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RESUMO 

Neste trabalho procurei analisar as possibilidades de atua.yao da. 

Educa.<;ao Fisica. Escolar na.s barreiras para o lazer enfrentadas pelas 

pessoas portadoras de deficiencia fisica (PPDF) 

No primeiro capitulo a.presentei as principais considerac,:oes da 

minha pesquisa. de Inicia<;ao Cientifica., na. qual estudei as principais 

barreiras que restringem a participac,:ii.o de pessoas portadoras de 

deficiencia fisica em atividades de lazer realizadas em equipamentos 

especificos. 

No segundo capitulo tratei das relac,:oes entre educa<;ao o lazer, 

reconhecendo o lazer tanto como "veiculo", como "objeto" de ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .

No terceiro capitulo abordei a questao especifica da Educa.yao 

Fisica Escolar na educac,:ao para o lazer. 

No ultimo item (CONSIOERA<;;OES FINAlS), ted algumas 

considerac;6es relacionando as barreiras para o lazer da pessoa 

portadora de deficiencia fisica e a educac;ao fisica escolar. 
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INTRODUyAO 

A ideia irricial deste trabalho partiu da ｯ ｢ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ o das pessoas 

portadoras de deficiencia fisica (PPDF) que participam das atividades 

desenvolvidas pela FEF-UNICAMP. Anteriormente, nunca tinha tido 

contato com PPDF, e o que tinha visto nos meios de ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o de 

massas me fizeram construir o conceito equivocado de que essas 

pessoas eram extremamente dependentes e quase nao mantinham urn 

contato social mais efetivo. 

Com o tempo, com a proximidade, pois participei de urn desses 

programas, esse conceito foi se modificando e pude perceber que 

muitas dessas pessoas mantinham urn grau de autonomia o 

ｳ ｯ ｣ ｩ ｡ ｢ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o relativamente altos. 

Algumas duvidas ｣ ｯ ｭ ･ ｾ ｡ ｲ ｡ ｭ m a surgrr: sera que a ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ o

nesses program_as estaria contribuindo de alguma forma para esse 

desenvolvimento pessoal e social? Quais senam os fatores que 

dificultam a ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ o dessas pessoas em programas de lazer 

sistematizados e na ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o do lazer em geral? 

Para tentar esclarecer estas e outras dUvidas desenvolvi urn 

trabalho de ｩ ｮ ｩ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o cientifica focalizando a segunda questao, mas 

abrangendo tam bern a primeira. 
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No decorrer desse trabalho pude perceber as ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｯ ･ ｳ s

existentes entre a educayao formal e o efetivo exercicio do lazer e me 

propus entao a estudar essas ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ･ ｬ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｯ ･ ｳ Ｌ , trazendo-as mais 

precisamente para o campo de ｡ ｴ ｵ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｡ ｯ o da ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｡ ｯ o Fisica Escolar. 

Este trabalho nao pretende esgotar o assunto, mas ser urn 

elemento que possa contribuir para o surgimento de novos 

questionamentos e novas conhecimentos acerca deste tema. 



CAPITULO 1: 

BARREIRAS PARA 0 LAZER DA PESSOA 

PORT ADORA DE DEFICIENCIA FfSICA 

11 

Neste capitulo apresentarei as principais considera<;oes do meu 

trabalho de Iniciacao Cientifica (ANTUNES, 1999) como ponto de 

partica para a questao central a ser abordada nesta monografia. 

Quando se pretende uma apropria<;ao ampla e diversificada od 

lazer, coma a participa<;ao das pessoas de forma critica e criativa, se 

faz necessaria uma reflexao sobre os elementos que a influenciarn. 

MARCELLINO (1996 a) denomina de todo inibidor o conjunto de 

fatores interligados que restringem ou ate impedem o exercicio do 

lazer. 

Focalizei mais precisamente as barreiras para o lazer enfrentadas 

pelas pessoas portadoras de deficiencia fisica (PPDF); no entanto os 

elementos que interferem na pratica do lazer destas pessoas nao se 

limitam a elas, atingem uma grande parcela da ー ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o em geral. 

Somente para efeito de analise as dividi ern duas categorias: 

barreiras fisicas e barreiras socio-culturais. Contudo entendo que a 

existencia das barreiras fisicas tam bern se dci por determinantes s6cio

culturais. 
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1.1 BARREIRAS FiSICAS 

Chamei de Barreiras Fisicas as inadequac;oes referentes a forma 

como sao construidos os equipamentos urbanos em geral, e em 

especial, os de lazer: o excesso de escadas; a falta de banheiros 

adequados; falta de elevadores; portas de elevadores muito estreitas; a 

existencia de roletas; mesas cruzadas de lanchonetes; irregularidades 

nos pisos; inadequac;oes no sistema de transporte publico (falta de 

escada rolante). 

A ABNT - Associac;ao Brasileira de normas Tecnicas, sugere a 

metragem adequada para todos esses itens acima referidos, mas sao 

raros os locais que se utilizam dela para sua construc:;ao. 

Com relac;:ao as barreiras encontradas pelas pessoas 

portadoras de deficiencia (PPD), o Centro de Vida Independente 

(SASSAKI, 1997) publicou urn documento que estabelece duas 

categorias. Uma chamada de desenho acessivel, diz respeito aos 

produtos e edificac;:oes acessiveis e utilizaveis por PPD, e a outra 

denominada de desenho universal, signi:fica os produtos e edificac;oes 

acessiveis a todas as pessoas, respeitadas as necessidades de todos. 

Essa diferenva, que parece si.mplesmente sem8ntica, na pr8tica nao e. 

0 desenho acessivel muitas vezes leva as PPD a lugares separados das 

outras pessoas como ram pas de acesso para compensar escadarias. Ja 
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o desenho acessivel proporcwna reahnente uma democratizavao do 

equipamento, uma vez que todas as pessoas podem circular e 

permanecer no mesmo espac;o. 

Nossas cidades sao pensadas e construidas somente visando as 

pessoas que se encaixam nos padriies determinados pela ideologia do 

lucro, nao sendo respeitadas as necessidades das pessoas que nao se 

enquadram em tais padroes, aumentando assim suas dificuldades de 

acesso aos equipamentos urbanos em geral, e mais especificamente 

aos de lazer, 



1.2 BARREIRAS SQCIO-CUL TURAIS 

Ao tratar das barreiras para o lazer MARCELLINO ( 1996 a ) 

aponta alguns condicionantes que restringem o acesso a prodw;;ao 

cultural. Sao chamadas de barreiras inter-classes sociais, as barreiras 

oriundas a ､ ｩ ｳ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ o desigual da renda, sendo este fator 

determinante na ､ ｩ ｳ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ o do tempo disponivel e do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o entre as 

classes sociais, bern como o acesso a escola, contribuindo assim para 

a ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o desigual tambem do lazer. Sempre tendo o fator 

economico como pano de fundo, verifica- se uma serie de outros fatores 

que dificultam e ate inibem a pratica do lazer, fazendo com que ele se 

constitua um privilegio. Sao as chamadas barreiras intra-classes 

sociais. Entre elas estao: o sexo, a faixa etaria, a violencia dos grandes 

centros urbanos e uma serie de preconceitos. A existencia de todas 

essas barreiras forma, como ja citamos anteriormente, urn todo 

inibidor para a ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o do lazer. 

1.2.1 Detalhamento do todo inibidor 

A visao parcial e limitada que o sensa comum tem sabre o lazer, 

influenciada fortemente pela midia, dificulta tanto a compreensao 
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desse fen6meno como tambem a apropriar;ao efetiva do mesmo pela 

popular;ao em geral. 

