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Resumo: Esta 

Trata-se de um que foi parte 
elaborada para o terceiro a em um 

cotidiano como componente curricular nesta etapa da escolaridade 

Cotidiano,  e a roda de conversa, com vinte e oito estudantes da escola pesquisada, 
, enquanto o caderno de campo foi o 

  
Palavras-chave:  
 

Bringing everyday studies to the core: an experience report of  

intervention in physical education teaching  

Abstract: This research aims to visualize the experience developed in the daily life of 
physical education classes in a private school in Volta Redonda, RJ., Brazil.  It is an 
experience report that was part of a pedagogical proposal elaborated for the third year 
of High School as pedagogical material in a professional master's degree program. The 
study is justified by the need to reflect on the subalternization of daily life studies as a 
curricular component in this stage of basic schooling. The theoretical and 
methodological choice emerges from Daily Life Studies, and the rounds of 
conversation, with twenty-eight students from the researched school, was used for the 
production of data, while the field notebook was the instrument used to seize the 
empirical said material. 
Keywords: Daily life. High school. Physical school education. 

 

 

 

Resumen:  objetiva visibilizar la experiencia desarrollada en el 

Volta Redonda. Se trata de un relato de experiencia que fue parte de una propuesta 

 



mientras que el cuaderno de campo fue el i
 

Palabras clave  
 

 
 

reconhecer 

facultativo para os(as) estudantes trabalhadores (DARIDO et al., 1999). 

brasilei sta pelo governo 

Michel Temer e 

lugar, salientamos o desconforto proporcionado por esta reforma, devido a sua 

educadores e pela sociedade de modo 

em geral. Segundo, pela proposta inicial, em que retiraria as disciplinas de 

Filosofia, Sociologia, Artes e,  de interessa neste trabalho, o 

 

o ponto, Lopes (2015, p. 447) ressalta que a 

 A autora 

questiona o estabelecimento de propostas de cunho universalizante, absoluto, 

 

 sica, sabemos que, de 

fato, 

 MP.  

Assim, apesar de n  do Artigo 26 da LDB 

a Base Nacional Comum Curricular 



 

um dado significativo.  

alguns autores (MELO; FERRAZ, 2007; 

do valor desse componente 

intuito de adquirir legitimidade ( . 

, da 

isonom -problema 

qual 

 

Desse modo, o presente estudo emerge de uma propo

programa de Ensino em 

, no interior do estado do Rio de Janeiro.  

O trabalho busca visibilizar uma 

m ter os diversos campos do saber, e mais 

especificamente, no caso desta pesquisa, voltamo-  no  

processo de aprendizagem dos(as) estudantes de , propondo  

assola  

 
METODOLOGIA 

Local e Sujeitos da Pesquisa  



O presente trabalho se desenvolveu na rede privada de ensino no 

, 

Janeiro,  

Volta Redonda  

 

No que diz respeito escola onde o trabalho se desenvolveu, faz  parte 

da 

predominantemente da , do sexto ano do Ensino Fundamental ao 

 

pressupostos das pesquisas com os cotidianos, pois atuamos 

aproximadamente oito anos no Ensino Seguimos 

ara quem 

 

Pensamento - mos criar 

ir das redes de subjetividades 

(SANTOS, 2011), onde os sujeitos (estudantes e professores) subvertem os 

produtos que lhes chegam usando e fazendo outras maneiras de ser e estar no 

mundo, outras formas de tecer conhecimentos (CERTEAU, 1994). 

 Percorrendo as trilhas deixadas pelos autores, optamos por fabricar a 

. Primeiro, a pesquisa 

s

da realidade por meio dessas falas significativas; t as 



falas pelos atores sociais; quarto, a problematiz

q

sexto, a escolha do tema, do contra- planejamento. 

descritos detalhadamente no decorrer do estudo), optamos pela roda de 

pesquisa, visto que esta nos permitiu aces

(MUNARETTO et. al, 

 

36522014.5.0000.5237.  

