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Resumo Abstract

Este texto procura subsidiar a
construcao das novas diretrizes
gerais para a reformulacao dos

cursos de Graduacao em
Educacao Fisica & Esportes,
apresentando colaboracOes,

sugestOes e criticas para
apreciacao do Conselho Nacional

de Educacao. Sao construidas
algumas reflexties sobre a

educacao brasileira, os curriculos
acadernicos e os paradigmas que

orientam a formacao de
professores no interior das

Universidades.

This work tries to subsidize the
construction of new general
directives for the reformulation of
Physical Education and Sports
Graduation Coursers, presenting
collaborations, suggestions and
critics for the appreciation of the
Brazilian National Council of
Education. Some reflections are
constructed about the Brazilian
Education, the academic
curriculum and the paradigms that
guide the formation of professors
in universities.

* Cornissao designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de Educacáo Fisica /CIFG para apresentar
subsidios eJou contribuicOes para a elaboracao de Diretrizes Curriculares Nacionais junto a SESU/
MEC/CNE.



Consideraciies iniciais

Dada a compreensao da
importancia do que venha a
representar o estabelecimento de
novas diretrizes curriculares para o
ensino de graduacao, corn suas
inevitaveis conseqiiências quando
da definicao de urn projeto de
formacao profissional de ambito
nacional, em face a situacäo em que
se encontra o ensino superior frente
aos novos reordenamentos
estruturais contidos e explicitados
pelo Governo Federal, atraves das
politicas publicas para a educacäo
brasileira, nos sentimos estimulados
a participar das discussOes
colocadas, procurando oferecer
algumas contribuicOes (reflexOes,
criticas e proposicOes) que, em certa
medida, podem servir na
problematizacâo e debate junto ao
Conselho Nacional de Educacdo e
Comissâo de Especialistas da SESU,
no campo ou na arena de
construcäo das novas diretrizes
gerais para a formacao profissional
em Educacâo Fisica & Esportes.

Alguns apontamentos
necessarios

0 avanco do processo de
aprofundamento das reflexöes e
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criticas sobre a educacao brasileira,
os curriculos academicos, a
formacao profissional e, nela, a
formacao de professores, os
paradigmas cientificos utilizados no
interior das Universidades no campo
da producao de conhecimentos, e
a necessidade das instituicOes
educacionais e culturais em
responderem as demandas sociais
emergentes, foram bastante
expressivos, proficuos e de grande
releváncia para que fossem
apontadas saidas e inovacOes no
campo educacional, cientifico e
cultural do Pais.

Deste processo de reflexiies,
anâlises e criticas, em especial, sobre
a formacdo profissional e, em
particular, sobre a Educacâo Fisica
& Esportes foi possivel constatar urn
avanco extremamente rico e eficiente
para a geracdo de elementos
significativos, tanto do ponto de vista
pedag6gico e social, quanto de
contribuicOes propositivas sobre a
questa° do Curriculo Academic° e
da Formacdo Profissional.

Das antigas discussOes sobre a
Grade Curricular — centro referencial
das avaliacOes e proposicOes de
mudanca — hoje, cedeu-se espaco a
outro tipo de debate e de
preocupacOes, possibilitando corn
isto, a abertura de novas abordagens,
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novos paradigmas e sugestOes a
serem desenvolvidas no cenario da
formacao profissional.

QuestOes, ate entao, conside-
radas irrelevantes ou subjacentes ao
curriculo, tais como, ideologia,
filosofia, epistemologia, curriculo
aberto, questOes sociais, trabalho,
poder e, mesmo, deflnicOes concei-
tuais do campo do conhe-cimento,
se transformaram em verdadeiros
elementos constitutivos — tanto da
forma quanto dos conteridos — do
que se poderia avaliar num curriculo
de graduacao.