Na sociedade em que viVemos, a divisao social do trabalho e 

desigual, assnn como a divisao dos espar;os, do tempo disponivel, do 

acesso it educar;ao e ao lazer entre as classes sociais, fazendo do lazer, 

e nao so dele, urn privilegio de alguns poucos. (CARMO, 1994) 

As pesquisas existentes nessa area, apontam que a maioria da 

popular;ao desenvolve suas atividades de lazer nos lares, sendo a 

televisao a atividade desenvolvida com maior freqiiencia. 

Tais pesquisas tambem apontam que os participantes das 

atividades de lazer em geral sao jovens, com nivel educacional e s6cio

econ6mico, acima da media da popular;ao. (MARCELLINO, 1996 a) 

A falta de opr;oes e uma questao a ser considerada, a maioria da 

popular;ao par imlmeros fatores s6 tern a possibilidade de se apropriar 

de alguns dos bens culturais via ioiciativa pubica, e esta muito pouco 

faz a respeito. As atividades promovidas por ela sao na a maioria dos 

casas insu:ficientes para o atendimento das necessidades da 

popular;ao, e mesmo quando efemeramente existem, a divulgar;ao e 

precitria e nao garante o conhecimento dessas oportunidades de 

acesso ao lazer. 
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0 alto custo das entradas de eventos particulaTes e os gastos 

provenientes do transporte tambem se configuram em barreiras para o 

lazer. 

A educa<;:ao e o trabalbo sao muito importantes no 

desenvolvimento do lazer das pessoas. 0 trabalbo, por dele advir a 

possibilidade de satisfa<;:ao das necessidades, incluindo a de usufruir 

dos bens culturais. E a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ Ｌ , por possibilitar a discussao e o 

aprendizado de conteudos e tecnicas necessarias as praticas de lazer. 

A industria cultural enfatiza o valor do Ter em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o ao Ser, 

fazendo das atividades de lazer, bens consumiveis e altamente 

necessarios para a obtenr;ao de "status". 

Alem dos fatores acima discutidos, uma serie de preconceitos 

restringe o lazer as pessoas que se enquadram nos padr6es de idade, 

habilidade, beleza, econ6mico, social e de normalidade estabelecidos 

pela sociedade de consumo. (MARCELLINO, 1995 a) 

1.2.2 0 ｅ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ o Urbano e os Equipamentos de Lazer 

Para que haja uma efetiva apropriar;ao do lazer e necessaria, 

segundo MARCELLINO (1995 a), uma correspondencia entre tempo 

disponivel e espar;o disponivel. 
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Seguindo a logica mercantilista do ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ［ ｯ Ｌ , nossas cidades se 

tornaram urn amontoado de ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｏ ･ ｳ s nas areas centrais, onde se 

concentram os beneficios, e urn "deposito" de ｨ ｡ ｢ ｩ ｴ ｡ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s nas 

periferias, nas quais a infra-estrutura e precaria e ha uma grande 

distancia dos beneficios. 

Os espa<oos especificos de lazer existentes na atualidade, em sua 

maioria, se concentram nos centros, ou em locais para pU blicos 

segmentados (shoppings, por exemplo). Seu numero e insuficiente para 

atender a popula<oao e sao, em quase ｾ ｵ ｡ a totalidade, privados. 

Segundo o au tor acima referido ( 1996 a), equipamentos 

especificos de lazer sao espa<oos especialmente concebidos para a 

realiza<oao de atividades de lazer. Seguindo criterios de tamanho e 

atendimento Unico ou diversificado aos diversos contelldos culturais 

do lazer podemos classificar OS equipamentos em micro, medias e 

macroequipamentos polivalentes. Microequipamentos especificos sao 

aqueles no qual sao desenvolvidas atividades de urn unico conteudo 

cultural do lazer. Como par exemplo os teatros, os cmemas, as 

academias, as bibliotecas. Os equipamentos nos qurus sao 

desenvolvidas atividades que contemplem dais ou mais conteudos 

culturais do lazer sao chamados de equipamentos medias, como os 

centros comunitarios e centros culturais e esportivos. CAMARGO 

(1986) chama de macroequipamentos polivalentes, grandes parques 
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que abrigam ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｾ ｏ ･ ｳ s variadas como e o caso dos campings e dos 

equipamentos de turismo social. 

Como ja vimos no item anterior, a mmona da ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o

desenvolve suas atividades de lazer restringem sua ｵ ｴ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ . A 

ｩ ｮ ｡ ､ ･ ｱ ｵ ｡ ｾ ｡ ｯ o e insuficiencia dos sistemas de transporte, o tempo e o 

valor gasto com o mesmo acabam por dificultar ainda mais a 

participa<;:ao de pessoas das camadas menos favorecidas da popula.;:ao 

em equipamentos especificos de lazer. 

Os equipamentos especificos "sao importantes e sua ｰ ｲ ｯ ｬ ｩ ｦ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o

e uma necessidade que deve ser atendida, contemplando as diversas 

classifica<;:oes ( ... ). Mas a a.;:ao democratizada precisa abranger a 

conserva<;:ao dos equipamentos ja existentes, sua divulga.;:ao e 

incentivo a utilizac;ao, atraves de politicas especifi.cas, e a preservayao 

e revitaliza<;:il.o do patrim6nio am bien tal urbano." (MARCELLINO, 1996 

a: 33) 

Devemos lutar nao s6 pela cria.;:ao de ･ ｳ ｰ ｡ ｾ ｯ ｳ s de lazer variados e 

nos locais adequados, como tam bern pela revitalizayao e conservac;ao 

dos ja existentes, mas principalmente pela democratiza<;:ao, pela 

garantia de possibilidades de acesso a todas as pessoas nos 

equipamentos de lazer. 
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1.2.3 A Pessoa Portadora de Deficil!ncia Fisica 

A falta de conhecimento da ｰ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ［ ｩ ｩ ｯ o em geral sabre o que as 

pessoas portadoras de deficiencia fisica necessitam, neste caso do 

lazer, e urn dos elementos que dificultam a sua praJica. Acredito que o 

pouco esclarecimento sabre o que e a deficiencia fisica e as reais 

possibilidades de ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｡ ｯ o das pessoas que a possuem intensifica as suas 

ｬ ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s e dificulta a garantia de seus direitos enquanto cidadiios. 

A nossa sociedade criou uma serie de padr5es "ideais" a partir 

dos interesses do lucro: o "comportamento correto", as "roupas da 

moda" e o "corpo produtivo", discriminando tudo e todos que nao se 

encruxam em tais padroes. As PPDF acabam sofrendo tal 

､ ｩ ｳ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｡ ｯ Ｌ , sendo esta gerada pelo pre-conceito de que urn corpo 

com ｬ ｩ ｭ ｩ ｴ ｡ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s especificas impede a ｲ ･ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｡ ｯ o de "todas" as 

atividades. E a ｶ ｡ ｬ ｯ ｲ ｩ ｺ ｡ ｾ ［ ｩ ｩ ｯ o do ter, do poder fazer, em detrimento do 

ser. 

Uma outra questao a ser !em brada e a falta de respeito das 

pessoas de urn modo geral com as pessoas que niio participam da faixa 

de Ｂ ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ［ ｡ ｯ o e consumo": os idosos, as ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ Ｌ Ｚ ｡ ｳ Ｌ , as PPDF entre 

outros. 

A dependencia da familiae urn fator muito complexo na vida das 

PPDF, alguns dependem da mesma para a ｲ ･ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ［ ｩ ｩ ｯ o de uma serie de 
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atividades do dia-a-dia, principalmente no que se refere a locomo<;ao. A 

aquisi.;ao de automoveis adaptados priiprios pode, em muitos casas, 

diminuir tal dependencia, garantindo a PPDF maior autonomia sabre a 

propria vida. 