 
 

Considerando os pressupostos supracitados, elaboramos uma proposta 

de  para o componente curricular   para o terceiro 

ano do Ensino  

O primeiro movimento (pesquisa  constituido 

coletivamente entre professores(as) e estudantes, na  a 

realidade local e as demandas, necessidades, conflitos e  dos sujeitos 

envolvidos. Nesse sentido, Freire (2013, p. 50) reflete

mas o seu pensamento-

 

Inicialmente nos deparamos com a primeira dificuldade: a escolha do 

ut , como o question

focal. No entanto, buscamos nos pressupostos estabelecidos por Freire (2013) o 



implica, necessariamente, numa metod  a 

idem, p. 50).  

Nessa linha de pensamento, optamos pela roda de conversa, visto que 

esta metodologia permite 

Cruz (2014, p. 31) 

 o tema proposto, 

 Desse modo, acessamos sociais, 

que estavam presente nas redes cotidianas, interferindo 

na forma como os sujeitos concebem o mundo. 

concebida como metodologia de pesquisa e como metodologia para 

p. 99): 

forma de produzir dados em que o pesquisador se insere 
 e, 

ao mesmo tempo, produz 

reflexivo.  Grifos dos autores. 

Assim, aproximando-nos da , que consiste em se apoiar 

na  entre seus participantes para produzir os dados, propomos quatro 

 o que    Qual a  que temos? Qual a 

  que queremos? Como chegar  

A escolha por tais dos conflitos entre a da 

escola, pais e estudantes com o vestibular e o lugar que a 

nesse  



Os estudantes tiveram a oportunidade de debater e explicitar suas 

de  1) e, em 

justificavam suas atitudes e comportamentos no cotidiano escolar e na sociedade. 

Neste estudo, vamos conceber os dados apreendidos como narrativas, 

GERALDI, 2010, p. 23).   

 

                               Fig. 1  Respostas sobre a pergunta 2 

As narrativas a seguir revelam a  de EF e qual a EF que os 

estudantes possuem (o que    Qual a  que 

temos?)    

Aluno(a) 1 - Em uma outra escola, a gente fazia uma prova 

ca, arremesso, saque, levantamento.  



Aluno(a) 4 - Tipo, ele tinha que ficar correndo 45 minutos 
em volta da quadra 
minutos,  
tinha que fazer uma prova, ou um trabalho, alguma 
quem fizesse 45 minutos ganhava todo o ponto. Era 

 

Aluno(a) 5 - 
acima do peso. Quando 
time  

Aluno(a) 6 - Mas 
quer selecionar os mais bem condicionados, os 

melhores. Sempre existe a competitividade. 

Aluno(a) 8 - 
. 

Grifos dos autores. 

Ao trazer  tona o modo como os estudantes percebem as aulas de EF, 

esse componente ainda atua a partir de uma abordagem 

tradicional, o 

, centra

 atributos 

valorizados.  

Da Silva e Devide (2009, p. 187), 

, a 

 

Nesta linha de pensamento, Raimundo Martins (2014, p. 640) observa 

que n a EF continua a englobar essencialmente modalidades 

 sobre o desempenho e a 

. 

 marcadas 

contexto social e cultural em que estamos imersos.  

Ao se tratar das perguntas: Qual a EF que queremos? e: Como faremos 

, identificamos as seguintes narrativas: 

 



Aluno(a) 7 - O ideal seria todo mundo se adequar ao que o 

individual de cada um. Sendo bem sincero, 
.  

Aluno(a) 8 - 
que ser o que deve ser. Porque cada um quer uma coisa 
diferente.  

Aluno(a) 11 - 
 

Aluno(a) 7 - . Isso vem muito de 
 

Aluno(a) 10 - nada, 

 

Aluno(a) 3 - Pra mim a teria zumba, 
futebol, 
consegue
faz aquilo. .  

Aluno(a) 9 - 
.  

Aluno(a) 7 - 
mundo.  

Aluno(a) 8 - 

com gente assim, ruim. 
que eu quero, e sim o que deve ser.  

