




 
Editora Chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Assistentes Editoriais 

Natalia Oliveira 
Bruno Oliveira 

Flávia Roberta Barão 
Bibliotecária 

Janaina Ramos 
Projeto Gráfico e Diagramação 

Natália Sandrini de Azevedo 
Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 
Maria Alice Pinheiro 

Imagens da Capa 
Shutterstock 

Edição de Arte  
Luiza Alves Batista 

Revisão  
Os Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 
Copyright do Texto © 2021 Os autores 
Copyright da Edição © 2021 Atena Editora 
Direitos para esta edição cedidos à Atena 
Editora pelos autores. 

 
 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 
Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-
NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

 

 
 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 
responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 
oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 
atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 
utilizá-la para fins comerciais.  
 
Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 
do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em 
critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica. 
 
A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do 
processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que 
interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de 
má conduta científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 



 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Prof. Dr. Crisóstomo Lima do Nascimento – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 



 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de 
Coimbra 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande 
Dourados 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás 
Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 



 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Érica de Melo Azevedo – Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Dra. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Marco Aurélio Kistemann Junior – Universidade Federal de Juiz de Fora 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Priscila Tessmer Scaglioni – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Linguística, Letras e Artes 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Drª Carolina Fernandes da Silva Mandaji – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Paraná 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional 
Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí 
Prof. Dr. Alex Luis dos Santos – Universidade Federal de Minas Gerais 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Profª Ma. Aline Ferreira Antunes – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Ma. Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Faculdade da Amazônia 
Profª Ma. Anelisa Mota Gregoleti – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 



 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Me. Christopher Smith Bignardi Neves – Universidade Federal do Paraná 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Clécio Danilo Dias da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Ernane Rosa Martins – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Prof. Dr. Everaldo dos Santos Mendes – Instituto Edith Theresa Hedwing Stein 
Prof. Me. Ezequiel Martins Ferreira – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Me. Fabiano Eloy Atílio Batista – Universidade Federal de Viçosa 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Prof. Me. Francisco Odécio Sales – Instituto Federal do Ceará 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Me. Givanildo de Oliveira Santos – Secretaria da Educação de Goiás 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Isabelle Cerqueira Sousa – Universidade de Fortaleza 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento 
Humano e Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco 
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR 



 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura de Sergipe 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Profª Ma. Luana Ferreira dos Santos – Universidade Estadual de Santa Cruz 
Profª Ma. Luana Vieira Toledo – Universidade Federal de Viçosa 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Ma. Luma Sarai de Oliveira – Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Me. Marcelo da Fonseca Ferreira da Silva – Governo do Estado do Espírito Santo 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 
Prof. Me. Pedro Panhoca da Silva – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Profª Drª Poliana Arruda Fajardo – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Renato Faria da Gama – Instituto Gama – Medicina Personalizada e Integrativa 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Robson Lucas Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Profª Ma. Taiane Aparecida Ribeiro Nepomoceno – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Profª Ma. Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 
  
 
 

 
 
  



 
Educação física e ciências do esporte: pesquisa e aplicação de seus 

resultados  
2 

 

 

 

 

 

 
 

Editora Chefe:  
Bibliotecária: 

Diagramação:  
Correção: 

Edição de Arte:  
Revisão: 

Organizador: 
 

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Janaina Ramos 
Luiza Alves Batista 
Kimberlly Elisandra Gonçalves Carneiro 
Luiza Alves Batista 
Os Autores 
Lucio Marques Vieira Souza 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

E24 Educação física e ciências do esporte: pesquisa e aplicação 
de seus resultados 2 / Organizador Lucio Marques 
Vieira Souza. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2021. 

  
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-730-7 
DOI 10.22533/at.ed.307212201 

 
 1. Educação física. 2. Ciências do esporte. 3. Pesquisa. 

I. Souza, Lucio Marques Vieira (Organizador). II. Título.  
CDD 796 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 
Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um 

conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram 

ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do 

estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo 

ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do 

manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão 

completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a 

referência correta de todos os dados e de interpretações de dados de outras pesquisas; 5. 

Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a consecução 

da pesquisa. 

 

 
 

 

 



APRESENTAÇÃO

No contexto atual de incertezas e dúvidas causadas pela pandemia da COVID-19, 
a ciência vem sendo questionada e ou referenciada por pessoas civis e pelos próprios 
pesquisadores. Neste sentido, torna-se um enorme desafio a produção do conhecimento 
científico por parte de todos nós, que de alguma forma estamos envolvidos no meio 
acadêmico, seja como formador ou formando.

