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l. Problema e objectivos do estudo 

O Paradigma de Investiga<;ao Processo-Produto tem permitido associar a 
qualidade do ensino a capacidade do professor utilizar os princípios e 
procedimentos de interven<;ao pedagógica caracterizadores de um Ensino Eficaz, 
de forma adequada a complexidade e singularidade próprias de cada situa<;ao 
educativa (Carreiro da Costa, 1991; Piéron, 1993; Siedentop, 1991). 

Nesta perspectiva, o professor eficaz domina, nao só, esse conjunto de 
procedimentos técnicos, como sabe o que fazer com eles, utilizando-os de 
acordo com a inevitável variabilidade dos contextos de ensino-aprendizagem 
(Siedentop e Eldar 1989; Siedentop, 1991). Entre os factores que condicionam 
esta variabilidade destaca-se o tipo de participa<;ao dos alunos. 

As capacidades de diagnóstico das dificuldades colocadas pelas situa<;6es 
educativas e de formula<;ao das alternativas para a sua resolu<;ao estao, assim, na 
base do exito do ensino. 

A manuten<;ao ou agudiza<;ao dos problemas de prática de ensino sao muitas 
vezes o reflexo das dificuldades encontradas pelos professores no diagnóstico 
das causas desses problemas. 

De facto o sentimento de capacidade do professor para resolver os problemas 
de prática de ensino está relacionada com o conhecimento que o próprio tem 
dessas mesmas causas, ou seja, a urna cultura técnica elevada (Onofre, 1991; 
Onofre e Carreiro da Costa, 1995). 

É nesta medida que encaramos as percep<;6es que os professores tem sobre os 
problemas de prática de ensino e as suas causas como um importante foco da 
investiga<;ao em ensino. 

A investiga<;ao sobre o Pensamento do Professor, no ensino em geral e em 
Educa<;ao Física, tem revelado que o comportamento e a actividade dos alunos 
na aula constituí urna das principais preocupa<;6es dos professores quando 
ensinam. 
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Arrighi e Young (1987) constataram que as atitudes positivas dos alunos face 
as aulas constitui um dos principais critérios de Exito Pedagógico para os 
professores. · 

Num estudo por nós orientado com intuito de caracterizar o tipo de 
problemas de prática de ensino mais significativos para os professores de 
Educa<;ao Física (Barata, 1994), verificou-se que, na sua quase totalidade, os 
problemas referidos tinham origem no comportamento que os alunos, 
individualmente ou em grupo, apresentam no decurso das aulas. Quando 
interrogámos os mesmos professores sobre as principais raz6es destes 
problemas, estes indicaram, maioritariamente, características associadas a 
factores pessoais dos próprios alunos. 

Este último dado tem um significado especial, na medida em que, entre as 
principais preocupa<;6es dos professores focadas nos alunos, se situam aqueJas 
que dizem respeito as percep<;6es que os primeiros desenvolvem sobre as raz6es 
dos comportamentos dos segundos (Clark e Peterson, 1986). Desta forma, pode 
concluir-se que, quando os professores interagem com os seus alunos o fazem, 
sobretudo, a partir da percep<;ao que, eles próprios, tem de raz6es pessoais do 
al uno. 

Assim, a possibilidade dos professores resolverem grande parte dos seus 
problemas de ensino depende duma adequada percep<;ao das raz6es pessoais que 
motivam o comportamento dos seus alunos. 

O conhecimento das raz6es do comportamento dos alunos deve ser 
construído a partir do estudo do seu pensamento acerca da actividade de ensino
aprendizagem. Os estudo desenvolvidos no ambito do Paradigma Mediacional 
tem revelado o Pensamento do Aluno como um importante factor de media<;ao 
entre a actividade de ensino e a actividade de aprendizagem (Wittrock, 1986). 
De acordo com estes estudos, os estados mentais e emocionais do aluno 
precedem (determinam), acompanham e seguem as suas ac<;6es observáveis 
(Shulman, 1986), funcionando como um verdadeiro filtro entre o processo de 
estimula<;ao a que é sujeito através do ensino e a forma como reage a esses 
estímulos. 