Em rela.;ao ao conteudo fisico-esportivo do lazer, aponto como 

barreiras para o lazer as dificuldades existentes na pratica 

propriamente dita das atividades, e dificuldades para a aquisi.;ao de 

materiais especificos necessarios. 

A atitude e o sentimento das priiprias PPDF em rela<;ao ao lazer 

pode tam bern se constituir num fator que influencia a pratica do lazer. 

Algumas das pessoas entrevistadas acreditam que existem 

poucas, ou que nao enfrentam dificuldades para a pratica do lazer em 

equipamentos especificos, contudo, suponho que esta visao e urn tanto 

quanta equivocada, vista que a pratica do lazer de todas as pessoas da 

nossa sociedade e determinada por fatores s6cio-econ6micos deveras 

excludentes. Suponho que a falta de conhecimento e esclarecimento 

sobre a existencia e a influencia dos mesmos seja o motivo de tal 

conclusao. 



1.3 ALGUNS PONTOS DE REFLEXAO REFERENTES A 

PARTICIPACAO EM GRUPOS DE LAZER DE CONTEUDOS 

ESPECiFICOS 

2l 

Acreditando na ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ［ ｡ ｯ o da ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ Ｌ , esta entendida em seu 

sentido mais amplo, fiz uma analise comparativa entre as falas das 

PPDF que nao participam e as que participam de grupos 

sistematizados de atividades de lazer do conteudo fisico-esportivo, com 

o intuito de levantar elementos para discutir o valor da ｡ ｴ ｵ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o desses 

grupos na pnitica do lazer. 

A pouca diversidade do lazer das pessoas que participam de 

grupos organizados de atividades fisicas, comparadas as pessoas que 

nao participam de grupos institucionalizados foi urn ponto que me 

chamou muito a atenc;ao, o que pode servir de alerta a n6s 

profissionais: sera que ao trabalharmos em grupos especificos, noa 

estariamos contribuindo para a formacao de "guetos", em termos de 

participac;ao, e ate mesmo de manutenc;ao de interesse num Unico 

conteudo cultural? 

A maior parte das pessoas que nao participam de nenhum grupo 

de lazer sistematizado e algumas pessoas que participam de grupos 

nao percebem o lazer como possibilidade de desenvolvimento pessoal e 

social. 
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Embora muitas vezes de uma forma restrita, grande parte das 

pessoas que participa, de atividades fisicas sistematizadas, consegue 

perceber esse desenvolvimento. A possibilidade de ｣ ｯ ｮ ｳ ｣ ｩ ･ ｮ ｴ ｩ ｺ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o e 

tomada de atitude para mudan<;as de releviincia no contexto social niio 

foi apontada nenhuma das vezes, o que deixa o questionamento: sera 

que as atividades desenvolvidas niio tern se tornado apenas uma 

pratica conformista? 

A maioria das pessoas que niio participam e que participam de 

grupos niio costuma interferir de forma significativa nas atividades de 

lazer, o que nos deixa a duvida sobre como e trabalhada a questiio da 

participa<;iio, do estimulo a criticidade e a criatividade nesses grupos. 

No proximo capitulo, me deterei noSestudos das rela<;oes entre o 

lazer e a educac;ao para poder discutir, posteriormente, o papel 

especifico da disciplina escolar na Educat;-ao Fisica, na apropriac;ao do 

lazer. 
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CAPITULO II: 

RELACOES ENTRE 0 LAZER E A EDUCACAO 

Atualmente ｰ ｯ ､ ･ ｾ ｳ ･ e verificar a grande difusao de alguns generos 

do lazer entre a populat;ao em geral. No senso comum, o aumento de 

possibilidades de lazer advindas da iniciativa privada, bern como o 

aumento de constru<;iies e eventos de lazer propiciados pela iniciativa 

publica, na grande maioria: das vezes como forma de perpetuar;ao de 

nomes de administradores ou para garantir a manuten<;ao do poder, 

acabam sendo elementos suficientes para se considerar como otimo o 

atendimento dado aos contelidos culturais do lazer. (MARCELLINO, 

1995 b) 

No entanto quando se reconhece as possibilidades de 

desenvolvimento pessoal e social no lazer, muitas dessas atividades 

disponiveis estao muito distantes das condicoes "ideais". Tais 

atividades concebidas numa perspectiva "funcionalista11 

(MARCELLINO, 1995b) de lazer se baseiam numa ideia restrita de 

lazer, privilegiando somente o descanso e o entretenimento das 

pessoas que delas participam. 

Analisando a realidade brasileira sao varios os fatores que 

distanciam o concreto real do quadro ideal de apropriar;ao do lazer. 
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Urn deles e a grande carga horaria de trabalho da maioria da nossa 

populacao, mesmo tendo assegurados 40 horas de trabalho semanais, 

o salario de muitos trabalhadores e insuficiente para garantir o 

atendimento das necessidades familiares, sendo necessaria fazer 

"bicos", principalmente nos finais de semana. As pessoas que nao 

exercem atividades profissionais, mesmo em cidades de "tradic;ao" 

quanta ao lazer, restringem suas programa.;:oes a uma gama muito 

pequena de possibilidades, sendo a maioria delas desenvolvidas nos 

lares (MARCELLINO 1996 a). 

Alem da restricao quantitativa, pode-se verificar tambem a 

restri.;:ao qualitativa, sendo as atividades de mawr qualidade 

disponiveis privilegio dos que dispoe de renda para usufrui-las. 

Outro ponto a ser considerado e o grande consumo de atividades 

que nada ou muito pouco tern a ver com a cultura vivida pelos 

individuos que as consomem. 

0 conformismo diante das atividades de lazer tambem e urn 

aspecto que deve ser considerado. 

Diante desse quadro, concordo com MARCELLINO (1995b) que a 

aponta a necessidade de "uma a.;:ao educativa que procure colaborar 

na altera.;:ao dessas tendencias indesejaveis" (p.58) 

Tal a.;:ao so tern sentido quando se reconhece que a s acoes no 

plano cultural podem ser urn canal para mudancas de relevancia 



25 

tam bern no plano social. "Trata-se de urn posicionamento baseado em 

duas constata<;6es: a primeira, que o lazer e urn veiculo privilegiado de 

educar;ao; e a segunda, que para a prii.tica positiva das atividades de 

lazer e necessaria o aprendizado, o estimulo, a inicia<;ao, que 

possibilitem a passagem de niveis menos elaborados, simples, para 

niveis mais elaborados, complexos, com o enriquecimento do eS 

espirito critico, na pratica ou na observa<;ao. Verifica-se assrm urn 

duplo processo educativo - o lazer como veiculo e como objeto de 

educa<;ao." (ibid.,58) 

Em bora com diferentes enforques sobre a rela<;ao 

lazer I educar;ao, a grande maioria dos autores do lazer reconhece esse 

duplo aspecto educativo e e sobre ele que falarei a seguir. 
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2.1 0 LAZER ENQUANTO "VEiCULO" DE EDUCA<;AO 

Sao muitas as possibilidades de desenvolvimento pessoal e social 

do lazer . 1'Tanto cumprindo objetivos consumat6rios, como o 

relaxamento e o prazer propiciados pela pratica ou pela contemplacao, 

quanto objetivos instrumentais, no sentido de contribuir para a 

compreensao da realidade, as atividades de lazer favorecem, a par do 

desenvolvimento pessoal, tambem o desenvolvimento social, pelo 

reconhecimento das responsabilidades sociais, a partir do agucamento 

da sensibilidade ao nivel pessoal, pelo incentivo ao auto

aperfeicoamento, pelas oportunidades de contatos primarios e de 

desenvolvimento de sentimentos de solidariedade."(MARCELLINO, 

1995b: 60) 

0 sociologo Renato REQUIXA (1990 a) enfatiza o alto potencial 

educativo que as atividades de lazer podem ser portadoras, sendo para 

ele essas possibilidades que ampliam o dimensionamento do Iazer. 