Aluno(a) 2 - Pelo que eu vi, tudo se baseia em respeito.  

Aluno(a) 9 - A gente tem que 
 

Aluno(a) 1 - Cara, , tem 
 

Aluno(a) 9 - As aulas teriam que ter um sentido. Esse 
significado, caraca, cara, eu 

, mas... esse 
significado, esse sentido, objetivo tinha que existir mais nas 
pessoas.  

Aluno(a) 8 - 
significado. 



Freire (2013) menciona que nesta etapa, ora os investigadores 

sua sobre certos momentos dos sujeitos, 

de informais com seus (FREIRE, 2013, p. 277). 

Cabe salientar que o objetivo da apre das narrativas no 

planejamento foi permitir, posteriormente, a do conhecimento, 

por meio de -problemas oriundas da realidade. Freire (2013) ainda nos 

alerta para que os sejam nem demasiadamente 

, nem assuntos devem ser simples quanto  

des de serem analisados, 

gerando assim uma rede  

No intuito de facilitar o debate dos(as) estudantes, visto que realizamos a 

z 

a esperar a fala, a palavra das pessoas e o 

 

multiplicidade de olhares sobre o mundo, sem problematizar ou debater.  

O segundo movimento (  das narrativas significativas e 

 da realidade) se desenvolveu a partir das narrativas dos(as) 

estudantes consideradas relevantes e que expressavam as  e os 

conflitos sociais. Dito de outra forma, as narrativas trouxeram em seu bojo a 

realidade codificada, isto ,  o  central de uma , por exemplo: 

 

Para Freire (2013), a da existencial permite acessar 

a concreta em que o estu a fala representa 

de modo abstrato as desvelando a sua 

de mundo. 



Nesse est convidamos os estudantes que gostariam de participar 

dessa fase da pesquisa:  mais importante, contudo, que a coleta destes 

dados,  sua  ativa na  (FREIRE, 2013, p. 275). 

Ressaltamos que apesar de terem sido convidados, todos(as) os(as) 

estudantes da turma participaram do debate, em que escolhemos palavras 

capitalismo, vestibular, esporte, dentre outras palavras (ver fig. 1). 

Freire (2013

se encontra presente  (no caso, as palavras), 

 

Tendo escolhido as falas significativas, iniciamos o terceiro movimento 

 avaliativo e  a  das falas pelos atores sociais. 

Para o autor, nesta fase os representantes populares (em nosso caso os 

estudantes) participaram ativamente da  

O coletivo escolheu um conjunto de contradi representava 

a realidade e os problemas, os conflitos emergem, 

compondo a era 

que representassem conhecidas por eles e que promovessem 

 

Desse modo,  que as  eram referentes realidades dos 

estudantes, as  a simplicidade e a 

pluralidade. Simplicidade quanto ao grau de complexidade e pluralidade quanto 

possibilidades de  analisadas. Para Freire (2013, p. 288) 

slogans, objetos que devem 

ser problematizadas criticamente pelos sujeitos 

tentamos adivinhar o significado das palavras ou narrativas. Buscamos salientar 

 turma o que significava, ou 

o que eles queriam 

pois isso  



Ness dos 

dados apreendidos) se desenvolveu enredado ao anterior, visto a impossibilidade 

fi Para Freire 

aqui que os sujeitos envolvidos no processo educacional iniciam a 

tomada de cons da opressora em que , na medida em que 

de se apropriar da para -

la.  

Foi nesse momento que os(as) estudantes tiveram a oportunidade de 

exteriorizar sua  (falas significativas), explicitando a sua 

da realidade, pois estabelecemos um debate acerca do que havia sido 

dito no primeiro momento, portanto, tiveram a oportunidade de acessar o modo como 

antes percebia

diferentes modos de compre  da realidade. Para esse 

movimento amplia o horizonte do perceber, mais facilmente surpreendendo, 

na sua de (FREIRE, 2013, p. 290). 

