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RESUMO
Este estudo busca contribuir para a reflex& e o debate sobre a producao de

conhecimentos em Educacao Fisica. Objetiva especificamente explicitar aspectos da
prdtica universitaria que influenciam e limitam o " fazer pesquisa", que estao
presentes em grande parte dos centros de formacito professional , e sao pouco
problematizados. Sao discutidas questaes como : a dimensao pdblica e privada da
producdo de conhecimento no curso universitario, a pratica da pesquisa na gradu-
acao e pds-graduacao(Lato-sensu), e a questao dos grupos de pesquisa em F,duca-
caoRsica.

ABSTRACT
This study intends to contribute to the reflexion and discussion about knowledge

production in Physical Education. It aims especifically to show universitary practice
features that influenciate and limit the "to make research", that are present in great
part ofprofessional Education and research, wich are hardly debated. Subjects such
as universitary knowledge production - public and private dimensions, the pratice
of research in undergraduate and graduate, and the subject of research groups
about Physical Education.

Cumpre esclarecer inicialmen-
te nossas pretensfies para este docu-
mento, que busca ser mais uma refle-
xlto intersubjetiva de nossa praxis
especifica, do que um artigo cientifi-
co, dentro da habitual forma,

detalhamento e embasamento a que
nos exigimos. Assim sendo, preten-
demos aqui explicitar e detalhar ques-
tees que ski objeto de reflexão e que
buscamos transformar, em nosso tra-
balho como professor e pesquisador,
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de maneira ativa e engajada na Uni-
versidade e na forma* de professo-
res de Educagao Fisica e Pedagogos
em geral. Entendemos que este tra-
balho pode ser mais uma contribuicao
ao debate sobre a realidade da Uni-
versidade no que se refere ao ensino
e a pesquisa, realidade esta muitas
vezes escondida anis do discurso
formal, academic° ou burocratico, ou
ainda, escamoteada pela ciancia, na
sua faceta de poder legitimador da
ordem. E intersubjetivo pois resulta
da experiencia pessoal corn os alu-
nos, colegas, professores e outros.

A Nocio de Pfiblico
e Privado na Producâo
do Conhecimento
em Educacäo Fisica

0 dia a dia na pratica pedagOgica
vinculada ao ensino e a pesquisa na
Universidade , mostra que as confu-
sOes quanto ao qtie 6 publico ou priva-
do, ao que 6 de direito caracteristica-
mente coletivo ou individual, quanto
responsabilidade social do pesquisa-
dor na pritica da pesquisa, passa,
numa vistio geral, pela dimensao da
administracao universitiria, e, espe-
cificamente, pela relacao que o profes-
sor e o aluno, sejam eles da Gradua-
cio ou POs-graduacao, manten entre
si, corn a instituicao e a sociedade.
Administrativamente, o que se obser-
va a que na Educacao Fisica, muitos
foram os professores que, por razdes
as mais diversas(poucas oportunida-
des, falta de interesse), nao realiza-
ram seu aperfeicoamento academic°
(Strictu-sensu) e se mantiveram em