Neste sentido, é com imensa satisfação e responsabilidade que apresentamos mais 
uma importante Coletânea intitulada de “Educação Física e Ciências do Esporte: Pesquisa e 
Aplicação de seus Resultados 2” que reúne 26 artigos abordando vários tipos de pesquisas 
e metodologias que tiveram contribuições significativas de professores e acadêmicos das 
mais diversas instituições de Ensino Superior do Brasil.

O objetivo principal é apresentar os avanços e atualidades da área e para isto a obra 
foi dividida em 05 principais eixos temáticos: Aspectos da Formação em Educação Física 
dos capítulos 1 ao 6; Atividade Física e Saúde do 7 ao 11; Educação Física Escolar nos 
capítulos 12 ao 14; Paradesporto e Desporto, entre os 15 e 18; e Fisiologia do Exercício 
do 19 ao 26.

Estruturada desta forma a obra demonstra a pluralidade acadêmica e científica 
da Educação Física, bem como a sua importância para a sociedade. Neste sentido, nos 
capítulos constam estudos diversas temáticas contemplando assuntos de importante 
relevância dentro da área.

Agradecemos a Atena Editora que proporcionou que fosse real este momento e da 
mesma forma convidamos você Caro Leitor para embarcar na jornada fascinante rumo ao 
conhecimento.

Lucio Marques Vieira Souza
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RESUMO: Objetivou-se nesta pesquisa analisar 
os conhecimentos sociológicos previstos para a 
formação em Educação Física em instrumentos 
de planejamento de instituições federais 
brasileiras de ensino superior. Para tanto, foram 
visitadas as páginas eletrônicas dos cursos de 
Educação Física das universidades federais, a 
fim de coletar os documentos pedagógicos de 
acesso público, tais como projetos pedagógicos 
dos cursos, programas das disciplinas/planos 
de curso e fluxogramas dos cursos. Pode-
se notar que os componentes que abordam 
conhecimentos sociológicos possuem uma 
diversidade em suas características, em especial, 
em suas nomenclaturas, vinculando-se com 
diversas áreas afins como filosofia, antropologia, 
história e pedagogia. Em geral, parece haver 
uma dificuldade de abordar a Sociologia e 
suas implicações para o estudo da Educação 
Física que perpassem dos autores clássicos 
aos contemporâneos, o que pode representar 

apropriações superficiais de conceitos e teorias 
que se reproduzem na produção científica.
PALAVRAS-CHAVE: Sociologia, Educação 
Física, Formação Profissional. 

SOCIOLOGICAL CONTENT IN THE 
PHYSICAL EDUCATION COURSES OF 
BRAZILIAN FEDERAL UNIVERSITIES

ABSTRACT: This study aimed to analyze the 
sociological content outlined for academic 
formation in Physical Education at federal Brazilian 
universities. For doing so, official documents 
were collected from the universities’ websites. 
We noticed that courses intended to approach 
sociological contents are offered in a variety of 
ways, especially on the way they are named, 
being articulated to different research fields such 
as philosophy, anthropology, history, pedagogy. 
In general, there is an apparent difficulty to 
approach sociology and its implications to the 
study of Physical Education, which encompass 
classic and contemporary authors, and this might 
represent superficial appropriations of concepts 
and theories, which are reproduced within the 
academic production.
KEYWORDS: Sociology, Physical Education, 
Professional formation.

1 |  INTRODUÇÃO
A formação inicial em Educação Física 

(EF) tem sido amplamente discutida no que 
se refere aos conhecimentos necessários 
para a composição dos currículos, incluindo 
os aspectos voltados à legislação, superação 

http://lattes.cnpq.br/5239398886201396
http://lattes.cnpq.br/1720781022813307
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de paradigmas, divisão de campos de atuação (bacharelado e licenciatura) e os 
desdobramentos sociopolíticos de tais aspectos quanto à formação profissional na área.

Os primeiros cursos superiores de Educação Física no Brasil foram sistematizados 
e operacionalizados ao longo do século XX, mais precisamente final da década de 1930. 
Em tal momento histórico, em função do contexto sociopolítico médico-higienista, a área 
promoveu uma formação que se amparou em perspectivas de ciência vinculadas ao 
positivismo (BRACHT, 1999).

