar liderangas para cargos politicos 

e sociais relevantes. Ao longo deste processo, tivemos momentos em que se 

procurou atenuar estas diferenciagoes, como em 1953, quando se procurou dar 

aos estudantes dos cursos tecnicos uma condigao de equivalencia em seus 

estudos de forma a permitir um prosseguimento nos estudos superiores, 

exigindo-se para tal adaptagoes e exames em disciplinas tradicionais do entao 

ensino secundario. Em 1961, procurou-se dar um encaminhamento por 

intermedio da Lei de Diretrizes e Bases, de forma que esta distribuigao do saber 

escoiar e de divisao socio cultural no ensino secundario nao reproduzisse as 

dicotomias anteriores. Mas a lei n0 5692/1971 trouxe consigo o advento da 

compulsoriedade do ensino profissionalizante, cujo objetivo era atender as 

demandas politicas e economicas do periodo da ditadura militar, de maneira a 

prover a sociedade de jovens tecnicos especializados. Piletti4 questions se a 

atual LDB, ao separar o ensino tecnico do ensino medio comum, nao estaria 

retrocedendo aos moldes do Estado Novo, com a historica divisao social do 

saber, afirmando que a trajetoria historica do ensino medio foi marcado por uma 

caracterizagao nao muito clara, no que diz respeito a sua identidade e 

respectivas finalidades. 

Sendo assim, em que medida as propostas curriculares elaboradas 

para o ensino de educagao fisica no ensino medio levam estes dados acima 

4 Considerasoes por ocasiao do IV Seminario de Educate Fisica Escoiar. 15/11/1997. 
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mencionados em considera^ao? Que tipos de conhecimentos sao prescritos por 

estas mesmas na diregao de se justificar e iegitimar a inserpao deste 

componente curricular na educapao em nfvel medio? Estas questoes talvez 

sinalizem para a relevancia de se resgatar e analisar o que a area tern 

preconizado para a educapao ffsica no ensino medio. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho compreendeu uma investigagao de natureza qualitativa 

e nao experimental, segundo orientagoes conceituais e metodologicas de 

CHIZZOTTI (1991), FARIA JUNIOR (1992), LUDKE & ANDRE (1986), SILVA 

(1986) e TRIVINOS (1987). A fonte de dados pertinente a este estudo foi 

relacionada com a literatura pedagogica em educagao ffsica escolar, que 

sinalizasse ou discutisse os conhecimentos escolares a serem disseminados nas 

series referentes ao ensino medio. 

A selegao do material bibliografico necessario ocorreu a partir do 

entendimento que os mesmos pudessem conter urn acervo de informagoes 

relevantes, que implicassem proposigoes, indicagdes, crengas, valores e 

concepgoes de conhecimentos, proprios do componente curricular educagao 

ffsica. Para a realizagao deste empreendimento, optou-se por verificar a 

literatura pedagogica inserida nas reiagoes bibliograficas exigidas pelos 

concursos publicos realizados pela Secretaria de Estado da Educagao do Estado 

de Sao Paulo, para o provimento de cargos e fungoes de professores de 

educagao ffsica em nfvel estadual nos anos de 19935 e 19986. 

Entendemos que estas bibliografias representam urn referencial teorico que 

merece destaque, na medida que estao disponfveis para urn contingente significative de 

professores. Alem disso, indicam urn conjunto de ideias, valores, conhecimentos que 

expressam, de certa maneira, uma orientagao polftica e pedagogica do poder publico 

5 Publicado no Diario Oficial do Estado, Sao Paulo, 19 maio, 1992. Segao 1. p.46-9. 



62 

estadual no ambito da educa^ao escolarizada. Das rela^oes bibliograficas, procuramos 

selecionar inicialmente titulos qua fizessem referencias a educagao fisica escolar, 

sendo descartados temas outros como lazer, jogos, recreagao etc. Desta forma, foram 

selecionados os seguintes seguintes titulos; 

a) ARAUJO, C.G.S ; ARAUJO, D.S.N.S. Aplicacoes praticas conhecimento 

bioeneraetica para a elaboracao de aulas de educacao fisica. Rio de Janeiro, Ao Livro 

Tecnico, 1986. 

b) BETTI, MAURO. Educacao fisica esociedade. Sao Paulo, Movimento, 1991. 

c) BRACHT, VALTER. A educagao fisica escolar como campo de vivencia social. 

Reyista Brasileira de Cjencjas do Esoo/te. v. 9, n.3, p.23, 1983. 

d) CARMO, A. A. Educacao fisica: uma desordem para manter a ordem. Rio de 

Janeiro, Ao Livro tecnico, 1987. 

e) CASTELLANI FILHO, L. Educacao fisica no Brasil: a historia que nao se conta. 

Campinas, Papirus, 1989. 

f) DAOLIO, J. A importancia da educacao fisica oara o adolescente aue trabalha: 

uma abordagem psicologica. Revista Brasileira de Ciencias do Esporte, v.8, n.1, p. 

134-39, 1986. 

g) FARIA JUNIOR; A.G.F. Fundamentos oedaaoaicos: avaliagao em educagao 

fisica. Rio de Janeiro, Ao Livro Tecnico, 1985. 

h) FERREIRA, Vera L.C. Pratica de educacao fisica 1° modelo de 

reprodugao ou perspectiva de transformagao? Sao Paulo, Ibrasa, 1984. 

I) FOX.E.L; MATHEUS, D.K. Basesfisioloaicas da educacao fisica e desoortos. 

Rio de Janeiro, Interamericana, 1985. 

J) HILDEBRANDT, R.; LANGING, R. Concepcoes abertas no ensino de educacao 

fisica. Rio de Janeiro, Ao Livro Tecnico, 1986. 

k) MARINHO, I.E. Historia da educacao fisica no Brasil. Sao Paulo, Companhia 

do Brasil, s/d. 

I) MEDINA, J. P. S. A educacao f/s/ca cu/da docoroo e -■ mente: bases para a 

renovagao e transformagao da educagao fisica. Campinas, Papirus, 1983. 

6 Publicado no Diario Oficial do Estado, Sao Paulo, 29 maio, 1998. Comunicado DRHU 13, de 26 inaio,1998. 
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m) AO PAULO, SE/CENP. Prooosta curricular de educacao fisica: 1° grau. Sao 

Paulo, SE/CENP, 1991. 

n) SAO PAULO, SE/CENP. Subsldjosoara imnlementacao prooosta 

curricular de educacao fisica oara a ore escnla Sao Paulo, SE/CENP, 1989. 

o) SAO PAULO/SE/CENP. Prooosta curricular de educaceo f/s/ca; 2° grau. Sao 

Paulo, SE/CENP. 1992. 

p) SAO PAULO/SE/CENP. A oratica oedaadaina A educapao fisica; 1° grau. 

Sao Paulo, SE/CENP, 1995. 

q) SILVA, Joao B. F. Educacao de corpo \nteiro: teoria e pratica da educagao 

fisica. Sao Paulo, Scipione, 1989. 

r) SOARES, C.L. et alii. Metodoloaia do ens/no d Sao Paulo, 

Cortez, 1992. 

s)TANI, Go et alii. Educagao fisica esco/ar uma abordagem desenvolvimentista. 

Sao Paulo, EPU/EDUSP, 1986. 

A partir desta selepao, optamos por focalizar e analisar somente as obras 

cujos conteudos impiicassem sistematizagao de conhecimentos escolares relacionados 

a educagao fisica no ensino medio. Para classificagao das propostas, utilizamos o 

quadro de teorias da educagao fisica proposto por CASTELLAN I FILHO (1995), no 

sentido de situar a questao das metodologias de ensino. Segundo este autor, as 

metodologias podem ser agrupadas em nao-propositivas e propositivas ou ainda 

sistematizadas e nao-sistematizadas. 

Em relagao as nao-propositivas, temos as abordagens Fenomenologica 

(MOREIRA,1992a), Sistemica (BETTI, 1991a) e Antropologica (DAOLIO, 1995a), sendo 

que estas, mesmo considerando questoes referentes a educagao fisica escolar, nao 

estabelecem metodologias para o seu ensino. No campo das propositivas nao- 

sistematizadas, encontramos as concepgoes Desenvolvimentista (TANI, MANGEL, 

KOKUBUN & PROENQA, 1986), Construtivista (SILVA, 1989) e Plural (DAOLIO, 1995b). 

As concepgoes propositivas sistematizadas, ou seja, configuragoes curriculares onde a 

: selegao, organizagao e sistematizagao de conhecimentos, no tempo e espago 

pedagogico, estejam claramente explicitados, se encontram na perspectiva da Aptidao 

Fisica e da concepgao Critico-Superadora (SOARES & et alii., 1992). 
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Assim, para efeito de analise e investigagao deste estudo, foram selecionadas 

a Proposta curricular para o ensino de educagao fisica de segundo grau (SAO PAULO. 

SE.CENP,1992), e Metodologia do ensino de educagao ffsica (SCARES & et alii, 1992). 

Estas propostas pedagogicas foram tratadas a partir da utilizagao e aplicagao 

da tecnica de analise de conteudo que, segundo BARDIN (1979), tem como objetivo a 

obtengao de informagoes aprofundadas das comunicagoes, quaisquer que sejam, 

considerando como: 

um conjunto de tecnicas de analise das comunicagoes visando obter, por 

procedimentos sistematicos e objetivos, a descrigao do conteudo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou nao) que permitam a inferencia de 

conhecimentos relatives as condigoes de produgao/recepgao (variaveis 

inferidas) destas mensagens. (p.42). 

Para HOLSTI (1968), a analise de conteudo compreende um metodo de 

pesquisa orientado para objetivos e problemas diversos, sendo que o conteudo das 

comunicagoes serve de referenda para possiveis inferencias. CHIZZOTTI (1991) 

esclarece quais as caractensticas deste metodo quando sinaliza para a possibilidade de 

se compreender criticamente o sentido das comunicagoes, tanto em seu sentido 

explfcito e manifesto, bem como os ocultos e latentes: 

Analise de conteudo e um metodo de tratamento e analise de informagoes, 

colhidas por meio de tecnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um 

documento. A tecnica se aplica a analise de textos escritos ou de qualquer 

comunicagao (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento. (p.98). 

FRANCO (1986) afirma que o ponto crucial para o efetivo desenvolvimento 

da analise de conteudo diz respeito ao estabelecimento das categorias de analise, uma 

vez que as mesmas podem ser definidas a priori ou nao, dependendo da evolugao e da 

natureza da propria investigagao. Enfatiza tambem que e fundamental o acervo teorico 

que o pesquisador possui, de forma a permitir um trato objetivo, por meio de uma 

interagao ativa junto aos dados obtidos e as questoes emergentes. 

Considerando estas orientagoes, analisamos estes dois documentos em 

momentos distintos, efetuando uma contextualizagao inicial para retomarmos as 

circunstancias em que estas obras foram elaboradas, bem como seus objetivos 

fundamentais. Procurando efetuar uma identificagao tematica dos conteudos 
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sugeridos por estas propostas metodologicas, prosseguimos posteriormente para a 

descrigao e analise dos diferentes tipos de conhecimento, procurando perceber qual a 

amplitude, profundidade e pertinencia destas propostas, na perspectiva dos 

conhecimentos ou saberes escolares relacionados a educagao ffsica no ensino medio. 

Sendo assim, optamos por estabelecer previamente as categorias de analise, sendo 

estas relacionadas aos tipos de conhecimento, ou seja, conceitos, fatos e prindpios 

(POZO, 1998), procedimentos (COLL & VALLS, 1998), atitudes, valores e normas 

1998), uma vez que os mesmos constituem o acervo cultural pelo qual o processo de 

escolarizagao confere forma aos conteudos escolares, verificando portanto a 

ocorrencia destes mesmos junto as propostas selecionadas. 

4 DISCUSSAO 

4.1 Proposta curricular para o ensino de educagao fisica; 20grau 

A proposta curricular para o ensino de educagao ffsica no 2° grau (SAO 

PAULO. SE.CENP, 1992) e um documento elaborado pela equipe tecnica da Secretaria 

de Estado da Educagao de Sao Paulo, mais especificamente pela Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagogicas - CENP, cujo o objetivo e o de fornecer um suporte 

metodologico que propiciasse diretrizes basicas e orientadoras de um trabalho 

pedagogico a ser construfdo nas escolas publicas estaduais. 

O surgimento desta proposta esta inserido em um amplo programa de reforma 

do ensino publico estadual, institufda pelo Decreto n0 34.035 de 22/10/1991, 

expressando por meio deste o projeto educacional denominado de "Escola Padrao". 

Este projeto propoe como meta primordial a recuperagao da escola publica, no sentido 

de prover a sociedade de um ensino de melhor qualidade, entendendo-se portanto, que 

para alcangar tal anseio, seria imprescindfvel conceber a instituigao escolar como 

espago destinado ao crescimento intelectual, cultural, etico e profissional dos 

educandos; uma escola compreendida como um organismo vivo e como nucleo base do 

ensino dentro de uma sociedade dotada de caracterfsticas e dinamismo proprio, 

pressupondo a necessidade de apropriagao de conhecimentos historicamente 

construfdos: 
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O cumprimento desta missao exige o pleno dominio e a apropriapao 

sistematizada dos conhecimentos, bem como dos seus processes de 

produgao, abrindo aos educandos a capacidade de compreensao da 

realidade social e das formas de intervengao nessa realidade. E essencial, 

assim, levar-se em conta a unidade e a integridade que caracterizam o 

processo educative, o que se ensina, como se ensina e como se da o 

processo de aquisigao do conhecimento."{SAO PAULO. SE CENP, 1992, 

p.3). 

Sendo assim, uma caractenstica basica deste projeto, reside particularmente 

no desenvolvimento de uma autonomia de agao administrativa e pedagogica das 

escoias, redefinindo as relagoes e vfnculos do Estado junto as mesmas, cujo perfil 

interativo foi historicamente marcado por uma burocracia tecnocratica. Desta maneira, 

caberia a Secretaria de Educagao estabelecer o curriculo basico comum a toda rede, 

sendo a organizagao dos processes pedagogicos de responsabilidade das escoias, 

orientadas por propostas curriculares que fornecessem diretrizes e orientagoes de 

natureza metodologica, nos indicando que "as propostas curriculares ora apresentadas 

devem subsidiar a agao docente, estabelecendo os objetivos e os conteudos minimos a 

serem alcangados pelos alunos ao final de cada ano letivo e nfvel de ensino." (SAO 

PAULO. SE. CENP, 1992, p.5). 

O processo de construgao desta proposta curricular (versao preliminar) 

representa um processo de discussao estimulado e orientado pela CENP em 1989, 

junto aos professores da rede estadual atuantes no ensino de educagao fisica de 2° 

grau (ensino medio). Na ocasiao, segundo dados deste mesmo documento, foram 

organizados encontros com os docentes em questao para repensar a pratica, 

principalmente do ponto de vista filosofico, politico e social, de forma a diagnosticar 

aspectos pertinentes ao processo ensino-aprendizagem ou possibilidades de 

intervengao na realidade. 

Para os organizadores desta proposta, ela representa um processo em 

construgao, fruto de uma reflexao que sinaliza para um visao mais ampla do processo 

educative bem como, do proprio componente curricular, conforme os seguintes 

argumentos: 
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p posta representa um inicio de sistematizagao refletindo as intengoes 

pedagogicas da equipe tecnica de educagao ffsica da CENP. Configura-se 

como um novo paragrafo do mesmo capftulo de uma historia em construgao, 

qual seja, a historia do resgate de uma Educagao Ffsica que, parte 

/o n <^CUIT'CU'0' con^r'':)u' indelevelmente para a formagao do homem. 
(SAO PAULO. SE. CENP, 1992. p. 11). 