Segundo este autor o Iazer pode ser urn instrumento privilegiado de 

educacao pois atinge grandes parcelas da populacao. 

0 autor reconhece que pode-se educar pelo lazer e para o Iazer, 

sendo esta ultima realizada prioritariamente pelo proprio exercicio do 

lazer. 
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REED (1975), indiretamente, tambem fala desta possibilidade de 

educa<;B.o pelo lazer quando, tratando do cinema, observa que hoje "o 

grande publico e mais experiente em ver filmes do que ha vinte, dez ou 

mesmo cinco anos, como tambem e mais sofisticado, mais seletivo, 

mais aventuroso."(l14) No entanto, sao muitos os fatores que 

restringem o acesso a producao cultural, os quais ja tratamos mais 

detalhadamente no Capitulo I deste trabalho. 

Urn fator especifico a ser considerado, historicamente, e que, 

entramos na fase de producao, do consumo sem praticamente 

nenhuma tradic;ao cultural". Somente com o principia da consolidac;ao 

de uma criacao nacional, existentes nas primeiras decadas do seculo 

XX e que se iniciou urn maior desenvolvimento cultural brasileiro, 

tanto no ambito da criac;ao como do consumo, paralelamente com o 

inicio da sociedade de producao industrial. (MARCELLINO, 1995b: 62) 

Este fator acima citado, juntamente com o baixo nivel 

educacional e s6cio-econ6mico da maioria da nossa populacao, 

favorece as influencias da industria cultural, que a partir da 6tica 

capitalista tende a gerar necessidades padronizadas favorecendo a 

manutenr;ao de atitudes conformistas. Verifica-se entao, a grande 

necessidade de uma acao educativa que incentive o espirito critico e a 

imaginacao criadora, ·-a- ao contrario de cnar necessidades 

individuais e sociais. ''Nao se trata de uma posicao ut6pica de retorno 
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a sociedade tradicional, mas de urn posicionamento contra o privilegio 

na aspira<,:ao e no acesso a produ<,:ao cultural, e da recusa dos 

preconceitos que sempre marcaram a educa<,:ao para o lazer tendo 

como canal a educa<,:ao formal." (ibid., p.63) 

Uma "educa<,:ao para o lazer" baseada no proprio exercicio do 

lazer, sem levar em conta as consideravOes feitas anteriormente, alem 

de confundir-se com uma educa<,:ao pelo lazer, demonstra a ｣ ｲ ･ ｮ ｾ Ｌ Ｚ ｡ a na 

superioridade da a<,:ao cultural sabre a atua<,:ao da escola. 0 lazer seria 

entao o "salvador" das deficiencias do sistema escolar e do trabalho. 

Tal posi<,:ao denota uma visao "compensat6ria'' do lazer enquanto 

veiculo de educa<,:ao. (ibid.) 

Ainda que nao declaradamente, muitos dos autores do lazer 

relativizam a eficflcia da escola na educac;ao para o lazer. Preconizam 

en tao, a "educac;ao permanente", que numa perspectiva "utilitarista", 

"compensat6ria'' ejou "moralizante" seria uma forma pela qual as 

pessoas que nao tern acesso ao ensino regular terem cantata com os 

conteudos culturais. (MARCELLINO, 1995b) 

Pode-se verificar uma serie de "tendencias indesej8veis", no que 

diz respeito a ｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｡ ｯ o do lazer. A grande maioria da popula<,:ao 

brasileira nao se da conta dos determinantes s6cio-culturais que 

restringem quantitativa e qualitativamente o acesso a produ<,:ao 

cultural; muitos dos produtos consumidos, muito pouco ou nada tern 
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a ver com a cultura vivida; nota-se tambem que grande parte das 

atividades desenvolvidas se da numa perspectiva conformista. (ibid.) 

A par de todos esses fatores, concordo com o autor acima ao 

apontar a rela<;ao entre a educa<;ao, o lazer e o processo educativo 

como uma forma de intervenc;:ao no plano cultural, que possa gerar 

altera<;oes de relevancia no plano social. 

Uma outra visao da educac;:ao para o lazer e a visao "apologetica"' 

da cultura de massas, na qual a eficacia da escola e relativizada, a tal 

ponto, que chega a ser desnecessaria a sua negac;:ao. PORTELLA 

(1975), apos afirmar a "vagarosidade da escola se comparada com as 

mudanc;:as no mundo atual diz ( ... ) Quem educa majoritariamente a 

sociedade em nossos dias sao os novos meios de veiculac;:ao cultural". 

(p.7) 

Tanto os adeptos da abordagem "romfmtica'' como os que 

defendem a Ｂ ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o permanente" procuram alertar "para os perigos 

do consumismo" e para a contaminayao dos valores humanos 

tradicionais das ocupac;:oes de lazer pelos valores de 

mercado."(MARCELLINO, 1995b:67) Como antidoto para esses 

"perigos" os "romB.nticos" apontam a ac;ao educativa da familia e os 

adeptos da "educacao permanente", o desenvolvimento cultural da 

sociedade. 
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A apologia a pratica e a critica feroz aos perigos da passividade e do 

con sumo vern carregados de juizos de valor. Ressalto a posif;flo de 

DUMAZEDIER (1973) que procura esclarecer que em Sl mesma uma 

atividade nao e ativa ou passiva, e a atitude assumida pelo individuo que 

definini se uma pratica ou consumo e ativo ou passivo. Esse autor 

classifica tal "atitude" em tres niveis: elementar ou conformista, medio ou 

criativo e superior ou inventivo. 

MARCELLINO (1995) falando sabre a obra de DUMAZEDIER aponta 

com o caracteristicas do "espectador ativo" a seletividade, a sensibilidade 

e inteligencia para refazer, do melhor modo possivel e a seu modo o 

caminho percorrido pelo criador". (DUMAZEDIER, 1973:262) 

A intemacionalizac;:ao dos conteudos culturais proporcionada pelos 

avanyos tecnol6gicos dos meios de comunicac;ao de massas, trouxe como 

conseqiiencia a homogeneizac;ao, sendo passados os padrOes dos paises 

desenvolvidos, e num mesmo pais das regi6es mais desenvolvidas. 

(1995b) 

Sendo a televisao a atividade de lazer mrus desenvolvida pela 

populac;ao, tal "padronizac;ao" veiculada por ela somada a outros fatores 

do todo inibidor contribuem para o "desaparecimento de manifestac;:oes 

culturais autenticas, nos vfuios generos, notadamente 
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das festas, tanto ludico-religiosas como ludico-folcl6ricas," 

(MARCELLINO, 1995b: 70) 

MARCELLINO aponta dois fatores que contribuem para a 

ｨ ｯ ｭ ｯ ｧ ･ ｮ ･ ｩ ｺ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o cultural: a ｡ ｬ ｩ ･ ｮ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o do trabalho, motivada pela 

､ ･ ｳ ｰ ･ ｲ ｳ ｯ ｮ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ Ｌ , pela ausencia de ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o e pelo carater 

inacabado do produto e quem o produziu, ocorrido principalmente nas 

artes e nos esportes, (ibid.) 