Com isso, a produção do conhecimento e a intervenção em Educação Física 
no Brasil, tradicionalmente, fundamentaram-se a partir de ênfases em bases teórico-
metodológicas que privilegiavam conhecimentos médicos e biológicos (apoiando-se na 
própria tradição epistemológica da ciência), em perspectivas técnicas de formação, que 
enfatizavam a contribuição da Educação Física diante de objetivos relacionados à melhoria 
da aptidão física, à preparação esportiva e à saúde .

Neste longo percurso histórico em que a Educação Física tem se desenvolvido 
como área do conhecimento, houve mudanças significativas nos paradigmas científicos em 
geral, que culminaram, por exemplo, na proposição de superar a distinção dicotômica entre 
ciências naturais e ciências sociais, com postulados que sugerem que, epistemologicamente, 
estamos vivendo uma transição paradigmática em que "todo o conhecimento científico-
natural é científico-social" (SANTOS, 1988, p. 61).

Contextualizadas nesse processo histórico de transição de paradigmas científicos, o 
fazer científico e a prática pedagógica em Educação Física passaram a expandir o diálogo 
com as ciências humanas e sociais, sobretudo, a partir do que se denominou de crise 
epistemológica da área, entre as décadas de 1970 e 1980 (BRACHT, 1999). As tradições 
epistemológicas tiveram e têm um impacto na formação de vários profissionais em formação 
ou em atuação. De fato,

a estreita vinculação entre Educação Física e saúde e Educação Física e 
esporte tem sido, ao longo dos anos, a principal referência dos alunos que 
ingressam no curso de Educação Física e, ao mesmo tempo, um entrave para 
que se possa compreender a Educação Física em uma dimensão educacional 
mais ampla e também suas interfaces com diferentes campos de saberes 
(FIGUEIREDO, 2004, p. 89).

Decerto, um destes campos de saberes caros à Educação Física refere-se à 
Sociologia e seus conhecimentos, sobretudo, levando-se em consideração as contribuições 
da mesma para a formação de cidadãos a partir de diversas instâncias sociais (escolas, 
clubes, ONGs, associações, etc.), espaços estes que são ocupados por profissionais da 
área dedicados ao trabalho com elementos da cultura corporal em diversas perspectivas, 
incluindo-se as questões socioculturais e pedagógicas.

Embora a produção científica em Educação Física tenha problematizado fenômenos 
que perpassam a área (principalmente o esporte) a partir da apropriação de literatura 
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sociológica, tais análises e interpretações, num panorama geral, apresentam dificuldades 
quanto à densidade da aplicação de bases teóricas que, em sua maioria, são apresentadas 
de forma superficial (FERREIRA, 2009).

Esta constatação leva à seguinte problematização: de que forma os conhecimentos 
sociológicos estão presentes em documentos balizadores da formação inicial em Educação 
Física em instituições de ensino superior?

Deste modo, o objetivo geral deste estudo é analisar os conhecimentos sociológicos 
previstos para a formação em Educação Física em instrumentos de planejamento de 
diferentes instituições federais brasileiras de ensino superior. Tem-se como objetivos 
específicos: identificar os componentes curriculares que tratam especificamente do 
conhecimento sociológico em diferentes cursos de formação profissional em Educação 
Física de Instituições de Ensino Superior federais; analisar os elementos constituintes 
dos componentes curriculares que tratam do conhecimento sociológico, a saber: ementa, 
referencial bibliográfico, carga horária e obrigatoriedade ou não do componente; discutir as 
possíveis implicações dos conhecimentos sociológicos para a intervenção e produção do 
conhecimento em Educação Física.

2 |  PERCURSO METODOLÓGICO
Este trabalho se apropria da pesquisa documental, a partir da qual investiga e 

interpreta a configuração dos conhecimentos sociológicos inseridos na formação em 
Educação Física no contexto de universidades federais brasileiras. Justifica-se a delimitação 
das instituições federais, devido ao seu reconhecimento e legitimidade na formação 
acadêmica no Brasil, em que a oferta de cursos segue gratuita e, nos últimos anos, conta 
com acesso ampliado a partir dos sistemas integrados de seleção de candidatos. Sendo 
assim, buscou-se representar as cinco regiões geográficas brasileiras na seleção das 
instituições representativas para a amostra.

