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Resumo Abstract

No presente texto coloco
algumas ideias sobre o ensino de

Educacao Fisica, tendo como
foco de interesse a pratica de

ensino como disciplina curricular
dessa area pedagOgica. Na
primeira parte destas notas,

elaboro algumas questOes gerais
sobre a Educacao Fisica e seu

ensino, para na segunda
descrever alguns passos

introdutOrios especfficos a citada
disciplina, vinculando ensino e

pesquisa como experièncias
complementares.

On the present text are presented
some ideas about the physical
education teaching centering on
the teaching practice as a
curricular subject of this
pedagogical area. On the first part
of this work are present some
general questions on the physical
education and its teaching; on the
second part are described some
introductory steps specifically for
the mentioned subject, linking
teaching and research as
complementary experiences.



EMI
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antes de comecar

0 presente text° aborda questOes
corn as quais eu me deparava entre
os anos de 1994 e 1995, ocasiao em
que trabalhei como professor
substituto no Departamento de
Metodologia de Ensino do Centro de
Ciencias da Educacao da
Universidade Federal de Santa
Catarina. A experiéncia dos varios
embates dos estagiarios corn a
pratica pedagOgica nas escolas,
aliada as insegurancas de uma
formacao profissional constan-
temente posta em xeque, como é o
caso da Educacao Fisica, motivou-
me a preparar urn texto no qual
algumas questOes ficassem urn
pouco mais claras, pelo menos do
meu ponto de vista, de forma que o
nosso debate pudesse encontrar urn
curso mais tranqUilo, e para que
pudesse ser buscado urn "clima de
enten-dimento".1

Na primeira parte destas notas,
elaboro algumas questOes gerais
sobre a Educacao Fisica e seu ensino,
para, na segunda, descrever alguns
passos introdutOrios especificos para
a disciplina pratica de ensino em
Educacao Fisica na UFSC.

0 texto ficou, na epoca, no
piano das ideias, e se agora ele
toma corpo é porque ficou a divida
corn aqueles alunos, corn aquele

momento. Tive uma convivencia
acadernica muito intensa naqueles
meses, corn alunos e colegas no
dia a dia da UFSC (onde tambern
trabalhei corn Introducao a
Pesquisa na graduacao e corn a
disciplina Individuo e Sociedade na
especializacao), em cursos de
formacao de educadores e
seminarios na FURG, na UFSM e
na FUCRI (hoje UESC), onde
algumas das ideias aqui
apresentadas foram postas ern
discussao. Fica este texto como
lembranca daquele period°, em
especial das alunas e alunos corn
quem trabalhei. Estas notas foram
escritas corn o pensamento voltado
para estas pessoas.

Hannover, setembro de 1998.

•	 •

Ensino de Educacfio
Fisica: notas de
encaminhamento

1) Um novo momento nos
debates academicos em
Educacáo Fisica? Tentando
entender o dia-a-dia.

0 conjunto de novas ideias, as
recentes e cada vez mais freqUentes
e calorosas discussOes, e os novas

•
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temas que tern ajudado a pautar o
debate academic° (e politico) da
Educacao Fisica nos Ültimos anos
abalou certezas, derrubou verdades
antes inquestionaveis, colocou novas
edgencias a fragil legitimidade que
esta disciplina escolar e campo de
pesquisa desfrutava e ainda
desfruta. Este processo nasceu, dito
de maneira generica, por urn
crescente interesse de aproximacao
ao debate educacional. A teoria da
educagao serviu, e ainda serve, ora
como fonte de onde a Educacao
Fisica busca recursos, ora como
"filtro" por onde teorias sociais —
como os diversos marxismos, por
exemplo — ganharam e ganham
espaco. E mais recente o dialog°
corn outras disciplinas, como a
HistOria, Sociologia, Antropologia
e Filosofia, sendo ainda muitas vezes
efetivado a reboque do debate feito
pelas teorias da educacao.

Se 6 verdade que as discussOes
foram e tern sido acaloradas, muito
porque o debate educacional 6, no
Brasil, extremamente politizado,
tambem a verdade que a reflexao
tern se dado como urn acerto de
contas com o passado e, como tal,
dificilmente isenta de paixOes,
obrigando interlocutores a,
constantemente, "filiarem-se" a esta
ou aquela teoria e/ou posicao

politica. Urn dos objetos que mais
sofreu esta (auto)critica foi o esporte,
conte6do privilegiado da Educacao
Fisica escolar, classificado, em urn
primeiro momento, como repro-
dutor da ordem econOmico-social
capitalista (Cavalcalti, 1981; Bracht,
1986).2

Abalando estruturas, o processo
de critica e autocritica gerou, alem
de disputas politicas, medos e
insegurancas. E comum escutar-
mos, no dia-a-dia da graduagab,
alunos queixosos, que cobram, dos
criticos do esporte praticado em sua
forma tradicional, novas estrategias
de ensino que, corn metodos e
contelidos de alguma forma
alternativos, possam preen-cher o
espaco pedagOgico da aula de
Educacao Fisica.

De maneira simplista, alguns
acabam classificando os profes-
sores ern dois grandes blocos: os
"tecnicistas", que defenderiam o
esporte e sua pratica nos moldes
tradicionais, e os "progressistas",
que seriam, segundo as conversas
de corredor (e mesmo de sala de
aula), "contra o esporte".3

Ha estudantes que
desenvolveram inclusive a habilidade
de identificar, ao iniciar-se o
seinestre, se o professor responsavel
por esta ou aquela disciplina seria
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mais "progressista" ou mais
"tecnicista". De posse da conclusao,
passam a comportar-se da forma
mais adequada a obtencao de uma
avaliacao favoravel ao final do
semestre. Temendo uma avaliacao
desfavoravel, mimetizam o professor.
E reiterada a pratica colegial de se
descobrir a melhor maneira de
atingir uma nota, e nao os
conhecimentos que viabilizem, de
forma mais consistente, sua futura
atuacao profissional. Mas ha
tambern os que identificam, em
varios professores, - para alern da
classificacao acima - urn propOsito
muito menos pretensioso, e mais
prOximo daquilo que pode ser
considerado pedagogicamente
necessario, qual seja, a preocu-
pacao em compreender o esporte
modemo como ferximeno histOrico-
social, e a necessidade de pensar e
efetivar transformacOes no ensino da
cultura corporal (ou do movimento
humano), incluindo-se o esporte
institucionalizado.