No capftulo de apresentagao, pode-se perceber o processo de debates e 

reflexoes, cujas conclusoes emergentes indicam, por exemplo, a presenga de uma 

variedade de pianos de ensino, selegao aleatoria de conteudos programaticos, 

indefinigao metodologica, ou seja, ausencia de diretrizes basicas e orientadoras do 

trabalho pedagogico. Um outro aspecto sinalizado foi o distanciamento entre o ensino 

fundamental e o ensino medio, no que diz respeito a desarticulagao entre atividades 

propostas e os objetivos educacionais, alem da inexistencia de uma avaliagao 

sistematica. 

Pelo mencionado ate entao, parece que se evidencia a necessidade de um 

trabalho mais objetivo no que tange a construgao de propostas sistematizadas, onde as 

questoes fundamentals - para que ensinar, o que ensinar, como ensinar e quando 

ensinar - expressem um projeto mais articulado e consistente frente a realidade do 

quadro apresentado. Cabe aqui, no que tange aos objetivos propostos por este trabalho 

de investigagao, ressaltar que os aspectos anteriormente mencionados, como a selegao 

aleatoria de conteudos, desarticulagao entre objetivos propostos e conteudos de ensino, 

falta de um processo consistente de avaliagao, constituem, portanto, um problema a ser 

considerado. Esta questao exige uma reflexao pertinente, uma vez que esta proposta 

curricular (SAO PAULO. SE. CENP, 1992) traz um diagnostico revelando estas 

dificuldades que, sem duvida, devem receber uma atengao especial, pois esta mesma 

proposta tern como finalidade subsidiar a agao docente com objetivos e conteudos 

mfnimos ao final de cada ano letivo e nfvel de ensino. 

O saber pedagogico do professor da rede publica podera ser orientado 

segundo as proposigoes deste documento, que e oriundo de uma equipe tecnica 

governamental. E, portanto imprescindfvel que se coloque de maneira clara e objetiva 

os conhecimentos a serem veiculados nas escolas por este componente curricular, para 

que as demandas educacionais sejam alcangadas conforme enunciado pela propria 

proposta, quando sinaliza que "a educagao escolar deve propiciar o dominio de 
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competencias que permitam a plena participagao do indivlduo, enquanto cidadao, nas 

multiplas e complexas atividades exigidas pela vida modema". (SAO PAULO. SE. 

CENP, 1992, p.3). 

Para que a educagao escolar cumpra seu papel na sociedade modema, 

pressupoem-se o desenvolvimento do indivfduo na perspectiva de uma educapao para 

cidadania, exigindo, portanto, um processo que garanta a apropriagao de 

conhecimentos que impiiquem conceitos, fatos, princfpios, atitudes, valores, normas e 

procedimentos, necessarios para uma participagao social e polftica cada vez mais 

ampla. Neste sentido, os componentes curriculares, incluindo-se ai a educagao ffsica, 

deverao ser trabalhados de maneira a garantir um processo com os diferentes tipos de 

conhecimento, sendo que a apropriagao dos mesmos devera ocorrer de maneira 

sistematizada, exigindo das propostas um nivel condizente de proposigao e elaboragao 

que garanta um suporte metodologico consistente e coerente com as perspectivas que 

sinaliza. 

' Na proposta curricular (SAO PAULO. SE. CENP, 1992), encontramos 

elementos indicatives de que a educagao ffsica devera desenvolver uma concepgao 

calcada no humano, que colabore para um movimento de transformagao social cujo 

protagonista destas agoes e movimentos expressem um homem conhecedor e crftico. 

Caberia a educagao ffsica desenvolver uma fungao no currfculo escolar, em uma 

escola publics que integra um conjunto de mediagoes sociais responsaveis pela 

preservagao e transformagao da cultura. 

Para que a educagao ffsica contribua nesta diregao, e necessario que se 

constitua em um componente curricular cuja contribuigao especffica seja devidamente 

articulada junto aos demais componentes, a luz de um projeto pedagogico em que se 

considere a diversificagao das diversas areas do conhecimento e do espectro cultural 

mais amplo e, principalmente, aqueles que se encontram disponfveis na cultura escolar, 

sendo estes de carater sistematizado. Assim, conforme o primeiro capftulo desta 

proposta "0 ensino de educagao ffsica no 2° grau", ha de se considerar alguns aspectos 

presentes na realidade escolar, e consequentemente na educagao ffsica, que se 

constituem entraves para seu desenvolvimento em uma perspectiva transformadora e 

articulada as demandas educacionais emergentes. 
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Nesta proposta curricular encontramos consideraQoes relativas as implicaQoes 

da Lei Federal 7692/1988 que, com o objetivo de adequar a dimensao do estudo face a 

realidade do jovem trabalhador, possibilitou a dispensa das aulas de educa^ao fisica 

por motive de trabalho, por estar calcada em uma visao reducionista biologizante de 

movimento corporal, bem como limitar a amplitude e o significado deste componente 

curricular. A partir desta legislapao, surge o problema do controle das declaragoes de 

trabalho para finalidade de dispensas das aulas. 

Um outro dado importante reside na colocapao deste componente curricular 

para fora do horario comum das outras aulas, o que dificultava o acesso dos alunos que 

manifestavam interesse em participar das aulas de educatpao fisica, implicando 

portanto, desvalorizagao do componente com uma ampla evasao dos alunos. As 

normatizagoes legais presentes naquele contexto se constituiam em um entrave para 

uma melhor adequagao e desenvolvimento da educagao fisica como componente 

curricular, uma vez que reforgavam uma visao como atividade, conforme o Decreto 

Federal 69.450/1971 que regulamentava a educagao fisica, caracterizando-a da 

seguinte maneira: 

(...) por atividades que contribuam para o aprimoramento e aproveitamento 

integrado de todas as potencialidades fisicas, morais e psiquicas do 

individuo, possibilitando-lhe, pelo emprego util do tempo de lazer, uma 

perfeita sociabilidade, a conservaQao da saude, o fortalecimento da vontade, 

aquisigao de novas habilidades, o estimulo as tendencias de lideranga e a 

implantagao de habitos sadios. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p. 14). 

A partir destas considerapoes, podemos perceber uma concepgao 

mecanicista da educapao fisica, entendida basicamente como aptidao fisica, orientada 

por um referencial estritamente reducionista de carater pratico e fisiologico, cuja 

compreensao do movimento corporal e do conceito de saude sao colocados e 

estabelecidos de maneira muito simplificada. O professor de educapao fisica e 

entendido como o "educador do fisico", demonstrando uma visao fragmentada da 

totalidade humana, alem de uma forte inclina?ao a incorpora?ao de modismo e 

aspectos hedonistas referentes a visao de corpo. Tambem se faz necessario destacar 

que os objetivos propostos por este dispositive legal sugerem aspectos e competencias 

que extrapolam a especificidade do componente, como por exemplo, emprego util do 
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tempo de lazer, habitos sadios, forgas psiquicas, morais, fisicas e lideranpa, aspectos 

estes que podem e devem ser trabalhados pelo projeto escolar como um todo, e nao 

especificamente pela educacjao fisica, dada a compiexidade do desenvolvimento destas 

questoes. 

Segundo os autores desta proposta curricular, se faz necessario empreender 

uma tarefa no sentido de superar este entendimento e estas praticas, dirigindo os 

esforgos para uma concepgao mais ampla, redefinindo o papel do professor de 

educagao fisica conforme as seguintes indicagoes: 

Nesta perspectiva, o professor de educagao fisica nao e aquele que procura 

passar tecnicas corporais ou esportivas aos seus alunos, mas aquele que, 

atraves deles e em conjunto com seus alunos, realiza uma leitura critica do 

mundo, interferindo e possibilitando a interferencia e transformagao dessa 

realidade. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p. 16). 

Sendo assim, exige-se uma mudanga no tratamento metodologico, 

especialmente no que diz respeito ao corpo de conhecimentos que a educagao fisica 

desenvolve, ou melhor, vem tradicionalmente desenvolvendo. Evidencia-se desta 

maneira a necessidade de se reconfigurar a educagao fisica como atividade para uma 

concepgao de disciplina escolar, o que implica maior grau de explicitagao e elaboragao 

de conhecimentos sistematizados. 

O tratamento como atividade concebeu as aulas de educagao fisica como um 

espago e um tempo para a reprodugao mecanica de gestos e movimentos corporais, 

mais especificamente os ligados ao tema esporte, sem a devida contextualizagao 

politico e social, alem de desconsiderar a amplitude e dimensao das questoes ligadas 

ao movimento do corpo humano. Esta concepgao, que se procura superar, contribuiu 

significativamente para a desvalorizagao do componente curricular educagao fisica 

mediante as transformagoes impostas pela sociedade em diregao a escola, na medida 

que a instituigao escolar promove a disseminagao de saberes em uma sociedade 

movida pelo conhecimento, instrumento indispensavel para a insergao dos cidadaos, e 

principalmente das novas geragoes, na vida moderna. 

Sendo assim, a proposta curricular anuncia o que se poderia compreender da 

educagao fisica como disciplina: 
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rnnhpHmentn c'icf mo ?ls®P''na; irnplica na promogao da reflexao atraves do 

Ho nratinac r-r, emat'2ado; ha um cxirpo de conhecimentos, um conjunto 

ffcioa m 10 Ho r':)0rais e urna s®r'e c'e conceitos desenvolvidos pela educagao fisica que devem ser assegurados. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p. 16). 

Mais especificamente em relagao ao 2° grau (ensino medio), a proposta elucida 

um pouco o perfil do ensino de educagao fisica, apresentando algumas de suas 

caracteristicas e tipos de saberes que deveriam estar inclusos em um trabalho neste 

nivel de escolarizagao: 

No segundo grau, trata-se de aproveitar a capacidade de operar 

formalmente - prerrogativa da maioria dos alunos da faixa etaria pertinente a 

esse curso - promovendo discussoes sobre manifestapoes dessas praticas 

corporais como reflexos da sociedade em que vive, pensando criticamente 

seus valores, o que levara os alunos a compreender as possibilidades e 

necessidades de transformar ou nao esses valores. (SAO PAULO. SE. 

CENP, 1992, p. 16). 

Nesta proposta curricular, encontramos indicagoes para o desenvolvimento 

da cultura corporal, de forma a destacar os aspectos socio-culturais presentes nas 

manifestagoes corporais, explorando questoes e aspectos para alem do ambito 

biologico, psicologico e fisiologico. Assim sendo, cabe a educagao fisica favorecer a 

apropriagao universal de uma cultura corporal que indique o direito ao ocio, ao jogo ou 

ao lazer. 

Analisando a apresentagao da proposta curricular, bem como, o seu primeiro 

capitulo, pudemos perceber a presenga de um diagnostico dos principals problemas 

que dificultam o desenvolvimento da educagao fisica como componente curricular, alem 

das sinalizagoes na diregao de um entendimento mais amplo do papel do professor de 

educagao fisica, que tern como objetivo viabilizar a apropriagao de um corpo de 

conhecimentos relatives ao universe das praticas corporais e de movimento. 

No ambito dos argumentos apresentados, espera-se que a educagao fisica 

cumpra o seu papel junto a instituigao escolar como disciplina, ou seja, portando 

claramente um conjunto de saberes sistematizados que contribuam para formagao de 

um ser critico, capaz de realizar uma leitura ampla da realidade em que esta inserido, 

incluindo-se as questoes ligadas a cultura corporal e de movimento. Conforme indicado 
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pela proposta, se faz necessaria para que tal perspectiva se viabilize, a presenpa e o 

trabalho com conceitos e valores, promovidos por meio de discussoes e debates para 

estabelecer as reiapdes pertinentes entre as manifestapoes das praticas corporals e 

seus reflexos junto a sociedade. 

Sendo assim, face ao conteudo expresso por estes capftulos iniciais, cria-se a 

expectativa de que a proposta curricular para o ensino de educaQao ffsica no 2° grau 

(ensino medio) apresente de maneira propositiva e sistematica os conhecimentos 

necessarios para que a perspectiva que a mesma preconiza possa tomar forma e, 

consequentemente, atinja os seus propositos conforme indicado na apresentapao deste 

documento, que e orientar a apao dos professores de educapao ffsica a estabelecerem 

objetivos mfnimos e conteudos ao final de cada ano e nfvel de ensino, ou seja, o que o 

aluno ao longo e ao final do 2° grau (ensino medio) deva saber e aprender. 

Dando prosseguimento a analise deste documento, verificando as possfveis 

indicagoes dos saberes destinados ao ensino de educagao ffsica no 2° grau (ensino 

medio), o segundo capftulo "Desenvolvimento do adolescente" retoma o estudo das 

principais caracterfsticas motoras, socio - culturais, afetivas e cognitivas dos 

adolescentes, sendo que a partir desta analise, procura-se ressaltar as implicagoes 

educadonais que este conhecimento possa gerar. Neste capftulo, verifica-se uma 

descrigao dos adolescentes de maneira generica, sob o ponto de vista ffsico, afetivo, 

social e cognitive, destacando que o adolescente deve ser compreendido como um ser 

na sua totalidade dentro ou fora do contexto escolar, sendo que a divisao anunciada 

esta estabelecida apenas para favorecer um enfoque didatico. 

Do ponto de vista cultural, a proposta curricular sinaliza que a periodizagao 

da vida em fases nao e natural e nem universal. Assim a adolescencia deve ser 

compreendida no interior de uma cultura e consequentemente em um dado contexto 

socio historico. Sobre a adolescencia, sao depositadas determinadas expectativas 

sociais, como por exemplo o tipo de adulto que se quer formar por meio das 

instituigoes, entre as quais estao as escolas. Neste tipo de relacionamento com a 

sociedade, o adolescente manifesto diferentes tipos de comportamento que expressam 

a sua adaptagao, ou ate mesmo a contestagao frente as exigencias impostas peio meio. 

A proposta curricular faz referenda a puberdade como um fenomeno universal e 

biologico, que representa uma transformagao, momento em que os adolescentes se 
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tornam aptos para a procriapao. A puberdade tambem, sinaliza mudangas no ambito 

corporal, mediante o surgimento das caractensticas sexuais secundarias, cujas 

repercussoes atingem todos os domfnios do comportamento humano. 

Do ponto de vista cognitive, o adolescente encontra-se no nivel operatorio 

logico formal, apresentando, por sua vez, urn potencial imaginative maior comparado 

com a infancia, sendo capaz de efetuar operagoes como abstrair, criticar, supor, criar 

hipoteses, analisar, comparar, descrever com muito mais desenvoltura em relagao ao 

periodo da infancia. Em fungao deste processo que se encontra em desenvolvimento, o 

adolescente amplia sua visao para alem da sua familia, escola ou sociedade. O 

repertorio de interesses em diversos assuntos tambem se amplia, bem como a 

possibilidade de formular, problematizar e solucionar questoes em nivel hipotetico. 

(SAO PAULO. SE. CENP, 1992). 

Sobre o aspecto afetivo, mudangas ocorrem principalmente em nivel 

simbolico, como o chamado "desligamento familiar", ou seja, pode-se perceber um 

deslocamento do eixo afetivo para fora dos vinculos familiares, fruto do 

desenvolvimento da sexualidade, quando emergem as relagoes afetivas tipicas de 

namoros, e tambem a expansao dos relacionamentos de amizades e formagao de 

grupos, cujos interesses estao orientados nas mais diversas atividades, assuntos e 

necessidades. 

Como consequencia deste deslocamento, ocorre uma especie de "negagao 

dos peis", pois a familia passa a representar e simbolizar os limites e os valores da 

sociedade, o que implica o reconhecimento da existencia destes mesmos. As criticas ao 

quadro referencial de valores dos pais tambem indicam uma atitude de critica a 

sociedade, emergindo assim comportamentos diferenciais. O adolescente passa de 

forma mais contundente a pensar em si e no future, a partir da perspectiva aberta pelos 

novos vinculos sociais que os grupos de amigos, a escola e a propria educagao fisica 

poderao proporcionar no sentido de exercitar novas relagoes e possibilidades de 

atuagao. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992). 