Para tanto, foram visitadas as páginas eletrônicas (websites) dos cursos de 
Educação Física das universidades federais, a fim de recolher os documentos pedagógicos, 
que são de acesso público e que possibilitassem a análise em foco neste trabalho, ou seja, 
fontes com informações sobre os componentes curriculares, em específico, aqueles que se 
propunham a abordar conhecimentos sociológicos. Estas fontes consistiram em projetos 
pedagógicos dos cursos, programas das disciplinas/planos de curso e fluxogramas dos 
cursos. Partindo destes critérios intencionais, seis documentos compuseram o corpus de 
análise desta pesquisa.

Os documentos foram examinados a partir da Análise de Conteúdo qualitativa, 
que segundo Bravo (1991), é a técnica mais robusta no campo da pesquisa documental, 
consistindo num procedimento técnico e sistemático que parte de uma concepção crítica 
e dinâmica. 
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Os dados foram descritos e interpretados com o propósito de responder a 
problemática norteadora da presente pesquisa, relacionando os objetivos identificados 
com as fontes de análise. Assim, organizamos duas seções para discutir os resultados, 
a saber: (1) caracterização dos componentes curriculares que abordam a sociologia nos 
cursos de Educação Física; e (2) análise das ementas e bibliografias destes componentes. 
Da segunda seção, emergiram as categorias de análise: o conhecimento sociológico como 
tangencial ou como objeto na formação em Educação Física; a sociologia clássica e a 
sociologia contemporânea: presenças e ausências.

3 |  A SOCIOLOGIA NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: CARACTERIZAÇÃO 
DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Os componentes curriculares constituem a materialização e sistematização dos 
objetivos, habilidades e competências estabelecidas para um curso de formação no âmbito 
do ensino superior. Embora não seja o foco de análise do presente estudo, é imperioso 
salientar que a formulação de uma estrutura curricular não ocorre imune às ambiguidades, 
contradições e supressões, tampouco alheia aos aspectos legais, ideológicos, políticos 
e contextuais (MARQUES; FIGUEIREDO, 2014). De tal modo, a compreensão deste 
panorama pode potencializar as interpretações sobre a formação profissional e o currículo, 
e seus componentes isoladamente.

Após a seleção e primeira análise dos documentos, compreendeu-se a necessidade 
de construir uma representação ilustrativa (Quadro 1), a fim de clarificar a identificação dos 
componentes curriculares analisados, bem como suas características.

UNIVERSIDADE CURSO COMPONENTE 
CURRICULAR

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL
PERÍODO NATUREZA DO 

COMPONENTE

Universidade Federal 
do Amazonas

(UFAM)

Licenciatura 
em Educação 

Física1

Dimensões Sócio-
antropológicas da
Educação Física

60 1º Obrigatório

Universidade Federal 
de Pernambuco

(UFPE)

Licenciatura e 
Bacharelado 
em Educação 

Física2

Sociologia do
Esporte 45 3º, 4º e 5º Eletivo

Universidade Federal 
de Goiás

(UFG)

Licenciatura 
em Educação 

Física3

Fundamentos 
Filosóficos e 

Sócio-históricos 
da Educação 

Física

64 2º Obrigatório

1. Parintins - Amazonas.
2. Centro Acadêmico de Vitória - Vitória de Santo Antão - Pernambuco.
3. Goiânia-Goiás.
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Universidade Federal 
de Viçosa

(UFV)

Licenciatura e 
Bacharelado 
em Educação 

Física

Fundamentos 
Sociológicos 
Aplicados à 

Educação Física/
Esportes

60 2º Obrigatório

Universidade Federal 
de Santa Maria

(UFSM)

Licenciatura 
em Educação 

Física

Fundamentos 
Históricos, 

Filosóficos e 
Sociológicos
da Educação

60 1º Obrigatório

Licenciatura e 
Bacharelado 
em Educação 

Física

Sociologia do 
Esporte 45 6º Obrigatório

Quadro 1 - Caracterização dos componentes curriculares

Fonte: dados da pesquisa.

A partir do Quadro 1 pode-se notar que os componentes que abordam declaradamente 
a sociologia possuem uma diversidade em suas características, em especial, em suas 
nomenclaturas. É perceptível a vinculação na composição destes componentes a áreas 
afins, tais como filosofia, antropologia, história e pedagogia. Estas áreas permeiam o 
campo das Ciências Humanas e Sociais, e passaram a integrar os cursos de formação em 
Educação Física apenas na década de 1990, após a transição da ditadura militar para uma 
democracia representativa.

Segundo Garces (2012, p. 104), neste período, 

reviu-se então os currículos dos cursos de formação de professores, dentre 
eles a Educação Física. Assim, em suas bases começam a aparecer 
disciplinas que possibilitaram a reflexão sobre a relação da disciplina com 
a sociedade e com as diferentes situações sociais, como a Sociologia, a 
Antropologia e a Filosofia.