Se a tal classificacdo é
evidentemente vaga, estereotipada e
sobretudo imprecisa, traz consigo ao
menos uma vantagem: Já e mais do
que claro, no meio dos estudantes,
que diferentes concenties, dispu-
tando projetos, co-existem no
mesmo espaco. E urn cenario
bastante distinto daquele que ha

pouco reinava no ambiente de sala
de aula de muitos cursos de
graduacao e pds-graduacao, onde
a dificuldade de identificacao do
conhecimento como historicamente
produzido ainda permanecia, e em
muitos casos, talvez, ainda
permaneca (Vaz, 1994).

Se a ciencia já é uma nova
religiao que nos faz sonhar corn
verdades absolutas, é preciso dizer
e reclizer que o conhecimento é fruto
do seu prOprio tempo, ou entfio nab
nos sobra muita esperanca de
autocritica. Vale entao dizer que

0 conhecimento se entende como
exercicio de uma razAo sempre A
busca de seuprciprio esclarecimento,
ratho autoconsciente, onde se funda
a modernidade e onde se
autojustifica eta sem jamais
estabelecer em si mesma como em
algo absoluto ou realidade posta,
muito menos como em algum
fundament° externo; sempre,
portant°, em reconstrugdo histOrica.
(Marques, 1993:7)

Como tal, torna-se, tambern,
possibilidade de intervencao pratica
no real.

Quando nä° se pergunta, ou se
responde, quem enuncia, nem de
onde o faz, aquilo que aparece
como conhecimento acaba sendo
engolido como se fora absoluto, em
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si verdadeiro, independentemente
do contexto onde foi produzido.
Sem localizacao, o objeto a ser
conhecido passa como sendo
universal, destinado a todos os
sujeitos em todos os lugares, e,
como tal, a tornado como infinito,
permanente e absoluto (Vaz, 1994).
Lembro-me de que quando cursei
a graduacao, o que nao faz tanto
tempo, cansei de receber textos —
as tais "apostilas", normalmente
uma compilacao de algum dos
velhos manuais de ginastica, livros
de regras ou coisa parecida —, nos
quais sequer constava o autor.

Corn tantas dificuldades, que se
refletem no diffcil tarefa de identificar
o papel a ser desempenhado, os
estudantes tentam equilibrar-se,
aqui e ali, entre as edgencias de, por
urn lado exercerem a "reflexao
critica" — cada vez mais exigida,
ainda que algumas vezes tomada
apenas como moda casual —, e por
outro, saberem reproduzir os
esportes e as formas tradicionais de
ensina-los; eadgencias diferenciadas,
fruto da falta de urn projeto
pedagOgico claro, que confere ao
curso de graduacao o seu carater
de nao-identidade. Mais drastic°
ainda, alguns precisam treinar os
diversos esportes, ja que o
desempenho tecnico continua

sendo, por mais incrivel que possa
parecer, o criterio de avaliacao em
algumas disciplinas chamadas
"praticas" — como sao nomeadas
aquelas que tern como tema
essencial os esportes: atletismo,
basquete, futebol, etc Esse tipo de
crenca parece ser decorrente da
ideia, ainda presente que diz ser o
born mestre aquele que bem
executa, dada a necessidade de urn
born model°, ja que seria a imitacao
deste o que possibilitaria a
itaprendizagem" nas aulas de
Educacao Fisica.

No meio desse emaranhado de
praticas e ideias que colocam os
alunos em d6vida e inseguranca,
tido a tacit estabelecer criterios de
legitimidade para a pratica profes-
sional no professor de Educacao
Fisica. E dificil encontrar eixos que
equilibrem a competéncia tecnica
corn o por muitos desejavel
compromisso politico-pedagOgico
de uma educacao transformadora.
Em outra palavras, eixos que
ajudem por urn lado a qualificar
politicamente a possivel compe-
tencia pedag6gica do educador das
praticas corporais. E possivel que a
reelaboracao critica dos conte6dos
da Educacao Fisica seja urn desses
eixos.



2) Prfitica pedagOgica: legiti-
midade e papeis

Se nao e facil buscar a
legitimidade da pratica pedagOgica
da Educacao Fisica (Bracht, 1992),
ainda mais dificil é construir, no
context° da formacao de profes-
sores que atuarao nas escolas,
uma identidade que possa
responder as diferentes demandas
que estao postas.

visivel que os professores de
Educacao Fisica passam por
dificuldades quando o assunto é a
prOpria identidade, sentindo muitas
vezes urn certo desconforto no
papel de educadores, situacao ern
grande parte decorrente da imagem,
algo negativa, que o professor tern
na sociedade. Esse nao é urn
fenOmeno exclusivo a Educacao
Fisica, nem ao Brasil (Boycott,
1997).4 Junto corn a figura do
professor, a escola tambern passa
por urn processo de desmobilizacao
e desmoralizacao que torna dificil o
desejo de identificar-se como
trabalhador do ensino. Parece, no
entanto, que na Educacao Fisica as
coisas Sao mais dificeis.

Talvez por essa dificuldade de
encontrar uma identidade no
context° escolar é que haja tanta
insistência no chamado "mercado

alternativo" para a composicao dos
curriculos de cursos de Educacao
Fisica, o que sugere a presenca da
nova figura do bacharelado.

Buscam-se outras formas de
legitimacao. Clma das alternativas
é a preocupacao ern revestir a
Educacdo Fisica corn o status de
cientificidade, ou mais que isso, a
tentativa de caracteriza-la, ern Si,
como ciencia.

Se modernamente a tentativa
foi de contabilizar as praticas
corporais urn estatuto de racio-
nalidade que as transformasse em
procedimento pedagOgico corn
sentidos — entre eles o controle
corporal—, agora se solicita que este
aparato nao so tenha os pes na
ciencia, mas passe mesmo a
constituir uma ciencia autOnoma,
corn prOprio estatuto epistemo-
lOgico (Sergio, s.d., 1996).