Corn a inversão do enfoque
tradicional para uma leitura mais
crftica do curriculo, foram, sem
sombra de dirvidas, as grandes
tematicas que propiciaram o
aprofundamento do debate nacional,
reiterando, inclusive, que o papel
dimensionado pelas disciplinas e
seus conteUdos curriculares nao
passavam de meros ou simples
instrumentos reprodutivos, corn a
funcao basica de materializar as
concepcOes ocultas (objetivos,
interesses de mercado, midia...),
determinadas num dado momento
histOrico-social, hegernOnico,
politico do pals, sob a fachada da
neutralidade dos contealos e da
formacao profissional desligada dos
problemas estruturais e conjunturais
da sociedade.

Para que se possa compreender
melhor este processo, é importante
ressaltar que as mudancas e as
avaliacOes curriculares tradicional-
mente ocorridas, sempre se preocu-
param, quase que exclusivamente,
corn urn tipo de organizacâo de
disciplinas expressas no sentido de
atender as edgencias formais — sob
forma de grade curricular — corn o
intuito de cumprir a lei.

Hoje, contrariando tal tendencia,
percebe-se que as discussOes, alem
de evoluirem bastante no campo
teOrico, apontam para urn tipo de
projeto ou de formacäo mais aberta,
entendendo, sobretudo, que urn
curriculo deve se constituir de urn
conjunto de conhecimentos e
experiéncias, observando-se a sua
dinamica, os conteCtdos reconheci-
damente validos e sua relevancia
social. Isto, no sentido de
perspectivar, corn objetividade, os
novos caminhos sinalizados pela
pratica social humana em seu
processo histOrico, cientifico e
cultural.

Corn este avanco, uma leitura
que se fazia do curriculo sob a forma
estanque e cristalizada, baseada no
modelo de grade, abre passagem
para uma outra abordagem de
curriculo mais dinamica e mais
flexibilizada.



A partir das abordagens
criticas e do resultado acumulado
das producOes de conhecimentos
sobre a organizacao curricular e
formacao profissional, poden-ios
afirmar que ja esta consolidado,
enquanto consenso académico, que
algumas questiies centrais devem
ser observadas numa elaboracao de
diretrizes ou pressupostos curricu-
lares para qualquer projeto
curricular.

a) Que o significado da
Universidade, quanto ao seu
papel social e a sua funcao
de transmissora e produtora
de conhecimentos, transcen-
de e, muitasvezes, contrapOe-
se as exigéncias e limitacöes
da formacao profissional corn
vinculacOes restritas ao
mercado de trabalho. De
outra forma, isto quer dizer
que a Universidade nao
podera tornar-se refem do
mercado e, muito menos, de
definicOes de perfil profissional
circunscritos a lOgica restritiva
deste mesmo mercado.
Portanto, as diretrizes basicas
para a construcao de projetos
curriculares de formacao
profissional devem apontar,
sempre, para awes mais
ampliadas na formacao deste
mesmo profissional. Garante-

se corn isto, urn curriculo que
ira atender a dinamica e
flexibilidade do processo de
producao e organizacao do
conhecimento, ao mundo do
trabalho e ao prOprio
desenvolvimento social em
expansao.

b) Que se rompa corn a ideia da
neutralidade politica do saber
e da universalizacao curricular
preconizados por meio dos
transplantes cientificos e
culturais provenientes do
exterior. Tais NO- es buscam,
no fundo, consolidar os
instrumentos de interferència
extema (neocolonizacao) no
processo de desenvolvimento
politico, cultural, cientifico e
social do Pais. Dentro de uma
perspectiva crftica mais
rigorosa, urn curriculo de
formacao somente podera ser
melhor compreendido se
houver uma adequada
visibilidade de sua particula-
ridade - identificando o
contexto histOrico-social
especifico - onde se situa, na
construcao e no desenvol-
vimento da identidade cultural
e de suas articulasOes (nexos)
cientifico-culturais corn o
contexto mais amplo da
sociedade contemporanea.
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c) Que se rompa corn a visa°
determinista e mercantil
desenhada a partir da
concepcao de mercado de
trabalho como Cinica
alternativa para formar
profissionais corn capacida-
de de responder as neces-
sidades e demandas do
processo produtivo. E, da
mesma forma, reavaliar, corn
a profundidade que exige a
questão, o que significa o
ticorporativismo profissional",
corn a propalada reserva do
mercado especifico para a
atuacao dos profissionais da
area. Esta concepcao tem se
firmado, quase que exclusi-
vamente, no dominio
tecnolOgico e na instrumen-
talizacao tecnica corn vistas a
enquadrar, corn maior rapidez,
os recem-formados no
mercado de trabalho e
expulsar todos aqueles
(trabalhadores) que não
detem o certificado profis-
sional cartorial (classista) de
suas atividades. Tais concep-
Vies estao sedimentadas, por
um lado, em valores crista-
lizados sobre uma tal "etica"
profissional que paira acima
dos interesses coletivos da
sociedade e, por outro, em

