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Resumo: O pre

refletem nos desafios atuais que marc
atualidade. Norteados por Bloch (2011) corroboramos no entendimento que, 

tal conhecimento 

disciplina na atualidade. 
Palavras-chave:  
 

 

Historical unfoldings of physical education and its current 

challenges 

Abstract: This article presents a brief historical reflection about  the discipline 
constitution of Physical Education being the Basic Education area of knowledge, 
seeking to understand how past and present relate and reflect on the challenges and 
the teaching pratices of the discipline in the present time. Guided by Bloch (2011) we 
corroborate in the understanding that, not knowing the past not only compromise the 
past, but mainly affect our actions in the future, in other words, this knowledge can be 
d  
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ue se relacionam diretamente com as 

 

Partindo dessa perspectiva propomos nesse artigo apresentar 



dos anos (1889-

Compreender o presente pelo passado e vice versa fortalece o entendimento 

e outrora permite 

superar desafios, dar novos contornos e possivelmente escrever uma nova 

 

para uma int

 escolar.  

encontra-

mbiente escolar, na 

com o mom  

a

 

esportivismo que se fizeram presente nas abordagens anteriores, quatro delas 



Desenvolvimentista, Abordagem Construtivista Interacionista, Abordagem 

 

afligem professores na atualidade. Trata-

-

 

 

1.1 
 

-

primeiro, refere-

entr

 fim. Sabendo que as 

 (CHAGAS; 

GARCIA, 2011, s/p). 

-se 

por parte dos mesmos:  

correntes ajuda o professor a entender e questionar as ideias 
 



inserem. 

. 

Com base nesses apontamentos apresentados pelos autores, justifica-se a 

 

fato de 

diretamente vinculados aos jogos de poder estabelecidos entre as classes 

sociais, tudo isso nos faz 

-  

Dessa forma, afirmamos que educar pode ser compreendido como um 

afirma que o pov

 

Nessa linha de p

: 

-as, sim, mas na 
unidade do mesmo movimento em que o homem se historiciza 
e busca reencontrar-



s 
-

estruturais ou inter-
homem a ir adiante (FREIRE, 1996, p. 11).  

claros para o professor, ele acaba trabalhando com objetivos estabelecidos 

passado, com base nesses pressupostos a metodologia de ensino de 

 

-

a de ordens do 

-
 

Pensando o nosso tempo atual e analisando os embates que marcam o 

mposto, propor e perseguir novos 

objetivos.  

 

2 
BUSCANDO COMPREENDER OS DESAFIOS DA ATUALIDADE 

 1930); 



a Militarista (1930-1945); a Pedagogicista (1945- -

 

No entanto, desde a escrita desse trabalho por Ghiraldelli (1991), novas 

s passaram a ser pensadas e descritas por outros pesquisadores da 

cada de 70. Para a autora, 

modelo mecanicista vivido muito recentemente pela disciplina, sendo 

abordagem 

desenvolvimentista, interacionista- -

(DARIDO, 2008, s/p). 

-

levando o leitor a perceber no estudo do passado, um caminho, uma 

possibilidade de e

 

-1930), fruto do 

 

Convencionou- -lo de Movimento Higienista (Soares, 
2001) ou Movimento Sanitarista (Hochman, 1998). Esse 

omo recurso principal 



. 

sociais. No entanto, distanciado desses interesses propagados, podemos 

esconder o grande culpado: o sistema capitalista (GHIRALDELLI JUNIOR, 

1991).  

-

higienistas: 

 
-

a 
 

Para Castellani Filho (1988) o envolvimento dos higienistas com a 

 

Tratava-se na verdade, de mostrar que a nefa

serem adotadas (CASTELLANI FILHO, 1988, p.46). 

pa



LANI FILHO, 1988, p.56). 

 

 (ou 

impossibilidades?) 

 

Movimento 

Higienista

 

Ainda sobre os movimentos acima citados os autores sinalizam para 

do apenas o 

 

Os momentos dos movimentos representam o desejo da classe 

projeto de sociedade que julgam melhor. Eles indicam a 
ectuais, que 

-

JUNIOR; LOVISOLO, 2003, p.50). 

(2003), os autores apontam para uma continuidade dos ideais higienistas na 

silenciosa e cruel. 



 (2011) informam que nesse 

. 