Em paralelo, ha ainda a
tentativa de legitimar essa disciplina
pedag6gica como se fora para-
medica, buscando a respeitavel
justificativa da promocao da saüde.
Aproveita-se, assim, alguns vestigios
do carater inquestionavel que a
medicina alcanca na sociedade
ocidental. Se considerarmos que a
medicina tambem pode estar
comprometida corn a morte e a
tortura, como no caso da colabo-
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raga() de medicos corn a tortura
durante o regime militar brasileiro
ou corn o nacional-socialismo na
Alemanha, é de se pensar nesse
vinculo que a Educacdo Fisica
insiste em manter de forma tdo
afirmativa.

Lima outra altemativa é identificar
os professores como educadores
fisicos feiticeiros,5 que de alguma
maneira seriam responsiiveis pelos
rituais que as diversas epocas e
contextos impatem ao corpo, sejam,
entre outros, a busca de "beleza",6
de status via sairde corporal ou
resultados esportivos. Seriam eles,
entre outros, os tecnicos desportivos,
os professores de academia de
ginâstica e, mais recentemente, os
personal trainers. Considero, em
principio, todas essas formas de
atuacâo legitimas, ainda que
criticâveis sob varios aspectos.
Chamo a atencäo apenas para a
possivel desvalorizacâo do trabalho
na escola em comparacâo corn
essas atividades.

Sendo cientffica, ou buscando
legitimidade via exigencias do
mercado, a Educacâo Fisica estaria
a salvo do martirio de ter que
resolver urn problema serio, ao
mesmo tempo que se livraria de
uma grande responsabilidade: sua
legitimidade pedagOgica como

disciplina que trata de conhe-
cimentos elaborados como
contetidos de ensino escolar.

De urn outro ponto de vista, o
educadorrtsico aproxima-se da figura
do bricoleur, trazendo para si a
responsabilidade de organizar, a partir
de conhecimentos de diferentes
campos do saber — que iriam desde
a fisiologia ate a filosofia, passando
pelas "ciéncias da educacâo" — urn
programa de atividades. Neste
sentido, seja na escola, no dube ou
na empresa, a figura do professor de
Educacdo Fisica aproximar-se-ia
muito mais do medico ou do
engenheiro do que do ffsico ou do
matematico, por exemplo.
Diferentemente do professor de
Educacâo Fisica, os tiltimos
tenderiam a reproduzir em suas
atividades de ensino, o mesmo
conteirdo que aprenderam nos
respedivos periodos de formacdo. De
outra forma, o educador fisico seria
"[...] formado, fundamentalmente,
para combinar conhecimentos,
tecnicas e tecnologias para alcancar
objetivos socials. A combinacâo, o
produto intelectual de sua atividade,
se expressa geralmente num
programa de treinamento, de
educacdo corporal ou de lazer, entre
outros." (Lovisolo, 1994b:20).

Näo seria a Educacao Fisica,
neste sentido, urn espaco de
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veiculacao de conhecimentos, mas
o locus de execucao de urn
programa de atividades (Lovisolo,
1994b:21).

Talvez seja o caso de sermos urn
pouco teimosos e procurarmos
uma identidade para a Educacao
Fisica e para os professores
estudantes da area que se radique
na construcao sistematica de uma
disciplina escolar, ainda que nao de
uma ciencia. 0 professor da
disciplina Educacao Fisica teria
outra imagem, que nao necessaria-
mente seria concorrente corn a do
bricoleur. Ao que parece muitos
profissionais de Educacao Fisica
tern dificuldades ern assumir o
papel de mediadores de conhe-
cimento no contexto escolar, ou
seja, aquilo que seria, possivel-
mente, sua tarefa essencial e
legitimadora.

Ora, se a escola deve destinar-
se, antes de qualquer coisa, a tarefa
de socializar e criticar o conhe-
cimento sistematizado ao longo da
histOria — embora haja quern pense
o contrario e se ha, de fato, uma
cultura corporal, nao ha outra
tarefa mais primordial para o
professor de Educacao Fisica, que
a de ser mediador entre este
conhecimento e os alunos. Isso,
repito, se houver urn conhecimento
a ser veiculado na Educacao Fisica.

3) Ajudando a situar o debate:
reelaboracfio critica como
urn criterio para uma
educacfio transformadora

E desejo freqi.lente de uma
parcela de professores que os
alunos desenvolvam seu espirito
critic°. Entendendo que a sociedade
brasileira esta estruturada sob
relacOes injustas e desiguais, e que

tambern pela educacao critica que
esse estado de coisas pode ser
superado, esses professores
esforcam-se por fazer ver aos
alunos a importancia do compro-
misso politico-pedagOgico na
atuacao profissional. Empenham-
se em fazer ver que a educacao
urn ato politico, e que a Educagao
Fisica e parte desse projeto maior.

Fla muitos impasses nessa
tentativa, as vezes abusiva, de
relacionar politica e pedagogia.
Reduzir todas as dimensOes do
social a apenas urn niicleo central
(a politica, por exemplo) a urn
perigoso exercicio de reducionismo,
que acaba por limitar o
entendimento da complexidade do
real, ate mesmo na tensa relacao
que travam entre si cada uma das
instancias sociais. Se e evidente que
a educacao nao a neutra em seus
propOsitos e orientacOes, e que a
politica possui uma inegavel
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dimensao pedagOgica, elas nao seo,
e neo podem ser, a mesma coisa. E
verdade, no entanto, que a
educacdo, como pratica capaz de
transmitir, manter e modificar uma
cultura, é parte fundamental de urn
projeto politico, tenha ele a
coloracao que tiver. Sobretudo,
quando se trata de discutir o papel
da universidade e de uma educaceo
cujo carater queremos que seja,
para alem de estatal, piablico, é
indiscutivel a necessidade de serem
identificados os distintos projetos
politicos que procuram lidar corn a
questa° educacional.

Ressalvas a parte, talvez valha
a pena se fazerem algumas
consideracOes sobre a possibilidade
da Educacdo Fisica ser urn campo
de reelaboraceo critica, a fim de que
possa encontrar seu lugar no
context° de uma educacao escolar
transformadora.