Estes componentes estão inseridos no núcleo de formação ampliada/geral nos 
cursos de formação em Educação Física, e, comumente, estão integrados à primeira 
metade do curso. 

No entanto, cabe destacar que o componente “Sociologia do Esporte” se distingue 
dos demais, visto que identifica uma área legitimada (o esporte) e, em grande medida, 
consolidada no campo da Educação Física no que se refere ao ensino e pesquisa. Ademais, 
articula conhecimentos de formação específica, o que possibilita uma flexibilização 
nos períodos curriculares. Tal fato apresenta-se explicitado no quadro acima, no qual o 
componente é ministrado na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade 
Federal de Santa Maria em períodos distintos dos demais componentes analisados.
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Acrescenta-se aqui a observação de que a “Sociologia do Esporte” é a única 
disciplina que possui uma carga horária total abaixo das 60 horas.

A sociologia, em definição ampla, é a área que busca compreender os processos 
sociais do ser humano, possibilitando a especialização e o aprofundamento de uma gama 
de conhecimentos (GOLDMANN, 1980). No que tange à Educação Física, é notório que o 
esporte e o corpo protagonizam estas ramificações a partir da análise sociológica. Contudo, 
nos documentos analisados não identificamos a Sociologia do Corpo como um componente 
curricular definido.

Ao examinar o status dos componentes nota-se que, em sua maioria, são de 
natureza obrigatória nos cursos, com exceção da “Sociologia do Esporte” ministrada na 
Universidade Federal de Pernambuco. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação em Educação Física (Resolução CNE/CES nº 07/2004) em 
seu artigo 6º, § 1º define a aquisição de competências e habilidades, dentre elas: 

Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade social para 
nela intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e 
expressões do movimento humano, tematizadas, com foco nas diferentes 
formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do 
esporte, da luta/arte marcial, da dança, visando a formação, a ampliação e 
enriquecimento cultural da sociedade para aumentar as possibilidades de 
adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável.

Embora as Diretrizes não determinem nem engessem os currículos para a formação, 
acreditamos que salvaguardar um espaço para a sociologia entre os componentes 
curriculares obrigatórios potencializa a compreensão social e uma sólida formação inicial 
impulsionará estudiosos dessa área em pós-graduação.

4 |  A SOCIOLOGIA NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE DE 
EMENTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Um documento institucional carrega em sua interdiscursividade sentidos 
demarcadores envolvendo uma anterioridade histórica e uma projeção ideológica (SANTOS, 
2002). A representatividade dos documentos coletados para esta análise oriundos de 
instituições federais de diferentes regiões brasileiras busca considerar tais pluralidades 
discursivas. 

Os documentos institucionais de cursos superiores (PPC, planos de ensino ou de 
curso) comumente apresentam quatro elementos constitutivos básicos, a saber: objetivos; 
ementa; bibliografia e descrição do programa. Os objetivos, a bibliografia e o programa são 
elaborados em função da ementa. Segundo o Conselho Federal de Educação (CFE, 2002), 
as ementas especificam o conteúdo mínimo a ser ministrado por um componente curricular. 

Não por acaso, 
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A definição das ementas dos componentes curriculares de um curso talvez 
seja uma das tarefas mais complexas no processo de construção de uma 
proposta curricular em função da natureza provisória do conhecimento. Nesse 
sentido, as ementas precisam ser periodicamente atualizadas e acrescidas 
a fim de ampliar e atualizar o conhecimento e a formação profissional dos 
alunos (PEREIRA, 2014, p. 137).

Nesse sentido, iniciamos esta análise a partir das ementas das disciplinas 
identificadas como aquelas que se referem aos conhecimentos sociológicos nos cursos de 
formação em Educação Física (apresentadas no Quadro 2), articulando-as às referências 
bibliográficas básicas dispostas nos documentos.

UNIVERSIDADE NOME DO 
COMPONENTE EMENTA

Universidade 
Federal de Viçosa

(UFV)

Fundamentos 
Sociológicos 
Aplicados à 

Educação Física/
Esportes

O que é sociologia? Tripé sociológico. Grupos e Sociabilidades. 
Sociologia da Educação Física, do Esporte, do Lazer e da 

Saúde. Temáticas Sociológicas. Sociologia do lazer. Sociologia 
da Saúde. Temáticas da sociologia da saúde.