No que tange ao aspecto fisico, podemos constatar um corpo em 

transformagao, sendo que estas mudangas nao ocorrem simultaneamente e de maneira 

harmonica. Por exemplo, o aumento de estatura no periodo da adolescencia representa 

em torno de 20% a 25% em relagao a estatura final do adulto. Acompanhando este 
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processo, podemos verificar o aumento de peso, massa muscular e de gordura, sendo 

que para o sexo feminine ocorre um alargamento dos quadris, e para o sexo masculine, 

urn maior desenvolvimento dos ombres. 0 estirao de crescimento se caracteriza de 

maneira distinta segundo caracteristicas individuals, ou seja, em diferentes ritmos. 

Desta maneira, o adolescente apresenta um corpo mutante, cujo "novo" corpo 

demanda um nova reordenagao dos movimentos em relagao a si proprio, em relagao 

a08 objetos e tambem em relagao aos demais corpos. Emerge, a partir deste fato, um 

novo potencial fisico, sendo que para o adolescente toma-se interessante perceber, por 

meio de diferentes experiencias, o que e possivel fazer com seu corpo e seus 

respectivos movimentos. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992). 

Para o adolescente, no conjunto deste processo de desenvolvimento, e 

precise destacar que o seu corpo ganha um novo significado social, o adolescente e 

analisado e avaliado pelo seu comportamento corporal, sendo que o olhar que se volta 

sobre ele e o "olhar da sociedade", segundo os valores sociais vigentes em um dado 

momento historico. Encontramos, portanto, a presenga de uma conotagao social, 

construida culturalmente e disseminada pelos membros da sociedade, sendo que este 

corpo confere uma diferenciagao, podendo assim, atribuir um "status" perante um grupo 

ou comunidade. Estes aspectos podem e conduzem a novos padroes de 

comportamento, o que por sua vez, implica representagoes e identidades individuals e 

de grupos, cujos significados estao presentes na vida cotidiana e determinam 

conceitos, atitudes, valores e comportamentos. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992). 

Sendo assim, a educagao fisica pode contribuir nao apenas na construgao e 

no desenvolvimento de um estilo pessoal de movimento, trazendo no seu bojo 

elementos de ordem afetiva, social e politica, bem como, um repensar sobre os valores 

e as expectativas orientados para e sobre a dimensao corporal e dos aspectos relatives 

ao movimento do corpo humano. 

Entre as caracteristicas expostas por estes documentos no que diz respeito 

ao desenvolvimento do adolescente sinalizamos para algumas implicagoes 

educacionais, mais especificamente relacionadas ao ensino de educagao fisica no 2° 

grau (ensino medio). uma vez que podemos relacionar as particularidades do sujeito 

que aprende e os saberes ou objetos a serem ensinados e construidos. Se na 

adolescencia o individuo passa por modificagoes na sua estrutura corporal, por 
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apresentar um estirao de crescimento, o que leva a necessidade de explorar as novas 

possibilidades de movimento de um corpo em transformagao , podemos inferir que o 

trabalho com habihdades motoras (procedimentos) justifica-se, por auxiliar na 

reorganizagao e controle de movimentos. Ou seja, verifica-se a possibilidade de 

viabilizar-se a disseminagao e o desenvolvimento de conhecimentos procedimentais. 

No ambito cognitivo, o adolescente apresenta uma capacidade hipotetico 

dedutiva de operar o pensamento, sendo capaz de realizar abstragoes, cnticas e 

suposigoes. Assim sendo, verifica-se uma possibilidade ampla no trabalho de 

problematizagao e solugao de questoes, o que permite o desenvolvimento de conceitos 

elaborados e compatfveis com a realidade dos educandos. Sobretudo, indica a 

viabilizagao do trabalho com conhecimentos conceituais e o desenvolvimento destas 

capacidades de operar o pensamento em circunstancias especfficas (procedimentos), 

no interior das aulas de educagao fisica e no trato das questoes relativas a cultura 

corporal e do movimento do corpo humano. ( SAO PAULO. SE. CENP, 1992). 

Acerca do aspecto afetivo, tern o adolescente necessidade de identificar-se, 

relacionar-se e interagir com o grupo social do qual pertence, sendo uma possibilidade 

o grupo de colegas que participam da realidade escolar. A educagao fisica pode 

contribuir para o desenvolvimento desta dimensao do comportamento humano, bem 

como as demais disciplinas, de forma a intervir na construgao de um estilo pessoal de 

movimentar-se e de relacionar-se coletivamente, alem de poder levar os educandos a 

reflexao sobre os significados e as conotagoes sociais e culturais que permeiam as 

praticas corporais e de movimento, reorientando ou reafirmando determinados valores, 

normas e atitudes. 

Sendo assim, a metodologia de trabalho deve enfatizar a condugao de um 

processo que inclua estes conhecimentos sistematizados e permita um tratamento que 

viabilize a perspectiva posta por este documento, que sugere uma educagao fisica 

centrada no humano, viabilizando uma visao critica de mundo e das praticas corporais e 

de movimento, favorecendo um ser autonomo conhecedor das suas possibilidades de 

intervengao na realidade que participa. 

0 terceiro capitulo faz referenda a uma opgao metodologica e sugere uma 

perspectiva construtivista interacionista fundamentada na teoria de Jean Piaget que, 

segundo explicagoes apresentadas nesta proposta curricular, procura explicar como se 
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passa de um estado de manor conhecimento para outro de maior conhecimento. Esta 

teoria propoe qua as estruturas mentals tandem a equilibrar-se para adaptapao do 

sujeito ao meio ffsico a social, sendo qua cabe ressaltar a importancia das trocas 

simbolicas a seus conteudos entre o sujeito a o meio, considerando, portanto, a 

maturapao do sistema nervoso a as experiencias ffsicas a sociais. 

Nesta perspectiva, a concepgao de escola tradicional a criticada, uma vez qua 

a mesma se configura como mera transmissora a reprodutora de informapoes a 

verdades absolutas. No enfoque construtivista, o sujeito deve assumir um papal ativo na 

construpao do seu pensamento a conhecimento, sendo qua o processo sai de um 

centralismo das apoes docentes, qua se presumia unica fonte inquestionavel de 

conhecimento a o aluno como se fosse um "receptaculo" de informapoes a conteudos, 

para um processo mais amplo em que o professor sera o mediador entre o aluno e o 

universe a ser conhecido. Neste sentido, cabe ao professor promover desafios e 

desequilibrios entre os alunos para que os mesmos possam efetuar uma reordenapao, 

ou melhor, um reequilibrio, fruto de uma reorganizapao mental, para que um processo 

de tal natureza favorepa o pensamento autonomo, conforme as seguintes 

argumentapoes: 

Ha. entao, que se buscar, atraves da educapao fisica, a formapao de alunos 

autonomos, que sejam capazes de cooperar, de questionar e criticar valores 

que Ihes sao transmitidos, tornando-os potencialmente aptos para 

transforma-los quando necessario. (p.29). 

Por meio desta proposta curricular, questiona-se como poderia o docente de 

educapao fisica atuar de forma construtivista, para que estes aspectos anteriormente 

mencionados fossem desenvolvidos. Sao apresentados, por exemplo, indicapoes em 

relapao ao tema jogo, demonstrando como podenamos desenvolve-lo nesta 

perspectiva: 

Na discussao de um jogo entre os alunos, o professor adotara a postura de 

coordenador dos debates, questionando o grupo de forma a favorecer o 

aproveitamento de respostas que sejam oriundas da reflexao individual e 

coletiva. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.29). 
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Pudemos perceber no conteudo desta proposta curricular (SAO PAULO. SE. 

CENP, 1992) indica^oes referentes ao valor das discussoes e dos debates como forma 

nao apenas de articular e desenvolver o pensamento e a critica, mas, sobretudo, tomar 

possfvel a compreensao dos diferentes pontos de vista, especialmente as atitudes 

indispensaveis para o desenvolvimento da coopera^ao. Pelo que pudemos perceber, 

atitudes de coopera^ao, a capacidade de operar questionamentos criticos e pontos de 

vista distintos, exigem o dormnio de procedimentos e habilidades que impliquem 

diferentes tipos de conhecimentos relacionados a especificidade do componente 

curricular. Utilizou-se o exemplo do jogo, suas regras e seus aspectos taticos, como 

exemplos para este tipo de intervengao. Quais seriam os outros saberes a serem 

considerados em um programa de educagao ffsica no 2° grau (ensino medio) para que 

a perspective em questao tome forma para o atendimento dos objetivos propostos por 

esta mesma proposta? 

O capitulo referente aos conteudos de educagao ffsica no 2° grau (ensino 

medio) corresponde as consideragoes a respeito dos principais conhecimentos e 

saberes a serem sistematizados, e tambem as suas respectivas implicagoes 

educacionais. Sendo assim pode-se esperar que neste momento sejam explicitados os 

saberes a serem trabalhados pelo componente curricular educagao ffsica, de maneira a 

atender aos objetivos desta proposta, e tambem a perspectiva assumida no transcorrer 

das analises elaboradas. 

Encontramos neste capftulo crfticas no tocante ao tratamento dos conteudos 

e das atividades desenvolvidas nas escolas, ou seja, verifica-se que as aulas vem 

priorizando um carater recreativo, onde o jogo representa a atividade predominante, de 

forma eminentemente pratica, sem grandes implicagoes teoricas, dificultando a sua 

caracterizagao como uma disciplina constitufda de saberes sistematizados. A proposta 

tambem sinaliza que estas mesmas aulas vem assumindo um aspecto de seletividade, 

de maneira a privilegiar os alunos mais habilidosos no uso e utilizagao das aulas de 

educagao ffsica, nao se tornando, desta maneira, um espago educativo para todos e na 

utilizagao ampla de suas possibilidades. 

Como orientagao desta ^proposta curricular, os autores sinalizam que a 

essencia da educagao ffsica e o movimento e nao ha educa^ao ffsica sem movimento. 

destacando que; 
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sse movimento podera ser trabalhado atraves do oferecimento, pelo 

pro essor do maior numero possfvel de a goes teoricas e praticas. Isto 

sigm ica abnr o leque de atividades e abandonar a ideia da priorizacao deste 

ou aquele conteudo. (p.31). 

Desta maneira, podemos perceber que, segundo esta proposta curricular, 

identifica-se um corpo de conhecimentos relacionado ao movimento do corpo humano 

que deve, de maneira apropriada, ser oferecido aos educandos, por meio de agoes 

teoricas e praticas. Sendo assim, podemos pressupor a presenpa de distintos saberes 

que provavelmente sao passfveis de selegao e sistematizagao, sendo estes elementos 

necessaries para favorecer a superagao de uma educagao ffsica concebida como uma 

simples pratica de movimentos, seletiva e discriminatoria em relagao a totalidade dos 

alunos, alem da perspectiva critica e transformadora na qual esta mesma deveria atuar 

ao lado dos demais componentes curriculares. Neste sentido, podemos questionar 

quais sao os conhecimentos que garantiriam a viabiiizapao e o desenvolvimento de um 

processo com estas caracteristicas? Estariam estes saberes exemplificados e 

detalhados por esta proposta, cujo objetivo e alcance e orientar e facilitar a construgao 

de programas de educagao fisica no ensino medio, permitindo a explicitagao de 

objetivos e conteudos a serem trabalhados ao final de cada ano letivo e nivel de 

escolarizagao? 

Esta proposta faz referenda ao resgate da educagao motora, entendida como 

um processo que permita ao educando buscar e desenvolver sua dinamica propria de 

movimento e estilo pessoal de se movimentar. Segundo este documento (SAO PAULO. 

SE. CENP, 1992), este aspecto nao encontra-se concluido, uma vez que este 

adolescente presente no entao 2° grau (ensino medio) apresenta um corpo em muta^ao 

face aos processes de crescimento fisico corporal, que exige, portanto, propostas de 

movimentos para favorecer um conhecimento das possibilidades motoras, bem como o 

controle e conhecimento deste novo "corpo". 

Para o atendimento desta necessidade, os autores sugerem um trabalho que 

inclua uma educagao motora, destacando para a possibilidade do trabalho com o tema 

ginastica, citando o trabalho com ou sem material, individual ou coletivamente, 

buscando a construgao de seu estilo proprio de movimentagao. Podemos entender que 
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estas considerapoes residem mais no campo do desenvolvimento de procedimentos, 

face esta descrigao estar ligada mais diretamente as habilidades motoras, ou seja, algo 

voltado para a capacidade de se mover adequadamente em um contexto especffico. 

Porem, na sequencia descrita pela proposta, podemos encontrar referencias um pouco 

mais detalhadas em reiagao a estas questoes, tais comoi 

No segundo grau, pretende-se a pratica dessas habilidades de forma mais 

autonoma e mais consciente. Atraves da reflexao e conscientizapao do que 

estao fazendo, os alunos saberao porque e para que realizar determinadas 

atividades, em oposigao a ideia da sua simples repeticao. (SAO PAULO. SE. 

CENP, 1992, p.32). 

A partir destas afirmagoes, podemos considerar o destaque atribuido pela 

proposta curricular em relagao ao trabalho com habilidades motoras, que pode ser 

considerado como procedimento importante, somando-se a este processo, como fator 

indispensavel, o desenvolvimento de informagoes e conceitos que garantam 

explicagoes e significados ao mover-se, para que o movimento seja adequado as 

necessidades dos individuos e possibilitem uma melhor compreensao entre o fazer e o 

compreender. A formagao do pensamento critico e o desenvolvimento do sujeito 

autonomo sao objetivos da instituigao escolar, portanto cabe tambem a educagao fisica 

explicar os motives e necessidades do movimento do corpo humano, quais sao as suas 

implicagoes para o homem, que aspectos estao presentes no ato de mover-se de 

maneira a prover o cidadao de condigoes mais adequadas de adaptagao e 

transformagao de si e do meio, sendo estas informagoes elementos relevantes na 

construgao de atitudes e valores. 

Uma outra referencia da proposta curricular diz respeito as modalidades 

coletivas de esporte. Nos parece que, ao anuncia-las, reconhece a relevancia social e 

cultural das mesmas e, principalmente, indica a pertinencia do tema em relagao a 

especificidade do componente curricular educagao fisica. Neste sentido, a proposta 

descreve a orientagao do trabalho do docente junto a este tema, sublinhando os 

seguintes aspectos: 

Os esoortes coletivos, como atividades determinadas culturalmente, podem 

fazer parte das aulas de educagao fisica. Neles, o adolescents pratica sua 
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au onomia, cornpreendendo seus limites e potencialidades e as dos 

f ^ um deve buscar o seu nivel individual de excelencia. O 

Istimn Ho roorimU -ra |0* <::'e^emPenho ^ cada aluno, na procura do ponto 
.. . «,za?Q0- Isto nao significa proper o alcance de modelos de alto 

rendimento fisico e desportivo. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.32). 

O texto acima descrito sugere o entendimento de um trabalho que incide 

sobre o desenvolvimento de habilidades, sendo indicado neste mesmo documento, 

conhecimentos ou intervengoes a serem trabalhados pelo professor na diregao dos 

valores e atitudes, como podemos identificar: 

Nos esportes coletivos, as situagoes de interagao com os companheiros 

criam possibilidades de desenvolver conceitos importantes, como por 

exemplo, a cooperagao, ate porque se espera que os praticantes do grupo 

tenham os mesmos objetivos. A sociabilidade pode nao estar assegurada 

mas os caminhos para ela estarao abertos. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, 

p.32). 

Outro tema considerado para exploragao pedagogica diz respeito as 

modalidades individuals de esporte, sendo tambem considerada sua relevancia, na 

medida que consideram que "os esportes individuals podem ser trabalhados da mesma 

forma que os coletivos. Neles tambem acontece a interagao do sujeito com o mundo e 

consigo mesmo e, por isso, serao bem vindos e estimulados." (SAO PAULO. SE. 