modismos instituidos pela
sociedade de consumo e pela
prOpria media.

Que os cursos de formacao
profissional superem as
caracteristicas tradicionais de
meros reprodutores de
conhecimentos tecnicos e de
informacifies superficiais, para
se transformarem em espacos
especiais de sistematizacao,
transmissào e producao de
conhecimentos socialmente
relevantes para a sua pratica
profissional, como tambem,
para o contexto histOrico-
cientifico em que esta
inserido.

Que o ensino, a pesquisa e a
extensao sejam elementos
estruturais e constitutivos do
projeto curricular de formagao
e não apenas sugestOes a
serem observadas e imple-
mentadas pelo curso.

Quanto aos objetivos
do curso de formacfio

Os objetivos do curso de
formacao profissional em Educacao
Fisica & Esportes devem situar-se
no campo das funcOes atribuidas
aos professores, em cujo horizonte
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final esta a busca da qualidade da
educacao, a compreensäo da
realidade pedagOgica e social e a
intervencao educativa no sentido de
promover a superacao das
deficiéncias encontradas.

Neste sentido, qualquer projeto
curricular que se propOe desenvolver
a melhoria das capacidades e
competencias devera se pautar em
contelidos que levem os profissio-
nais a:

compreender a realidade
econtimica, politica e socio-
cultural brasileira no sentido
de situar a sua pratica
educativa, as relacOes
profissionais inscritas no
contexto social e os nexos que
sec) estabelecidos corn a
educaceo;

intervir na organizacão da
escola e no trabalho escolar
corn competéncia tecnica,
autonomia intelectual e
compromisso politico;

dominar conteitdos necessa-
dos a formageo dos alunos
que integram os diversos
Sistemas de Educaceo;

sistematizar, organizar e
produzir saberes pedagOgi-
cos, tomando como referen-
cia os problemas gerados a
partir da pratica educativa;

dominar o processo de
avaliacäo de conhecimentos,
utilizando estrategias e
instrumentos que possam
captar toda a gama de
aprendizagem resultante do
processo de ensino;

intervir no processo educa-
tivo, utilizando metodologias
do trabalho pedagOgico que
busquem a interdisciplina-
ridade e uma major articu-
!Ka° da teoria corn a pratica;

produzir, disseminar e
estimular a producäo de
conhecimentos cientificos e
tecnolOgicos na area, corn
anfase a area educacional;

reconhecer, identificar e
respeitar as diferencas de
natureza individual e social
relacionadas ao nivel sOcio-
econOmico, cultural, etnico,
genero e religiâo dos
academicos.

Quanto ao perfil
profissional desejado

0 profissional de Educacao
Fisica & Esportes deve ser capaz de
compreender que sua atividade
profissional se situa em urn campo
de conhecimento em permanente
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transformacao, e que sua atividade
profissional deve objetivar-se em
awes tambern transformadoras,
em face da dinamica e das
edgéncias do processo educacional.

Este mesmo profissional devera
compreender o trabalho como
dimensao politica e social e, corn
autonomia e competéncia intelectual,
ser capaz de promover inovacOes e
mudancas visando superar os
desafios colocados pelas demandas
sociais, tecnolOgicas e cientfficas de
seu tempo.

Devera compreender, ainda,
como sac) estabelecidas	 as
articulacOes entre a sua atividade
profissional especffica e as demais
atividades sociais, dentro	 da
perspectiva da multiprofissionalidade
no trabalho produtivo e	 da
interdisciplinaridade 	 no
conhecimento cientifico-social.