Diversos estudos realizados em Portugal tem permitido confirmar que os 
alunos possuem urna ideia clara quanto as características do ensino que mais 
valorizam e mais desvalorizam. Num desses estudos, Leal (1993) constatou que 
os comportamentos associados ao clima das rela<;6es interpessoais, de amizade e 
interajuda sao os comportamentos de ensino mais valorizados pelos alunos, 
contrariamente aos comportamentos de agressividade e autoritarismo que sao os 
mais desvalorizados. 
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Num estudo já com vários anos, realizado no ensino em geral, Abraham 
(1972) constatou que nao existia coerencia entre a imagem que os alunos tinham 
dos seus professores e aquela que os professores revelavam de si próprios, sendo 
a imagem dos primeiros menos favorável que a dos segundos. O autor chamou a 
aten¡;:ao para que este desacordo tenderia a provocar um sentimento de 
desconforto e incompreensao mútuas, o que, para muitos especialistas, tem um 
impacto negativo na qualidade do ensino-aprendizagem. 

Sugere-se, portanto, que um dos factores importantes na qualidade da prática 
de ensino é o grau de concordancia entre aquilo que os professores e os alunos 
percepcionam acerca das actividades de ensino-aprendizagem na aula. Entre 
estas percep¡;:6es destacam-se as representa¡;:6es daquilo que, tanto professores 
como al unos, entendem ser as situa¡;:6es mais problemáticas da prática de ensino. 

A concordancia entre as imagens dos professores e dos seus alunos seria 
máxima se o resultado da análise de ambos, sobre estes problemas, fosse 
coincidente. 

O que acabamos de expor conduz-nos as seguintes ideias: a) na percep¡;:ao 
dos professores, os problemas da prática de ensino mais críticos tem origem nos 
alunos e sao devidos a raz6es pessoais dos mesmos; b) a resolu¡;:ao desses 
problemas passa por urna percep¡;:ao adequada dessas razoes, de forma a que os 
professores possam proceder forma contingente na resolu¡;:ao dos mesmos; e) 
dominar essas causas implica conhecer a percep¡;:ao que os alunos tem dos 
problemas das aulas e das raz6es a que os atribuem; d) se esse conhecimento 
fosse urna realidade seria de esperar que entre a percep¡;:ao dos professores e dos 
seus al unos face aos problemas de ensino existisse urna elevada concordancia. 

Nesta medida parece-nos legítima a seguinte questao: Qual é o grau de 
concordancia que se revela entre a percep¡;:ao dos professores de Educa¡;:ao Física 
e dos seus alunos face aos problemas de prática de ensino e suas causas? 

Foi constatando a ausencia de informa¡;:ao que nos permitisse responder a 
esta questao na área do ensino da Educa¡;:ao Física que levámos a feito o presente 
trabalho. 

Assim os objectivos deste trabalho foram: 

a) Identificar os problemas de prática de ensino em Educa¡;:ao Física referidos 
pelos professores, os contextos em que estes surgem e identificar as causas a que 
sao atribuídos; 

b) identificar os problema de prática de ensino em Educa¡;:ao Física referidos 
pelos alunos, os contextos em que estes surgem e identificar as causas a que sao 
atribuídos; 
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e) comparar as percep¡;6es que, sobre este assunto, denunciam os professores 
e os seus alunos. 

2. Metodología 

2.1. Amostra 

Neste estudo foram analisados 40 problemas de prática pedagógica. 
identificados por 4 professores de Educa¡;ao Física e 20 alunos, ao longo de seis 
aulas. Os professores e os alunos eram oriundos de 4 escalas secundárias da 
regiao da Grande Lisboa. 

Os professores eram todos licenciados e profissionalizados, senda dois do 
sexo masculino e dais do sexo feminino e com um tempo de servi¡;o situado 
entre os quatro e os nove anos. 

Os alunos, pertencentes a quatro turmas (urna por cada um dos professores), 
foram sorteados no final de cada urna das seis aulas entre os alunos presentes 
que ainda nao tinham participado no estudo. 

Devido a problemas relacionados com a participa¡;ao de quatro alunos, o 
conjunto final de alunos ficou composto da seguinte forma: 

- urna turma do 11 o ano de escolaridade: seis al unos com dezasseis anos; 

-urna turma do 9° ano: cinco alunos com idades entre os 14 e 17 anos; 

-urna turma do 9° ano: tres alunos com idades entre os 15 e os 17 anos; e por 
fim, 

-urna turma do 7° ano: seis alunos com idades entre 12 e os 15 anos. 