CENP, 1992, p.32). 

A proposta esclarece que o trato com o tema esporte deve considerar a 

contextualizagao historica destas manifestagoes, demonstrando as origens de 

determinadas atividades junto a cultura em que estavam inseridas, proporcionado 

conhecimento com entendimento, ampliando este universo a ser descoberto e 

explorado pelo aluno. Desta maneira compreende-se que um trabalho de 

sistematizagao devera ocorrer, e que uma teorizagao deve ser proposta em uma 

educagao ffsica que almeja configurar-se como uma disciplina escolar, transcendendo 

os limites de uma concepgao reducionista. 

No transcorrer deste capitulo acerca dos conteudos em educagao fisica para 

este nivel de escolanzafao, a dan?a tambem e sugenda como tema a ser mcorporado 

em programas escolares desta natureza, sendo considerada como um recurso 
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pedagogico importante, ate mesmo pelo significado social que Ihe e atribufdo na vida 

social no ambito nao escolar e no cotidiano dos cidadaos de maneira geral. Conforme 

indicagao da propria proposta curricular, e necessario fazer com que os adolescentes 

que apreciam e se envolvem com a danga fora da escola possam traze-la para dentro 

da mesma. Podemos, a partir desta consideragao, perguntar qual e o tratamento que o 

tema danga deve receber ao adentrar nao apenas na cultura da escola, mas no 

componente curricular educagao ffsica? Que saberes devem ser vinculados ou 

construidos a partir deste tema? Segundo a propria proposta curricular, o trabalho com 

o tema danga traz contribuigoes pelo fato de que "a danga esta vinculada ao 

desenvolvimento do ritmo e este esta vinculado ao proprio corpo e ao espago. A danga 

e um recurso pedagogico imperdfvel e sua pratica pode permear todas as series do 2° 

grau." (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.33). 

Sobre a danga se depositam expectativas, significados e finalidades que 

podem ser discutidos e analisados, uma vez que por meio de atividades desta natureza 

os indivfduos ao se movimentarem, expressam valores, crengas, sentimentos e 

emogoes, de forma que conceitos, habilidades, atitudes e valores sao passiveis de ser 

disseminados e aprendidos no contexto da educagao escolar. Neste sentido, podemos 

questionar quais dangas, ritmos e manifestagdes presentes no universe da cultura um 

professor e capaz de selecionar e promover face a possibilidade de incorporagao deste 

tema junto a cultura do aluno e da escola, atribuindo o devido tratamento na 

perspectiva do saber escolar? Na proposta, encontramos indicagoes do que se poderia 

aproveitar em um trabalho com o tema danga, quando afirma que "e precise que o 

professor retome as dangas, entremeando, se possfvel, as folcloricas com as 

modernas, com evolugao progress!va dos nfveis de complexidade coreografica . (SAO 

PAULO. SE. CENP, 1992, p.33). 

Nos parece que a enfase neste trabalho se da no nivel dos procedimentos, 

uma vez que a propria proposta diz que nao ha educagao fisica sem movimento, e 

tambem se sublinha questoes referentes a nfveis progressives de complexidade 

coreografica, onde se ressalta uma capacidade em se saber fazer um determinado tipo 

de movimento; 
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- ^ es®nvolvimento de qualquer uma das propostas de danga 

? , ^ lvo c'ue a5se9urado, qual seja, o de intemalizar o ritmo, 

nrvW a ria" 0001 PerceP?a0 segura de que todos possuem uma forma propna se expressar corpora,mente ,SAO PAULO. SE. CENP, 1992, 

No que se refere a um dos aspectos pertinentes a esta proposta, podemos 

perceber a preocupafao em respeitar-se as diferenoas pessoais, por meio do enfoque 

na busca de um estilo pessoal de movimento e expressao, provavelmente fruto de uma 

reflexao critica a conceptpao mecanicista de educa^ao ffsica que enfatizava a 

reprodugao de gestos detenminados pelos professores, onde a imitagao e o rigor tecnico 

eram aspectos preponderantes sobre os demais. No que diz respeito a mengao dos 

tipos de danga, quais dangas folcloricas e modemas poderiam ser selecionadas e 

sistematizadas? 

O discurso de encerramento do capitulo em questao faz consideragoes sobre 

a necessidade de incorporar-se um repertorio amplo de atividades motoras, destacando 

a necessidade da contextualizagao politico e social das mesmas, incluindo-se, portanto, 

conhecimentos teoricos e praticos como podemos perceber nestas consideragbes 

finais: 

Neste capitulo, nossa escolha recaiu sobre o resgate da educagao motora, 

sobre os esportes e a danga, conteudos em geral mais trabalhados no 2° 

grau. Outras praticas corporais podem e devem compor o planejamento do 

professor. O importante e que, quaisquer que sejam elas, a sua pratica seja 

efetiva e consciente e sua contextualizagao teorica, em nivel historico social, 

esteja assegurada. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.34). 

Para que estes aspectos possam se tomar viaveis no ambito da pratica escolar 

efetiva, seria necessario perceber a necessidade de evidenciar-se quais sao estes 

conhecimentos que possibilitam uma devida contextualizagao teorica em nivel historico 

social. Alem do mais, o movimento do corpo humano apresenta outras dimensoes a 

serem exploradas e compreendidas, como por exemplo, as implicagoes fisiologicas, 

antropologicas, psicologicas, ecologicas, economicas, filosoficas de toda e qualquer 

atividade que implique movimento do corpo humano. Um outro aspecto importante diz 

respeito ao movimento do corpo humano no sentido de compreende-lo para alem do 
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§mbito institucional, ou seja, da danga, do jogo, do esporte, da ginastica. Este mesmo 

homem se move no contexto do trabalho, da sexualidade, da vida cotidiana, para alem 

dos temas apresentados, o que por um lado implica uma riqueza de possibilidades 

frente ao tema em questao e por outro, se constitui um problema para a selegao de 

saberes a serem disseminados ou construfdos junto a cultura escolar por meio do 

componente educagao ffsica. Este fato nos obriga a pensar que, se existem estas 

altemativas de exploragao pedagogica e educacional, a avaliagao deve abrigar de 

forma apropriada esta perspectiva, que implica conhecimentos e saberes, que exige 

conceitos, fatos, principios, procedimentos, valores, atitudes e normas, relacionados as 

praticas corporais e de movimento. 

Segundo esta proposta curricular, a avaliagao tern se apoiado em ideias 

cristalizadas para efeito de retengao ou promogao dos alunos, servindo mais como um 

instrumento de verificagao do que um processo a ser desenvolvido. Mais 

especificamente em educagao flsica, os criterios apontados por este documento dizem 

respeito a frequencia as aulas, rendimento fisico e execugao de fundamentos 

esportivos. A proposta curricular sinaliza que a consideragao destes aspectos nao e 

suficiente para a transformagao da educagao flsica como area de produgao de 

conhecimentos, e principalmente a configuragao desta como disciplina. 

A verificagao da presenga dos alunos em aula, ou seja, assiduidade, bem 

como a simples reprodugao de gestos ou movimentos, nao leva a superagao de um 

reducionismo tanto na concepgao avaliatoria quanto no trato com o conhecimento a ser 

veiculado, como pode-se perceber nas seguintes consideragoes: 

A assiduidade por si nao pode determinar a apropriagao ou nao de 

conhecimentos e habilidades ensinados; a execugao de fundamentos 

esportivos isolados nao asseguram, por exemplo, sua efetiva utilizagao em 

situagao de jogo; os testes que desconsideram, de certa forma, o potencial 

individualizado de cada aluno e equalizam todos sob o mesmo ponto de 

vista. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.35). 

Os autores sugerem uma avaliagao processual e interativa, sendo permitido 

ao aluno errar, para que possa corrigir. avaliar e perceber o seu desempenho. Destaca- 

se tambem que o processo de avaliagao deve incluir aspectos pertinentes ao 

desenvolvimento do pensamento operatorio formal, por meio de resolugoes de desafios 
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e problemas a serem colocados, alem de observar como os educandos resolvem 

problemas emergentes nas aulas de educagao fisica nos dominios afetivos, motores, 

cognitivos e sociais. Sendo assim, e importante na perspectiva desta proposta curricular 

avaliar se o aluno insere o que foi aprendido no seu contexto politico, historico e social. 

A partir destas considerapoes, podemos perceber a necessidade de se 

estabelecer ou selecionar os diferentes saberes para efeito de sistematizagao, bem 

como para o desenvolvimento de urn processo tambem sistematizado de avaliatpao, 

como nos sugere o proprio documento: 

A avaliagao devera incidir sobre a aquisigao dos conhecimentos 

sistematizados a nivel teorico, atraves de momentos onde o aluno sera 

instado a responder questoes escritas, para em seguida ser solicitado a 

aplicar tais conhecimentos na pratica. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.36). 

Estas questoes permitem sinalizar a possibilidade de se trabalhar nao apenas 

o fazer movimento, seja ele qual for, mas tambem compreender os aspectos ou 

elementos presentes na sua realizagao, e sobretudo, no seu significado, levando-nos a 

perceber a necessidade do entendimento de quais fatos, procedimentos, atitudes, 

valores e conceitos devem estar inclusos para o estabelecimento da relagao entre o 

fazer e o compreender. Pica claro que a avaliapao deve estimular a percepgao dos 

sujeitos que dela participam frente a relapao entre o saber e o saber fazer, de forma a 

garantir sentido e significado as aprendizagens. Nesta perspectiva a avaliapao devera 

estar em correspondencia com os tipos de conhecimento que se propoem identificar ou 

desenvolver no processo ensino-aprendizagem. Os autores desta defendem uma 

educagao fisica com tratamento de disciplina, portanto sistematizada; logo, a avaliacpao, 

por coerencia, tambem devera ser sistematica e processual. 

Como ultimo capitulo deste documento, encontramos indicapoes, comentarios 

e resumos de video para serem utilizados nas aulas de educapao fisica, a partir dos 

quais procuramos identificar os temas pertinentes e seus respectivos tipos de conteudo. 

Na perspectiva da proposta em questao, a utiliza?ao de videos deve corresponder as 

seguintes necessidades: 
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mntpmnnranoac h Pre a acompanhar as mudangas sociais 

rninraHnc a h" eV- ,ncorPorar 30 processo educacional os recursos 

x/ictac nar, '^P0®1?30 P6'0 modemo desenvolvimento tecnologico, com 
ecer, 3 apropriagao formal do conhecimento 

izado, mas tambem visando a formagao de um cidadao critico, 

®®P®^ de compreender e transformar sua realidade. (SAO PAULO. SE. 
CENP, 1992, p.43). 

O trabalho com videos, desde que contextual izados, permite o 

desencadeamento de debates e discussoes relatives aos conteudos que se pretende 

desenvolver, alem do interesse demonstrado pelos jovens em relagao a estas 

atividades. Um trabalho com estas caracterfsticas permite interferir no desenvolvimento 

do pensamento abstrato por meio de imagens. 

O primeiro video que esta proposta faz referenda diz respeito ao tema jogo. 

Narra a passagem do jogo como divertimento a um processo violento de 

profissionalizagao. A proposta curricular apresenta, como sugestao de uso, o 

desenvolvimento dos seguintes aspectos: 

• Destacar as diferengas entre o jogo prazeroso e recreative daquele a 

servigo da tecnica. 

• Analisar e discutir a influencia da atitude autoritaria, via arbitro ou 

professor, no comportamento dos jogadores. 

• Realizar pesquisa sobre acontecimentos nacionais e intemacionais onde 

as torcidas extrapolam sua posigao e atuagao. 

• Discutir causas e efeitos da violencia no esporte, em especial nos grandes 

centres urbanos. 

• Levantar relagoes entre o empobrecimento da sociedade e perda de 

valores com a violencia manifesta nos campos esportivos. 

• Discutir a cooperagao do grupo e o respeito pelo adversario nos jogos e 

esportes praticados na escola. 

• Estabelecer ligagoes entre as vivencias esportivas e a vida diaria na 

escola, no trabalho e nafamflia. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, P-44). 

Um outro tema proposto refere-se a ginastica, mais especificamente a 

Ginastica Olimpica, onde sao mostradas as diversas modalidades realizadas em provas 

da Copa America, sendo recomendada a exploragao dos seguintes aspectos; 

• Observar os diferentes aparelhos utilizados na pratica da ginastica 

olimpica. 



86 

rnmn nor^ re'ap°es ®ntre os movimentos semelhantes nos aparelhos, como por exemplo. na barra fixa e barras assimetricas. 

• nlraMarfft- exerc'c'os da O'nastica olfmpica em fungao de sua principal caractenstica, por exemplo: equilibrio, forga, impulse. 

• Diferenciar os movimentos coreograficos dos movimentos acrobaticos. 

• Discutir as diferengas de nfveis do esporte brasileiro e intemacional. 

• Levantar possiveis causas dessas diferengas. 

• Discutir a dimensao politica dos campeonatos mundiais e olimpiadas. 

• Discutir as possibilidades da escola no que se refere a pratica de ginastica 

olimpica. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.45). 

Seguindo na analise do documento, ve-se referenda ao tema coluna vertebral, 

cujo material demonstra os diversos defeitos de postura e locomogao, causadores ou 

decorrentes de problemas na coluna. A anatomia da coluna vertebral e as partes que a 

compoem sao focalizados nas diversas fases da evolugao do homem, sendo sugerido o 

trabalho envolvendo as seguintes questoes: 

• Inidar um trabalho sobre a importancia da coluna no movimento humano. 

• Pesquisar o funcionamento da coluna/ossos, musculos, nervos, vertebras 

e discos intervertebrais. 

• Levantar possiveis exercicios que melhoram a postura e a locomogao, 

alem de prevenir problemas de coluna. 

• Motivar o estudo dos alongamentos e outros exercicios que podem ser 

reaiizados em casa, individualmente e ate com familiares. 

• Possibilitar um trabalho inter-disciplinar com Ciencias e Biologia. 

• Entrevistar um especialista em tratamento de coluna para verificar os 

problemas mais comuns; as possiveis causas, formas de tratamento. 

• Relacionar o funcionamento do sistema locomotor com o sistema nervoso. 

(SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.45). 

Este mesmo tema e explorado por um outro material denominado "Coluna 2", 

no qual se apresentam diversos tipos de problema que a postura incorreta da coluna 

vertebral provoca no corpo humano: formas certas e erradas de executar tarefas 

cotidianas e exercicios que podem melhorar a postura, permitindo uma coluna vertebral 

sadia. Neste sentido, a proposta recomenda a inclusao das seguintes atividades: 

. Explorar as informagoes do filme e relaciona-las com as atividades da 

vida diaria. 

• Relacionar o seu peso corporal com a altura. 
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• Relacionar o peso corporal com as implicaQoes a nivel de coluna. 

• Identificar pela breve analise sugerida no filme, os problemas de coluna 

dos alunos. Sugerir exerdcios e providenciar encaminhamento medico, se 

necessario. 

• Reafirmar os cuidados que devem ser tornados quando na execugao de 

exerdcios fisicos nas aulas de educagao fisica. 

• Motivar pesquisa sobre o funcionamento de outros sistemas do corpo 

humano que influem mais diretamente nos movimentos esportivos. (SAO 

PAULO. SE. CENP, 1992, p.46). 

Um outro material indicado pela proposta trata de uma historia bem humorada 

dos jogos olimpicos, desde o seu aparecimento na Grecia Antiga ate os tempos 

modemos. A decadencia de Roma e o ressurgimento das olimpiadas com imagens dos 

primeiros jogos da era moderna, sendo que a partir destes fatos sugere-se o 

encaminhamento das seguintes atividades: 

• Comparar as modalidades dos jogos olimpicos da Grecia antiga com as atuais. 