Quanto as competências
objetivadas

Mao temos davidas de que a
Educacao Fisica, ou qualquer area
de conhecimento, promovera
maiores avancos dentro de sua
atividade profissional se o projeto
curricular for construido de forma
mais flexivel, dialogando corn outros
campos de conhecimento.

Corn a extincao do curriculo
minimo (antiga camisa-de-forca de
disciplinas) e a indicacao de areas de
conhecimentos (ainda que mal
formuladas na Resolucao 03/87/CFE),
sem sombra de dtividas, abriram-se
novas possibilidades para o debate
académico sobre a formacao
profissional e a avaliacao curricular no
interior das Universidades. A prOpria
pratica tern demonstrado que o
conhecimento considerado histori-
camente valid° e as necessidades
praticas da area funcionam como
elementos centrals desencadeadores
dos contealos (ainda que muitos
estudiosos nao deem conta deste
mecanismo) para a constituicao de
curriculos de graduacao no Pais. A
partir da Resolucao 03/87, muitos
teOricos acreditavam que teriamos
uma profunda diversidade de projetos
curriculares, mas o resultado que
temos hoje sac) as mesmas estruturas
curriculares antigas e disciplinas
velhas corn nomes novos, ou
conteCidos defasados e superficiais
embutidos num discurso explicativo
modemo. Nab mudou muita coisa, a
nä° ser a reflexao, o debate e as novas
tendencias a serem colocadas em
pratica.

As mudancas nos curriculos da
graduacao ap6s a Resolucao 03/87
foram minimas e inexpressivas.
Quando se observa o resultado final,
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sob a forma de projeto curricular,
ou mesmo quando se aprofundam
os estudos, estabelecendo
comparacOes entre os varios
curriculos existentes e os projetos
de criacao dos novos cursos, a
realidade so vem demonstrar o
quanto os curriculos permaneceram
tradicionais e conservadores.

Se de urn lado concordamos
plenamente corn a inexistencia dos
curriculos minimos para a formacao
profissional, seja nas licenciaturas
como nos bacharelados em
Educacao Fisica & Esportes, por
outro, acreditamos que as
competencias do futuros profissionais
devem ser construidas de forma
diferente dos processos tradicio-
nalmente conhecidos na area. Nao
basta idealizarmos grandes teses
conceituais e elaborarmos urn projeto
curricular fora da referenda social para
depois coloca-lo na pratica, pois o
risco de tais experimentos
fracassarem esta sendo compro-
vado, objetivamente, pela nao
ressonancia encontrada na vida
cotidiana dos sujeitos sociais. 0 seu
extern), ode se fixar navida cotidiana
e construir urn projeto curricular,
poderd fixar aprisionado no senso
comum, sem que possa avancar no
campo do conhecimento mais
elaborado e cientifico, inclusive,
demonstrando profundo desco-
nhecimento de todo o saber

acumulado pela area. Desta forma,
para nos, algumas consideragies
devem ser feitas, dada a sua
importancia no contexto desta
discussao:

Precisamos entender que a
pratica social deve seivir como
ponto de partida para que
sejam estruturados os
campos de acao profissional
(demandas ou necessidades
sociais, locais de atuacdo,
perspectivas de expansdo de
mercados de trabalhos,
inovaeOes e o desenvolvi-
mento cientifico da area, entre
outros).

Que a opedo pelos
conhecimentos cientfficos
(conhecimento teerico, opedo
cientifica, metodologias, saber
cultural, senso comum...)
que deverd sustentar a leitura
mais adequada para
demonstrar, explicar e
compreender a realidade
dada. Em todos estes
procedimentos, as instituicOes
formadoras deverdo lancar
mao de conhecimentos que
possam dimensionar o
processo de analise e
avaliacdo, no sentido de
operar, objetiva e qualitativa-
mente, o processo de
construed() curricular.
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Entender que sera preciso
avaliar corn mais propriedade
o tipo de universidade que
temos hoje e qual é o seu
projeto histOrico, a realidade
educacional e as contradicOes
estruturais dadas pelo
contexto. E, conseqiiente-
mente, definir quais os tipos
de awes metodolOgicas que,
institufdas no processo
educativo, sera. ° mais ade-
quadas ou capazes de
organizar, formatar e dina-
mizar o projeto curricular de
formacao profissional.