"Embora existam problemas com os operadores culturais que 

veem nas massas, em primeiro Iugar, uma fonte de lucro, deve-se 

opor-lhes a perspectiva humanistica que considera que, o homem e 

resultado das circunstancias, devemos agrr para que essas 

circunstancias seJam humanizadas, 0 processo de depurac;ao dessa 

cultura de massa e bastante lento, mas ja comeca a mostrar seus 

sinais. Ha uma especie de auto-educafYao do pUblico em geral, a 

despeito do "todo inibidor" ja referido, um progresso na seletividade e 

de quando em quando, alguns saltos qualitativos. Fragroenta-se assiro, 

o todo consumidor, exigindo, e bern verdade que de forma bastante 

incipiente, uma produc;ao diversificada em termos de conteudo. Nesse 

sentido, e cada vez mais necessaria a consideravao do lazer como 

objeto de ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o para o lazer."(ibid.,p. 7 4) 

A educavao para o lazer e vista, entre outros aspectos como uma 

maneira de facilitar a contra-informac;ao, que e defmida por SILVA 
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( 1982) como o "fomecimento de instrumentos ao consumidor para que 

ele possa fazer uma ､ ･ ｣ ｯ ､ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o critica das mensagens veiculadas 

pelos meios de comunica<;;ao ... " (p.34) 
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2.2 0 LAZER ENQUANTO "OBJETO" DE EDUCA((AO 

E praticamente consenso entre os autores da area do lazer a 

necessidade de uma ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o para o lazer. MARCELLINO ( 1995) ao 

tratar deste assunto, mostra que muitos desses autores (REQUIXA, 

1980 a; MARCONDES, 1972; FREYRE, 1970) baseiam tal ｣ ｯ ｬ ｯ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o

em valores "utilitaristas" e "moralistas" de lazer e sociedade, os quais 

colocam a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o para o lazer a ｳ ･ ｲ ｶ ｩ ｾ ｯ o da ｩ ｮ ｣ ｵ ｬ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o de elementos 

que auxiliariam na ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ o de urn "carater social" ideal para o nosso 

tempo, construido sob a 6tica capitalista. 

FROMM, na tentativa de defmir o carater social do seculo XX 

conclui que a sociedade modema " .. . necessita de hom ens que 

cooperem sem atritos em grandes grupos, que desejem consumir cada 

vez mais e cujos gastos estejam padronizados e possam ser facilmente 

influenciados e previstos." ( 1970: 114) 

Vejo a necessidade de uma ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o para o lazer que se de conta 

dos determinantes s6cio-culturais existentes, mas que se dedique nao 

a ｭ ｡ ｮ ｴ ･ ｾ ~ mas a alterar os valores e atitudes que geram desigualdades 

no plano social. 

MARCELLINO (1995b) tambem faz algumas ｣ ｯ ｮ ｳ ｩ ､ ･ ｲ ｡ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s acerca 

deste assunto, nas quais me basearei. 



Tanto para a ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｩ ｩ ｯ o quanta para o consumo critico e criativo 

de atividade de lazer e necessaria o aprendizado. Na sociedade 

tradicional, niio havia grandes ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ s entre os contelldos das 

atividades de lazer como o esporte, a arte, e a vida cotidiana. Com o 

surgim.ento dos conceitos de "arte erudita", "esporte de elite" tanto a 

ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｩ ｩ ｯ o quanta o consumo dessas atividades passaram a se 

constituir urn privilegio das chamadas elites, niio por acaso, as 

camadas sociais que tern acesso ao aprendizado. 

Pode-se notar que em alguns locais a existencia de uma 

l'educavao espontanea" para o lazer, advinda da cultura tradicional, 

nessa forma de educayao "processa-se naturalmente a inicia.;ao para a 

ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｩ ｩ ｯ o e o consumo ( ... ), uma vez que niio ocorre a divisao entre 

dois niveis de forma nitida"(p.83). Temos como exemplo as esco!as de 

samba e OS clubes de viirzea. Outra forma de ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o para 0 lazer e a 

Ｂ ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o planejada" na qual e necessaria niio so a ｩ ｮ ｩ ｣ ｩ ｡ ｾ Ｌ Ｚ ｩ ｩ ｯ o para a 

ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ Ｚ ｡ ｯ o como tambem para o consumo critico, no fruir dessa 

ｰ ｲ ｯ ､ ｵ ｾ ｩ ｩ ｯ Ｎ . Sao exemplos: as escolinhas de esportes, os atelies de arte, 

a Escola. 

Mesmo com certas reservas os autores do lazer nao negam a 

｡ ｴ ｵ ｡ ｾ Ｚ ｡ ｯ o da escola no ambito da ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ Ｚ ｡ ｯ o para o lazer. Ainda que 

fazendo a apologia da "crise escolar" DUMAZEDIER (1979) e REQUIXA 

( 1980b) reconhecem que o nivel de escolaridade influenciam 
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positivamente o acesso e a qualidade das atividade de lazer 

desenvolvidas. E falar em nivel de escolaridade e falar de classe social, 

visto que a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o formal se constitui num privilegio de poucos em 

nossa sociedade. 

Na ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o de destacar o fracasso da Escola na ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ Ｚ ｡ ｯ o

para o lazer, alguns autores prop6e a ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ Ｚ : lao de especialistas para 

esta tarefa. Sao muito variadas as ｡ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s referentes a esse 

profissional preconizado. 



CAPiTULO Ill 

A EDUCACAO FlSICA ESCOLAR E EDUCACAO 

PARAO LAZER 
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3.1 ALGUMAS CONSIDERA!;OES SOBRE 0 LAZER, A ESCOLA E 0 

PROCESSO EDUCA TIVO 

Sendo o lazer, a Escola e o processo educativo partes do plano 

cultural mais amplo, a ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o estabelecida entre eles e caracterizada 

pela interdependencia, mesmo quando analisados como pares ou de 

forma encadeada. (MARCELLINO, 1995b) 

Falando sobre a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o o au tor supra referido ( 1995b) aponta 

duas diferentes formas de educac;;ao: "a sistematica efetuada sobretudo 

atraves da Escola, e a assistematica, que compreende os vfuios 

processos de transmissiio cultural, englobando, dessa forma, toda a 

relar;:ao pedag6gica." 

Gramsci (1981) define a ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o pedag6gica de uma maneira ampla, 

nao a restringindo somente a Escola, mas a distingue "em toda a 

sociedade no seu conjunto e em todo o individuo com ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o aos 

outros individuos, bern como entre camadas intelectuais e nao 

intelectuais, entre govemantes e govemados, entre elite e seguidores, 
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entre dirigentes e dirigidos, entre vanguardas e corpos do exercito. 

Toda relacao de 'hegemonia' e necessariamente uma relacao 

pedag6gica". (p.37) 

Mesmo reconhecendo o valor educacional de outros elementos do 

plano cultural, neste estudo enfocarei a Escola e mais precisamente a 

Educar;:ao Fisica Escolar numa passive! educar;:ao para o lazer. 

Entendo, assim como MARCELLINO (1995b) e SAVIANI (1980), que 

a Escola e urn veiculo importante quando se pretende mudanr;:as na 

ordem cultural e social estabelecidas. 

Muitos dos te6ricos que entendem o lazer numa perspectiva 

'funcionalista', reconhecem a relar;:ao de interdependencia acima 

referida, mas exacerbam o valor educacional do lazer, relativizando o 

papel da escola sob a bandeira do 'fracasso escolar', e este visto de 

forma estanque, limitado a fatores pertinentes exclusivamente ao 

ambiente escolar. 