• Observar e analisar o biotipo de cada atleta do programa em relagao a 

modalidade que ele pratica. 

• Organizar uma olimpiada utilizando material mais semelhante possivel 

aos das primeiras olimpiadas. 

• Procurar informagoes e documentos visuais sobre a Grecia Antiga de 

modo a compor o cenario em que se realizavam os primitives jogos 

olimpicos. 

• Com apoio nos dados fomecidos pelo programa, ampliados por uma 

pesquisa, organizar uma sintese (SAO PAULO. SE. CENP, 1992, p.47). 

Um outro video sugerido para incorporagao em programas de educagao fisica 

refere_Se ao corpo humano, no qual procura-se apresentar uma visao detalhada da 

organizagao intema que faz com que possamos exercer algumas das nossas fungoes 

vitais e tambem a atuagao dos musculos e ossos, responsaveis pela sustentagao e 

locomogao do corpo. (SAO PAULO. SE. CENP, 1992). 

Um outro material indicado para inclusao em aulas de educagao fisica diz 

respeito a AIDS, sendo que o documento sinaliza para a necessidade de os jovens 

serem informados sobre a doenga e a maneira de evita-la, recomendando o seguinte 

uso deste material: 
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• Discutir problemas espedficos da doenga, as implicagoes sodais e os 

grupos de risco. 

• Comparar as estatisticas atuais com as anteriores, discutindo as 

mudangas no perfil dos grupos de risco. 

• Discutir a necessidade do nao isolamento social dos aideticos e os 

preconceitos que enfrentam comumente em nossa sociedade. 

• Levantar dados sobre a disseminagao da AIDS no mundo e as 

implicagoes socio-economicas decorrentes deste quadro. 

• Realizar pesquisas sobre outras doengas sexualmente transmissiveis. 

• Trabalhar interdisciplinarmente, envolvendo toda escola. (SAO PAULO. 

SE. CENP, 1992, p.48). 

Como ultima sugestao de video a ser explorado pedagogicamente pela 

educagao fisica e sugerido o tema puberdade, em que se procura demonstrar as 

diversas modificagoes que ocorrem durante este fenomeno, o desenvolvimento e 

evolugoes por que passam o corpo feminine e masculino, sendo apresentadas as 

seguintes orientagoes: 

Este video nao deve ser utilizado isoladamente. Seu uso deve ser inserido 

em projeto interdisciplinar sobre "Sexualidade Humana e Educagao Sexual", 

elaborado pela escola e integrado ao curriculo. As discussdes devem 

abarcar o tema em seus aspectos biologicos, psicologicos e sociais. Para 

melhor entendimento da abordagem indicada, sugerimos o texto "A 

Sexualidade Humana: como aborda-la no ensino de Biologia? (SAO PAULO. 

SE. CENP. 1992, p.49). 

Em sintese, a proposta, por meio destas sugestoes de video, aponta para o 

trabalho com alguns temas, como jogo, ginastica, coluna, puberdade, AIDS e jogos 

olimpicos, permitindo perceber a presenga ou possibilidade em se desenvolver alguns 

tipos de conhecimentos ligados a fatos, conceitos, principios, procedimentos, valores, 

atitudes e normas. 

Os comentarios pertinentes ao tema jogo, permitem sinalizar para o trabalho 

com alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de jogo, esporte, tecnica, 

sociedade e violencia. Tambem podemos perceber o trabalho com fatos, quando a 

proposta indica a exploragao de acontecimentos intemacionais ou nacionais no ambito 

esportivo, de forma a relaciona-los com os conceitos mencionados para uma possivel 

critica a estas manifestagoes corporals e sociais em um determinado contexto. Para 

tanto, nos parece que uma atividade que implique tarefas desta natureza exigira por 
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parte do educando a habilidade e o domfnio de procedimentos, nao apenas na busca 

de informagoes, mas sobretudo nas operagoes mentals em relacionar, comparar, 

diferenciar, compreender as informagoes obtidas e sistematiza-las em seus estudos 

para atribuir significados. Um exemplo diz respeito a sugestao em se estabelecer 

ligagoes entre vivencias esportivas e a vida diaria na escola, no trabalho e na famflia. 

Uma outra questao proposta refere-se a discussao da cooperagao como conteudo a 

ser desenvolvido no interior desta discussao, o que poderia levar-nos a pensar em 

discutir o conceito de cooperagao e construir uma atitude cooperativa em todos os 

momentos do processo escolar, e nao exclusivamente junto ao componente curricular 

educagao fisica. 

No que tange ao tema ginastica, a sugestao reside em discutir as diferentes 

formas de ginastica, os eventos internacionais ou nacionais, procurando diferenciar os 

elementos constitutivos destas diferentes atividades, o que implica o dominio do 

conceito de ginastica, ginastica olimpica, movimento do corpo humano, movimentos 

coreograficos e acrobaticos. Tambem e sugerido os condicionantes socio, politico e 

social no desenvolvimento da ginastica no contexto nacional em comparagao ao 

intemacional e as possiveis relagoes economicas e de desenvolvimento que interferem 

junto ao ser que se move no ambito destas atividades corporals. Cabe tambem aqui as 

habilidades em relacionar, comparar. fazer analogias, inferir e abstrair para uma maior 

compreensao do tema, dos fatos, principios, conceitos, desenvolvimento de 

procedimentos e na formagao continua de uma atitude critica frente a realidade. 

Quanta ao tema jogos olimpicos, o conhecimento relative a fatos se destaca, 

no sentido de interpretar os significados atribuidos historicamente, mas principalmente a 

partir destes conhecimentos desenvolver a percepgao das transformagoes ocorridas 

nestas atividades e os determinantes socio-culturais e politicos que atuam neste 

processo e as possiveis mutagoes da sociedade modema e destas praticas corporais e 

de movimento. Segundo a proposta, sugere-se a organizagao de uma dlimpiada, o que 

nds pbrmitiria qufefetionar as finalidades desta atividade, bem como o conceito de 

olimpiada, de jogo, de esporte 6 de atividade motbfa, al^m dos conhecimentos 

procedimentais necessarids para uma brqahiz^o satisfataria de atividades desta 

natureza. 
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Ainda como sugestao, propoe-se a comparagao das modalidades dos 

primeiros jogos em relagao aos da atualidade, o que implicaria o levantamento de 

dados para efeito de comparagao, exigindo portanto organizagao, selegao, 

classificagao, conceituagao, sistematizagao, sfntese e analise dos dados coletados para 

serem contextualizados frente a perspectiva posta por este documento, ou seja, uma 

atitude critica frente as atividades corporals e de movimento, e seus respectivos 

significados e elementos constitutivos. Neste caso, concertos, fatos, princlpios, 

procedimentos, valores, normas e atitudes de cooperagao e organizagao devem estar 

presentes em urn processo como o esbogado. 

Os videos sobre coluna vertebral, sugerem urn trabalho com conceitos como 

corpo, postura, coluna, locomogao e outros, que possam derivar desta discussao ou 

tema, importantes na perspectiva da prevengao de problemas posturais, alem de forjar 

o desenvolvimento de procedimentos capazes de conduzir o individuo a melhor 

utilizagao de seu corpo em movimento nas diferente atividades motoras. Sugere-se o 

aprendizado e o entendimento de exercicios corporals que ajudem neste processo, o 

que impiica o dominio de conceitos, informagoes oriundas de outras areas do 

conhecimento, como Ciencias ou Biologia conforme exemplificagao do documento. 

Espera-se que, ao final deste processo, o aluno seja capaz de apresentar a atitude de 

zelar e interferir em seu proprio comportamento no sentido de manter posturas e 

cuidados em relagao ao seu corpo, em decorrencia do dominio e o aprendizado destes 

conhecimentos. 

O video sugerido em relagao ao corpo humano pode favorecer a ampliagao de 

conhecimentos anunciados no video anterior e orientar o trabalho junto a outros temas, 

pois os conhecimentos sugeridos fomecem subsidies para uma maior compreensao do 

corpo humano, mas tambem de suas possibilidades de movimento, favorecendo o 

entendimento dos aspectos biologicos que permeiam o funcionamento e a estrutura 

corporal. Procura-se estabelecer uma discussao e apresentagao de dados e 

informagoes relatives ao sistema muscular e osseo e a relagao destes com a 

locomogao. A partir destes dados, seria possivel o desenvolvimento dos conceitos 

como corpo, organismo, sistemas, orgaos, movimento, atividade motora, locomogao 

etc... 
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Em relagao ao tema AIDS, um trabalho necessario se daria na diregao de 

informar para prevenir, como um fenomeno preocupante que inclui os adolescentes, 

sendo portanto de fundamental importancia a informagao e a compreensao desta 

doenga e seu significado junto a sociedade. Sugere-se a discussao das caracteristicas 

da doenga, suas formas de transmissao, o seu desenvolvimento no quadro nacional e 

internacional, as implicagdes socials e culturais da doenga, os grupos e perfis de 

comportamento de risco. Conforme colocado pela propria proposta, este tema deve ser 

trabalhado em uma perspectiva ou abordagem interdiscipinar. Tambem e sugerida a 

discussao do nao isolamento social, o que implica atitude de solidariedade humana, 

nao preconceito, exigindo portanto um trabalho de conceitos esclarecedores, como por 

exemplo, saude, AIDS, transmissao, prevengao, qualidade de vida, comportamento de 

risco, sexualidade e corpo. Considerando-se um trabalho desta natureza, 

procedimentos como utilizagao de preservatives, medidas de higiene e prevengao 

podem ser tornados de forma adequada, forjando naturalmente uma atitude crltica, nao 

dogmatica e pertinente em relagao ao tema. 

O video acerca da puberdade permite demonstrar as transformagoes 

corporals que ocorrem durante este fenomeno e, portanto, as implicagoes culturais, 

fisiologicas, socials, afetivas, psicologicas, motoras e sexuais deste processo, 

permitindo uma melhor compreensao de um corpo em mutagao, mas tambem, em 

perceber as modificagoes que emergem a partir deste processo, levando tambem a 

consciencia corporal. Como no video anterior, este trabalho em relagao a este tema 

deve ser abordado por varias disciplinas, demonstrando diferentes enfoques e 

perspectivas em relagao a questao. 

Apos percorrer todo este documento na tentativa de identificarmos os tipos de 

conhecimentos, se faz necessario retomar alguns aspectos para efeito de sintese. 

Uma questao nos remete a considerar esta proposta curricular como uma referenda 

importante, no que diz respeito ao processo ensino aprendizagem em educagao fisica 

no ensino medio. Esta proposta curricular se apresenta como uma indicagao nos dois 

ultimos concursos publicos para o provimento de cargos e fungoes de professores para 

a rede publica estadual do Estado de Sao Paulo nos anos de 1993 e 1998, sendo este 

documento especifico no que diz respeito a educagao fisica no 2° grau, atualmente 

ensino medio. Enquanto bibliografia sugerida pela equipe tecnica da CENP, e solicitada 



92 

em concursos publicos, esta obra tern como objetivo chegar ao alcance de um 

contingente significativo de docentes, no intuito de comunicar uma perspectiva 

pedagogica, e portanto, produzir um movimento no panorama educacional, mais 

especificamente junto aos professores de educagao fisica. 

Esta proposta curricular foi publicada em 1992 em sua versao preliminar, e 

ate hoje nao temos conhecimento de uma versao ampliada ou revisada, alem do que 

foi considerada pelos autores, como um inicio de sistematizagao, fruto de um processo 

de debates e discussoes, suscitados por problemas encontrados pelos docentes no 

desenvolvimento das aulas de educagao ffsica. Esta proposta parte de uma analise dos 

principals problemas encontrados nos trabalhos de educagao ffsica para este nfvel de 

escolarizagao, sinalizando questoes relacionadas aos entraves pedagogicos, tecnicos e 

especialmente relacionados as normatizagoes legais. Esta perspectiva prescreve 

orientagoes para um trabalho centrado no humano, sublinhando a necessidade de um 

ser reflexive e crftico diante de sua realidade, e tambem, diante das praticas corporais e 

de movimento, buscando o desenvolvimento de uma autonomia, cujas atitudes em 

decorrencia deste processo impliquem atitudes solidarias e cooperativas, de respeito 

as diferengas e compreensao dos significados e a importancia do movimento humano. 

Para o atendimento destes propositos sugere-se como opgao metodologica a 

perspectiva construtivista, no intuito de promover a construgao dos conhecimentos, 

considerando o aluno como sujeito ativo neste processo de desenvolvimento dos 

saberes escolares. A consideragao de um saber a ser veiculado em aulas de educagao 

ffsica pressupoe incluir temas como esporte, danga, jogos, ginastica e cuidados e 

conhecimentos sobre o corpo, sendo que, para que se proporcione um tratamento 

adequado destes conhecimentos e assuntos, e condigao indispensavel que o 

componente curricular educagao ffsica supere a concepgao de mera atividade, 

circunscrita a um perfil reducionista, estritamente pratico e desprovido de uma 

sistematizagao consistente. Sendo assim, para que se desenvolva um trabalho nesta 

diregao necessitamos dispor de um saber elaborado, organizado, racionalizado, 

portanto, uma saber sistematizado configurando esta mesma educagao ffsica como 

uma disciplina escolar, atribuindo-lhe uma amplitude necessaria para que possa 

contribuir efetivamente com o processo de escolarizagao e, no caso, para que os 

objetivos do ensino medio possam ser garantidos. 
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Metodologia do ensino de educa^ao fisica 

A obra Metodologia do ensino de educagao fisica representa um esforQO 

coletivo dos professores Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar, Valter Bracht, 

Maria Elizabeth Medicis Pinto Varjal, Celi Nelza Zulke Taffarel e Carmen Lucia Soares, 

tendo como marco deste processo o mes de agosto de 1990 em uma sala da 

Faculdade de Educagao da Universidade Estadual de Campinas, onde se deu inicio a 

elaboragao deste livro, cujo objetivo era o de fornecer subsidies teorico-metodologicos 

voltados para o ensino de educagao fisica. 

Essa obra concebe a educagao fisica como uma disciplina escolar, que trata 

pedagogicamente de temas referentes a cultura corporal, incluindo-se neste ambito, as 

ginasticas, os jogos, as dangas, os esportes, as lutas, as acrobacias, constituindo-se 

desta maneira um acervo de conteudos e conhecimentos a serem desenvolvidos na 

instituigao escolar, tendo por finalidade proporcionar uma teoria pedagogica que oriente 

um programa especifico para cada um dos graus de ensino, propiciando, portanto, uma 

sistematizagao de conhecimentos. (SOARES et alii, 1992). 

Inicialmente sao feitas referencias ao significados e necessidades de um 

projeto politico pedagogico, no qual a Educagao Fisica deve se situar e articular-se, 

sendo que, uma concepgao curricular e sua respectiva pratica educativa devem levar 

em consideragao a realidade social na qual estao inseridas, ou seja, "nas sociedades 

de classe, como e o caso do Brasil, o movimento social se caracteriza, 

fundamentalmente, pela luta entre as classes sociais, a fim de afirmarem seus interes- 

ses. "(p.23). 

Na perspectiva dos interesses sociais e de classe, a ideologia dominante, 

representando um polo, procura veicular um sentido de universalidade em diregao a 

consciencia social, determinando um conjunto de regras, valores, etica e moral para 

todos os membros da sociedade por meio das diversas instituigoes sociais, incluindo-se 

neste processo a escola. Ja na perspectiva da classe trabalhadora, procura-se mobilizar 

uma forga propulsora para se manifestar em vontade politica para o desenvolvimento 

de uma hegemonia popular. Nesta dinamica, se encontram interesses imediatos e 

historicos que fomentam as hegemonias. 
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A educagao escolar como pratica social em uma detenminada sociedade, 

marcada por estas dinamicas historico-sociais, reflete tambem os processes ideologicos 

de consolidaQao ou construQao de hegemonias, pois o processo escolar e orientado por 

pedagogias. Na concepgao apresentada por estes autores, "a Pedagogia e a teoria e 

metodo que constroi os discursos, as explicaQoes sobre a pratica social e sobre a agao 

dos homens onde se da educagao". (SCARES et alii, 1992, p.25). 