postos administrativos, perpetuando-
se no poder ao longo dos anos, trans-
formando os cargos de direcao em
feudos, em cargos quase vitalicios. A
grande preocupacdo era, e ainda 6, a
manutencão do controle das ideias e
processos burocraticos, nem que para
isto, tenha-se que cercear ideias e au-
mentar a burocracia. Desta forma, a
fun* de gerenciar, articular e esti-
mular o desenvolvimento universiti-
rio acabou ficando em segundo piano.
Os rigores das leis do colocados para
os "inimigos", ou seja, aqueles que
comungam dos valores historicamente
dominantes na instituicao. Nonnalmente
este processo a encabecado pelo que
chamamos de "Homo-Legalista" (Falsu
Jurisconsultum); aquele professor espe-
cialista na lei, no parecer, no inciso do
artigo que caducou , mas que foi teeditado
pela Ultima portaria do ano passado, por
raz8es que "ninguem" sabe. Desta
forma, mesmo que atualmente a uni-
versidade passe por mudancas pro-
fundas e promissoras, percebe-se ain-
da que esta classe agonizante tem
poder, poise ainda a classe dirigente
que pode articular substitutos a altura
(inclusive detentores de titulacao ele-
vada) para continuar este processo. E a
transformacao do espaco patio() em
privado em funcao de interesses de gru-
pos especificos (Demo, 1985). Desta
forma, a Universidade deixa de cum-
prir, na essencia, seu papel de ponta
no levantamento, estudo e orientacao
dos problemas sociais, reproduzindo
intra-centros, as relacaes de poder
que caracterizam ainda muitas em-
presas	 privadas,	 ou	 seja,
direcionamento das politicas atraves
de critOrios pessoais ou de pequenos
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grupos,	 estimulo A pesquisa
tecnolOgica, especializacao e frag-
mentacao do trabalho, neutralidade
da Universidade, estimulo A competk,
rao desenfreada, entre outras rela-
98es. Sobre esta neutralidade que
muitos profissionais defendem como
factual ou necessAria, utilizamos as
palavras de Demo (1987, p.75) que
diz: acreditar na universidade cientifi-
camente neutra a cair no conto do
vigdrio; a posicdo de neutralidade ou
maliciosa de quem busca aceitacao sem
contestacao de suas afirmacOes, ou é
inginua, de quem nao percebe o
engajamento da neutralidade. Dentro
deste quadro, as Areas de pesquisa
que mais se aproximam dos pressu-
postos apresentados, do as ligadas
as ciencias naturais, exatas ou bio16-
gicas (na maioria das vezes), pois,
tradicionalmente por serem de base
positivista ou empirico-analitica , seus
pesquisadores, salvo algumas
excessties,	 normalmente nä° ques-
tionam criticamente o papel social da
Universidade, desde que as condic6es
tecnicas e operacionais estejam ga-
rantidas pm a pesquisa. As pesqui-
sas vinculadas A uma base te6rica das
ciencias humans ou sociais, silo vis-
tas como desnecessArias ou
desvinculadas da prAtica mais ime-
diata. 0 conhecimento produzido que
nao serve para aperfeicoar o
paradigma dominante do esporte de
competicao, da sairde atraves do esporte
enquanto urn bem em si, ou que
subsidie prAticas assistencialistas crista-
lizadas, nao interessa A instituicAo
(Andrade e Peters, 1993). Preocupa
tambem a politica de privatizacao da uni-
versidade que se nao aconteceu ainda

oficialmente, tem no discurso asso-
ciado ao futuro da pesquisa nas uni-
versidades , um forte aliado. E bastan-
te comum, atualmente, ouvirmos di-
zer que o futuro das universidades
passe por political de cooperacito com
o setor privado, buscando financia-
mento para as pesquisas e pare que a
universidade de uma resposta especi-
fica a estes setores que investem no
desenvolvimento do Pais. Assim, a
universidade resolveria parte de seu
problema de falta de recursos para
pesquisa. 0 que podemos questionar
6: qual a possibilidade de serem de-
senvolvidos projetos , financiados pelo
setor privado, que busquem resolver
problems nao associados diretamen-
te A producao, A qualidade total ou a
tecnologia, por exemplo, diminuindo
a taxa de lucro ou aumentando a capa-
cidade crftica do trabalhador ou sua
qualidade de vida? NAo seria o Estado
o principal representante do setor pri-
vado no Brasil e, em consequencia
disto, nao estariam muitos recursos
destinados A educacao e laude, sen-
do desviados para financiar projetos
de interesses privados? NAo seria esta
uma forma de tutelar, mais ainda, a
Universidade As necessidades do
mercado, do setor privado, privando a
populacAo de idAias que orientem para
uma nova ordem social e econemica?
Ou sera que jA foram esquecidos os
episOdios recentes do impeachment
(Collor) e do escandalo do orcamento
(Joao Alves), entre muitos outros?
Dentro da perspectiva administrativa
que aqui caracterizamos, a producAo
de conhecimento fica limitada . Assim
sendo , perde-se a nocfio da universida-
de pdblica como um dos zdtimos espacos
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de reflex& possivel a respeito dos reais
problemas sociais, e de formactio de
intelectuais organicamente comprome-
tidos com a maioria da populace:0.