Aprofundar estudos sobre que
tipo de saber cultural e quais
as perspectivas sociais
inscritas numa dada realidade
estao se movendo no sentido
da construcao da identidade
cultural, da autonomia e de
uma vida social prOpria.

Por isto, entendemos que a
definicao de competancias deve se
originar deste esquema de estudos
preliminares para, af sim, definir qual
o tipo de aquisicao e de respostas
(competencias) o profissional devera
dominar, objetivando intervir
conscientemente, junto a realidade,
seja produzindo conhecimentos, seja
propondo altemativas corn vistas a
superacao ou transformacao desta
mesma realidade.

Quanto aos contetidos
curriculares a serem
construidos

Partindo do principio de que o
currIculo de formacao acadernica
deve ser estruturado de forma a
garantir a unidade da formacäo
profissional, entendemos ser por
demais contraditOria e equivocada a
divisao dos conhecimentos académi-
cos em basicos, essenciais e
profissionais. Todos os conheci-
mentos sao de fundamental
importancia para a consolidacao da
formacâo de urn profissional
competente no domfnio dos
conteCidos, consistente no compro-
misso politico-social e aberto quanto
ao seu papel de intelectual critics° e
inovador.

Para nos, qualquer currfculo que
se preze pela coerencia e rigor aos
compromissos pre-estabelecidos
em suas elaboracOes teOrico-
metodolOgicas e conceituais, jamais
utilizar-se-ia do argumento da
secundarizacao de conteCtdos ou da
desqualificacäo de conhecimentos
em detrimento de outros. Todos os
saberes devem estar no mesmo
nivel de exigéncias e de qualidade
no contexto curricular. Nao existe
urn saber melhor ou pior que outro,
mas saberes diferentes que se



entrelacam nas praticas educativas
e sociais. Corn isto nab queremos
dizer que nab haja disciplinas mal
elaboradas, fora de qualquer
propOsito dentro de urn projeto de
formacao, ou que inexistam
disciplinas criadas artificialmente
para atender aos interesses, nem
sempre ligados aos verdadeiros
significados da proposta curricular.
Mao se trata disto, e ainda que seja
uma pratica comum dentro da atual
conjuntura dos curriculos da
Educacao Fisica brasileira,
importante superarmos este tipo de
atitude, pois as aberracOes e
inutilidades existentes no processo
de formacao de profissionais de
Educacao Fisica sao por demais
conhecidas de todos nos.

0 que queremos ressaltar corn
estas dennncias, é que todas as
disciplinas devem ser rigorosa-
mente avaliadas a fim de respon-
derem satisfatoriamente aos
objetivos previstos para a formacao
de urn determinado profissional,
tanto corn relacao ao contend°
especifico, quanto as suas
articulacOes internas na grade
curricular. Corn isto, o projeto
curricular apresentara coerencia, e
todos os contendos selecionados
sera° rigorosamente essenciais na
materializacao qualitativa do projeto
curricular.

Motrivhancia

A velha concepcao de que urn
profissional devera ser formado
atraves de etapas, por meio de pre-
requisitos ou por contendos
profissionalizantes num dado
momento, conhecimentos basicos
em outro e conhecimentos culturais
noutro, pertence a outras epocas
histOricas e precisa ser refletido
criticamente na Universidade. Do
mesmo modo, os modelos curricu-
lares fragmentados, fechados e
superficiais, direcionados para
formacao profissional restrita,
devem servir de objeto de profundas
analises no campo das novas
tendencias cientificas, culturais e
sociais colocadas em nosso dias.

Hoje, cada disciplina, contend° de
ensino ou componentes de
conhecimentos curriculares devem
ser compreendidos e ensinados, em
primeiro lugar, como uma unidade
organica na totalidade curricular. Isto
é, cada contend° de conhecimento
deve garantir a sua especificidade
mas, ao mesmo tempo, estar
plenamente integrado aos objetivos
significativos do projeto curricular em
seu todo. Deve estar compreendendo,
tambern, que a disciplina (mate-1'1a),
alem de funcionar como uma matriz,
contem desdobramentos de
conhecimentos a serem conhecidos
(ou processados) na acao inter-
disciplinar, indicando, inclusive, as
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novas possibilidades de se construir
saberes a partir desta unidade
articulada e ampliada.