Universidade 
Federal de 

Pernambuco
(UFPE)

Sociologia do
Esporte

Abordar o fenômeno esportivo sob a ótica sócio-antropológica. 
As diferentes correntes teóricas na interpretação dos esportes 

(Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Norbert Elias e Maurício 
Murad) e discutir fenômenos tais como o impacto dos esportes 

na vida contemporânea, gênero, violência, Hooliganismo, regras, 
disciplinamento dos corpos, moralidade, identidades nacionais 

e grupais.

Universidade 
Federal de Goiás 

(UFG)

Fundamentos 
Filosóficos e 

Sócio-históricos da 
Educação Física

Estudo da Educação Física como processo social na experiência 
histórica brasileira. As tendências pedagógicas da Educação 

Física. O corpo e a sociedade brasileira: ideologia, dominação e 
cultura.

Universidade 
Federal de Santa 

Maria
(UFSM)

Fundamentos 
Históricos, 

Filosóficos e 
Sociológicos
da Educação

As relações escola-sociedade no contexto histórico 
educacional do século XX no Brasil. - interfaces entre os 

saberes sociológicos, filosóficos e históricos da educação no 
espaço da escola e da formação inicial de professores. Escola 

contemporânea e novos modelos de formação: possibilidades e 
desafios.

Sociologia do 
Esporte

As diferentes teorias sociológicas. As diferentes possibilidades 
de análise do esporte e do lazer no campo da sociologia. As 

questões sociológicas que se manifestam no campo do esporte 
e do lazer.

Universidade 
Federal do 
Amazonas

(UFAM)

Dimensões Sócio-
antropológicas da
Educação Física

Conceito de corpo, cultura e sociedade. Fundamentos da 
sociologia e da antropologia e suas implicações para a 

Educação Física. Estudo das dimensões sócio-antropológicas 
da educação física, esporte e lazer. Relação entre Educação 
Física e cultura. Relação entre Educação Física e sociedade. 

Estudo das relações esporte e sociedade e suas implicações na 
sociedade contemporânea.

Quadro 2 - Ementas dos componentes curriculares

Fonte: dados da pesquisa.
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Distinguiu-se a partir destes dados duas categorias de análise: 1) o conhecimento 
sociológico na formação em educação física: entre o tangencial e o esporte como tema 
privilegiado; 2) a sociologia clássica e a sociologia contemporânea: presenças e ausências 
na formação inicial em Educação Física.

4.1 O conhecimento sociológico na formação em educação física: entre o 
tangencial e o esporte como tema privilegiado

A UFG, com a oferta da disciplina obrigatória "Fundamentos Filosóficos e Sócio-
históricos da Educação Física”, pelo que apresenta em sua ementa, busca abordar 
conteúdos históricos e apenas tangencia os conhecimentos sociológicos. Ao observar 
as referências bibliográficas, nota-se que a única fonte diretamente vinculada aos 
conhecimentos sociológicos é de autoria de Pierre de Bourdieu. 

Ao analisar o PPC do curso de Educação Física da UFG, é possível perceber que a 
instituição apresenta mais uma disciplina obrigatória para o curso de Educação Física em 
que são abordados conhecimentos sociológicos, cujo nome é "Teorias do Esporte". Neste 
componente aparecem referências bibliográficas diretamente ligadas à Sociologia, com 
destaque específico para as obras de Elias e Bourdieu, tendência que se repete em cursos 
de outras instituições.

Observou-se que no curso de formação em Educação Física oferecido pela UFG, 
a Sociologia não é apresentada dentro de um componente curricular que racionalize esta 
área de conhecimento e possibilite a compreensão de sua epistemologia para que, então, 
haja uma articulação e apropriação específica para as questões que emergem da Educação 
Física.

Esta é uma perspectiva que tem semelhanças com a disciplina de "Fundamentos 
Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação" da UFSM. O referido componente 
curricular tangencia conhecimentos sociológicos mobilizando-os para uma análise da 
educação, mas, não apresenta relação direta com a Educação Física, nem na ementa e nem 
nas obras presentes nas referências bibliográficas. Não se identificam obras diretamente 
advindas de sociólogos clássicos ou contemporâneos que tenham trânsito, ou seja, que 
tenham sido apropriados e discutidos na produção acadêmica sobre a Educação Física, 
tomando-se como parâmetro estudos que se dedicaram a investigações da produção 
científica em que se articulem a sociologia e a educação física, como o de Ferreira (2009). 

