
Cientifique-se - Proj etos

ESTAGIOSUPERVISIONADO
DE EDUCACAO FiSICA

MEMORIA DAS EXPERIENCIAS DE ENSINO

Ingrid Dittrich Wiggers*

1. Apresentacão
Consciente da dinimica da rea-

lidade escolar brasileira, em especial
das necessidades de mudanca do en-
sino da educado fisica de 1° e 2°
graus, corn exigencias e apelo d res-
sonincia critica de teorias metodo16-
gicas ainda insuficientemente explo-
radas na pritica, apresento este pro-
jeto. Trata-se da intend() em conjun-
to corn alunos-estagiirios do Curso de
Licenciatura em Educado Fisica da
Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, de publicir um livro
diditico, contendo a memOria da pro-
dud° te6rico-metodol6gica das ex-
periencias de ensino desenvolvidas
no Estigio Supervisionado de Educa-
pdo Fisica, disciplina obrigatOria do
curriculo.

Esta pretendida producio te6ri-
ca tern, como ponto de partida, a pri-
tica pedag6gica dos estagiirios, de-
senvolvida em escolas pliblicas de
Florian°polls em 1993 e 1994. Sua
realizado representa importante con-
tribuicio no processo de critica e cons-
trudo curricular do ensino da educa-
do fisica no 1° e 2° graus.

A seguir serf exposta a justifi-
cativa e importincia do projeto, con-
siderando o contexto do curriculo da
Licenciatura em Educado Fisica,
bem como as perspectivas da discipli-
na Pritica de Ensino inserida no
mesmo.A partir da justificativa esta-
belecem-se os principais propOsitos
do projeto, seguidos da metodologia
de execudo, participantes, crono-
grama e, finalmente, recursos ma-
teriais e servicos necessirios a sua
real i zado.

2 .Importfincia
e Justificativa
do Projeto

2.1 - DiagnOstico e
Perspectivas
Curriculares da
Licenciatura em
Educacio Fisica

0 Curso de Licenciatura em
Educado Fisica sofreu alteraceles
curriculares resultantes da reflexao/
intervendo dos professores nesta
area do conhecimento nos tiltimos 10

* Professors do Departamento de Metodologi a do Ensino - Centro de Educagito - UFSC.
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anos. Este processo se desenvolve na
direcao de uma dinamica social e cri-
tica do curriculo no 3° grau, corn re-
percussaes no ensino de 1° e 2° graus.
A nivel national, as alteracOes foram
normatizadas atravds da Resolucao
CFE n° 215/87, na qual se orientou a
implantacao do novo curriculo na
Universidade Federal de Santa
Catarina, em 1991.

Entre as alteracks destaca-se
a proposta de formacao do professor
de educaccio fisica atravds de conhe-
cirnentos humanisticos e conhecimen-
tos tOcnicos, bem como de disciplinas
em areas de aprofundamento. No caso
da UFSC, o Curso de Educacao Fisi-
ca visa a formacao do licenciado
generalista, prioritariamente para atu-
ar no ensino formal e, secundaria-
mente, fora do ambito escolar,
balizado pelo espirito critico e
humanista.

0 principal significado destas
propostas de alteracao se apresenta
na tentativa de identificar o Curso em
foco, enquanto espaco de formacao
de professores, em contrapartida ao
seu carater anterior de privil6gio ocul-
to a formacao de tdcnicos esportivos.
Porem, o processo de alteracao
curricular que vem se desenvolvendo
ao longo destes Ultimos anos sugere a
necessidade de uma avaliacao conti-
nuada do mesmo, que indique e anali-
se o nivel de aproximacao entre o
projeto do novo curriculo e a sua ma-
nifestacao na realidade concreta. A
fim de iniciar esta tarefa, foi instalada
uma Comissao de Avaliacao. Esta
compas-se, nao por especialistas em
curriculo, mas por sujeitos participan-
tes da dinamica curricular, incluindo
professores, alunos e Coordenacao
do Curso.

Segundo o relatbrio, a avaliacao
desenvolvida de 1992 a 1993 funda-
mentou-se na perspectiva critico-
dialetica, através de procedimentos
da pesquisa-acao (THIOLLENT,
1985). Tal escolha teve como objeti-
vo proceder a uma analise do curricu-
lo que pudesse adentrar a realidade,
captando-a em sua acao e orientando
participativamente perspectivas fren-
te aos limites encontrados.