Para Castellani 

compreendido ao se pensar que a economia passa a ser controlada 

gradativamente pelo setor industrial, instalado nas cidades. 

predominava o pensamento liberal, no entanto, o autor se refere a essas 

liberais de fachada

em sol

esse respeito o autor cita o exemplo de Rui Barbosa, figura conhecida do 

posteriormente. 

Ainda para Ghiraldelli Junior (1991) devemos considerar para uma 

 

s, a 

de caserna (GHIRALDELLI JUNIOR, 1991, p.18). 

A escola, que em muitos aspectos estava atrelada aos interesses do 

Estado precisou se reajustar para atender a uma nova ideologia, um dos 

primeiros ajustes, estava contido no  que dava alto 

nas escolas 

(CASTELLANI FILHO, 1988). 



rada no fascismo enquanto a Higienista possui uma 

liberal. 

homem, que precisava ser 

obediente e adestrado, adestramento da 

tomando por base a biologia nazifascista

fosse aceler

 

 

fevereiro de 1938 que proibiu alunos de frequentarem a escola caso estivesse 

ca, pois, acreditava-se que o contato com os demais 

FILHO, 1988). 

Higienista em muitos aspectos se confunde com a Militarista, o que as difere 

 

belicosas do nazifascismo, 

aquela preocu  

ideia de  

-se de 

todos os ideais qu

 



Castellani Filho (1988) acrescenta que os anos 30 deixaram profundas 

 

presentes. 

Com o fim do Estado novo (1937-1945), a sociedade brasileira inicia um 

consider Carta Magna focou as 

-lhes novos contornos 

liberais- diferentes daqueles que existiam antes marcados por 

 (CASTELLANI FILHO, 1988). 

Essa busca por democracia acaba por incidir significativamente no 

campo educacional. Iniciam-

 anos mais 

  

(CASTELLANI FILHO, 1988). 

Ainda que sustentada pelo liberalismo, 

diferencia-

mais se baseiam em princ

 e pela sociologia de Durkheim, no entanto, 

progressista (GHIRALDELLI, 1991). 

O mov

-se como o ponto de 



 

vai reclamar da sociedade a necessidade de encarar a 

p.19). 

Acompanhando o pensamento acima citado, para nossa melhor 

dessa disciplina enquanto c

atividade, 

retira- -la como um campo do 

colocado, pode se pensar que a disciplina deveria ser tratada como uma 

itada em si mesma (CASTELLANI FILHO, 1988). 

-americano, 

conhecimento no Brasil. Assim por volta dos anos 50 existe uma forte influencia 

do liberalismo americano em meio aos estudiosos que estavam empenhados 

 

praticas militaristas (GHIRALDELLI JUNIOR, 1991). Essas novas perspectivas, 

na verdade: 



jogos intra e inter-

(GHIRALDELLI JUNIOR, 1991, p.29). 

tava ocorrendo um processo de 

projeto que privilegia o Treinamento Desportivo 

como um simples  desse novo projeto (GHIRALDELLI JUNIOR, 1991).  

Esse movimento pode ser entendido como um retrocesso no que diz 

extremamente voltado ao competitivismo, a disciplina retoma os ideais 

higienista e militaristas de colocar-

social (GHIRALDELLI JUNIOR, 1991). 

-se com 

base na ideologia da tecnocracia militar e civil que assume o poder em 1964. 

Nesse movimento de  agora a 

representar e trazer medalhas para o Brasil (GHIRALDELLI, 1991). 

-se por toda a 

atleta- que eram 

conseguiam se destacar e al . Essa ideia teve como 

base o entendimento de que todos eram capazes de conquistar seu lugar ao 

sol, configurando-

ternativa 



espelhar-se nos 

crescimento, dentro de uma estrutura social que de fato a oportunidade de se 

(GHIRALDELLI, 1991). 

De acordo com Silva (1996), o fim do Estado Novo faz retomar as 

rojeto atribui-

 

 as 

pelos atractivos e a vida sadia que eles oferecem, sejam dentre 

SILVA, 1996, p.186). 

Essa campanha trouxe importantes conquistas para  

Educ
 

- 

 de uma comunidade carente seus sonhos para 

pobres.  

Com base na an

-las 

como 



ara uma 

necessidades de uma sociedade capitalista. Os autores ainda acrescentam que 

 

1) a pe

 
de trabalho); 2)  (relacionada a 

sobre a pop

(GHAGAS; GARCIA, 2011, s/p). 

-se de uma forma 

mais  . 