0 outro aspecto mais especifi-
co, mas nao menos importante, 6 o da
participacao dos alunos no processo
de producao do conhecimento. 0 que
se observou historicamente no ensino
de graduacao em Educacao Fisica
(ainda existem indicacOes desta pri-
tica) foi o que intitulamos de "pacto de
mediocridade" entre professor e alu-
nos: o professor finge que ensina, nao
se atualiza, nao prepara aulas, nao
tern claro um projeto a medio ou longo
prazo para sua disciplina, nao faz pesqui-
sa ligada a sua Area (isto quando ele a tern
definida), dificilmente divul o conteddo
das aulas posteriores(impede o debate
aprofundado corn os alunos), exige
sempre o que os alunos pedem ou
menos, nAo reprova, sempre di um
jeitinho para qualquer problema, ou
seja, 6 urn "amigao"; o aluno finge
que aprende, cola nas avaliacOes,
boicota os melhores alunos, nao tern
urn projeto profissional ou busca
realizi-lo ap6s o curso (o que apare-
cer pode ser a solucio). Sem divida,
6 bastante raro encontrarmos alunos
que estudem e se preparem para as
aulas antecipadamente (isto, 6 clam,
quando o professor comunica o as-
sunto da aula posterior) ou ainda, aeon-
tecerem discussOes onde os alunos
questionam ou buscam mais conteir-
do e conhecimento do professor.
Normalmente, o que se observa 6
uma preocupacao com a nota, inde-
pendente do que ela possa represen-
tar e uma constante "negociacao

para diminuir as exigencias ou o traba-
lho a ser desenvolvido". 0 aluno acre-
dita que a universidade 6 gratuita, que
ningudm paga por ela, que ele estuda
de graces Em geral, ele nao percebe
que a Universidade piblica a muito cara,
paga pelo suor dos trabalhadores,
construida ao longo da pratica social e
histOrica; a uma conquista do povo e que
tem em seus academicos, os individuos
que futuramente deveria auxiliar sig-
nificativamente para a melhoria de vida
da populaccio, mesmo que estas pessoas,
em sua maioria, nab estejam conscientes
disso.

Outro dado muito freqilente na
questao da pesquisa em Educacao
Fisica diz respeito a P6s-Graduacao
Latu-Sensu no Brasil, quanto a quali-
dade dos cursos oferecidos e ao perfil
de seus alunos. Uma verdadeira
avalanche de cursos de especializa-
cao surgiram no pais nos illtimos 10
anos, transformando as necessida-
des de aperfeicoamento profissional
em nossa area, muitas vexes, num
foco interessante de comercio priva-
do, utilizando-se de profissionais sem
uma producao academica compati-
vel corn a area a ser lecionada. As
necessidades do piblico, dos profissi-
onais, sAo na essencia, produtoras de
lucro, de capital, isto sem falar nos
"congressos" que, em muitos casos,
mais Darecem colOnias de ferias para
adultos.

Na P6s-Graduacao a situacao
tambem preocupante. 0 aluno da es-
pecializacao (Latu-Sensu) apresenta
uma situacao bastante problemitica,
envolvendo outras responsabilidades
paralelamente as de pesquisa, tais
como a familia, o trabalho (nao menos
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de 10 horas por dia), bem como a falta
de base advinda do curso de gradua-
clo e as dificuldades financeiras para
pagar ou manter o curso. Entende-
mos que, se por um lado a situack nao
colabora para um desenvolvimento
ideal do aluno, por outro, este apre-
senta uma forte tendéncia a INER-
CIA (tomando emprestado o termo
de Luria, citado por Fonseca 1987,
quando se refere a lei da inercia apli-
cada aos portadores de deficiência),
ou seja, neste caso, resistem a apren-
dizagem, aos seus desafios e conse-
qtlentes mudaticas .Talvez isto se
deva as conseqüencias da chamada
escola do silencio (Fazenda, 1989) ou
da educacao bancaria denunciada por
Freire (1979), que inicia no 1° grau,
passa pelo 2° e se consolida na Universi-
dade. A pratica argumentativa da pes-
quisa traz novas possibilidades e res-
ponsabilidades, exigindo de seu prati-
eante que deixe o achismo de lado,
passando para uma post= mais radi-
cal de conhecimento. Outra tenden-
cia que faz parte do cotidiano do Latu-
Sensu d a que intitulamos de Aprova-