Segundo estes autores, uma pedagogia se encontra em crise quando nao 

convence ou atende mais aos interesses das diferentes classes sociais, sendo que, 

emergem como consequencia deste processo a elaboragao e veiculagao de outras 

explicagoes na busca de consensos e hegemonias. E neste sentido que os autores 

situam sua proposta, ou seja, apresentam a pedagogia Critico Superadora como uma 

Pedagogia emergente, com vistas a facilitar a reflexao e a pratica pedagogica dos 

professores do magisterio, do ensino medio e das series iniciais do ensino fundamental. 

Fundamentando esta pedagogia emergente, esses autores afirmam que urn 

projeto politico pedagogico representa urn intengao e uma estrategia, que visualiza a 

construgao de um projeto mais amplo, ou seja, urn projeto de sociedade, de homens, 

valores, atitudes, etica e moral, o que necessariamente implica uma pratica social e 

pedagogica. Esta pratica pedagogica deve incluir uma reflexao contendo tres 

dimensoes importantes: uma dimensao diagnostica, uma judicativa e uma teleologica. 

Uma reflexao diagnostica exige uma interpretagao dos dados da realidade, 

onde esta presents um juizo de valor que expresse uma perspectiva de classe. Logo se 

faz necessario uma reflexao judicativa, que julga a partir de uma etica de classe 

segundo seus interesses. sinalizando para uma reflexao teleologica, que implica metas 

onde se quer chegar apos identificar, interpretar e julgar os dados da realidade. Um 

projeto deve incluir estas reflexoes, pois representa um processo politico porque indica 

uma intervengao na realidade, e pedagogico, porque resulta em explicagoes sobre as 

agoes dos homens na realidade. 

Um outro dado (SCARES et alii, 1992) diz respeito a concepgao de curriculo 

ampliado, em substituigao a concepgao tradicional que o considers como um rol de 

disciplinas, uma seriagao de estudos e programas determinados previamente. 

Recuperando o significado original do termo curriculum, o mesmo diz respeito a ideia de 

corrida, caminhada e percurso. Assim, dentro de uma concepgao ampliada, o curriculo 
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deve expressar uma fungao social, ou seja, a de ordenar a reflexao pedagogica do 

aluno, de forma a pensar a realidade, confrontando o saber do educando com o saber 

sistematizado. Ainda fazendo referenda a questao curricular, a qualidade e amplitude 

desta reflexao sobre a realidade e determinada pela natureza do conhedmento 

selecionado e apresentado pela escola, orientado por perspectivas e referencias 

epistemologicas, filosoficas e ideologicas que subsidiam urn dado projeto. Na 

perspectiva da Pedagogia Critico-Superadora, o curriculo sera uma trajetoria que 

devera implicar a construQao de condigoes para que os alunos possam desenvolver a 

capacidade de compreensao e interpretapao da realidade, conforme indicagao desses 

autores: 

0 curriculo capaz de dar conta de uma reflexao pedagogica ampliada e 

comprometida com os interesses das camadas populares tern como eixo a 

constatagao, a interpretagao, a compreensao e a explicapao da realidade 

social complexa e contraditoria. (SCARES et alii, p.28). 

Sendo assim, pressupoe-se a disseminagao ou apropriapao de 

conhecimentos sistematizados, que devem ser analisados por uma logica dialetica, 

obrigando portanto que as disciplinas questionem seus objetos e fungoes sociais, para 

que a apropriagao dos saberes escolares ganhem uma amplitude e uma forma 

espiralada, ascendente e objetiva em relagao a realidade. No tocante as disciplinas, 

considerando estes argumentos, nenhuma disciplina legitima-se de maneira isolada 

conforme as consideragoes dos autores: 

E o tratamento articulado do conhecimento sistematizado nas diferentes 

areas que permite ao aluno constatar, interpretar, compreender e explicar a 

realidade social complexa, formulando uma sintese no seu pensamento a 

medida que vai se apropriando do conhecimento cientifico universal 

sistematizado pelas diferentes ciencias ou areas do conhecimento. 

(SCARES et alii, p.29). 

Se os conhecimentos oriundos das ciencias ou areas do conhecimento sao 

passiveis de ser desenvolvidos na instituigao escolar, devem receber urn tratamento 

que sinalize e promova uma dinamica curricular que determine urn trato com este 

conhecimento na diregao de uma selegao, organizagao e sistematizagao para efeito de 
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assimilagao e transmissao. Sendo assim, do ponto de vista da organizagao escolar, as 

questoes de tempo e espago pedagogico para que as aprendizagens ocorram devem 

ser tambem previstas para a otimizagao do trabalho escolar. Estes procedimentos a 

serein pensados na dinamica curricular serao normatizados por um sistema de regras, 

normas, padrdes, registros, regimentos e processes de avaliagao tipicos da instituigao e 

da cultura escolar. 

Nesta diregao, os conhecimentos e saberes a serem construidos e 

apropriados pela escola emergem do espectro cultural mais amplo, universal, 

historicamente acumulados, dotados de significagao humana e social, organizados e 

produzidos pelas mais diversas ciencias e areas do conhecimento humano, sendo 

reavaliados ao longo do tempo na sociedade como um todo, mas tambem pela 

instituigao escolar. Emerge a partir daf a questao de aspectos que sao considerados 

para a selegao de conteudos, indicados por SCARES et alii. (1992) como sendo dados 

relatives a determinantes sociais e historicos, relevancia social, perspectiva de classe, 

contemporaneidade, provisoriedade dos saberes, espiralidade, simultaneidade e 

caracterfsticas socio-cognoscitivas dos alunos. 

Para efeito de selegao e trato com os saberes escolares, deve-se impor a 

perspectiva dialetica, que possibilita compreender o saber como dados da reaiidade que 

se dao de maneira continua, progressiva, sistematizada e simultanea, em contraposigao 

a ideia do "etapismo", tao caracteristico das praticas escolares tradicionais expressando 

a linearidade e fragmentagao dos saberes. Ha de se considerar desta maneira o 

conhecimento como algo provisorio e como aproximagoes sucessivas do real. 

Como se ve a fragmentagao, a estaticidade, a unilateralidade, a 

terminalidade, a linearidade e o etapismo, principios da logica formal, sao 

nesta concepcao de curriculo ampliado, confrontados com principios da 

logica dialetica; totalidade, movimento, mudanga qualitatiya e contradigao 

que informam os principios curriculares aqui abordados. (SCARES et alii, 

p.34). 

Levando estas questoes em consideragao, os autores sugerem a organizagao 

do processo ensino-aprendizagem por meio de cidos, que se apresentam em um total 

de quatro divisdes. O primeiro ddo tern como obielivo a organizapao dos dados da 

reaiidade compreendendo o periodo da f ate a 3- serie do ensino fundamental. O 
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segundo ciclo inclui uma sistematizagao do conhecimento, relative a um trabalho a ser 

desenvolvido entre a 4 serie e a 6a serie. 0 terceiro ciclo diz respeito a ampliagao da 

sistematizagao do conhecimento considerando a 7a e 8a series. O quarto ciclo implica 

aprofundamento e sistematizagao do conhecimento incluindo todo o ensino medio. 

No sentido de compreender os objetivos e conteudos do ensino de educagao 

fisica no ensino medio atribuido por esta proposta, retomamos os objetivos dos 

diferentes ciclos para entendimento da insergao dos saberes escolares na perspectiva 

Critico-Superadora. No que tange ao primeiro ciclo, propoe-se um trabalho que permita 

aos alunos organizar e identificar dados da realidade, explorando os referenciais 

sensoriais na relagao com o conhecimento, procurando demonstrar as diferengas e 

semelhangas dos dados para organiza-ios no pensamento e, portanto, permitir um salto 

qualitativo nas capacidades de classificar, associar e categorizar estes mesmos, uma 

vez que as criangas possuem uma representagao difusa da realidade em fungao da 

sincrese que apresenta neste nivel de desenvolvimento. 

Em relagao ao segundo ciclo. o trabalho deve incidir sobre um inicio de 

sistematizagao do conhecimento, levando em consideragao a possibilidade do 

educando em ampliar a consciencia de sua atividade mental e de suas abstragoes 

frente aos dados da realidade, operando com conceitos de maneira mais ampla e 

estabelecendo generalizagoes mais significativas quando comparado com os estagios 

anteriores. 

O terceiro ciclo implica favorecer uma ampliagao da sistematizagao do 

conhecimento, procurando ampliar os referenciais conceituais, destacando a 

consciencia da atividade teorica, da expressao discursiva e da ieitura teorica da 

realidade. Amplia-se desta maneira a capacidade de abstragao e do pensamento 

teorico. 

O quarto ciclo diz respeito ao trabalho a ser realizado junto ao ensino medio, 

cujo intento e o de viabilizar um aprofundamento da sistematizagao do conhecimento. 

Neste processo persegue-se uma reflexao mais profunda em relagao ao objeto de 

estudo, procurando explicar propriedades especificas do objeto, superando o senso 

comum em relagao ao mesmo. 

Tendo em conta os argumentos destes autores, podemos identificar um 

confronto de perspectives em educasao fisica escolar, ou seja, a educate fisica como 
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desenvolvimento da aptidao fisica ou uma reflexao sobre a cultura corporal, 

evidenciando, portanto, propostas distintas no trato com o conhecimento, alem das 

implicates polfticas e pedagogicas decorrentes destas orientago®8- 

A primeira perspectiva mencionada tem como objeto a aptidao fisica, cuja 

enfase e justificativas para a insergao da educagao fisica na escola se da no ambito 

biologico, buscando a ideia de forjar um homem mais forte, mais agil e apto para a 

viabilizagao de uma sociedade capitalista; um ser competitivo que respeite as normas e 

as hierarquias e, sobretudo, se adapte aos valores vigentes. Neste contexto, as 

atividades que devem ser enfatizadas sao os exercicios ginasticos e a pratica 

desportiva, com destaque para a tecnica e o rendimento fisico, caracteristicos de uma 

pedagogia tradicional. 

Contrapondo-se a esta concepgao, SOARES et alii, (1992) propoem uma 

reorientagao das praticas educativas em educagao fisica, no sentido de favorecer uma 

reflexao sobre a cultura corporal, assim destacando; 

Busca desenvolver uma reflexao pedagogica sobre o acervo de formas de 

representapao do mundo que o homem tem produzido no decorrer da 

historia, exteriorizadas pela expressao corporal: jogos, danpas, lutas, 

exercicio ginasticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mimica e outros, 

que podem ser identificados como formas de representapa® simboiica da 

realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente 

desenvolvidas. (p.38). 

Neste sentido, a cultura corporal expressa conhecimentos produzidos e 

acumulados socialmente, fruto da relapao do homem com a natureza e consigo mesmo, 

apresentando desta maneira a dimensao da corporeidade, fruto dos desafios e das 

necessidades existenciais pelas quais este ser se depara ao longo dos tempos, sendo 

que os significados da corporeidade estao presentes no proprio processo da pratica 

social mais ampla, conforme indicam estes autores quando afirmam que 

"contemporaneamente pode-se afirmar que a dimensao corporea do homem se 

materializa nas tres atividades produtivas da historia da humanidade; linguagem, 

trabalho e poder."( SOARES et alii, 1992, p.39). 

Nessa orientapao, a logica Dialetica Materialista deve permitir aos individuos, 

no seu relacionamento com o conhecimento, uma visao de totalidade, movimento e 
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contradigao, considerando aspectos como provisoriedade, progressividade e 

historicidade para compreensao da realidade mais ampla. Para que este anseio seja 

atendido, uma educagao emancipatoria e critica nao deve prescindir de saberes 

relativos a cultura corporal para um entendimento mais amplo da realidade natural e 

social, que se caracterizam por dimensdes e mecanismos complexes e contraditorios. 

Ao se pretender trabalhar com a educagao fisica na perspectiva da cultura 

corporal, deve-se estabelecer os valores que sao significativos para as classes 

populares, como por exemplo solidariedade, cooperagao, distribuigao e iiberdade de 

expressao, procurando superar valores como individualismo, disputa, apropriagao e 

submissao. Para estes autores, o conteudo de ensino deve estar relacionado as 

praticas corporals institucionalizadas, sendo de fundamental importancia a visao de 

historicidade das mesmas, pois se tratam de produgoes humanas, sendo portanto 

historicas, provisorias e inesgotaveis (p.40). 

Nestas indicagoes, evidenciamos a necessidade da contextualizagao socio 

cultural, de maneira a demonstrar as transformagoes do homem em relagao a sua 

capacidade de se mover, bem como as formas pelas quais as praticas corporals foram 

inseridas e produzidas no processo de estruturagao das sociedades e das 

transformagoes que ocorreram no proprio processo historico. 

Tomando estes elementos teoricos como referenda, a educagao fisica escolar 

na perspectiva da pedagogia critico superadora deve ser compreendida como; 

No presente trabalho, provisoriamente, diremos que a educagao fisica e uma 

pratica pedagogica que, no ambito escolar, tematiza formas de atividades 

expressivas corporals como: jogo, esporte, danga, ginastica, formas estas 

que configuram uma area de conhecimento que podemos chamar de cultura 

corporal. (SOARES et alii, p.50). 

O trabalho pedagogico a ser efetuado pela educagao fisica. segundo estes 

autores, devera implicar um estudo da cultura corporal, estudo este que dissemina 

conhecimentos objetivando apreender a expressao corporal como linguagem. O trato 

com este conhecimento deve perspectivar lagos concretos com projetos e propostas de 

mudangas sociais. Os conteudos e saberes devem ser buscados dentro da pratica 

social mais ampla, cujo objetivo e o de promover uma coerencia entre objetivos e 
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saberes escolares a fim de propiciar uma leitura critica da realidade. Exige, portanto, 

uma abrangencia maior no qua se refere aos significados e sentidos dos conteudos 

escolares conforme as seguintes consideragoes: 

Tratar desse sentido/significado abrange a compreensao das relagoes de 

interdependencia que o jogo, esporte, ginastica e danga, ou outros temas 

que venham compor um programa de educagao ffsica, tem com os grandes 

problemas socios-polfticos atuais como: ecologia, papeis sexuais, saude 

publica, relagoes socials do trabalho, preconceitos socials, raciais, da 

deficiencia, da velhice, distribuigao do solo urbano, distribuigao de renda, 

divida extema e outros. (p.62-3). 

Podemos perceber a iniciativa de relacionar temas da cultura corporal a 

pratica social, entendendo que as praticas corporals fazem parte deste cenario, e 

portanto, devem ser estabelecidas as possiveis implicagoes das atividades motoras 

com o espectro mais amplo das realizagoes humanas, favorecendo uma percepgao 

mais elaborada e rica do ponto de vista da cultura, mais especificamente no que diz 

respeito a realidade social. Neste sentido, verificamos que os conteudos emergem de 

grandes temas da cultura corporal, passiveis de sistematizagao, incluindo-se, conforme 

indicado pelos autores, os jogos, as dangas, os esportes, as ginasticas e a capoeira. 

Nesta proposta, estes temas serao tratados nos diversos niveis escolares, na 

concepgao de evolugao espiralada em todos os niveis de ensino e ciclos, seja 

fundamental ou medio. 