Em contrapartida, a maioria dos autores da area educacional, 

mesmo reconhecendo tal relar;:ao, privilegiam o papel da escola, 

adotando uma atitude 'apocaliptica' com rela<,:ao ao lazer, 

considerando-o apenas como urn instrumento de manutenr;:ao do 

poder. 

Segundo MARCELLINO (1995b), uma das principais relar;:oes que se 

pode estabelecer entre 0 lazer e a educacao formal e que esta e 
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responsavel pela nncra<;iio dos conteudos culturais do lazer na 

atualidade. 

Este autor tambem preconiza uma nova pedagogia a ser 

desenvolvida no ensino formal para o trabalho com esses conteudos, a 

qual seria a base de uma pratica educativa ignalmente nova. Uma 

pedagogia que leve em conta "as possibilidades do lazer, como canal 

possivel de atua<;ii.o no plano cultural, de modo integrado com a escola, 

no sentido de contribuir para a eleva<;iio do senso comum, numa 

perspectiva de transforma<;iio da realidade social, sempre em conexao 

com outras esferas de ｡ ｴ ｵ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o politica." (1995b) Uma pedagogia que 

considere o prazer e ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o no presente indispensii.veis para a 

constru<;ao de uma nova ordem social. 

"Mesmo nao existindo disciplinas voltadas para a inicia<;ao dos 

conteudos culturais do lazer, o papel da educa<;iio formal seria, como 

e, de importiincia fundamental para a vivencia do lazer, entendida 

como instrumento de contra-hegemonia" p.l36 
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3.2 A EDUCACAO FiSICA ESCOLAR 

Utilizarei neste trabalho o conceito de educa9ao fisica escolar 

construido pelo COLETNO DE AUTORES (1993, 50) que a defme como 

sendo "uma pratica pedag6gica que, no ambito escolar tematiza formas 

de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dan.;a, 

ginastica, formas estas que configuram uma area de conhecimento que 

podemos chamar de cultura corporal." 

Entendo a aula como urn fato historico-social, como urn elemento 

cultural que influencia e e influenciado pelas "ideias sociais de valores 

e normas que se alteraram no decorrer das ultimas decadas, baseadas 

em necessidades humanas - ou seJa, sociais - e que estao 

praticam.ente subrnetidas a urn continuo processo de discussao e 

altera9ao." (GRUPO DE TRABALHO PEDAGOGlCO UFPe-UFSM, 

1991:01) CAVALARl (1995) acrescenta que tal altera9ao pode ocorrer 

nao so em virtudes de necessidades do professor, como tambem dos 

alunos. A forte significa9ao pessoal gerada pelo sentimento de que a 

aulae urn espa9o onde eles podem atender, pelo menos parte, de suas 

necessidades pode levar a urn maior interesses dos alunos pela 

rnesma. 

Quanto ao corpo de conhecimento a ser tratados na disciplina 

abordada acrescento as lutas nao mencionadas anteriormente. 
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Quanto a atividade pedag6gica propriamente dita, convem ressaltar 

que a significac;ao humana e social deve estar aliada aos conteUdos, 

proporcionando ao aluno a percepc;ao da releviincia social dos 

mesmos, sua contemporalidade, desenvolvendo a noc;ao de hist6ria e 

de provisoriedade do contelido, rompendo com a ideia de terminalidade 

e desenvolvendo seu papel enquanto sujeito hist6rico, tudo isso 

adequado as suas possibilidades s6cio-cognitivas. (COLETIVO DE 

AUTORES, 1993) 

DUMAZED!ER (1980) quando divide as areas de interesse do 

lazer, enfatiza que sao interligadas, nao havendo uma divisao exata 

entre elas. 0 que se verifica no ensino formal e que as disciplinas sao 

estanques tendo pouco ou nenhuma relac;ao entre si e com o projeto 

pedag6gico da escola. 

Em relayao as disciplinas mrus diretamente ligadas ao lazer, 

como a Educac;ao Fisica, MARCELLINO ( 1995b) ressalta que as 

atividades desenvolvidas sao meramente consumat6rias e a forma 

como a " 'transmissao de conhecimentos se processa' da-se atraves de 

metodos mais dirigidos para o produto, para a perfeic;ao do produto 

acabado e nao para o processo de produc;ao, de criac;ao - refletindo e 

alimentando a ideologia dominante." (p.l29) 

Historicamente a disciplina Educac;ao Fisica, juntamente com a 

Educac;ao Artistica tiveram seu inicio nas escolas a partir do mesmo 
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artigo que incluiu a famigerada Educac;:ao moral e civica, deixando 

bern claro qual seria o papel que deveriam desempenhar. 

Atualmente, segundo MARCELLINO (1995b) hii. uma disparidade entre 

os objetivos desta materia apontados pelos teoricos da area, isto se dii. 

pela falta de instrumental, ocasionado principalmente pelo baixo nivel 

educacional das instituic;:oes de ensino de Educac;:ao Fisica 

"Por sua vez MEDINA (1983) procura trac;:ar urn perfil do nivel de 

formac;:ao do aluno medio de uma Escola de Educac;:ao Fisica 

descrevendo urn quadro nada animador, que certamente nao e 

privilegio de escolas que preparam esse tipo de profissional. As 

caracteristicas por ele arroladas sao as seguintes: "a) semi

alfabetizado; b) incapaz de explicitar com clareza a que se propoe a 

disciplina Educac;:ao Fisica; c) noc;:ao pouco ampla das finalidades da 

educac;:ao; d) visao mais voltada para alguns esportes em detrimento de 

outras prii.ticas educativas; e)dificuldade em entender a importancia de 

uma fundamentac;:ao teorica em relac;:ao ii. prii.tica; f) supervalorizac;:ao 

do sentido de competic;:ao das atividades com enfase no resultado e na 

vit6ria; g) visao essencialmente individualista, em prejuizo de uma 

visao mais social do processo educativo; h) possuidor de uma 

consciencia caracteristicamente ingenua; i) extrema dificuldade de 

comunicac;:ao e manutenc;:ao de urn dialogo efetivo". (p.Sl) Diante desse 

quadro, MEDINA, denuncia a falencia e a falii.cia das Faculdades que 
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muito pouco tern feito no sentido de altera-lo. Ao contrario, como ele 

destaca " ... e comum se ver reforc;ar certos aspectos negativos que os 

estudantes trouxeram de niveis anteriores para o superior". (p.Sl) 

Outro fator importante a ser lembrado quando se fala na 

qualidade do processo educacional em educacao fisica escolar e que 

muitos dos professores ministram muitas aulas semanais e em vfuias 

escolas diferentes, o que se reflete em pouco tempo de preparacao das 

aulas e a falta de integracao com a dinamica diana da instituicao da 

cultura local. 