Por outro lado, em disciplina denominada “Sociologia do Esporte”, presente na 
UFSM e na UFPE, apresentam-se ementas mais diretamente ligadas aos conhecimentos 
sociológicos, sobretudo, em sua articulação com o esporte e temas convergentes como 
corpo e lazer, que têm sido objetos de análise de longa tradição na discussão acadêmica 
e intervenção em Educação Física. Observa-se também esta articulação nos componentes 
ministrados na UFV e na UFAM. O esporte segue sendo um tema privilegiado na Educação 
Física, inclusive quando articulado às teorias sociológicas, ainda assim, como se verifica a 
seguir, enfrenta dificuldades quanto aos usos e apropriações de tais teorias.
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4.2 A sociologia clássica e a sociologia contemporânea: presenças e 
ausências na formação inicial em educação física

A UFPE enuncia na ementa sociólogos contemporâneos (Norbert Elias e Pierre de 
Bourdieu) para a análise do fenômeno esportivo em articulação com violência, gênero, 
identidade, etc. Tendo em vista que o fenômeno esportivo e as práticas corporais, em 
geral, não foram temas aos quais sociólogos clássicos como Émile Durkheim, Karl Marx e 
Max Weber tenham se dedicado, é compreensível que uma disciplina que vise investigar 
o esporte como fenômeno social moderno tenha se amparado em teóricos que o elegeram 
como tema de análise, como nos casos de Elias e Bourdieu. 

Entretanto, é válido ressaltar, conceitos clássicos como o de "tipos ideiais" 
(weberiano) e "fato social total" (de Durkheim) foram apropriados por diversos autores 
(inclusive brasileiros) para compreender o esporte, dentre eles Roberto DaMatta, em sua 
análise sobre o futebol (DAMATTA, 1982). Tal apropriação é reproduzida em vários textos 
acadêmicos, levando a uma pulverização e superficialidade teórica na produção acadêmica.

De fato, Medeiros e Godoy (2009, p. 209) já apontavam o número crescente de 
pesquisas e estudos relacionados ao esporte que utilizam a teoria sociológica de Bourdieu, 
ponderando que 

é preciso lembrar que a sociologia de Pierre Bourdieu não está restrita a 
algumas fórmulas elaboradas ou a um discurso hermético e que não basta 
aplicar, aos objetos mais diversos, seu quadro de análise como uma equação 
lógico-matemática. Trata-se de um conjunto de proposições, de instrumentos 
conceituais, de reflexões sobre as condições da prática científica e dos 
modos de construção do objeto em ciências sociais [...].

Este processo não é diferente da complexidade das teorizações de Norbert Elias. 
Nota-se na produção acadêmica que se apropria do referido autor uma "utilização pontual, 
extraindo de seus textos, uma idéia ou expressão, para permear a discussão em artigos, 
não ficando claro um comprometimento qualitativo com relação à apropriação de Elias" 
(MEDEIROS; GODOY, 2009, p. 209).

Dentre as referências bibliográficas da disciplina ofertada pela UFPE, o livro do 
professor Maurício Murad, intitulado "Sociologia da Educação Física", que se dedica à 
apresentação dos sociólogos clássicos de maneira básica, é citado. Ainda que com as 
limitações que toda "interpretação" de obras clássicas oferece, esta é uma iniciativa em 
que não se ignora a sociologia clássica nos estudos da Educação Física.

A UFV, por sua vez, determina no título a proposta do seu componente curricular, 
enunciando conciliar uma compreensão da Sociologia como área de conhecimento e sua 
aplicação aos estudos da Educação Física. A ementa aponta para o estudo do que se 
denomina como "tripé sociológico", referindo-se aos teóricos clássicos reconhecidos na 
consolidação da Sociologia, a saber: Durkheim, Marx e Weber. Nas referências da referida 
disciplina constam obras de Weber e Marx dentre as fontes a serem diretamente estudadas, 
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bem como obras de interpretações oriundas de outros autores e que se utilizam destas 
bases, como a "Sociologia Crítica do Esporte", de Valter Bracht. Por outro lado, Bourdieu 
e Elias, sociólogos contemporâneos cujas obras estão presentes nas referências dos 
componentes curriculares de outras instituições, não aparecem no plano de ensino da UFV. 