Se pensarmos em urn processo
amplo de educaceo escolar — que
trabalhe no sentido da emancipacdo
do individuo articulada
transformaceo social — já que
individuo e sociedade constituem-se
como determinacOes mUtuas, mas
neo redutiveis uma a outra
podemos entender a Educacao Fisica
como urn fazer pedagOgico que vai
sistemati72r e reelaborar criticamente

aquilo que vem sendo, na histOria da
humanidade, urn campo de
expressOes culturais: o movimento
humano significativo, ou o que
podemos chamar, de forma generica,
de culture corporal. Este seria "[...] o
amplo e riquissimo campo da culture
que abrange a produce° de praticas
expressivo-comunicativas, essencial-
mente subjetivas que, como tal,
externalizam-se pela expressao
corporal." (Escobar, 1995:94) 0
movimento humano, como expres-
sec) da culture, é provavelmente urn
fen6meno constante na histOria.
Desde a Europa Ocidental8 ate os
indigenes mexicanos (Krummels,
1995), todos, sob diferentes contextos
e atribuindo significados diversos,
tiveram alguma forma de expresser
sua culture corn gestos motores.

Em linhas muito gerais,
podemos dizer que o conhecimento
é fruto das capacidades humanas
de empreender transformacOes na
natureza — a que chamamos
trabalho —, de socialize-las através
das verias formas de linguagem e
vincula-las a uma tradicao cultural
através da interagab corn outros
seres humanos.

0 conjunto de movimentos
basicos do atletismo — caminhar,
correr, salter e lancar objetos a
distancia — que em urn primeiro
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momento teve a king -So de garantir
a sobrevivéncia dos seres humanos,
passa a ser expressao simbOlica,
uma vez dispensado da tarefa de
garantir a sobrevivencia sobre a
terra,	 representado	 pelas
competicOes deste esporte. Cons-
tituem-se agora, pela mediacao da
mais moderna tecnologia,
expressOes do dominio do ser
humano sobre sua pr6pria
natureza, sobre seu corpo (Vaz,
1995). Passam a expressar, a
comunicar, urn conjunto de
imagens, idelas e concepcOes sobre
corporeidade. Sao, nas condicOes
modemas, tambern mercadoria.9

Assim, todos nos que passamos
pela Educacao Fisica escolar,
vivenciamos diversas praticas que
tern localizacao histOrica, cujos
conte6dos sao universalizados sob
diferentes interesses, conforme a
vontade pedagOgica dos respon-
saveis pela educacao — na qual
aparece, em Ultima analise, a figura
do professor.

Portanto, quando aprendemos
a marchar na Educacao Fisica,
estamos vivenciando uma pratica
corporal que pode ser interpretada
pelo ideario militarista pOs-golpe de
1964, que a muito diferente, por
exemplo, da marcha dos trabalha-
dores rurais sem-terra. Nao sao,
nem uma nem outra, marchas

quaisquer. Da mesma forma,
quando urn Xavante faz suas lutas
nos rituals de guerra, pratica algo
muito diferente de uma luta de boxe
nos Estados Unidos, ou de urn
treinamento de Full-Contact por
jovens brasileiros de classe media-
alta.19

Nesse sentido, a constante
interpretacao das praticas corporals
produzidas pela humanidade,
elaborados urn corpo de conte6dos
e uma metodologia que permitam a
apropriacao dessas como conhe-
cimento, poderia ser urn dos papeis
centrais da Educacao Fisica escolar.
Compreende-las, aprender a cri-
tica-las e aprecia-las e eviden-
temente, pratica-las de diferentes
e recriadas formas, pode ser o
papel disciplinar da Educacao
Fisica.

E neste sentido que deve se
encaminhar o estagio supervisio-
nado curricular, pautado pelo
compromisso corn a escola, corn
o acesso ao saber sistematizado e
corn a valorizacao da atividade
critica, da aventura do conhecer
como parte fundamental do
processo de ensino. E esse entao
o momento de discutir-se alguns
pontos referentes a pratica de
ensino de Educacao Fisica, tal
como esta constituida como
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demanda pedagOgica no ambito da
formacao de professores de
Educagao Fisica na UFSC.

PrMica de ensino em
Educacfio Fisica na
UFSC

1) de como chegam os
estudantes a pratica de
ensino: sujeitos do conhe-
dmento?

Nao e o caso de aqui se des-
crever exaustivamente como se
desenvolve o estagio supervisionado.
Mais importante para os fins destas
notas é selecionar alguns pontos que
possam balizar uma reflexao sobre
o tema.

Talvez seja necessario pensar
urn pouco sobre como os estu-
dantes chegam ate a sexta fase do
curso," onde comeca a pratica de
ensino.

Os estagiarios que chegam a
pratica de ensino já tiveram contato
corn conteados a serem trabalhados
na educacao infantil e no primeiro e
segundo graus, estando, ao menos
potencialmente, capacitados a
exercer a tarefa, as vezes frustrante,
de trabalhar numa escola. Inclui-se,
nesse context°, a disciplina "teoria e

pratica pedagOgica", na qual acre-
dita-se que os estudantes tenham
tido contato corn metodologias que
deveriam ser capazes de estabelecer
uma sintese entre os contetidos a
serem mediados na escola e as
teorias pedagOgicas. Alem disso os
estudantes já vivenciaram o outro
lado da moeda, como alunos, no
contexto escolar.

Uma de suas principals
dificuldades parece ser a de
perceberem-se como sintese e indice
que compOem o contexto pelo qual
passam as praticas tradicionais da
Educacao Fisica. Quer dizer, cada
urn dos estudantes é (tambern) o
resultado de anos de incorporacao
de saberes e praticas, razOes e
paixOes relacionadas a fazeres
tradicionais da Educacao Fisica
escolar.12

Por isso, reconhecer-se, articu-
lando a pr6pria biografia e a histOria
é urn passo fundamental para que
se criem as condicOes necessarias
para o exercicio de ser professor. Em
outras palavras, trata-se de resgatar
a memória (Fazenda, 1994) qual,
em conjunto, possa ser reelaborada
como histOria concreta, o que pode
vir a permitir uma intervencao mais
segura no novo papel.