Para estes professores as ferias prolongadas sao apenas urn "mito" 

pais sao utilizadas para a busca de novos empregos para o periodo 

seguinte ou para "engrossar" o salario. "As condic;Oes de trabalho sao 

tais que a interrupcao das aulas e esperada como a unica tabua de 

salvac;ao que permite "esquecer" as tensOes de urn trabalho sem 

sentido" (MARCELLINO , 1995b: 134) 

Num trabalbo realizado segundo semestre de 1998, na disciplina 

Educacao Motora II, ministrada pelos professores Pedro Winterstein e 

Jocimar Da6Iio nesta faculdade, percebemos que o quadro verificado 

na situar;ao e ainda mais ca6tico. Fizemos observac;Oes de aulas e 

entrevistas com professores e alunos, numa tentativa de "mapear" a 

educac;ao fisica escolar em Campinas, em escolas pUblicas e privadas, 
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nos quatro ultimos anos do Ensino Fundamental e no Ensino Medio e 

chegamos as seguintes constata<;oes: No Ensino Medio quase nao 

e:xistem aulas de educacao fisica, algumas instituic;Oes privadas a 

"extinguiram" do ambiente escolar sendo dada ao aluno a 

oportunidade de escollia de uma modalidade a ser feita numa 

academia .Nas institui<;oes publicas, onde ainda se garante a 

existencia da disciplina, esta se configura num "fa<;:am o que 

quiserem", onde o professor empresta uma bola aos alunos e quem se 

interessar "joga bola", sendo na maioria das vezes futebol a atividade 

escolhida, e nestes casos, as meninas e os "menos aptos" sao 

excluidos. Ja no ensino fundamental, ha uma garantia da existencia 

da disciplina mas esta se caracteriza na maioria dos casos por futebol 

para os meninos e v6lei ou queimada para as merrinas. 

No proximo topico analisarei as interfaces desta disciplina com 

uma educa<;:ao mais ampla para o lazer. 
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3.3 0 PAPEL DA EDUCACAO FiSICA ESCOLAR NA EDUCACAO 

PARAO LAZER 

"E importante que as atividades de lazer procurem atender as pessoas no seu 
todo. Mas para tanto, e necessdrio que essas mesmas pessoas conhet;;am as 

atividades que satisfw;;am os vdrios interesses, sejam estimuladas a participar 
e recebam um minima de on'entat;do que lhes perm:ita a opr.do. Em outras 
palavras, a escolha, a opgtlo, em termns de conteUdo, estd diretamente ligada 
ao conhecimento das altemativas que o lazer oferece." (MARCELLINO, 122, 
1995b) 

Farei agora algumas ｣ ｯ ｮ ｳ ｩ ､ ･ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s sabre o papel que a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o

fisica enquaoto disciplina escolar desempenha na educa<;:ao para o 

lazer como urn todo. 

Num trabalbo recente MARCELLINO (coord.) sintetiza as 

possiveis contribuicOes da educa<,;:ao fisica escolar em seis itens os 

quais abordarei a seguir. ( 1999) 

Considerando o lazer como uma forma de expressao humana 

importaote em nossa sociedade a educacao fisica poderia contribuir no 

sentido de demonstrar essa importincia. 

Anteriormente ja havia citado o papel da instituicao escolar na 

ｩ ｮ ｩ ｣ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o dos conteudos culturais do lazer, a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o fisica enquaoto 

disciplina escolar e responsavel pela inicia.,ao aos conteudos fisico-

esportivos do lazer. 

Sendo a "livre escolha" urn a das caracteristicas do lazer, a 

ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ o do "gosto" pelas atividades da cultura corporal se torna 

extremamente importaote quaodo se pretende uma ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ o mais 
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diversificada, critica e criativa no Jazer. Alem da formacao do "gosto", 

possivel atraves de uma pri.tica pedagOgica que incorpore, ao 

m3ximo possivel, o elemento IU.dico da cultura, como componente 

do processo educacional, a apurac;iio desse "gosto" tambem pode ser 

desenvolvida atraves desta disciplina, para isto e necessario 0 

desenvolvimento do seu conteUdo tanto na pr8tica, no "saber fazer", 

como tam bern na observacao contribuindo para a formac;iio niio so de 

praticantes mas tambem de espectadores ativos. 

Urn outro elemento a ser levado em conta e a contribuicao para o 

desenvolvimento dos alunos quanta ao se nivel de ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｩ ｯ Ｌ , o 

qual deve ser trabalbado partindo do "nivel em que se encontram, 

estimulando-se o espirito critico e a criatividade, sempre Jevando em 

conta a cultura na qual se inserem". 

A contribuicao para a percepc;iio das inter-relac;oes dos 

conteiidos fisico-esportivos com os demais conteiidos culturais do 

lazer tambem pode ser efetivada pela educacao fisica escolar. 



CONSIDERA<;OES FINAlS: 

As Relac;oes entre as Barreiras para o Lazer 

Enfrentadas por Pessoas Portadoras de Deficiencia 

Fisica e a Educac;ao Fisica Escolar. 

Neste ultimo tiipico farei algumas ｣ ｯ ｮ ｳ ｩ ､ ･ ｲ ｡ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s relacionando as 

duas pesquisas efetuadas: 0 LAZER DO PORTADOR DE DEFICIENCIA 

FlSICA: Analise das principais barreiras encontradas por pessoas 

portadoras de deficiencia fisica para a pnitica do lazer em 

equipamentos espedficos e este trabalbo onde estudei o papel da 

educavao fisica escolar numa possivel educa{:ao para o lazer. 

Partirei do seguinte questionamento: qual seria o papel da 

Educa.;:ao Fisica Escolar na ｡ ｬ ｴ ･ ｲ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o das barreiras para o lazer 

enfrentadas por pessoas portadoras de deficiencia fisica? 

Tal questionamento s6 tern sentido quando se considera o plano 

cultural como urn passive! canal para ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ［ ｡ ｳ s no plano social, e 

quando se pretende tais ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ［ ｡ ｳ Ｎ .

Falar em educa.;:ao formal, em acesso a ela, e falar sabre as reais 

"causas" das deficiencia em nossa sociedade e falar em classes sociais, 

em privilegios e desigualdades. 
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Apontamos no Capitulo I duas categorias de "barreiras" para o 

lazer: barreiras fisicas e barreiras ｳ Ｖ ｣ ｩ ｯ ｾ ｣ ｵ ｬ ｴ ｵ ｲ ｡ ｩ ｳ Ｎ . Vale ressaltar que a 

existencia das barreiras fisicas se da tambem por fatores ｳ Ｖ ｣ ｩ ｯ ｾ ~

culturais. (Cap. I) 

Sobre as barreiras fisicas que interferem no acesso das PPDF a 

escola e a educat;ao fisica acredito que seja possivel uma interven<;8.o 

do professor desta disciplina junto a direcao manifestando a 

necessidade de alteracoes fisicas para que seja passive! o acesso de 

todas as pessoas nos espacos especificos para as aulas de Educacao 

Fisica, e Iutar para que estas alteracoes realmente se efetivem. 

Uma outra necessidade de interven<;ao que diz respeito nao s6 

as PPDF e relativa aos materiais especificos desta disciplina. 

Reconbeco as dificuldades financeiras que atingem a ･ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ Ｚ ｡ ｯ o publica 

como um todo, mas ha uma grande necessidade de se lutar pela 

ｯ ｢ ｴ ･ ｮ ｾ Ｚ ｡ ｯ o de materiais diversificados em termos de tamanho e 

facilidades de manuseio, materiais estes que muito auxiliam na 

｡ ｰ ｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ｡ ｾ Ｚ ｡ ｯ o diversificada da cultura corporal. A enfase exagerada na 

possibilidade de construcao de "materiais altemativos" pode levar a 

atitudes conformistas quanta a obtenciio dos materiais especificos 

referentes aos elementos da cultura corporal. 

Neste caso e imprescindfvel a ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ Ｚ ｡ ｯ o do poder publico no 

que diz respeito ao suporte fmanceiro necessaria a tais altera<;6es. 



Tam bern e de sua responsabilidade a efetivar;ao de politicas destinadas 

a minimizar os fatores que refon;am a discrimina.;ao e o preconceito 

dificultando o exercicio mais am plo da cidadania pelas PPD F. 