2.2. Procedimentos de recolha de informal);ao 

O modelo adoptado para a recolha de informa¡;ao constou da inquiri¡;ao dos 
professores e dos alunos no final de cada urna de seis aulas seguidas. 

Os processos utilizados para a recolha de opiniao de professores e alunos 
foram diferiram nalguns aspectos. No caso dos professores foi utilizado urna 
adapta¡;ao do diário de aula proposto por Zabalza (1994). Esta adapta¡;ao 
constou da introdu¡;ao de um conjunto de onze itens para orientar a reflexao do 
professor após a aula. Estes itens foram retirados de urna grelha por nós 
desenvolvida anteriormente (Fialho e Onofre, 1995) para a análise de conteúdo 
de problemas de prática de ensino. Estes itens condicionavam o professor a 
indica¡;ao dos seguintes aspectos: 
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a) Caracteriza~ao da Situa~ao-Problema mais crítica da aula; 

b) Descri~ao do contexto de ocorrencia da situa~ao problema, indicando: os 
intervenientes na situa~ao; o momento da aula em que a situa~ao sucedeu; o 
local onde ocorreu; objectivos e matéria da aula; localiza~ao e ocupa~ao do 
professor no momento da sua ocorrencia; o tipo de organiza~ao da aula em que 
ocorreu; o tipo de actividade que se estava a desenvolver; as características da 
reac~ao do professor; resultado da atitude do professor; e 

e) Identifica~ao das duas principais causas ou razoes a que atribuíam a 
situa~ao-problema. 

Antes da primeira aula, foi entregue a cada professor um Diário de registo 
com seis grelhas identicas que foram respondidas, por auto-administra~ao, no 
final de cada urna das seis aulas. Este documento só foi recolhido após a última 
aula. 

Relativamente aos alunos foi utilizada a mesma grelha de itens, mas a sua 
aplica~ao foi realizada por processo de Entrevista Semi-dirigida conduzida por 
um dos autores do trabalho e aplicada no final de cada urna das seis aulas. As 
respostas dadas pelos alunos foram audio-gravadas e posteriormente transcritas 
para a grelha já referida. 

2.3. Procedimentos de tratamento de informa~ao 

Para o tratamento das respostas abertas ao Diário e a Entrevista realizou-se 
urna Análise de Conteúdo do tipo lógico-semantico com recurso a um sistema 
multidimensional com 15 dimensoes desenvolvido em estudos anteriores (Fialho 
e Onofre, 1995) (Quadro 1). 

Neste sistema, cada urna das dimensoes apresentadas se subdivide em várias 
categorías, perfazendo um total de 75. 

Depois de codificadas as respostas com recurso a um registo presencial, os 
dados foram informatizados para serem processados estatisticamente. 

Na análise estatística dos dados foi utilizado o programa estatístico SPAD.n 
(desenvolvido pelo Centre International de Statistique e d'Informatique 
Appliqués). 

Para a caracteriza~ao do tipo de situa~ao problema, do contexto e causas 
identificados pelos professores e alunos foi utilizada a estatística descritiva 
(frequencias relativas das diferentes categorías de resposta). 
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SITUA<;AO PROBLEMA CONTEXTO DO RAZOESDO 
PROBLEMA PROBLEMA 

PROBLEMAS ASSOCIADOS A INTERVENIENTES 

DISCIPLINA 
MOMENTO DA AULA 

PROBLEMAS ASSOCIADOS AO 
ESPAt;:O LECTIVO 

CLIMA RELACIONAL 

PROBLEMAS ASSOCIADOS A 
OBJECTIVOS E CONTEÚDOS PROFESSORES 

INSTRUC;A.o CONTROLO DO PROFESSOR 
AL UNOS 

PROBLEMAS ASSOCIADOS A TIPO DE ORGANIZAt;:ÁO 

ORGANIZAt;:ÁO ACTIVIDAD E ES COLA 

A TITUDE DO PROFESSOR 

RESULTADOINTERVENt;:ÁO 

DO PROFESSOR 

Quadro l. Dimensoes do sistema de análise de conteúdo. 