cao ObrigatOria . Esta se manifesta da
seguinte forma: a avaliacao, em mui-
tas disciplinas, é colocada apenas
como formalidade, sendo garantida
previamente a aprovacao de todos;
tam-se registro ate de turmas onde
praticamente todos os alunos atingi-
ram a nota maxima; curiosamente,
muitas disciplinas apresentam todas
as notas sempre acima da media mini-
ma; pode-se observar tambenv nas

estatisticas de final de disciplinas e
curso, que é quase inexistente o regis-
tro de alunos reprovados por aprovei-
tamento. E importante salientar que
muitas destas disciplinas nao
especificadas aqui por razOes Obvias
(acredito nao ser uma questa() parti-
cularizada) sao ministradas por pro-
fessores altamente qualificados mas
que, como normalmente ocorre, dei-
xam a critério de cada aluno o quanto
de estudos é necessirio fazer, nao
tendo a avaliacao o rigor exigido em
outros casos. Existe uma pressao di-
reta e indireta para legitimar esta
tendéncia da Aprovacito Obrigatdria,
onde fica mais sob a responsabilidade
do professor a aprovaclo dos alunos,
do que propriamente destes em supe-
rar suas limitacOes. Registre-se que
estes fatos convivem com a quase
inexisténcia de orientadores de estu-
dos, orientadores para as monografias
e programas de recuperacao de estu-
dos. Estas questOes aqui descritas que
acreditamos, sem dtivida, fazem par-
te de grande parcela dos cursos de
especializacao no Brasil, conspiram
para que o aluno, indiretamente ou
subliminarmente, acredite que sua
aprovacao no curso, independente
das qualidades e capacidades apre-
sentadas, esta garantida. Uma afir-
macao de urn Pds-Graduando pode
ilustrar isto: "Poxa! a gente tern
famila, as aulas , a escola e ainda
gasta para manter o curso. 0 profes-
sor tem que dar uma forca. NAo pode
ser muito rigoroso". Nas Universida-
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des privadas ou que mantim cursos
com caracteristicas semelhantes
(cursos de ferias, por exemplo), estes
aspectos sao bem marcantes.	 Desta
forma, o compromisso que deveria
existir do aluno corn a sociedade, com
a maioria que o financia indiretamen-
te, fica esquecido em meio as preocu-
pagOes mais privadas e imediatas de
sobrevivencia, de obtengão de facili-
dades para a continuidade no curso e
para a obtengio do diploma que the
permitiri competir no mercado de tra-
balho. NA° ha dOvida que as excessees
existem, esti() se desenvolvendo e
nutrem urn projeto de mudanga, em-
bora corn muitas dificuldades.	 Neste
quadro, a atividade docente resume-
se a reproduzir conhecimentos, 	 cum-
prindo a carga horiria, o programa e
as obrigagaes legais; mantem-se o
emprego e garante-se a perpetuagao
do marasmo. Devemos lembrar de
um pressuposto basic° da Universi-
dade: a pesquisa deve ser uma ativi-
dade fundamental do professor, sub-
sidiando suas aulas, suas decisOes
pedagOgicas e seus novos projetos. A
docencia Universitiria exige co-
nhecimentos atualizados e um
profissional totalmente consci-
ente das principais discusgies aca-
demicas relativas a sua area ou
disciplina de atuagio.

Comentando
o "Fazer Pesquisa"
na Universidade

Vemos como necessirio
desmistificar a nogio de que fazer
pesquisa 6 algo para iluminados ou•
bem dotados. A atividade de pesquisa