A investigacao da realidade foi
ampliada por meio de aplicacao de
questionarios, anilise documental dos
Pianos de Ensino, bem como realiza-
cao de encontros para debate sobre
questaes do Curso corn a participa-
cao de professores e alunos, possibi-
litando a comissio, uma anilise criti-
ca do novo curriculo. A anilise partiu
do eixo central, ou seja, concepcao e
objetivos do Curso, desenvolvendo-
se permeada por questOes pedag(5-
gicas mais especificas como: con-

metodologia, avaliacao,
interdisciplinariedade, criatividade,
participacao, pesquisa e extensao.

Corn relacao aos resultados ob-
tidos, evidencia-se que a reestru-
turacao curricular ainda é insuficien-
te para garantir, no cotidiano da dina-
mica do curriculo, mudancas de con-
cepcao e objetivos do Curso. Nas
respo.stas aos questionarios, por
exemplo, observou-se que a maioria
dos alunos conhecem os objetivos
pretendidos. Entretanto, 65% dos pro-
fessores se manifestaram de forma
diferenciada, ou seja, demonstraram
desconhecer o que se pretende corn o
Curso, sendo agravante o fato de que
23,5% destes nem mesmo responde-
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ram a questa° em foco. Segundo a
anilise apresentada no relatOrio de
avaliacao, "(...) materializa-se a frag-
mentacao na acao educativa, talvez
pela valorizacao dos ideais pessoais
em detrimento (...)" a integracao dos
sujeitos com os propOsitos do novo
curriculo. 0 que se percebe a uma
dificuldade e, em muitos casos, uma
rejeicao velada a prioridade atual,
voltada para a formacao do licencia-
do em educacao fisica para atuar no
ensino formal.

Frente as questOes pedag6gicas
mais especificas, a avaliacao reforca
o quadro de dificuldades corn o rompi-
mento dos pressupostos e da pratica do
antigo curriculo. Os dados levantados
subsidiam a conclusao de que o paradigma
tecnico-linear 6 dominante nas propostas
de ensino do Curso de Licenciatura em
Educacao Fisica.

Segundo DOMINGUES (1986,
p.354), que desenvolveu urn quadro
teOrico sobre curriculo, tendo como
base as proposicOes de.Habermas
acerca dos interesses humanos que
orientam a producao do conhecimen-
to, os principios do paradigma tecni-
co-linear de curriculo sao:
"a) preparar individuos para exercer

funcOes definidas em uma situa-
cao tambem definida;

b) basear o conteado curricular numa
anilise das funcOes especificas a
serem desempenhadas e na situa-
cao tambem especifica na qual
devem ser desempenhadas."

0 novo curriculo ainda 6 for-
temente orientado para a formacao
de um aluno enquanto tecnico espe-
cializado, controlado pelas informa-

cees a que tern acesso. No ambito da
questa° que nos interessa mais direta-
mente corn relacao a este projeto,
consta do relatOrio de avaliacao que,
frente ao paradigma dominante, nao
ha espaco pedagOgico para a forma-
* de um aluno produtor do conheci-
mento. Desprivilegia-se o espaco de
participacao em experiencias de pes-
quisa e extensao que oportunizem o
avanco da area corn o qual o aluno
interage.

A avaliacao curricular revelou o
quadro limitado de oportunidades dis-
centes de pesquisa e extensao. "Dire-
tamente ligada a pesquisa, a (mica
atividade citada e a consulta bibliogra-
fica para elaboracao de trabalhos. Ou
seja, acesso a informaceies para pos-
terior reproducao do conhecimento.

As atividades de extensao situ-
am-se apenas no ambito da observa-
cao de escolas/instituicOes e partici-
pacao de jogos/competicOes". Enfim,
a pratica curricular caracteriza-se
pela desvalorizacao das amplas pos-
sibilidades de vivencia do aluno, fren-
te as demandas da escola e da socie-
dade, que articulem ensino, pesquisa
e extensao no campo da educacao
fisica.

Corn relaca'o a este aspecto, du-
rante as reuniees realizadas corn dis-
centes para discussao e avaliacdo
curricular, os mesmos foram enfiti-
cos ao sugerir "que hajam mais proje-
tos de pesquisa, extensao ou con y-6.1i-
os para envolvimento dos academi-
cos em estagios, vivencias e expe-
riencias de campo". Neste contexto,
faz-se necessirio considerar a impor-
tfincia de iniciativas a exemplo do
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PROLICEN, voltadas a melhoria da
qualidade das licenciaturas, revita-
lizando seu potencial para a producao
do conhecimento.