Para a análise da concordancia entre as respostas dos professores e dos 
alunos foi aplicada o procedimento DEMOD (descrir;;iío da variável nominal) 
tomando como variável independente o personagem (professor e al uno) e como 
variáveis dependentes todas as que se reportavam ao tipo de situaºao-problema, 
contexto de ocorrencia e atribuiºao causal. Para a análise dos resultados desta 
prova considerou-se um nível de significancia de p ~ 0.05. 

3. RESULTADOS 

Porque o objectivo principal do nosso trabalho se prendía, sobretudo, com a 
análise da relaºao entre as respostas fomecidas pelos professores e pelos alunos 
face as questoes colocadas, as informaºoes que a seguir apresentamos referem-se 
apenas aos resultados da aplicaºao da prova estatística de comparaºao. 

3.1. Diferen~;as entre a percep~;íio dos professores e dos alunos face aos 
problemas de prática de ensino 

No quadro II, podemos observar que as percepºoes que os professores e 
alunos tem das situaºoes que envolvem o relacionamento dos al unos entre si, dos 
alunos com as matérias de aprendizagem e das situaºoes de comportamento fora 
da tarefa sao estatisticamente diferentes. 

Ao nível da relaºao aluno-matéria, os alunos referenciam, sobretudo, 
problemas associados a motivaºao para a aprendizagem dos conteúdos 
ministrados e problemas referentes ao sentimento de inseguranºa na realizaºao 
de algumas tarefas de aprendizagem. Este tipo de situaºoes sao referidas em 
75% dos casos. 
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No que diz respeito a rela<;ao entre colegas, os alunos referem-se a 
dificuldades sentidas na coopera<;ao entre colegas com diferentes níveis de 
desempenho nas tarefas de aprendizagem. A intolerancia e falta de interajuda 
entre os alunos sao aspectos que estes consideram problemáticos. 

AL UNOS Problemas de PROFESSORES 

SIM Ensino NAO 
Dimensao Clima: 

(0.00)"' 75,0%"' 88,3%"' - rela91ío do aluno com a 90,0%'" 90,0%"' (0.00)"' 

(0.02) 50,0% 76,9% matéria 80,0% 85,0% (0.02) 

rela91ío entre alunos 

(0.046) 30,0% 85,7% 92,0% 95,0% (0.046) 

Dimensao Disciplina: 

- comportamento fora da tarefa 

.. 
"' probab1hdade de erro; "' percentagem de respostas dentro do grupo; "' percentagem de respostas 

dentro da amostra 

Quadro !l. Diferem;as entre as percep¡;iJes dos professores e dos alunos 
face aos problemas de ensino. 

Embora numa percentagem bastante inferior (30% dos casos) os alunos 
referem como problemas as situa<;6es de comportamento fora da tarefa. 

Assim, enquanto que os alunos referenciam, maioritariamente, estas 
situa<;6es como problemáticas, os professores apenas se referem a elas numa 
percentagem muito reduzida. 

3.2. Diferem;;as entre a percep~ao dos professores e dos alunos face ao 
contexto de ocorrencia dos problemas de prática de ensino 

Quando questionamos os professores e os alunos sobre os contextos de 
ocorrencia dos problemas de prática pedagógica, também verificamos que 
existem diferen<;as entre as percep<;6es de ambos. 

O quadro 111 revela-nos que essas diferen<;as se estabelecem em diferentes 
parametros. Assim, enquanto os alunos elegem os parametros indicados como 
características principais do contexto em que ocorrem as situa<;6es mais 
problemáticas, as percep<;6es relatadas pelos professores evidenciam urna 
reduzida de referencia a essas características. 

Entre estes resultados, deve real<;ar-se o facto de serem os alunos a 
revelarem-se, eles próprios (individualmente ou em grupo), e nao os professores, 
como os principais protagonistas, da grande maioria (85%) dos problemas de 
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prática de ensino. Ao contrário, os professores nao os consideram como os 
exclusivos intervenientes na maioria (60%) das situw;oes-problema por si 
indicadas. 

Para além do reduzido número de situa¡;6es em que os alunos indicam os 
professores como intervenientes nos problemas, acresce o facto destes referirem 
que, na maioria das situa¡;6es (55%), estes nao controlavam a actividade em que 
originaram os problemas. Este dado é bastante discordante com a percep¡;ao dos 
professores que consideram té-lo feito em 80% das situa¡;oes referidas. 