6 uma atividade obrigatOria na praxis
pedagOgia do educador Envolve uma
preparagao tecnico-cientifica e politi-
co/filosOfica. A preparagio tecnico-
cientifica 6 fundamental, pois sem ela,

professor nio 6 capaz de organizar
manipular seus "dados", de manei-

ra orientada e lOgica. 0 dominio das
tecnicas de coleta e tratamento dos
dados, a estatistica aplicada as diver-
sas areas, a filosofia da ciencia, entre
outras areas, devem ser conhecidas
pelo sujeito que pretende pesquisar .
A formagio na area politico/filosOfi-
ca 6 bastante preciria na graduagao

no Lato-sensu, sendo que os poucos
que obtem uma formagio minima, o
fazem atraves de contatos pessoais
ou atraves de disciplinas isoladas em
outros cursos. No entanto, uma das
principais qualidades que se busca
desenvolver num pesquisador 6 a
ATITUDE CRITICA de pesquisa. E

individuo estar comprometido com o
ato pedagegico yerdadeiro, a ser des-
coberto, modificado ou ratificado,
corn os fundamentos que numa olha-
da menos atenta ou superficial no "ob-
jeto" de estudo, nao estariam disponi-
veis. Envolve uma atitude compro-
metida profundamente com a inves-
tigagao, perseveranga, disciplina e
vontade politica. Não 6 raro encon-
trarmos trabalhos de conclusao de
curso de Especializagio Lato-sensu,

ate de Stricto-sensu, de nivel muito
ruim, por razOes de ordem
metodolOgica (sopa metodolOgica),
mas muitas vezes, por apresentarem
interpretagOes muito pobres, conclu-
s8es imediatistas ou baseadas em
construgOes ideolOgicas (Frigoto,
1989).
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Neste tOpico em particular, mui-
tas sAo as analises que podem subsi-
diar uma discussAo mais aprofundada
sobre o fazer pesquisa em EducacAo
Fisica. Considerando o espaco limita-
do de um ensaio, discute-se aqui uma
questa° de fundamental importAncia
para a acao investigativa: a disciplina.

Este termo pode indicar varias
conotacaes. Aqui, utilizamos duas de
seas conotacaes. A primeira se refe-

re a falta de organizaclo do tempo de
estudo e de pesquisa que normalmen-
te aflige alunos de graduacao e
graduaclo, quando inseridos numa
dinamica minima de trabaiho acade-
mic°. A segunda, mais profunda e
crOnica, se refere a indisciplina inte-
lectual , que no conceito de Triviflos
(1987, 15) , 6 a "aus6'ncia de coeren-
cia entre os suportes te6ricos que,
presumivelmente, nos orientam e a
prAtica social que realizamos". Para
Trivinos, as dissertacaes de mestrado
e as teses de doutorado, dirigindo-se
Area da educagAo, sao urn born exem-
plo de nossa "fraqueza intelectual",
ou, no dizer de Fazenda (1989), desta
"concha de retaihos". Esta dificulda-
de comum na pesquisa em educacao,
que sem diivida se apresenta na
EducacAo Fisica, pode ser resolvida
ou amenizada corn crit6rios mais rigo-
rosos na preparacAo, planejamento,
execucAo e avaliaclo dos curriculos
destes cursos, independente do nivel
a que eles se destinam, sobretudo
orientados por uma visa° mais ampla
e critica de curriculo (Coletivo de
Autores, 1993).