Dentro desta mesma direcao,
acreditamos que urn born projeto
curricular deve estar fora de
imposigOes de cargas horarias
mlnimas. Temos conhecimento de
disciplines estruturadas em verios
curriculos que sequer possibilitam
a introducao superficial de sews
conte6dos. Ha algum tempo, temos
questionado a qualidade dos
conteildos que sao repassados aos
alunos em uma discipline de 30
horas ou mesmo 40 horas. Existem
currIculos no Brasil que se parecem
corn verdadeiras arvores de natal,
em face da quantidade de
decoracOes, enfeites e penduri-
calhos esparramados por todo o
monumento (natalino) curricular. A
pergunta que se faz e: Quais seriam
os conteklos que estruturam,
verdadeiramente ou significativa-
mente, tal formacao profissional?
Diante disto, somos favoraveis a
ampliacho das cargas horarias e a
diminuicao da quantidade de
disciplines que compOem a grade
curricular. Achamos que nao sere
precis() encher urn curriculo de
disciplines so para dar satisfacOes
ao mercado, ou fornecer infor-
macOes atuais sobre o mundo da
culture corporal e esportiva. Este tipo

de preocupacao, corn certeza, seria
melhor atendida se trabalhassemos
corn o principio da atividade de
atualizacao, oficinas, workshop,
extensao universitaria, entre outros.

Em face das nossas experiencias
corn projetos curriculares e
formacao profissional, somos pela
reflexäo e o aprofundamento de
estudos sobre o prOprio sistema de
credit°, hoje em vigor em verios
cursos e Universidades, pois
entendemos que o mesmo, alem de
fragmentar o conhecimento,
estimula a freqUente utilizacao
superficial dos contealos de ensino,
dentro de uma perspective
puramente bancaria e burocratica.

Uma discipline deve dar conta
do que e estrutural (epistemico)
naquele micro espaco curricular,
oferecendo ao aluno urn campo
concentrado de conhecimentos
essenciais, estando aberta as
diversas possibilidades para a
interacao e descoberta de novos
saberes. Ao mesmo tempo, tal
discipline devera indicar, tambern,
quais as suas articulavies fun-
damentals no campo da producao
e organizacao do saber junto as
demais disciplines do conhecimento
cientffico, pedagOgico e social.

Em nossa proposta curricular
defendemos, enquanto organizacâo
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dos conteUclos, que as disciplines
deverao estar livres da hierarquia
matemetica dos pre-requisitos,
classificacao por niveis de
importencia ou dependencia, ou
mesmo, de urn lugar pre-definido,
a partir dos interesses docentes,
dentro da grade. Ressaltamos que,
em tal perspective, isto nä() significa
em absoluto, deixar as disciplinas
soltas ou desordenadamente dentro
da' grade, mas plenamente
articuladas e dinamizadas, a partir
dos verbs eixos de conhecimentos
verticalizados (eixo epistemolOgico
ou eixo de conhecimentos),
construidos de acordo corn a
especificidade elaborada pela area
de Educacão Fisica & Esportes, em
consonancia corn os elementos
objetivos da pretica cultural e social.
Procurando exemplificar, apresen-
taremos alguns possiveis eixos
concentradores ou nucleares do
projeto curricular que poderao ser
aprofundados: cultura corporal,
cultura corporal de movimento,
motricidade humana, metodologia
e pretica educativa, desportos, lazer
e recreacao, corpo e sociedade,
corporeidade e ecologia, educacao
e cidadania, dentre outros.

Para nos, as disciplines que
comporeo o projeto curricular
dever6o, alem de apresentar os
conteticlos particulares que garantem

uma certa especificidade, interagir
profunda e rigorosamente corn o(s)
eixo (s) do curriculo, procurando
materializar os objetivos definidos pela
proposta curricular. Com isto,
resultare, nesta ou por meio desta
interaceo, urn tipo de unidade
metodolOgica estruturante da ace°
pedagOgica, do conhecimento
cientffico e da resposta sOcio-cultural
contida no projeto pedagOgico da
for-nag -6o profissional.