AL UNOS Contexto dos PROFESSORES 

SIM problemas de ensino NÁO 

lntervenientes no problema: 
(0.003)'" 55,0%"' 84,6%'" - Aluno 66,7%"' 90,0%'" (0.003)"' 
(0.003) 85,0% 68,0% - Grupo de alunos 80,0% 60,0% (0.004) 

Momento da aula em que ocorreu 
(0.00) 95,0% 70,4% o problema: 92,3% 55,0% (0.00) 

- Parte fundamental da aula 

(0,024) 55,0% 73,3% Controlo da classe pelo professor: 64,0% 80,0% (0,024) 
- Nao controlava 

(0.003) 55,0% 84,6% A organiza~iio da classe: 66,7% 90.0% (0,003) 
(0.007) 50,0% 83,3% - Jogo formal 64,3% 90,0% (0.007) 
(0.01) 30,0% 100% - Exercício colectivo de oposi~ao 58,8% 90,0% (0,01) 

- Exercício de coopera~ao/oposi~ao 

(0.00) 85,0% 100% Reac~iio do professor: 87,0% 100% (0,00) 
- Ausencia de reacc;ao 

(0.00) 75,0% 100% 78,3% 90,0% (0,00) 
Resultado da reac~iio do 
professor: 
- Manutenc;ao do problema 

.. 
'" probab1hdade de erro; '" percentagem de respostas dentro do grupo; '" percentagem de respostas 

dentro da amostra 

Quadro III. Diferenr;as entre as percepr;i'Jes dos professores e dos alunos 
face ao contexto de ocorrencia dos problemas de ensino. 

Esta discordancia é igualmente extensiva a percep¡;ao sobre a resolw;ao do 
problema. Neste caso, deve destacar-se o facto de os alunos serem os únicos a 
considerar que os professores nao actuaram no sentido de resolverem as 
situa¡;oes problema (a ausencia de reacc;ao dos professores é referida em 85% 
dos casos). 
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Os alunos revelam ainda a percepgao de que em 75% das situag6es o 
problema se manteve. Relativamente a esta quesillo os professores também nao 
sao contingentes com os alunos, na medida em que, em 90% dos casos, 
consideram que o problema nao se manteve. 

Outro dado de discordancia entre os alunos e os professores, corresponde ao 
facto dos primeiros considerarem que as situag6es mais problemáticas da aula 
ocorrem durante a actividade prática, em situagao de jogo formal (55% dos 
casos) ou em exercícios que impliquem situag6es de cooperagao e/ou oposigao 
com os colegas. Ao contrário os professores, em 90% das situag6es-problema 
descritas, nao referem este tipo de circunstancia. 

3.3. Diferen¡;as entre a percep¡;ao dos professores e dos alunos face as 
causas dos problemas de prática de ensino 

Finalmente, em relagao as causas a que sao atribuídas as situag6es-problema 
também verificamos existir alguma discordancia entre professores e alunos. No 
quadro IV podemos verificar que as principais diferengas se devem ao facto dos 
alunos atribuírem a aspectos associados aos professores as principais causas das 
situag6es indicadas. Entre estes aspectos destacam-se as suas características 
técnicas e profissionais (referida em 100% dos casos). A composigao dos grupos 
de trabalho e a estrutura das situag6es de aprendizagem sao exemplos 
mencionados deste tipo de características. No caso dos professores, este tipo de 
causas nao sao referidas em 55% das situag6es relatadas. 

Razoes dos 
AL UNOS Problemas de PROFESSORES 

SIM Ensino NAO 

Professores: 

(0.00)"' lOO%'" 100%'" Profissionais lOO%''' 55,0%'" (0.00)'" 

(0.024) 25,0% 69,0% Pessoais 57,1% 100% (0.02) 

'" probabilidade de erro; m percentagem de respostas dentro do grupo; "' percentagem de respostas 
dentro da amostra 

Quadro IV. Diferenr;;as entre as percepr;;oes dos professores e dos al unos 
face aos problemas de ensino. 

Com menor expressao, mas ainda como factor diferenciador das percepg6es 
entre professores e alunos, surgem as referencias a factores de ordem pessoal dos 
professores. Neste caso é de realgar que os professores nao realizam, em 
nenhuma situagao (100%) este tipo de causa. 
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4. Conclusoes 

Reportando-nos agora as principais conclusoes do trabalho, diríamos que se 
constatam diferen~as importantes entre as percep~oes que os professores e os 
alunos manifestaram dos problemas de prática de ensino, dos contextos em que 
ocorrem e das causas a que se atribuem. Estas diferen~as merecem-nos alguma 
reflexao de carácter pedagógico e metodológico. 