Apesar de ser conhecida por 

pensado para o povo, mas sim, de algo que eventualmente poderia ser 

praticada pelo povo (GHIRALDELLI, 1991).  

 Popular por ter sido 

gerada no seio de movimentos populares trabalhistas, principalmente 

inicialmente conquistada pelos adeptos do anarquismo e 

anarco-sindicalismo, posteriormente o PCB (Partido Comunista Brasileiro) toma 

populares (GHIRALDELLI, 1991). 

O autor acrescenta que, enquanto os anarquistas detiveram hegemonia, 

era vista com bons olhos, no entanto, com o PCB frente 

ao iniciam-

do desporto, principalmente dentro dos bairros populares, o que acaba 

atingindo um grande sucesso nessas comunidades (GHIRALDELLI, 1991). 



Desporto retomam seu lugar de destaque conforme demonstra Ghiraldelli 

Junior (1991, p. 34): 

do Poder P
. 

No interior dessas comunidades, dentro desses movimentos difunde-se 

a solidariedade entre os trabalhadores com vista a 

JUNIOR, 1991). 

significativamente com os objetivos desses apontamentos hi

Seu pensamento que reflete uma forte ideologia marxista, em muitos 

momentos acaba por nos confundir levando-nos a acreditar que estamos 

da hoje a falta 

 

s disseminados atualmente 



-

superadora 

 

grande parte a u

tecnicismo esportivo 

sciplina. Corroborando 

com esse pensamento Gilioli e Galuch (2014, p.3) acrescentam que: 

-

a, 

numa sociedade realmente emancipada. 

-se a 

necessidade de se repensar a

 

especialmente, 

 

A autora aponta que atualmente podem ser encontradas diferentes 

ento em que vivemos, no entanto, todas elas 

passadas, galgando para a disciplina novos contornos e objetivos, mais 

IDO, 

2008, s/p). 

-

-se 

melhor apresentado nos trabalhos de Tani et al. (1988) e Manoel (1994). Nesse 



habilidade motora seu principal conceito. Para a abordagem 

desenvolvimentista:  

aprendizagem das habilidades motoras 
-se as 

motores (DARIDO, 2008, s/p).  

abordagem desenvolvimentista o foco de estudo permeia entre o 

-

gerais, a abordagem desenvolvimentista fundamenta-se nos processos de 

a

modo: 

-
padronizado e organizado em etapas (taxionomia), e por fim, 
analisado pela sua individualidade e sistematizado para 
acompanhar o desenvolvimento do aluno (COSTA, MENDES, 
SANTANA, 2012, s/p). 

Outra abordagem, que segundo Darido (2008) tem ganhado   a 

-  Essa abordagem tem como principal colaborador 

o professor  Batista Freire, baseia-se no entendimento que o 

conhecimento   a partir da  do sujeito com o mundo,  

disso, nessa abordagem diferentemente da anterior, o movimento pode ser 

considerado um instrumento facilitador da aprendizagem de conhecimentos 

cognitivos como a leitura, escrita,  etc. 

A metodologia utilizada nas aulas deve contemplar jogos e brincadeiras 

as, principalmente aquelas que  fazem parte da vida das  como 

por exemplo: as brincadeiras de rua, cantigas e brincadeiras de roda, jogos 

com regras, etc. Aqui, o jogo tem papel tem um papel importante sendo 



2008, s/p). 

-

rande 

relacionadas ao ensinar e a forma como adquirimos conhecimentos, tendo por 

a disciplina 

que trata de um tipo de conhecimento denominado de cultura corporal que tem 

 

(1991; 1994). Essa abordagem considera corpo/movimento o meio e fim da 

  

atividades diversificadas, permitindo assim uma gama 

 

 



produtivo, 

 

 essa probabilidade 

por academi

 

 

ficativa que a escola 
-la simplesmente, mas a permitir 

efetivamente exercer sua cidadania (BRACHT, 199, p.82). 

duos no 

vas 

possibilidades, contornos e perspectivas. 

 

3  



nos dias de hoje. Nossas 

em que a  

pera de uma 

 

Esse esvaziamento pode ter sido gerado, em grande medida pelo 

tecnicismo esportivo que teve seu auge no regime ditatorial, mas que deixou 

muito recente, foi somente a partir de meados dos anos de 1980, que 

possibilidades 

disciplina na escola. 

define 

 



Os 

inha em passos curtos. Cabe ao 
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