Quanto a duracâo do
curso

A nossa proposta curricular, por
estar centrada numa concepcào
mais ampliada e flexivel de
formacäo académica, sugere que
deva haver uma duracäo consensual
minima. Caso contrârio, correr-se-
ia o risco de se ver brotando, em
todas as partes deste no'Sso pais, os
famosos "cursos de fim-de-
semana", os "caca-niqueis" ou os
"cursos por correspondencia".
Entendemos que o ponto de partida
poderia se dar a partir das
experiencias	 historicamente
acumuladas, baseadas num minimo
de 3 anos ou 2800 horas, e corn
uma duracäo maxima de acordo
corn o projeto curricular da
instituicao formadora, em resposta

1.4
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as necessidades regionais, cientfficas
e culturais, desde que respeitado o
principio da autonomia das
universidades.

Quanto a estruturacfio
modular do curso

0 curso de Educacdo Fisica &
Esportes, seja ele referente
Licenciatura ou ao Bacharelado,
deve ser estruturado ou constituido
de tantos mOdulos quantos forem
necessarios. Todavia, em cada
modulo, devem estar expressos os
significados conceituais, os
objetivos e suas finalidades no
contexto do projeto de formacao,
bem como, de que forma se darao
suas articulacOes corn o ensino, a
pesquisa e a extensao.

Quanto a flexibilidade,
ao aprofundamento de
conhecimentos, as
monitorias e a formacfio
cientifico-cultural

Todos os cursos, alem de se
preocuparem corn a formacao
continuada de seus profissionais,
deverao ser flexiveis na sua
organizacäo curricular. Caso o curso
esteja inserido em universidades, o

projeto curricular dever6 possibilitar ao
aluno o direito de construir, a partir
de seus interesses acadernicos, o
aproveitamento de disciplinas
ministradas por outros cursos, sob a
forma de disciplinas especiais para
ampliacao de conhecimentos.

Criar urn campo de atividades
sOcio-pedagOgicas no interior da
grade curricular, corn carga horaria
e em momentos pre-determinados,
para o desenvolvimento de
contetidos de conhecimentos
profissionais centrados em inovacOes
e na atualizacão cientffica:jornadas
cientificas, oficinas experimentais,
seminarios de debates e
confer6 ncias cientificas, !limns de
ensino, pesquisa e extensdo...

Determinar uma carga horâria
disponivel, dentro do contexto
curricular, para que o aluno possa
participar de atividades de seu
interesse ligadas a formacao
tecnico-cientffica e cultural, sob a
forma de atividades comple-
mentares, rompendo, corn isto, o
tradicional, cristalizado e restritivo
aulismo acadèmico.

Construir disciplinas de estudo
sob a forma de oficinas
pedagagicas, garantindo ao aluno a
possibilidade de interagir junto a
realidade, utilizando-se de metodo-
logias especfficas para modificar e/ou
transformar esta mesma realidade.
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Por defendermos o principio de
que qualquer curso de graduacao
na Universidade deve estar
estruturado a partir da pesquisa e
da intervencao sobre a realidade
imediata, entendemos ser de suma
importancia que os curriculos
passem a adotar areas ou campos
de aprofundamento de conheci-
mentos e que culminem, no final
do curso (licenciatura/bacharelado),
corn a apresentacäo de trabalhos
monograficos, como criterio de
conclusao de curso.

E imprescindivel destacar que a
definicao de areas de aprofun-
damento, de maneira nenhuma,
venha significar a criacão de
especialidades (habilitacOes) no curso
de formacao e, muito menos,
construir urn pequeno (mini) curriculo
no interior da grade de disciplinas,
mas estimular o desenvolvimento de
campos essenciais de estudos que
estejam voltados para responder a
determinada demanda social ou a
uma realidade teOrico-cientifica
colocada para o curso. Estas areas/
campos deverao ser aquelas que, de
forma histOrica ou emergencial, estâo
solicitando respostas significativas dos
campos cientifico e profissional.
Acreditamos que estas areas de
aprofundamento, quando bem
situadas dentro do projeto curricular,
corn certeza, funcionarao como

detonadoras ou estimuladoras da
iniciacao, da sistematizacao e da
producao do trabalho cientifico junto
aos alunos e ao prOprio curso de
graduacão.