Consideramos que, ao promover a sobre a percep , os 

sujeitos envolvidos no processo confrontam  sua 

 de mundo, o que acarreta na e o desenvolvimento de 

um novo conhecimento sobre a realidade. emerge do processo de 

de um novo conhecimento, que se prolonga com o processo 

educativo por meio da de 

intransitiva, cia transitiva  

Oliveira e Carvalho (2007, p. 222) entendem que a intransitiva 

relacionada ao limite imposto pela sua capacidade de compre  da 

realidade.  a sua impermeabilidade a desafios situados fora 

vegetativa. representa 

um quase descompromisso do homem com a  

a capacidade de com

da realidade social e de sua sujeito  da 

sociedade. Para os autores, os interesses e  se ampliam para 

outras esferas para simples esfera vital do 

do 



intensiva no com o mundo e com os (OLIVEIRA E CARVALHO, 

2007, p. 222). 

Por   caracterizada  pelo aprofundamento na 

 dos problemas. Esse  de  permite compreender as 

origens ou  que explicam o modo como os sujeitos  vivendo no 

mundo, pois -se na criatividade e estimula tanto a  quanto a 

 do homem sobre a realidade, promovendo a   

(OLIVEIRA E CARVALHO, 2007, p. 222). 

Desta forma, 

das falas significativas relacionadas aos problemas e conflitos da realidade em 

que estavam imersos (terceiro ano do , os conflitos se tornaram 

evidentes,  

discriminam as meninas durante as aulas; quest  

s outras disciplinas e ao Vestibular; ao acesso  ao lazer,   ao 

mercado de trabalho. Um bom exemplo foi o fato de alguns meninos que 

 terem 

gradativamente se percebendo preconceituosos e mudando sua opi .  

o debate supramencionado iniciamos um quinto 

rede, procuramos relacionar as narrati

origem de tais problemas. Por exemplo, i

aulas. O debate nos permitiu (ao coletivo participante do processo de pesquisa) 

perceber o preconceito dos  

Diante dessa 

conf

 ver fig. 1. 



 
 

 

Fonte: a  
 
 

Ao propor tal movimento, Freire (2013) mostra que  dessa forma que se 

 aos sujeitos se interessarem pela  pois estes  

significados ao  relacionando os aspectos concretos  

necessidades sentidas. Nesta etapa, os participantes do   

permitem a     uma  de sentimentos, 

de si e do mundo e dos outros, que possivelmente  extrojetariam em 

  (FREIRE, 2013, p. 299). 

O sexto e movimento se desenvolveu viabilizado pelas  

 do planejamento coletivo; foi a escolha do Tema Gerador e o estudo 

 de seus achados. 

No caso desta turma em especial, evidenciou-se, a partir d

coletiva sobre a do individualismo exacerbado, 

oriundos do capitalismo e a necessidade de sua  

Assim, optamos pelo Tema Gerador estabelecendo uma 

Individualismo e a  Como Contra -Tema, na tentativa de estabelecer uma 

 ao o tema proposto, optamos pela  Coletiva, onde a Corrida 

de  (em grupos) ocupou o lugar central de nossa . 



Tal nos auxiliou na medida em que os alunos precisaram agir de 

para solucionar os problemas enfrentados nas 

trilhas. 

Inicialmente a atividade foi apresentada como proposta para a 

su das tradicionais com foco na 

individualismo. As aulas planejadas (ver Quadro 1) seguiram um roteiro 

previamente elaborado com o objetivo de conhecer os equipamentos 

mapas) utilizados na Corrida de  e o para identificar 

o Azimute1 no interior da sala de aula. 

Na segunda aula, propusemos 

com o uso da  a leitura de mapas de  

Os(as) estudantes foram levados para a quadra poliesportiva onde 

, e cada um deles simulava 

um Azimute. Os(As) estudantes deveriam percorrer o trajeto determinado em 

graus e, em d

percurso, o que nos serviu como gabarito do percurso realizado pela dupla. Ao 

final desse encontro buscamos problematizar as  referentes ao 

individualismo,  e  

1 rminado 
ponto. 