A falta de uma leitura crftica a
respeito da escola é ainda major



pela dificuldade que muitos
estudantes apresentam no trato
teOrico, seja ele especificamente
vinculado a Educacao Fisica ou a
questOes mais gerais do campo da
educacao. Corresponde a isso o fato
de nao haver, por parte do curso de
Educagao Fisica, urn projeto de
graduacao que seja de fato voltado
para a formagao de quadros a
atuarem na escola piiblica. Nesse
quadro, a mais que esperado que a
ideia de uma pratica de ensino que
se pretenda engajada a urn
conceito de uma pratica escola*
como devir, pareca, antes mesmo
de nascer, abortada. Acaba por
haver uma visa° desarticulada,
heterOclita, da relacao teoria e
pratica.

E na pratica de ensino em
Educacao Fisica que se inicia, via
de regra, o exercicio da socializacao
de conteildos, de conhecimentos
relacionados a cultura corporal na
escola. Em uma palavra, o exercicio
de ser, de alguma forma, mediador
de conhecimentos, professor. Neste
sentido, a experiencia como
professor — uma situacao para
muitos completamente nova —
precisa, de alguma forma, ser
gratificante.

Para tanto a que se desenvolve
o estagio supervisionado, corn seus
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personagens tipicos — a dupla de
alunos-mestres, o supervisor, e o
supervisor auxiliar, professor da
turma na qual realizara o estagio —
e o seu palco privilegiado — a escola
de educacao infantil, primeiro e
segundo graus. Como exercicio de
sintese entre os conteticlos obtidos
nas disciplinas anteriores e a
experiencia corn atividades
corporais trazida por cada urn, a
pratica de ensino pode ser urn
espago privilegiado nao so para a
socializacao de conhecimentos,
mas tambern para sua construcao,
contrapondo-se assim a mera
repeticao de tecnicas de ensino. E
importante que se tenha isso em
mente, sobretudo se considerarmos
que a educacao precisa dar
respostas localizadas aos seus
problemas, profundamente deter-
minados pelo contexto cultural.

A pratica de ensino pode ser,
para cada estudante, urn espago
de construcao de conhecimentos
porque a fruto da relacao, racional
e apaixonada, entre teoria e pratica,
das reflexOes e da awes que devem
caminhar em tensao entre si, o que
talvez possa evitar a paralisacao
do pensarnento e o eterno repetir
de urn agir pedagogicamente
inconseqUente. Pode ser espaco de
socializacao de conhecimentos
porque acontece de forma conjunta
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corn urn grupo de alunos, e so
perante estes o estudante de
Educagao Fisica, na qualidade de
aluno-mestre, é capaz de reco-
nhecer-se como professor. Para
alem disso, o estagio supervi-
sionado acaba sendo uma sintese
entre os quatro personagens que
o comp6e, propiciando a cir-
culacao de ideias, praticas e
reflex6es que, se ainda restrita a
algumas disciplinas, deveria ser
atividade corrente no contexto
universitario.

Se ainda temos dilvida do
encaminhamento ideal para a
pratica de ensino, pelo menos já
sabemos que ela pode ser urn
espago rico de circulacao de
praticas e ideias, o que já é bastante.
Mas afinal, o que fazemos corn ela?

2) em busca de urn nexo
articulador

comum ouvirmos que o
estagio é importante para que "se
pegue experiencia", como se esta
fosse uma "coisa", talvez urn prernio
a ser obtido. Ela na verdade é, ou
ao menos deveria ser, algo para
alem disso e, para tanto, rid() pode
ser considerada mera "experiencia
individual",13 mas campo objetivo
por onde circulam saberes, ideias,

praticas pedag6gicas e sociais
distintas, espaco de intervencao
numa realidade de &id apreensao.
A simples troca de papeis (de aluno
para professor) nao constitui, alem
disso, qualquer garantia de uma
experiéncia de fato nova, uma vez
que, em lugar do enfrentamento da
complexidade da educacao, corre-
se o risco da superficialidade das
velhas e faceis certezas, ancoradas
quase sempre ern tradicionais
exemplos vivenciados nos tempos
de primeiro e segundo graus, e
reproduzidos nas aulas das
disciplinas conhecidas como
"tecnicas" (basquete, vOlei,
atletismo, etc.). Aquilo que urn dia
foi feito sera novamente repetido. No
necessario contrafluxo é que se
torna tao importante a participacao
ativa de cada urn dos personctens
do estagio.

A equacao a ser resolvida
parece ser a seguinte: se ainda nao
se pode pensar a licenciatura como
urn processo coletivo de formacao
do educador (Fazenda, 1994:61),
apesar dos avancos recentes, como
pode articular-se uma pratica de
ensino que tenha pretensOes e
compromissos corn uma educagao
critica?

Lima forma de contribuir para o
equacionamento da questa() é
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buscar na organizacao da disciplina
urn nexo articulador, que pode estar
centrado na consecucao de urn
programa introdutOrio de
pesquisa. Mao seria o caso de que
cada aluno desenvolvesse urn
projeto de pesquisa corn o rigor que
se exigiria do trabalho de urn
pesquisador de fato, ate porque a
realidade nos mostra a fragilidade
cientffica ern que os estudantes (e os
profissionais) sac) constantemente
flagrados. E desejavel, no entanto,
que ao menos a pratica do rigor
cientffico seja algo exercitado por
eles, como fundamento de urn uir-
a-ser de estudantes que estao a
beira da vida profissional.

Todo professor pode ser urn
pesquisador de sua pratica, repensa-
la no ambito de desvelar seu prOprio
cotidiano. E preciso ter a pratica do
rigor teOrico e metodolOgico
incorporada ao cotidiano profis-
sional. Isso a muito mais importante
que uma avalanche de novas
pesquisas que, no fundo, tendem
muito mais a atender a necessidade
de status academic° e de uma
volumosa lista de publicacOes, do
que propriamente responder a
demandas cientificas. 14 Ha muitas
pesquisas que se pretendem
transformadoras, mas que por sua
fragilidade, sao conservadoras de
uma ordem acad8mica pouco ou

nada rigorosa. Em ultima analise,
pesquisar, tambern na pratica de
ensino, deve significar, antes de tudo,
pensar de forma mais sistemalica e
rigorosa.