Procurando dimensionar o significado e sentido a ser atribuido para efeito de 

tratamento pedagogico, o primeiro tema a ser analisado foi o jogo. Para SOARES et alii 

(1992), o jogo e um processo intencional. criativo, ludico e imaginario, entendido como 

fator de motivagao e desenvolvimento. A partir da necessidade de agao dos sujeitos, 

esta atividade ganha dimensoes e fungoes importantes na pratica social, seja dentro ou 

fora da escola: 

Num programa de jogos para as diversas series, e importante que os 

conteudos dos mesmos sejam selecionados, considerando a memoria ludica 

da comunidade em que o aluno vive e oferecendo-lhe ainda o conhecimento 

dos jogos das diversas regioes brasileiras e de outros paises. (SOARES et 

alii, p.67). 



101 

Considerando esta orientagao em relagao ao tema jogo, a apresentagao de 

atividades que se configuram como jogos, seja do contexto do aluno ou nao, podem 

pertencer ao programa de educagao fisica. Sendo assim, considerando os objetivos 

deste trabalho de investigagao, que conhecimentos estariam previstos ao ensino medio 

em relagao ao tema jogo? Para o ensino medio um programa de educagao ffsica deve 

considerar conhecimentos sistematizados e aprofundados que propiciem a pratica e 

organizagao da escola e da comunidade, onde os conhecimentos tecnicos, taticos, 

arbitragem e de treinamento estejam incluidos. Desta maneira, para proporcionar esta 

condigao e estes conhecimentos, sao sugeridos os seguintes temas e conteudos: 

- Jogos cujo conteudo implique o conhecimento sistematizado de 

tecnicas e taticas, bem como da arbitragem dos mesmos. 

- Jogos cujo conteudo implique o conhecimento sistematizado e 

aprofundado sobre o desenvolvimento/treinamento da capacidade geral e 

especifica de jogar. 

- Jogos cujo conteudo propicie a pratica organizada conjuntamente 

entre escola comunidade. (SCARES et alii, p.70). 

Em relagao ao tema jogos, nos parece que as possibilidades sao inumeras, 

porem, aspectos tecnicos e taticos sao destacados, bem como a necessidade de se 

fomecer elementos teoricos e praticos que possibilitem o desenvolvimento de um jogar 

consciente, que implique a organizagao autonoma desta atividade, dirigindo-se para 

alem da escola, ou seja, envolvendo a comunidade. Sendo assim, ha necessidade do 

desenvolvimento de conceitos e valores que subsidiem uma agao eficaz na diregao dos 

procedimentos e atitudes favoraveis para que os objetivos propostos e seus respectivos 

conteudos sejam viabilizados. Quais conceitos e valores sao indispensaveis para uma 

articulagao entre comunidade e escola, no sentido de forjar procedimentos adequados, 

no que tange o desenvolvimento de jogos na educagao escolar? Que conhecimento 

aprofundado e este, que permite compreender as implicagoes de um jogar competente 

e eficaz na perspectiva dos sujeitos que o realizam? Que habilidades sao elementares 

para a organizagao, desenvolvimento e avaliagao de um programa de jogos? Neste 

sentido encontramos indicagoes, no que diz respeito aos valores e atitudes que 

orientariam uma proposta com jogos na escola. 
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Na escola, e precise resgatar os valores que privilegiam o coletivo sobre o 

individual, defendem o compromisso da solidariedade e respeito humano, a 

compreensao de que jogo se faz °a dois", e de que e diferente jogar "com" o 

companheiro e jogar "contra" o adversario. (SCARES et alii, p.71). 

Sendo assim, o conceito de jogo, esporte, coletivo, individual, competigao, 

companheiro, adversario, solidariedade, respeito, bem como as atitudes que permitam 

o exercicio de se conceber coletivamente e individualmente um programa que inclua 

jogos, consubstancia um saber fazer que deve tomar forma, na perspectiva de uma 

educagao para a cidadania, que implicaria individuo cntico e autonomo, capaz de refletir 

sobre a realidade na qual participa. Conhecer jogos esta para alem do jogar e do 

domfnio restrito da reprodugao de gestos; esta na perspectiva da compreensao dos 

diferentes mecanismos presentes no momento em que o ser humano se move na 

diregao de uma atividade ludica como o jogo. Nesta diregao SCARES et alii (1992), 

fazem consideragao no que diz respeito a ideia do conhecer em relagao ao tema jogo 

"(...) pois acredita-se que, para dizer que o aluno possui "conhecimento" de 

determinados jogos que foram esportivizados, nao e suficiente que ele domine os seus 

gestos tecnicos". (p.71). 

Nesta perspectiva, os autores fazem referencias ao tema esporte, 

compreendido como um fenomeno social relevante, que deve ser trabalhado pela 

educagao fisica. No ensino medio, procura-se tambem explorar pedagogicamente 

procedimentos e habilidades inerentes a estas praticas, mas sobretudo os 

conhecimentos teoricos e praticos que permitam a compreensao de seus multiplos 

significados, procurando construir a percepgao de suas transformagoes no interior das 

diferentes sociedades e das possibilidades de suas mutagoes conforme as 

necessidades que os homens Ihe imprimem, pois, "se aceitarmos o esporte como 

fenomeno social, tema da cultura corporal, precisamos questionar suas normas, suas 

condigoes de adaptagao a realidade social e cultural da comunidade que o pratica, cria 

e recria". (SCARES et alii, 1992, p.71). 

Considerar o esporte como fenomeno exige considera-lo historicamente, 

demonstrando todos seus desdobramentos e as necessidades que fomentaram as suas 

caracteristicas e processos de produgao e criagao, para que possamos vislumbrar as 

possibilidades de intervengao e recriagao do mesmo. Para que se possa fornecer 
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condigoes de adaptagao, desenvolvimento e transformagao deste esporte, considerado 

como fenomeno social relevante, que conceitos, fatos, princfpios, habilidades, atitudes, 

valores e normas devem ser analisados, para que se possa pensar e realizar 

procedimentos adequados aos sujeitos que se langam em relagao ao estudo deste 

tema? Quais sao os conhecimentos sobre fatos, ou que aspectos devem ser resgatados 

a partir dos quais permitiriam estabelecer uma relagao pertinente do ponto de vista 

pedagogico entre o esporte e a sociedade, que devem estar presentes no ensino de 

educagao fisica em nivel medio? Quais conhecimentos proporcionam o 

aprofundamento da compreensao do fenomeno esportivo e a realidade social, na 

perspectiva assinalada por estes autores? 

Um outro tema proposto diz respeito a capoeira, sendo destacado a sua 

relevancia cultural em relagao a formagao historica do povo brasileiro, como 

manifestagao de um processo emancipatorio de um povo oprimido, pois " a capoeira 

encerra em seus movimentos a luta de emancipagao do negro no Brasil escravocrata. 

Em seu conjunto de gestos, a capoeira expressa, de forma explicita, a "voz" do oprimido 

na sua relagao com o opressor". (SOARES et alii, 1992, p.76). 

Os autores apresentam alguns elementos que indicam o tratamento a ser 

veiculado junto ao tema capoeira, procurando destacar a importancia da sua 

historicidade, criticando os reducionismos em que comumente as lutas sao tratadas, 

circunscrevendo-as a reprodugao de gestos tecnicos, desconsiderando seus elementos 

historicos, politicos e culturais: 

A educagao fisica brasileira precisa, assim, resgatar a capoeira enquanto 

manifestagao cultural, ou seja, trabalhar com sua historicidade, nao 

desencama-la do movimento cultural e politico que a gerou. Esse alerta vale 

nos meios da educagao fisica, inclusive para o judo que foi, entre nos, 

totalmente despojado de seus significados culturais, recebendo um 

tratamento exclusivamente tecnico. (SOARES et alii, 1992, p.76). 

Sendo assim, alguns conceitos poderiam ser apresentados, como por 

exemplo o que implica a ideia de luta, arte marcial, defesa pessoal, jogo, esporte, 

movimento. expressao corporal. Do ponto de vista da historicidade, quais fatos e quais 

relagoes devem ser exploradas, considerando o movimento politico e cultural que 

produziu a emergencia da capoeira como manifestagao humana? Quais sao os valores 
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que subsidiaram e devem orientar a pratica da capoeira, como um tema pertinente da 

cultura corporal brasileira? Qua! seria o tratamento que o tema capoeira deveria receber 

no ensino medio, uma vez esta proposta nao apresenta uma especificagao em relagao 

a este tema para o respectivo nfvel de escolarizagao, considerando a possibilidade de 

sistematizaQao e aprofundamento de conhecimentos? 

Um outro tema pertinente a ser explorado pela educa^ao fisica na escola diz 

respeito a ginastica, ressaltando sua tradigao e sua relevancia na cultura escolar e nao 

escolar, que na compreensao desses autores e assim justificado; 

Sua pratica e necessaria na medida em que a tradigao historica 

do mundo ginastico e uma oferta de agoes com significado cultural para os 

praticantes, onde as novas formas de exercitagao em confronto com as 

tradicionais possibilitam uma pratica corporal que permite aos alunos 

darem sentido proprio as suas exercitagoes ginasticas. (SOARES et alii, 

1992, p.77). 

A partir deste entendimento, sobre o significado e importancia da ginastica, 

sao sugeridos os seguintes conteudos: 

a) Formas ginasticas que impliquem conhecimento tecnico/artistico 

aprofundado da ginastica artistica ou olfmpica, da ginastica ntmica 

desportiva ou de outras ginasticas. 

b) Formas ginasticas que impliquem conhecimento cientffico/tecnico 

aprofundado da ginastica geral para permitir o planejamento do processo 

de treinamento numa perspectiva critica do significado a ela atribuido 

socialmente. (SOARES et alii, 1992, p.80). 

Considerando estas propostas, e pertinente a reflexao sobre qual seriam 

estes conhecimentos aprofundados, em que estao inseridos conhecimentos tecnicos e 

artfsticos em relagao as diferentes formas de ginasticas. seja no ambito da ginastica 

artistica, desportiva e outras. Necessariamente um trabalho com este perfil exige a 

inclusao de conceitos para que relagoes e significados possam ser atribuidos por seus 

praticantes. Quais fatos deveriam ser destacados no sentido de char uma 

representagao favoravel para uma pratica ginastica autonoma e consciente? Neste 

aspecto conhecimentos relatives ao ambito biologico nao devem ser menosprezados, 
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pois os mesmos oferecem subsidios importantes que explicam e sinalizam para 

aspeotos fundamentals na execu^ao e na interpretagao dos beneffcios da mesma. 

Somente assim, procedimentos consistentes serao incorporados pelos educandos , o 

que em tese favoreceria uma atitude de valorizatpao e compreensao da ginastica no 

ambito individual e coletivo. 

No que tange aos conhecimentos necessarios ao planejamento de programas 

de forma autonoma e racional, seria importante a descrigao dos tipos de habilidades 

necessarias na elaborayao, condugao e avaliagao de uma atividade desta natureza, 

para que se possa verificar em um momento da avaliagao escolar, em que medida este 

saber fazer, incorpora e reflete uma apropriagao promissora e objetiva destes 

conhecimentos aprofundados sobre o tema ginastica. 

Explorando o universe tematico da cultura corporal, pudemos encontrar 

referencias em relagao ao tema danga, destacando-se a importancia da linguagem 

corporal e do universe simbolico que esta traz em seu bojo, e principalmente, as 

relagoes que estabelece com a vida social e politica; 

Considera-se a danga uma expressao representativa de diversos aspectos 

da vida do homem. Podem ser consideradas como linguagem social que 

permite a transmissao de sentimentos, emogoes da afetividade vivida nas 

esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, habitos, de saude, da 

guerra etc. (SOARES et alii, 1992, p.82). 

A partir desta visao, sao sugeridos temas e relagoes pertinentes que 

poderiam ser explorados na relagao danga e sociedade, que possibilitariam situar um 

trabalho pedagogico que favoreceria uma reflexao da cultura corporal como linguagem: 

a) as agoes da vida diaria 

b) os estados afetivos 

c) as sensagoes corporals 

d) os seres e fenomenos do mundo animal, vegetal e mineral 

e) o mundo do trabalho 

f) o mundo da escola 

g) problemas socio-politicos atuais. (SOARES et alii, 1992, p.84). 

Do ponto de vista conceitual e factual, podemos pensar em uma amplitude 

significativa para o desenvolvimento e enriquecimento curricular, pois o trabalho de 
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dan^a aqui preconizado faz uma ligapao explicita com temas ligados a realidade social 

e cultural mais ampla, o qua representa uma fertilidade no trato com o conhecimento. 

Uma tarefa inevitavel se dara no sentido de efetuar-se uma selegao de conhecimentos 

a partir destes temas e relagoes, procurando se destacar, segundos os autores, 

aspectos referentes a conhecimentos cientificos, artisticos e tecnicos aprofundados, 

alem de aperfeigoar as habilidades motoras ligadas ao tema, mais especificamente 

como meio de comunicagao e linguagem de uma comunidade ou de um contexto socio 

politico. 

Desta maneira, quais conceitos e fatos deverao ser apresentados e 

desenvolvidos, de forma a dar profundidade e valorizar a dimensao expressiva e 

simbolica das dangas? O que se pode entender por profundidade no que diz respeito as 

habilidades e procedimentos ligados ao tema danga? Que conceitos cientificos, 

artisticos e tecnicos devem ser incorporados em um programa cuja meta e a de 

aprofundar a sistematizagao do conhecimento em danga, engendrada na perspectiva de 

uma cultura corporal? No caminho de se estabelecer um trabalho em danga como 

linguagem de um processo de comunicagao e expressao, sendo que este processo 

deve manifestar os interesses e necessidades de uma determinada comunidade, que 

valores e atitudes, orientadas por quais conceitos e fatos ligados a um determinado 

contexto, devem ser levados em consideragao para que se possa dar forma a um 

trabalho desta natureza? No ambito dos conteudos propostos, pudemos perceber uma 

indicagao de como estes temas orientados a partir da cultura corporal devem ser 

concebidos mediante os seguintes argumentos: 

Nos exemplos pode-se perceber que os conteudos da cultura corporal a 

serem apreendidos na escola devem emergir da realidade dinamica e 

concreta do mundo do aluno. Tendo em vista uma nova compreensao dessa 

realidade social, um novo entendimento que supere o senso comum, o 

professor orientara, atraves dos ciclos, uma nova leitura da realidade pelo 

aluno, com referencias cada vez mais amplas. (SOARES et alii, 1992, p.87). 

Os conhecimentos oriundos dos alunos devem ser considerados pelo 

processo ensino-aprendizagem em educagao fisica, porem devem ganhar amplitude de 

maneira a transcender o senso comum. o que implica a sistematizagao previa de 

conhecimentos, intencionalmente organizados e compreendidos nas suas 
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possibilidades pedagogicas, ja que para o ensino medio os temas da cultura corporal 

deverao passar por um processo de aprofundamento e sistematizagao de 

conhecimentos, ganhando significados mais amplos e objetivos em rela^ao a pratica 

politico e social mais ampla, conforme explicitado; 

Os conteudos selecionados, organizados e sistematizados devem promover 

uma concepgao cientifica de mundo, a formagao de interesses e a 

manifestagao de possibilidades e aptidoes para conhecer a natureza e a 

sociedade. Para isso, o metodo deve apontar o incremento da atividade 

criadora e de um sistema de relagdes sociais entre os homens. (SOARES et 

alii, 1992, p.87). 

Os conhecimentos selecionados e sistematizados em educagao fisica, 

segundo estes autores, sao passiveis de avaliagao, o que sinaliza que este componente 

curricular apresenta um corpo de conhecimentos que pode ser avaliado por 

instrumentos ou medidas de avaliagao, sendo importante mencionar a necessidade de 

superagao das praticas avaliatorias que tradicionalmente estao sendo utilizadas numa 

visao reducionista: 

O que se pretende e deixar evidente que a avaliagao nao se reduz a partes, 

no infcio, meio e fim de um planejamento, ou periodos pre determinados. 

Nao se reduz a medir, comparar, classificar e selecionar os alunos. Muito 

menos se reduz a analise de condutas esportivo-motoras, gestos tecnicos ou 

taticos. (SOARES etalii. 1992, p.112). 