Da mesma forma que
defendemos varias alternativas de
flexibilizacao curricular, estamos
tambem reafirmando algumas
iniciativas historicamente conhe-
cidas e que julgamos importantes
dentro da formacao acadernica, em
particular, uma que se liga
diretamente aos interesses dos
alunos, como é o caso do sistema
de monitorias (semi-docència).
Para nos, estas atividades, alem de
possibilitarem experiencias aos
acadèrnicos na area do ensino,
podem fortalecer, ainda mais, as
atividades curriculares ligadas a
prOpria pesquisa no interior do
curso.

Finalmente... da pratica
de ensino e estagios

Tanto a pratica de ensino quanto
os estagios devem se caracterizar
por tipos de aprendizagens e
experiéncias a serem adquiridas
durante a formacao profissional,
fora do ambiente interno da
Universidade.
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Os estagios devem se constituir
em espacos capazes de vincular a
formacao academica e o inicio da
vivéncia profissional, corn previsào
de carga horaria previamente
definida dentro do projeto curricular

supervisao direta da instituicao
formadora.

Os projetos curriculares poderao
langar mao ainda de uma modalidade
de	 experiencia academica
denominada de estagios nao
curriculares. Tod avia , esta
modalidade deve ser bem avaliada
dentro da proposta de formacao
profissional para que, em nome da
flexibilidade de oportunidades, nao se
transforme em exploracao do trabalho
de acadernicos em atividades
profissionais e/ou em ocupacOes do
mercado de trabalho por pessoas sem

devido credenciamento em nivel
superior. Neste caso, a instituicao
formadora devera se obrigar tambern
na co-responsabilidade pedagOgica e
pela orientacao "profissional" no
campo de estagios.

A pratica de ensino deve ser
compreendida como urn campo de
aprendizagem academica curricular
obrigatOria, onde estarao envolvidos
professores, alunos e escola, corn o
objetivo de experienciar os elementos
teOricos apreendidos na universidade

a vida cotidiana do ambiente

educativo escolar. Nesta mesma
direcao, a pratica de ensino deve
constituir-se em instrumento
articulado/problematizador entre os
conhecimentos te6ricos e a realidade
pratica do processo educativo nos
varios niveis de escolaridade.

Enquanto disciplina	 de
conhecimento/experimentacão
pedagOgica, os conteCidos deste
espaco educativo devem ser
estruturados levando-se em conta a
observacão das atividades escolares,
a gestao e organizacao do trabalho
pedag6gico dos professores, as
relacOes que se estabelecem entre a
escola e comunidade e	 as
metodologias e didaticas aplicadas
no processo de ensino e aprendi-
zagem.

Quanto aos conteCidos
especfficos ligados a experiéncia de
semi-docencia, a disciplina Pratica
de Ensino devera centralizar suas
preocupacOes sobre o processo
educativo, o planejamento de aulas
e da prOpria escola, o contexto
escolar em face dos problemas de
ensino, da aprendizagem e da
avaliacao dos conhecimentos
escolares.
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Consideraciies finais

Corn esta nossa pequena
contribuicao, queremos ressaltar
que a nossa opcao politica, baseada
na experiéncia construlda
intensamente na area das
licenciaturas e forma* profissional
em Educacäo Fisica & Esportes,
sera pelo reforco a forma* de
professores e pela intervencao
necessaria as transformacties que
julgamos emergenciais no campo
da educacao.

Esperamos que este trabaiho,
ainda que sucinto, possa contribuir
para o debate e, quem sabe, sirva
para indicar novas possibilidades de
alterarmos os rumos que yam sendo
trilhados pela Educacao Fisica
brasileira, nestes tempos de crise e
de profundas contradicOes
pedagOgicas, cientfficas e sociais.