Se assim deve ser, que -o
exercicio ja aconteca no estagio
supervisionado. Como pode ser
essa articulacao entre ensino e
pesquisa? Citarei, a seguir, alguns
passos mediante os quais esta
articulacao pode tomar-se possivel.

2.1) um retrato, mas corn voz,
da escola

0 primeiro ponto que precisa ser
destacado a que a pratica de ensino
nao a realizada simplesmente em
uma turma, mas na escola, em toda
a instituicao educacional, e esta deve
constituir-se, desde o principio, nao
apenas como campo de estagio,
mas como primeiro objeto de
estudo. 0 ponto de partida e a
observacao sisternatica e a
organizada coleta de informacOes,
o que deve possibilitar, a partir da
mediacao reflexiva, urn diagnOstico
preliminar da escola onde vai ser
realizado o estagio. Esse diagnOstico
deve abarcar a instituicao escolar no
maxim° de suas dimensties,
comecando corn os aspectos fisico-
estruturais — descricao da estrutura
fisica da escola, relacao do material
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disponivel, politica de captacSo de
recursos financeiros e materiais, etc.

passando por aspectos histOricos
da instituicao e chegando,
essencialmente, ao projeto
pedagOgico, declarado e naso
declarado, assumido por ela.

E importante a descricao tao
minuciosa quanto possivel das aulas
e outras atividades pedagOgicas
(organizacao de festas, acompa-
nhamento pedagOgico, conselhos de
classe, associacOes de pais e
professores, participacâo da escola
em eventos externos, etc.), da rotina
da escola, procurando, a partir dela,
tracar urn perfil ampliado desse
projeto pedagOgico.

Outra atividade importantissima
nesse period° é a analise dos
relatOrios elaborados pelos
estagiarios de semestres anteriores,
sobretudo aqueles referentes a
escola onde se desenvolvera o
estagio. Sempre que possivel, urn
estagiario deve continuar e/ou
reorientar o trabalho de colegas que
tenham realizado seus estagios no
mesmo lugar. Por este motivo, a
presenca de estagiarios numa
determinada escola deve ser täo
constante e permanente quanto
possivel, já que urn semestre é
tempo insuficiente para o
desenvolvimento de um trabalho
pedagOgico consistente.

E no period() de diagnOstico que
se torna e importante buscar
estabelecer uma relacao de confianca
corn o professor da turma na qual
se realizarS o estagio supeivisionado.
NS° é incomum que haja
divergencias pedagOgicas entre este

os estagiarios. A posicao dos
estagiarios, muitas vezes excitados
corn os novos "conhecimentos
criticos" aprendidos na universidade,
jamais pode ser a do "colonizador"
(Lovisolo, 1994b:9). E preciso
respeitar as condicOes concretas nas
quais ocorre o trabalho pedagOgico,
nos limites ern que ele se apresenta,
já que so a partir dessa concretude —

nao das nuvens — é que podem
ocorrer as desejadas tansformacOes
na pratica pedag6gica. Paciéncia,
nesse caso, nä() é urn luxo. E
importante lembrar que a pratica de
ensino pode e deve serum importante
veiculo de mediacâo entre a
universidade e as escolas, contri-
buindo dessa forma para a formacäo
continuada dos professores da rede

2.2) organizando-se ao redor
de urn problema de
pesquisa

0 passo mais ousado, dado a
partir do diagnOstico, é a iden-
tificacäo de urn tema relacionado a
pratica pedagOgica escolar e
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formulacdo de urn problema de
pesquisa a ser investigado durante
o(s) semestre(s) de estagio. Tanto
melhor, se os estagiarios ja
souberem, antes mesmo de iniciar-
se o semestre, ao menos na forma
de esboco, o que vdo pesquisar.

E muito amplo o espectro de
questOes que podem gerar urn
problema de pesquisa. Basta
lembrar que a escola ndo esta
desligada da sociedade, ao
contrario, e parte integrante desta,
determinando-a e sendo por ela
determinada. De forma geral, os
diversos fenOmenos sociais tambem
encontram lugar na escola, ainda
que corn caracteristicas especfficas.

Lima situacdo investigativa nä°
se esgota nas aparencias que se
colocam frente aos nossos olhos.
Mais freqiiente a que existam
diversos ocultamentos, que
transformam a realidade ern algo
bem diverso daquilo que se
apresenta em urn primeiro
momento. Por isso o rigor na
anâlise a tao importante. Mas
impossivel termos rigor se nao
tivermos uma boa base teOrica. E
como se tivessemos astigmatismo
e näo usassemos Oculos, ou ainda,
que os usâssemos, mas para
estrabismo! E o que acontece
quando carecemos de base teOrica

minima, ou utilizamos instrumental
inadequado para a analise em
questa°. Por esse motivo a tao
necessaria a mediacao reflex dva na
elaboracao do diagnOstico do
campo de estagio.

As grandes questOes sociais
tambem encontram eco na dina-
mica escolar. Ecologia, relacOes
raciais, religiosas e de genero,16
relacOes de poder explicitas e
implicitas, questOes afeitas a sairde
prIblica, entre outros temas, podem
trazer interessantes problemas de
pesquisa, que extraidos de urn
contexto mais geral, encontram
especificidade na pratica peda-
g6gica escolar, tambem da
Educacao Fisica.