Uma avaliagao que procure superar estas caracteristicas deve conceber um 

conhecimento que inclua conceitos, fatos, principios, atitudes, valores, normas e 

procedimentos relacionados e articulados as questoes relativas a cultura corporal, de 

forma a permitir a identificaqao, os vinculos pertinentes ao projeto politico pedagogico 

proposto por uma pedagogia emergente, que no caso diz respeito a proposta Critico- 

Superadora, sendo que o papel da avaliaqao e (...) indicar o grau de aproximagao ou 

afastamento do eixo curricular fundamental, norteador do projeto pedagogico que se 

materializa nas aprendizagens dos alunos". (SOARES et alii, 1992, p. 112-113). 

Tendo em vista os objetivos desta investigagao, apos perconrermos as 

indicagoes contidas nesta obra, entendemos que alguns aspectos merecem uma 
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aten?ao especial. A questao de conferir a este nivel de escolarizapao a necessidade de 

sistematizapao e aprofundamento de conhecimentos relatives a cultura, sugeriu para 

efeito de explorapao pedagogica temas como o jogo, esporte, ginasticas , capoeira e 

dan?a. Nestes temas, aspectos tecnicos, taticos, expressividade e linguagem se 

sobressairam, alem das questoes pertinentes a historicidade das praticas corporais e 

seus aspectos socio culturais. 

Recuperando os objetivos propostos inicialmente, parece que, mesmo 

sinalizando para estas questoes que deveriam estar presentes em um programa de 

educagao fisica, a proposta carece de um nivel descritivo e de detalhamento onde este 

suposto conhecimento sistematizado e aprofundado tomaria forma. Emerge a 

necessidade de se exemplificar, destacar e mencionar quais conceitos, fatos, principios, 

procedimentos, atitudes, valores e normas poderiam proporcionar um suporte 

consistente na perspectiva de uma visao critica e superadora do senso comum em 

relagao aos temas da cultura corporal permitindo uma leitura progressiva, provisoria, 

contextual e historicizada da realidade na qual estas manifestagdes humanas foram e 

sao desenvolvidas. 

5 CONSIDERAQOES FINAIS 

As propostas analisadas por meio deste estudo apresentaram aspectos que 

exigem algumas consideragoes, mais especificamente em relagao aos tipos de 

conhecimentos preconizados por estas obras bem como seus objetivos. Ao longo das 

analises, pudemos observar algumas aproximagoes e distingoes quanta ao tratamento 

metodologico das questoes referentes aos conhecimentos a serem disseminados pelo 

componente curricular educagao fisica no ensino medio. 

Um primeiro aspecto a ser considerado diz respeito as finalidades destas 

propostas, ou seja, ambas destinam-se a orientar os professores de educagao fisica do 

ponto de vista metodologico, propondo de forma sistematizada os conhecimentos 

considerados pertinentes ao componente curricular para o respective nivel de 

escolaridade. Sendo assim, estas propostas deveriam indicar os conhecimentos 

necessaries aos diferentes anos letivos e ao final do ensino medio. Cabe aqui 
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ressaltarmos que as mesmas representam uma referenda aos professores em geral, na 

medida em que foram solidtadas como bibliografia dos concursos estaduais 

anteriormente mencionados, sendo que estas obras foram elaboradas no inicio da 

decada, trazendo portanto, as repercussoes e um conjunto de reflexoes estruturadas 

nos debates promovidos. 

Pudemos perceber que, em relatpao ao nfvel medio, as questdes referentes ao 

aprofundamento e sistematizagao dos conhecimentos correspondem aos objetivos 

especificos em rela^ao ao ensino de educagao fisica neste nfvel de escolaridade. Neste 

sentido, para efeito desta sistematizagao e aprofundamento, foram sugeridos temas 

pertinentes a cultura corporal e de movimento, sendo destacado o esporte, a dantpa, os 

jogos, as ginasticas e conhecimentos relatives a estrutura do corpo humano, mais 

diretamente ligados a locomogao e a postura corporal. O que ficou claro nas duas 

proposigoes, e que no tocante aos temas a serem explorados pedagogicamente, foram 

estabelecidas referencias as atividades corporals prioritariamente institucionalizadas. 

Nas consideragoes anunciadas pelas propostas, foram langados argumentos 

no sentido de evidenciar a necessidade de a educagao fisica superar a sua condigao de 

atividade, em diregao a um saber sistematizado, o que permitiha sua identificagao e 

reievancia no ambito escolar. O modelo reducionista e mecanicista de corpo e 

movimento, inseridos na perspectiva da aptidao fisica e da esportivizagao, nao 

justificam e legitimam a presenga da educagao fisica como componente curricular, 

tendo em vista as demandas educacionais presentes em nossa realidade social. Em 

ambas as propostas, destacam-se as relagoes que permeiam e vinculam as praticas 

corporals e as outras dimensoes da vida cotidiana e da pratica social mais ampla. 

No que tange as caracteristicas do sujeito que aprende, ou seja, o adolescente, 

as propostas enfatizam o trabalho sobre a capacidade hipotetico- dedutiva do 

pensamento, de forma a permitir que os alunos do ensino medio sejam capazes de 

ampliar suas reflexoes e seus entendimentos em relagao as praticas corporals e a 

realidade social na qual estao inseridos. A questao do pensamento critico e prioritaria, 

procurando instrumentalizar os individuos de elementos culturais disponiveis para uma 

intervengao mais autonoma e critica no meio em que vivem, e tambem, na diregao da 

apropriagao e transformagao das praticas corporais. 
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O trabalho de educaQao fisica, segundo orientagoes das obras analisadas, 

exige, em ambos os cases, o resgate da historicidade das atividades relacionadas a 

cultura corporal e de movimento, destacando os aspectos socio-culturais, cuja 

fmalidade e proporcionar o entendimento e os diferentes significados e implicagdes que 

sao socialmente atribufdos as praticas corporals e de movimento. 

O trabalho com as habilidade motoras tambem esta previsto, pois leva em 

consideragao nao apenas as necessidades emergentes de um corpo em transformagao 

que necessita conhecer suas novas possibilidade de movimentagao, mas tambem por 

reconhecer a importancia da dimensao ludica e do significado cultural que algumas 

praticas assumem dentro do espectro cultural brasileiro, como nos casos de algumas 

dangas folcloricas, esportes e da capoeira. O trabalho com procedimentos e sugerido 

em relagao as atividades que incluem habilidades motoras pertinentes aos temas da 

cultura corporal e de movimento, porem nao na perspectiva do rendimento e do rigor 

tecnico, mas na expressividade e na competencia individual e coletiva, onde valores 

como a participagao, solidariedade e cooperagao vem prioritariamente, no lugar da 

competigao, individualismo e submissao. O respeito as diferengas e a democratizagao 

nas aulas de educagao fisica, se firmam como propositos e pressupostos fundamentals 

nas duas propostas analisadas. 

As propostas partem e enfocam algumas questdes de maneiras distintas, mais 

objetivamente em relagao as suas matrizes teoricas. A proposta curricular do Estado de 

Sao Paulo, tern como referenda teorica uma perspectiva construtivista, cujo discurso 

enfatizou os procedimentos que os professores deveriam desenvolver frente alguns 

temas, subsidiados pelos elementos teoricos da teoria Piagetiana. Desta forma, a 

proposta estruturou boa parte de seu conteudo estabelecendo relagoes desta matriz 

teorica e os procedimentos do professor, que segundo nossa percepgao, caracterizou 

as preocupagoes de seus autores, nao colocando em destaque ou foco principal uma 

descrigao mais elaborada dos conteudos, de forma a atender os proprios objetivos que 

anunciou inicialmente, ou seja, orientar os professores a elaborar programas de 

educagao fisica em nivel de 2° grau (ensino medio), de forma a determinar os 

conteudos e objetivos ao final de cada ano letivo e para este nivel de escolaridade. 

SOARES et alii (1992) descreveram com mais detalhes e esclarecimentos como alguns 

temas da cultura corporal sao concebidos pela pedagogia Critico-Superadora, que parte 
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de uma matriz teorica mais preocupada com as questoes estruturais e polfticas em que 

esta pratica pedagogica esta inserida, e tambem, a necessidade em se considerar os 

interesses das classes populares. 

As propostas metodologicas possuem, em si, uma visao critica acerca da 

atuagao profissional junto ao ensino medio, tendo caracterizado um perfil de atuagao 

pedagogica que, segundo as orientapoes proferidas, determinam a sua superapao. 

Tendo em vista, que na perceppao de seus autores o saber sistematizado e condipao 

elementar para uma reconfigurapao destas praticas escolares, e estas obras podem e 

devem apresentar subsidies metodologicos de suporte, as mesmas, no nosso 

entendimento, foram discretas no detalhamento das relapdes e elementos constitutivos 

dos saberes a serem sistematizados. 

Nos exemplos citados de temas e aspectos a serem considerados para efeito 

de transmissao e apropriapao de conhecimentos, nos parece que os mentores destas 

obras pressupunham que os docentes teriam condipoes e conhecimentos de prescrever 

e identificar os fatos, conceitos, principios, procedimentos, normas, valores e atitudes 

inerentes ou subjacentes aos temas jogos, esporte, danpa, lutas e ginastica, a partir das 

indicapdes explicitadas. Como exemplo, tivemos a orientapao para o trabalho com jogos 

e ginasticas cujo conhecimento implicasse conhecimento tecnico e tatico aprofundado. 

Mas reiteradamente perguntamos: quais sao estes conhecimentos? 

Nesta discussao, tambem cabe ressaltar a questao da utilizapao do tempo e 

do espapo pedagogico para as aprendizagens dos diferentes tipos de conhecimento. 

Neste aspecto, como otimizamos o processo de ensino e aprendizagens frente aos 

diferentes tipos de conhecimento e suas especificidades? Como organizar o trabalho 

didatico, de maneira a dar um tratamento pertinente e adequado frente as 

aprendizagens de conceitos, fatos, atitudes e procedimentos ao longo do ano letivo e 

p]0g^0 n|V0| escolaridade, uma vez que as especificidade dos tipos de conhecimento, 

a estrutura escolar e as caracteristicas dos sujeitos envolvidos, sejam professores ou 

alunos, determinam em parte a otimizapao do processo. 

Pelas sugestoes oferecidas por estas obras, em nossa perceppao, os 

conhecimentos procedimentais receberam uma atenpao e prescripao maior do que os 

outros conteudos. Podemos identificar a menpao de conceitos, fatos, atitudes e valores, 

mas estes foram tratados de maneira elementar e discreta, sendo que principios e 
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normas nao foram explicitados de maneira direta e objetiva nas prescricpoes das 

atividades ou conteudos. Mesmos qua os diferentes componentes curriculares 

apresentem particularidades e especificidades em relapao aos seus respectivos objetos 

de estudo, isto nao impede que determinados tipos de conhecimento recebam um grau 

maior de inserpao ou descripao para efeito de sistematizapao, especialmente quando as 

areas de conhecimento ou disciplinas escolares devem favorecer o desenvolvimento de 

um ser critico e autonomo, que possa adaptar-se, interagir e transformar a si e o meio 

no qual toma parte. Neste sentido, para que se possa efetuar uma leitura critica de 

realidade, e indispensavel que o sujeito submetido a um processo de sociaiizagao por 

meio de uma educagao formal disponha da condipao de operar, orientar-se e utilizar 

conhecimentos relatives a conceitos, fatos, principios, procedimentos, atitudes, normas 

e valores que favoregam a sua participagao na sociedade e a sua compreensao e 

insergao em programas e atividades corporals dos mais diversos tipos ou modalidades. 

Nesta perspectiva, seria interessante que essas obras fossem retomadas, de 

maneira a aprofundar e dar um prosseguimento no processo de sistematizagao deste 

conhecimentos, considerando o movimento humano para alem do dangar, jogar, 

brincar, fazer ginastica ou esporte. Poderiamos incluir, ou melhor, salientar o 

movimento e as praticas corporals no ambito do trabalho, no lazer, enfim, no cotidiano, 

destacando e aprofundando as implicagoes psicologicas, ambientais, economicas, 

filosoficas das praticas corporais e de movimento, o que permitiria uma exploragao 

ainda maior dos diferentes tipos de conhecimento. 

Retomando a hipotese do trabalho, consideramos que apesar da dimensao 

critica das propostas e da mengao de diferentes tipos de conhecimento, as mesmas 

expressam um nivel elementar de sistematizagao frente a amplitude e relevancia dos 

objetivos que estabelecem, nos permitindo inferir sobre a necessidade de um trabalho 

de continuidade, aprofundamento, analise, descrigao e detalhamento de conhecimentos 

orientados para o ensino de educagao fisica em nivel medio. 

Para que a perspectiva anunciada por estas propostas metodologicas possa 

vislumbrar a possibilidade de superagao de um modelo pedagogico anacronico face as 

transformagoes ocorridas na sociedade e na escola. e fundamental nao apenas ampliar 

o conceito de cultura corporal e de movimento, mas explorar e sistematizar os 

diferentes tipos de conhecimento, ou seja, que o processo de sistematizagao dos 
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saberes a serem trabalhados no ensino de educagao fisica no ensino medio possam 

descrever, detalhar, exemplificar, demonstrar, organizar, destacar quais fatos, 

conceitos, procedimentos, valores e atitudes seriam passfveis de sistematizagao ao 

longo de todo processo educacional. 

Para que estas propostas atinjam seus propositos, ou seja, orientar os 

docentes a pianejar o processo ensino aprendizagem, para que se possa trabalhar os 

objetivos e conteudos a serem alcan^ados ao final de cada ano letivo e ao final do 

ensino medio, e necessario avangar e dar prosseguimento ao processo de 

sistematizagao, relacionando as perspectivas postas por estes documentos frente as 

demandas educacionais emergentes na sociedade e prescritas pela nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educagao Nacional. Neste processo, seria interessante descrever 

com mais profundidade quais fatos, conceitos, atitudes, valores e procedimentos 

podemos explorar junto as diversas manifestagoes relacionadas ao movimento do corpo 

humano, como o esporte, a danga, o jogo, as lutas, as ginasticas e, sobretudo, as 

manifestagoes corporais presentes no mundo do trabalho e do cotidiano. 

Expiicar como a educagao fisica pode contribuir para que os alunos possam dar 

prosseguimento aos estudos em niveis mais avangados? Quais sao os avangos 

tecnologicos presentes no desenvolvimento das praticas corporais? Quais sao as 

possibilidades de trabalho no que diz respeito as questoes relativas as praticas 

corporais e de movimento? No trato com a cultura corporal e de movimento, como se 

daria a interagao e a relagao de interdependencia entre fatos, conceitos, principios, 

procedimentos, atitudes, valores e normas que possam garantir o desenvolvimento de 

um pensamento critico, capaz de compreender as transformagoes do mundo que o 

cerca, e consequentemente, das praticas corporais e de movimento? A cultura corporal 

e de movimento esta permeada por questoes e aspectos de natureza biologica, 

psicologica, antropologica, economica, ecologica, sociologica que devem ser passiveis 

de sistematizagao para uma leitura objetiva e, por que nao dizer, mais ousada desta 

mesma cultura corporal. 

Finalizando, entendemos que estas obras sao passiveis de um trabalho de 

continuidade em termos de sistematizagao de conhecimentos, pois as mesmas 

representam um inicio deste processo. Os primeiros passes ja foram dados, mas 

exigem um esforgo de forma a ampliar nao apenas um entendimento mats elaborado e 



114 

aprofundado em relagao ao ser que se move, mas tambem, do papel e das 

possibilidades educativas que o componente curricular educagao fisica pode ter em 

relagao ao ensino medio, favorecendo ate mesmo, a partir desta, o surgimento de 

outras altemativas metodologicas. 
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