Assim, os dados comparativos da percep~ao sobre o tipo de situa~oes

problema indicadas permitem-nos constatar que os alunos valorizam, muito mais 
que os seus professores, o ambiente afectivo-relacional da aula, nomeadamente 
no que diz respeito a sua motiva~ao para as actividades de aprendizagem. As 
percep~oes expressas pelos alunos vao ao encontro dos resultados apresentados 
por Leal (1993) que teve a oportunidade de identificar o clima relacional da aula 
como o aspecto do ensino mais valorizado pelos alunos. 

N este sentido, deve sugerir-se que a aten~ao dos professores, sem prejuízo do 
que os alunos tem que vir a aprender, se possa concentrar mais na adop~ao de 
medidas que promovam o desenvolvimento de um clima atractivo e positivo nas 
aulas. 

Os dados relacionados com as diferen~as quanto a percep~ao das 
características do contexto, podendo estar relacionadas com as diferen~as 

encontradas quanto as situa~oes problema referidas, sugerem, sobretudo, que os 
alunos nao se sentem acompanhados pelo professor na resolu~ao destas 
situa~oes. Estes dados revelam ainda que os alunos sentem que os problemas nao 
sao resolvidos mas, ao contrário, se mantem. 

Relativamente ao contexto, encontramos ainda diferen~as quanto a 
perspectiva de quem sao os principais intervenientes nas situa~oes problema. 
Nes'te caso, o facto dos professores nao identificarem maioritariamente os alunos 
como os protagonistas dos problemas contraria os dados de outros estudos 
(Barata, 1994), em que estes eram referidos pelos professores como os principais 
intervenientes nas situa~oes-problema. Este facto ficará ainda por esclarecer em 
estudos posteriores. 

Finalmente, os resultados sobre o contexto de ocorrencia dos problemas 
revelam que as situa~oes de aprendizagem que implicam coopera~ao/oposi~ao 
entre companheiros sao, potencialmente, causadoras de problemas para os 
alunos, o que nao é reflectido pelos professores. Este dado deve conduzir-nos a 
reflexao sobre a validarle de urna ideia frequente expressa por muitos 
professores: o que os alunos mais gostam das aulas de E.F. é de jogos de 
equipa. 



Intervención en conductas motrices significativas 525 

Como sugestao metodológica para garantir urna maior contingencia entre as 
acc;oes dos professores e as necessidades evidenciadas pelos alunos, propoe-se 
um acompanhamento mais sistemático e interveniente por parte do professor em 
relac;ao a todas as actividades da aula e, particularmente, quando as situac;oes 
práticas exigirem relac;oes de cooperac;ao/oposic;ao entre os alunos. 

Os resultados sobre as diferenc;as quanto a percepc;ao das causas dos 
problemas, que também podem ser devidas as diferenc;as dos problemas 
percepcionados, sugere que os alunos veem no professor, e sobretudo na sua 
competencia profissional, as causas de grande parte dos problemas que sentem 
nas aulas de Educac;ao Física. O que também nao corresponde a percepc;ao dos 
professores. 

Este dado é revelador de que, no caso da nossa amostra, existe urna real 
divergencia entre a percepc;ao dos alunos e dos professores face ao envolvimento 
destes últimos na resoluc;ao dos problemas da aula. 

Como conclusao geral, gastaríamos de referir que este trabalho corrobora, 
num outro plano de análise, os resultados de Abraham (1972), indicando a 
ausencia de concordancia entre as percepc;oes dos professores e dos alunos face 
as situac;oes problemáticas das aulas de Educac;ao Física. 

Alguns autores tem referido esta discordancia como um impolÚ\Ilte 
desencadeador do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. 
Nós, retomando o conceito de conflito educativo proposto por Hubert Hannoun 
(s/data), gastaríamos de chamar a atenc;ao para o facto de que, muitas vezes, esta 
divergencia pode transformar-se num conflito de natureza reacciona! com 
consequencias negativas para finalidades da Educac;ao Física Escolar. 
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