0 largo universo de crencas
disseminado na sociedade
brasileira determina diferentes
formas de lidar corn a corporeidade,
o que acaba tendo forte influencia
na Educacao Fisica escolar.
Ofereco dois pequenos exemplos.
Quando ha alguns anos trabalhava,
na rede pUblica municipal de
FlorianOpolis, sugeri uma deter-
minada atividade na qual as
criancas deveriam andar de costa.
Uma das criancas recusou-se a
participar, preocupada corn o perigo
de "pisar no Anjo da Guarda"(!). A
"Igreja Pentecostal Deus e Amor",
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corn sede mundial em Sao Paulo,
possui urn formulario de solicitacao
de dispensa da disciplina Educacao
Fisica que, argilindo a Constituicao
Federal (art. 5 VI e VIII, os quais dab
conta da liberdade e inviolabilidade
de crenca religiosa), defende o
direito individual de "escusa de
consciéncia". 0 formulario diz,
textualmente, no seu pentiltimo
paragrafo: "Assim, considerando
que a Escusa de Consciéncia'
uma garantia constitucional do
individuo, e que o (a) aluno (a) nao
recusa prestar imposigdo alter-
nativa, desde que compativel corn
suas convicceies religiosas, requer
a V. Sra. a dispensa de [norne do
aluno (a)] da disciplina Educacao
Fisica." Todas as disciplinas
escolares podem facilmente bater
de frente corn preceitos religiosos,
uma vez que o conhecimento
ensinado nas escolas pretende,
formalmente, ser oriundo da
ciencia, do pensamento secular.
Tudo se torna mais complicado se
pensarmos que a ciencia tambern
tern aspectos de crenca e que, de
certo modo, ela mesma tornou-se,
modernamente, uma forma (laica,
mas nao muito) de religiao. Fica a
pergunta se o argumento de "escusa
de consciencia" poderia ser usado
para a dispensa de outras
disciplinas, como a Biologia (que

trata do "espinhoso" tema
evolugdo), HistOria e Matematica.

Alem dessas questOes mais
amplas, ha outras mais tradicio-
nalmente ligadas ao ensino de
Educacao FIsica, o que ndo as toma
menos importantes, nem diminui a
necessidade de constituirem-se
como objetos de investigacdo.
Seriam aquelas mais circunscritas
a pratica pedagOgica, ligadas
essencialmente a experimentacdo
metodolOgica, ao debate dos
conteildos e as condicöes objetivas,
onde acontece a intervened() da
Educacao Fisica. Urn exemplo
muito interessante desse tipo de
preocupacdo é a pesquisa
desenvolvida pelo LaboratOrio de
Observacao e Estudos Descritivos
em Educacao Fisica & Esporte
(LOEDEFE) da Universidade
Federal de Pernambuco, acerca do
redimensionamento do tempo
pedagOgico necessario para
aprendizagens sociais na area de
Educacao Fisica & esporte.
Segundo a pesquisa, apenas 30%
do tempo das aulas de Educacdo
Fisica nas escolas estudadas é
aproveitado nas aprendizagens,
isso quando rid() ha simplesmente
a ausencia das aulas (Taffarel,
Escobar e Franca, 1995).

Pela parte podemos nos
aproximar do todo, conhecendo, de
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forma mais refinada, o ambiente
escolar no qual se desenvolve a
pratica pedagOgica da Educacâo
Fisica.

2.3) "duas metodologias"

A confeccdo do diagnOstico, na
forma de uma investigacao rigorosa
do contexto e do cotidiano escolar,
mais a identificacâo de umproblema
de investigagdo apontam para a
formulacdo de urn projeto de trabalho
para o estagio supervisionado, cujo
primeiro esboco poderia surgir ja na
disciplina teoria e pratica pedagOgica.

Neste exercicio provisOrio de
formulacäo, pode constar urn
arcabougo teOrico minim°, no qual
seja explicitada e descrita a opcäo
pedagOgica, e ainda uma possivel
indicacâo da problematica a ser
investigada durante o period° de
estagio. Objetivos, metas, formas de
avaliacao, conteirdos e outras
atividades pedagOgicas devem ser
claramente apontadas, ainda que
permanecam como horizontes
passiveis de reavaliacdo e reen-
caminhamento.

No period° de ministracâo de
aulas e participacâo nas demais
atividades pedagOgicas da escola,
assume grande importancia o
constante processo de avaliacâo do
estagio supervisionado. E preciso

pensar e repensar a pratica
pedagOgica a partir do projeto
elaborado, mas tambern o contrario,
organizar o projeto a partir das
perguntas e respostas que a pratica
pedag6gica oferece. E aqui que
assumem fundamental importancia
os pontos de encontro, r1 nos quais
o dia a dia a discutido e as reflex6es
teOrico-praticas encontram seu lugar.

0 period° de estagio, se nä°
pode transformar nem a escola
nem os alunos em "cobaias de
ensino" (Massih e Prudencio,
1996:???), deve, no entanto,
privilegiar a experimentacdo, o
dominio da pesquisa e do rigor.
Repetir os mesmos procedimentos
ja consagrados pela pratica que "da
certo", nâo contribui para a
legitimacdo da Educagâo Fisica
como disciplina importante no
contexto escolar, nem corn uma
proposta de educacdo ,que se
pretenda transformadora. E preciso
tomar cuidado para que nâo se
tenha uma "nova hibernacdo"
(Fazenda, 1994); o risco eminente

constituir a pratica de ensino em
semelhante aquela ja experi-
mentada em muitos momentos da
vida escolar.

Da mesma forma, a partir da
localizacdo do problema a ser
investigado, deve ser elaborado urn
pequeno projeto de pesquisa,
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interligado corn o de ensino. E
importante lembrar que a meto-
dologia de investigacao depende do
objeto, do problema de pesquisa.
Diferentes problemas e distintos
enfoques epistemolOgicos deter-
minam a metodologia da pesquisa
e os passos a serem seguidos.

2.4) relatOrio

A elaboracao do relatOrio nao
deve se dar de forma solitaria, ou
ainda na tiltima semana de estagio,
mas é necessario que esta sintese das
atividades desenvolvidas vá, pouco a
pouco, se configurando durante o
semestre, nas intervenceies como
estagiario, nos debates corn colegas
e professores (o da turma, o da
disciplina e outros), e tambern no
trabalho de relied° individual. Neste
sentido é fundamental que o diario
de campo seja de fato utilizado como
instrumento, e que os relatOrios
parciais sejam elaborados a cada
semana. Os relatOrios devem
constituir urn documento importante
de analise para as "geraci5es"
posteriores de estagiarios, de modo
que os relatos e reflexeies possam
subsidiar novas praticas e os
problemas levantados, possam
continuar sendo estudados.