Grupos de Pesquisa
ou OligopOlios
IdeolOgicos

Podemos dizer que jfi a realida-
de presente nos debates atuais em
EducacAo Fisica a questao dos gru-
pos ou nAcleos de pesquisa associa-
dos as diferentes areas de estudo e ao
objeto de estudo "movimento huma-
no". Ao observarmos a histOria da
Educaclo Fisica, podemos verificar
a pouca expresslo e particip4ao
deste tipo de prAtica. Assim, repre-
sentam atualmente urn grande avan-
co para o desenvolvimento da profis-
sao e da ciéncia do movimento huma-
no, pois busca-se avancar do
empirismo pragmitico para uma bus-
ca mais aprofundada de respostas
para os problemas associados a nossa
prAtica academica e professional. 0
aprofundamento teOrico cresceu, o
volume de trabalhos cientificos au-
mentou sensivelmente, ha delimita-
gap de algumas areas de estudo em
EducacAo Fisica, como tambdm esta
presente a reflexao/explicitactio do
papel sOcio-politico desta profisslo
no Brasil. Entretanto, o que podemos
verificar, como uma outra faceta des-
ta realidade, 6 o fechamento/isola-
mento destes nacleos, veiculando ou
debatendo seus conhecimentos pro-
duzidos basicamente entre si. Grupos
de estudos em virias areas da pesqui-
sa sobre o movimento humano, estão
muitas vezes localizados na mesma
cidade, ou ate na mesma Universida-
de, nao existindo urn diAlogo minimo
ou debate franco a respeito dos co-
nhecimentos produzidos, de seus pres-
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supostos filosOficos, metodolOgicos
ou politicos. Embora vejamos uma
busca de explicitacão destes pressu-
postos filos6ficos e politicos por uma
parcela de intelectuais vinculados as
ciéncias humanas (criticos/progres-
sistas ou como queiram chamar), o
dialogo/debate ainda a muito peque-
no. Os conflitos internos slo muitos,
as acusacdes tambem; cada nticleo
reivindica para si a principal contribui-
cao acadOmica e/ou professional. Sob
seu ponto de vista teOrico, cada um
defende para si uma maior contribui-
cão, aprofundamento, coerdncia in-
terna e especificidade . Os alunos for-
mados dentro destes mIcleos, devido
ao isolamento citado, tendem a repro-
duzir esta fragmentacAo, ficando
privados de uma reflexAo mais trans-
parente, profunda e	 abrangente.
Como afirma	 Bracht (1993), esta
fragmentacAo talvez se deva ao fato
destes niicleos	 ou disciplinas opera-
rem através	 de seus prOprios
referenciais teOrico-metodolOgicos e
problematizacaes	 especificas,
advindas das disciplinas mks. Ora,
se realmente o vetor epistemolOgico
deve it da razAo para o real (Bourdieu
et .al. citado por Bracht, 1993), ou
seja, nos 6 que temos de operar a
abordagem interdisciplinar, unir es-
forcos e debater ampla e livremente
diferentes interpretacOes, buscando
urn avanco real e mais significativo,
flea a pergunta: onde efetivamente
estas Wes em busca de abordagens
interdisciplinares est& se dando? Se
as disciplinas ou nficleos de pesquisa
sic) estruturados e coordenados por
doutores e mestres, formados dentro
de abordagens especificas tambem,

como operar esta mudanca? As pr6-
prias revistas de divulgacAo cientifica
sAo o espelho desta busca de
legitimacAo marcadamente isolada,
gerando no leitor uma expectativa frag-
mentada. 0 que buscamos aqui 6
explicitar uma parte da realidade que
se observa, onde o discurso aparece
como preocupacOes ou denÜncia, mas
uma pritica de superagão efetiva nix)
faz parte da realidade. Ao contririo,
vemos apenas os poucos nficleos se
fortalecerem, atraves da formaclo
especializada de recursos humanos,
da migracAo de doutores e mestres
para as Universidades em funcAo,
exatamente, destas especificidades
e diferencas aqui abordadas. Enquan-
to isso, o dialog° de surdos (Bracht,
1993) esta acontecendo; ninguem
ouve, pois quase filo se fala nisso!

Finalizando
Esperamos que na Educaclo

fisica nio se reproduza o paradigma
da fragmentaclo concreta da produ-
cAo de conhecimentos, atraves de
laboratOrios e grupos fechados que,
sob o discurso da especificidade do
conhecimento, escondem problemas
mais profundos de ordem ideolOgica,
de poder e ate de status acaddmico.
Enquanto esta luta se trava no meio
acaddmico/intelectual, a realidade
social se processa cruelmente; a edu-
cacao cada vez mais preciria, sem
assistancia financeira e pedag6gica.
Se e que realmente somos intelec-
tuais, que vivemos da reflexAo/produ-
clo de conhecimentos e que podemos
agir como representantes comprome-
tidos com a populacAo, necessitamos
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urgentemente promover aclies que
sensibilizem e modifiquem os profes-
sores e alunos adormecidos, que im-
pecam esta tendencia divisionista (e
matt pois significa o tato debate). A
partir do dialogo critico, da diversida-
de antagenica e no neutra (Martins
citado por Bracht, 1993), do debate
franc° e aberto, podemos diminuir ou
delimitar melhor as diferencas nas
diversas abordagens do estudo do
movimento htnnano, fazendo corn que
crescamos mais, aprendendo uns corn
os outros.
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