A UFSM, na disciplina de Sociologia do Esporte, também propõe as obras de Elias 
e Bourdieu (uma obra de cada um destes autores) em seu referencial bibliográfico. Há uma 
extensa lista de bibliografia complementar em que autores da Educação Física brasileira 
que se apropriam de discussões sociológicas para discutir esporte e lazer se fazem 
presentes, tal como Valter Bracht, Mauro Betti, Kátia Rubio, Sávio Assis, dentre outros.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que as ementas analisadas indicam uma pulverização temática quanto 

aos conhecimentos sociológicos, com tentativas de englobar a compreensão de fenômenos 
específicos da área da Educação Física com contextos mais amplos. Tais tentativas, 
porém, com base nos documentos, não apresentem consistência entre ementa e referência 
bibliográfico. Sendo assim, faz-se necessário um estudo sólido acerca da sociologia como 
área de conhecimento, para que assim professores e profissionais da Educação Física 
possam se apropriar crítica e criativamente das teorias e metodologias daquela área, 
com o intuito de melhor explorar as possibilidades de conexão e problematização com os 
aspectos inerentes à Educação Física em seus diversos conteúdos, contextos, sujeitos e 
interações sociais (BETTI, 2006). 

As implicações dos resultados encontrados nesta análise sobre os conhecimentos 
sociológicos propostos e previstos em cursos de formação inicial de Educação Física 
são diversas. É possível sugerir que as limitações e potencialidades destas propostas 
documentais impactam desde a produção do conhecimento que se apropria da sociologia 
na Educação Física, à compreensão e intervenção do profissional da área sobre as 
diversas instâncias e grupos sociais (escolas, ONGs, projetos sociais, espaços de serviços 
de promoção de saúde e condicionamento físico, etc.).

O fato de os componentes curriculares analisados, em sua maioria, integrarem a 
primeira metade dos respectivos cursos informa que esses conhecimentos, possivelmente, 
ficam sujeitos ao esquecimento ao longo da formação, levando à consequência de que 
poucos alunos se motivem a aprofundarem-se nestes conhecimentos. 

É importante ressaltar que a existência de grupos de estudo ou iniciação científica 
que acolham os interesses de estudantes que queiram se dedicar às problematizações 
sociológicas é interessante e pode contribuir para uma melhor apropriação dos mesmos, 
aprimorando-os em leitura e amadurecimento de discussões básicas e incentivando-os a 
programas de pós-graduação que lhes permitam o aprofundamento nestas áreas.
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Com base nesta análise, é possível sugerir que uma provável implicação de 
propostas documentais como aquelas analisadas neste estudo é que aqueles alunos que 
venham a se dedicar a objetos de estudo (em nível de pós-graduação) e intervenções 
profissionais que demandem a apropriação de teorias sociológicas tendo passado apenas 
por componentes curriculares obrigatórios nesta área em sua formação inicial, podem 
encontrar dificuldades e comprometer a qualidade de sua intervenção/produção, dada a 
provável insuficiência dos conhecimentos aos quais foram expostos nestas disciplinas.

Em geral, diante da carga horária de 60 horas tal como na maioria dos componentes, 
parece haver uma dificuldade de abordar a Sociologia e suas implicações para o 
estudo da Educação Física que perpassem dos autores clássicos aos contemporâneos, 
desencadeando em apropriações superficiais de conceitos e teorias que podem vir a se 
reproduzir na produção científica, como já constatado por Medeiros e Godoy (2009).

Ademais, estudos que podem complementar estes resultados aqui expostos referem-
se à formação dos professores que ministram tais disciplinas nas instituições de ensino 
superior (mapeando desde sua formação inicial, às especialidades de pós-graduação 
lato e strictu sensu e produção acadêmica). Tal análise tem o potencial de contribuir para 
entender a dinâmica do tratamento pedagógico dado aos conhecimentos sociológicos 
(como tangenciais aos temas de estudo da Educação Física ou de forma aprofundada para 
proporcionar uma apropriação que potencialize a compreensão dos fenômenos sociais e 
suas interligações com a especificidade de pesquisa e intervenção da área). É preciso 
observar também como essas propostas documentais se materializam no cotidiando de 
ensino e se expandem para a pesquisa e a extensão. Estas pesquisas podem contribuir 
para o que aponta Toledo (2009, p.16):

há que se estabelecer também uma sociologia da educação física, e não 
somente uma sociologia na e para a educação física, a fim de que essa 
proximidade entre as respectivas áreas do saber se dê em torno de um 
conjunto de pressupostos metodológicos e conceitos que possam se 
intercambiar.
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