No relatOrio deve constar a
descricao do trabalho investigativo,

bem como as interfaces corn os
momentos de ensino propriamente
dito. 0 resultado de uma pesquisa
deve ser uma resposta a pergunta
formulada no inicio do processo,
sendo menos importante se esta
contempla ou nao nossas
expectativas iniciais. Se nao for
possivel chegar a uma resposta no
prazo de encerramento do estagio,
é importante que ao menos alguns
indicativos estejam claramente
apresentados, para que futuros
estagiarios possam trabalhar corn
seguranca a partir de urn ponto já
mais adiantado.

Mais uma palavra

Colocar algumas questties de
forma geral e aberta foi o objetivo
deste text°, de modo que ele possa
contribuir para urn "clima de
entendimento" na disciplina pratica
de ensino, o que nab quer dizer
unanimidade de pensamento.
Espero que o debate possa avancar
no sentido da critica a questOes
aqui levantadas, e dou-me por
satisfeito se assim acontecer.

Lima Oltirna questa°, ainda
insistindo no comprometimento entre
pesquisa e ensino: urn estagio que
seja expressao rigorosa da cons-
trucao do conhecimento pode serum
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passo que motive os estagiarios a
elaborar em suas monografias
conclusivas da licenciatura a respeito
de temas diretamente ligados a
escola, de forma que o curso de
Educacao Fisica possa ratificar,
tambem por al, sua responsabilidade
em formar professores para atuarem
na escola.

Notas

1 A inspiracâo para isso veio, em
grande parte, da leitura do texto de
Hugo Lovisolo, "Educacao Fisica:
a arte da mediacao", publicado pela
primeira vez no periOdico Context°
e Educagdo, em 1993.

2 Para uma critica a esta concepcao,
conferir o trabalho de Lovisolo
(1994a). Para um comentario sobre
a origem da critica ao esporte,
Bracht (1997).

3 Nao desconsidero as diferencas de
posicao que fogem dessa
simplificacao, exposta apenas como
recurso explicativo.

4 Refiro-me a uma entrevista do entao
candidatotrabalhista e hoje primeiro-
ministro britanico, Tony Blair.
Confira tambêm o instigante texto
de Theodor Adorno (1997).

5 Estou fazendo aqui uma
composicao entre as expressOes
educadores fisicos e medicos-
feiticeiros, utilizadas, respecti-
vamente, por Hugo Lovisolo
(1994b) e Horace Miller (1985).

6 Confira sobre o tema Lovisolo
(1997) e Lloyd (1996).

7 Para urn major aprofundamento em
relacao a esse conceito, consultar
Coletivo de Autores (1992),
especialmente o capitulo 3. Segundo
Kunz (1994:19) haveria uma certa
impropriedade no uso da expressao
"Cultura Corporal", em funcao do
"dualismo" (a co-eadstencia de uma
suposta cultura "nao corporal") que
a mesma reforcaria. No text() de
Escobar ha uma defesa insuficiente
da expressao. Pessoalmente
considero "Cultura Corporal" urn
conceito adequado ao materialismo
histOrico, modelo teOrico defendido
por Escobar.

8 Sobre o nascimento e o desen-
volAmento do esporte na Europa,
principalmente na Inglaterra, conferir
Elias e Dunning (1986).

9 Confira, sobre o tema o trabalho de
Souza (1991) e secundariamente Vaz
(1993).

10 Sobre este Ultimo grupo, confira
Gastaldo (1995).

11 Ha mudancas em curso no
funcionamento do Estagio
Supervisionado em face da nova
LDB. Corn elas os alunos.devem
comecar o estagio supeMsionado
antes da sexta fase. Uma analise
do curriculo do curso de Educacao
Fisica da UFSC pode ser encontrada
em Mocker (1995).

12 Ver, como exemplo, Massih e
Prudéncio (1996:109), Guimaraes et
alii (1995:165).
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13 "Experiéncia individual"	 e
"Experiencia" SS() utilizadas aqui no
sentido proposto por Benjamin
(1977).

14 Utilizo aqui a expressdo "cientifica"
no sentido geral, corn todos os
riscos, apenas como tipo ideal.

15 Corn esta preocupaceo
desenvolvido ja desde o primeiro
semestre de 1994, por iniciativa da
Profa. Ingrid Wiggers, o Seminario
de Avaliacdo da Pratica de Ensino
de Educacäo Fisica (que em suas
Oltimas edicães passou a realizar-
se em conjunto corn a pratica de
ensino de outras disciplinas), no qual
os relatOrios dos alunos sâo
apresentados publicamente, corn a
presenca dos professores das
escolas onde o estagio foi realizado.
Os relatOrios transformam-se assim
em objeto de debate e critica.
Tambern nesse sentido, tern sido
realizados, ainda esporadicamente,
seminarios tematicos nas escolas,
como parte integrante do processo
de estagio. Urn exemplo e o
Seminario sobre aulas co-
educativas, realizado no dia 20 de
junho de 1995, no Colegio Estadual
GeV.'no Vargas. 0 Seminario foi
organizado pelos estagiarios e
compreendeu uma exposiceo sobre
o tema, realizada pela Professora
Maria do Carmo Saraiva Kunz,
debates em pequenos grupos e uma
sintese final. 0 tema foi escolhido
em fiance° da realidade daquela
escola que, de uma hora para outra,
viu-se obrigada, por urn decreto

governamental, a "juntar" meninos
e meninas em uma mesma turma.
Devo a Professora Ingrid Wiggers a
preocupacâo em tornar a pratica de
ensino urn veiculo que contribua
para a formacdo permanente dos
professores da rede pOblica.

16 Confira sobre esses temas: Ribeiro
(1995),	 Bran(láo	 (1986),
Mihciyazgan (1996) Saraiva Kunz
(1992, 1993, 1996).

17 Uma pequena descricâo do "Ponto
de Encontro" pode ser encontrada
em Wiggers (1996). A leitura deste
e dos outros textos do mesmo
volume pode dar uma ideia de como
se desenvolve a prâtica de ensino
de Educacäo Fisica da UFSC. Da
mesma forma Guimarees et. alii
(1995) e Luz et alii (1995).
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