 

Figura 2: Esquema da atividade simulando um mapa - Azimute 

Fonte: a  

Na terceira aula, vivenciamos o uso da e a leitura de 

mapas de incluindo a do ponto de , onde os alunos 

deveriam encontrar locais a partir das pistas dadas no mapa em 

 da escola, para  da quadra (ver fig  4). Nesta oportunidade foi 

percebido um certo desconforto por parte de alguns estudantes, pois a atividade 

 , 

segundo a qual o es

 fica  



 

Figura 4  - 

 

conhecimentos e 

croquis e mapas simples. 

 

Figura 5  Croqui da escola 

Por ao  

Redonda no intuito de realizar o encerramento da proposta sobre a 

Coletiva, conforme mencionado no contra - tema. 



Os(As) estudantes foram organizados em grupos compostos de  5 a 7 

integrantes. Cada equipe elaborou um mapa que posteriormente foi trocado, 

portanto, a equipe elaborou um mapa e percorreu outro mapa por 

outra equipe, de modo que nenhuma equipe percorreu o mesmo caminho, apesar 

 

Cada equipe foi acompanhada por um docente da escola convidado 

 

Quadro 1 - Planejamento. 

Aulas Atividade Objetivo  

 
 

Aula 1 

Aula Expositiva 
Uso de material em 
formato de DVD e 

 Azimute 

- Conhecer os 

e mapas) utilizados na 
Corrida de  
- Identificar  o  Azimute 
dentro de sala de aula. 

 

sobre 
as dificuldades 

 

 
 
 
 

Aula 2 

 
 
 

quadra 
 uso do cone como 

do professor como 
 

Vivenciar o uso da 

a leitura de mapas de 
 

- 
 

- Problematizar 
individualismo, 

 

 

de mapas e 
 
 entre 

os esportes 
tradicionais e a 
Corrida de 

 

 
 

 
Aula 3 

da escola 

 
e  
(passos 2X1); 
- 

 

 
Vivenciar o uso da 

a leitura de mapas de 
- AZIMUTE 

 

 
 

de mapas e 
 

 
 

Aula 4 

 

Municipal de Volta 
Redonda. 

Participar da Corrida de 

Os grupos elaboram os 
mapas e posteriormente 
efetuam a troca de 
cartografias. 

dos alunos 
sobre as 
atividades 

 



 

Fig. 6 -  

 

  Fig. 7   

Cabe salientar que na da Corrida de  

integrante teve uma  diferente mas complementar em sua equipe. Por 

exemplo, para seguir em era preciso decifrar a 

colocada no mapa. A partir do momento em que a  era decifrada 

(Azimute), o grupo enviava um integrante como para que essa 



fosse respeitada. Em seguida, a a ser perseguida era contabilizada e 

executada por outro integrante da equipe, seguindo em ao integrante 

que estava como  

Logo que chegavam ao final dessa , toda a equipe encontrava 

um ponto de  fixo do local que indicava uma pista no mapa. Ao ser 

encontrado, o do ponto de  ao lado da pista 

no 

conduzia todos ao mesmo lugar  

o 

 

Estabelecemos um paralelo entre a coope  na Corrida 

, 

soci decorrentes do 

Brasil.  

 

 

O presente trabalho teve como objetivo 

. Tal 

, levamos 

em conta a freireana e  

estudiosos d , optando por percorrer caminhos a partir dos estudos 

do cotidiano 

estudantes e docentes. Diante do exposto, consideramos os seguintes 

 

 e da supervaloriza   



Corporais. 

Segundo, percebemos a possibilidade de construir conhecimento por 

meio da rede de saberes) constituindo um 

pensadopraticado (OLIVEIRA, 2012).  

Terceiro, no transcorrer do estudo ficou evidente que o ensino 

descontextualizado d possibilita aos educandos a res-

olabora para o processo de des

nas aulas de EF 

que, nessa faix

estudantes.   

componente curricular EF no terceiro ano do Ensino M
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