Sao varias barreiras s6cio-culturais que podem e devem ser 

trabalhadas no ambito da educar;ao fisica escolar. Uma delas diz 

respeito aos conceitos "equivocados" presentes em nossa sociedade 

acerca da pessoa portadora de deficiencia. 

CANTARELI (1998) considera que a convivencia e urn forte 

elemento de desconstrur;ao destes conceitos possibilitando a 

construr;ii.o de conceitos "reais" so bre as possibilidades de ar;ao destas 

pessoas. A garantia das condir;oes necessarias para a presenr;a de 

PPDF nas aulas de educar;ao fisica, e a garantia da recusa de 

atestados para "dispensa", ja seria urn grande avanyo, pais permitiria 

a garantia do direito a educac;ao, este "assegurado" por lei, e do 

estabelecimento de contatos primarios que podem se reverter em 

m enos "preconceitos". 

A maioria dos trabalhos da ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o Fisica que se prop6e a 

estudar a questao da deficiencia fisica no ambito escolar se 

restringem a fazer consideracoes sobre urn ambiente especifico: as 

ｩ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ［ ｯ ･ ｳ Ｎ . Sei que as reais possibilidades de acesso destas pessoas 

ao ensino regular ainda esta "engatinhando", contudo se toma 
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necessaria a !uta para que esta situao;;ao seja alterada e essas pessoas 

tenham seu direito a Educao;;ao efetivamente garantido. 

Ao tratar a questao da inc!usao na educao;;ao formal, SASSAK! 

( 1997) aponta a necessidade e os beneficios de se incluir as pessoas 

com necessidades especiais no ensino regular. Entretanto, as ao;;oes 

concretas verificadas se resumem a insen;ao de PPD que, por esforc;os 

individuais ou da familia, conseguem se enquadrar nos ambientes 

sociais existentes. Ainda sao incipientes as medidas voltadas as 

alterao;;oes indispensaveis a participao;;ao de pessoas que nao se 

enquadram nos padroes de desempenho e comportamento verificados 

em nossas escolas. 

E por falar em escolas e exclusao, ainda sao muitas as crianc;as 

que nao tern acesso ao ensino formal em nosso pais. Ao tratar de uma 

educa.;:ao para todos, temos que lutar para que esse "todos" nao se 

restrinja apenas as pessoas das classes privilegiadas, aumentando 

ainda mais as desigualdades no que diz respeito ao acesso ao lazer e 

ao trabalbo. 

No que diz respeito ao trabalbo da Educao;;ao Fisica Escolar, o 

desenvolvimento de uma ac;,::ao educativa menos excludente, que 

privilegie as construo;;oes em grupo, onde haja a necessidade de 

cooperao;;ao para a resoluo;;ao das situao;;oes-problema propostas pelo 

professor, respeitando e potencializando as diferen.;:as individuais pode 
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se constituir numa maneira de construir novas atitudes em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o as 

PPDF, novas relac;;::6es humanas como um todo. 

Nessa forma de conceber a ac;;::ao educativa e necessaria a revisao 

das formas de avalia.;:ao que geralmente valorizam o "produto" 

educacional em detrimento do "processo" para chegar ate ele. 

Nao fazer da escola uma "replica" do esporte institucionalizado, 

onde as regras sao fixas e o objetivo e atingir urn nivel sempre acima 

dos demais, demonstrando que as atividades da cultura corporal estao 

em constante transforma(:ao de acordo com interesses especificos, 

interesses esses que podem e devem ser transformados. 

Em sintese, acredito que a Educac;ao Fisica Escolar estaril 

realmente educando para o lazer: 

quando tomar efetiva uma pnitica educativa que se preocupe com o 

desenvolvimento do conhecimento da area de uma forma am pia nao 

se restringindo somente il prii.tica das atividades corporais, mas que 

considere a observac;ao e o consumo de eventos dessa natureza 

como conteudos a serem trabalhados; 

quando se empenhar no sentido de tomar essa apropriac;ao do 

conhecimento uma vivencia agradii.vel e estimulante ao espirito 

critico e a criatividade; quando possibilitar a construvii.o de novos 

conceitos e novas atitudes referentes as diversidades existentes, nao 

as confundindo com desigualdades; 
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quando incentivar a presenca e a manifestacao das diferencas 

individuals, estas concebidas no seu sentido mais amplo, nao as 

tomando como desigualdades, pelo contrario valorizando-as. 

quando tratar de temas como preconceito e formacao de padroes, 

vinculando-os aos seus determinantes s6cio-culturais e 

demonstrando que e possivel e necessaria transform3.-los. 

quando considerar as atividades da cultura corporal, assim como o 

lazer, partes de um todo mais amplo, o plano cultural e que estes 

estao em constante transformacao; que reconheca que as mudan<;:as 

ocorridas no plano cultural podem se reverter em alteracoes de 

relevancia no plano social. 

Para que essas alteracoes ocorram e tenham ressomincia, e 

necessaria a alteracoes no ambiente escolar, mas de toda a 

sociedade, no sentido de reconstruir conceitos e atitudes visando a 

apropria<;:ao do lazer e de outros elementos s6cio-culturais, e a 

construcao de uma sociedade efetivamente para todos (sociedade 

inclusiva, para SASSAKI, 1997). 

Gostaria de destacar o papel da midia e do poder publico nessa 

constrU<;:ao. A midia e uma formadora de opiniao em potencial, 

acredito que e necessaria, alem de uma maior qualidade do que e 

transmitido, a ､ ｩ ｳ ｳ ･ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ o de conceitos e valores menos 

discriminat6rios e segregadores, demonstrando que a apropriat;;ao 
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dos bens culturais pelas PPDF dependem do envolvimento de todos 

na alterac;ao dos conceitos "equivocados" , e na luta em defesa de 

ilireitos e deveres mais humanos e justos para todos os individuos. 

0 poder publico tambem desempenha urn papel muito 

importante. Embora haja, no discurso, uma ｰ ｲ ･ ｯ ｣ ｵ ｰ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o com as 

pessoas portadoras de deficiencia, no concreto real as questoes 

referentes a elas nao sao tomadas como prioridades. Sao realizadas 

｡ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s efemeras, desvinculadas de uma politica consistente e ainda 

mostram ｲ ｡ ｮ ｾ ［ ｯ ｳ s de uma visiio assistencialista em ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ［ ｡ ｯ o a essas 

pessoas. 

0 acesso das PPDF ao ensino regular, e a participac,:ao possivel, 

respeitadas as diferenc,:as individuais, nao so destas mas de todas 

as pessoas ainda e uma utopia para a maioria das escolas, e mais 

especificamente nas aulas de Educac,:ao Fisica Escolar. 

Nao quero neste trabalho, "romantizar" a educac;ao inclusiva e 

exacerbar o "poder transformador" do professor de Educac,:ao Fisica. 

Existem uma serie de fatores que dificultam o exercicio dos valores 

que permeiam este tipo de educac,:ao, como: as precarias ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ［ ｯ ･ ｳ s

de trabalho da maioria dos professores; a remunerac,:ao insuficiente 

para atender as necessidades basicas destes profissionais 

culminando com uma sobrecarga horaria e de func,:oes e a falta de 
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planejamento das aulas; a baixa qualidade dos cursos de educacao 

fisica, entre outros. 

Os trabalbos existentes em nossa area que tratam desse assunto 

ainda sao poucos. Pretendo, neste trabalbo contribuir, de alguma 

forma, para outras discussOes sobre este tema, e que estas, 

possam culminar em acoes educativas que realmente estejam 

preocupadas com a diversidade, a cooperacao, o respeito, enfim, 

com a construcao de valores humanos mais s61idos em nossa 

sociedade. 
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