Cabe situar, igualmente, que a
nova dinamica curricular da Educa-
cao Fisica na UFSC encerra contradi-
cOes frente a concepcao dominante
de curriculo. Nesta concepcao a edu-
cacao é advogada como processo de
desenvolvimento da natureza huma-
ne com a funcao de preservar e trans-
mitir sua heranca cultural. Em
contrapartida observa-se urn movi-
mento crescente no cotidiano da pra-
tica pedagOgica, em direcao a uma
educacao voltada para a transforma-
cao da cultura e da sociedade.

A pesquisa e a extensao se colo-
cam no projeto do novo curriculo en-
quanto importantes bases de susten-
tacao do Curso de Educacao Fisica
que, por ocupar o espago universita-
do, se deseja academico e de funda-
mentacao cientifica, em oposicao ao seu
histerico miter tecnico e pritico.

Ao discutir uma concepcao de
universidade, orientada na qualidade
academics formal e na qualidade po-
litica de sua producao, DEMO (s.d)
atribui ao professor o dominio vasto e
prOprio de urn ramo de conhecimento
e o papel de transmitir a habilidade
criativa de produzir ciencia. Ao aluno
cabe, no processo de aprendizado e
troca, o compromisso de galgar niveis
apurados do conhecimento, incluindo
atividades de iniciacao a pesquisa
cientifica. Destaca "(...) como ponto
de partida a ideia de que a universida-
de tem um compromisso histerico corn
a dimensao qualitativa da realidade. 0
que a justifica propriamente é a qua-

lidade que representa e que produz.
Nao apenas qualidade academica,
mas igualmente social, democritica,
politica, cultural, etc" (DEMO, s.d.,
p.11). Ressalte-se, finalmente, que o
privilegio da atividade criadora na
Universidade se consolida na busca
de articulacao entre teoria e pratica
no trato corn o conhecimento.

2.2 - A Pritica de Ensino
de Educacao Fisica

Inspirada na possibilidade criti-
co-transformadora da educacao e re-
conhecendo os limites e alcances do
atual cenario curricular da Educacao
Fisica, apresento este projeto como
resultado dos trabalhos academicos
desenvolvidos na disciplina de Pratica
de Ensino de Educacao Fisica de 1° e
2° Graus, em especial nos anos de
1993 e 1994.

A referida disciplina encontra-
se em processo de reconstrucao pe-
dagogica e busca de sintonia com os
propOsitos do novo Curso. 0 ensino de
Educacao Fisica se coloca como ob-
jeto central de estudo da disciplina,
que se realiza atraves do estagio su-
pervisionado.

A atualizacao do estagio se
desenvolve pela ampliacao das expe-
riencias metodolOgicas de ensino de
educacao Fisica no 1° e 2° Graus. Sao
vilidas todas as possibilidades de
vivencia e reflexao da realidade esco-
lar, vinculadas ao momento especifi-
co de ministracao de aulas.

As Priticas de Ensino, segundo
Piconez (1991), caracterizam-se
como disciplinas de integracao dos
componentes curriculares da Licen-
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ciatura. Devem oportunizar a sintese
do que foi aprendido, novas aprendi-
zagens, bem como retorno e apro-
fundamento dos conhecimentos vei-
eulados e construidos ao longo do
Curso.

Representam na vida do aluno
um importante momento de transi-
cao, onde o estagifirio, ao elevar seu
grau de autonomia, se compromete
eticamente em acOes pedagOgicas
prOprias do futuro professor. 0 con-
fronto com a realidade concreta pro-
voca questionamentos e avaliacao
constante de seus interesses frente
ao Curso do qual participa.

Por estas razeies a Pritica de
Ensino constitui momento de exce-
lencia do processo permanente de
avaliacio curricular. Nesta etapa re-
fletem-se, atraves das angitstias dos
estagiarios, as deficiencias tekricas a
serem superadas e o desafio de arti-
cular afinal teoria e pritica.

A qualidade da trajet6ria do es-
titgio depende da mediae* da pratica
aliada ao trabalho de reflexao,
teorizactio e possivel nova proposi-
clo pedagegica, neste caso da educa-

fisica escolar. Segundo esta con-
cepcio de ensino do estigio supervi-
sionado vem-se construindo a discipli-
na em questio.

Dentre as dificuldades a serem
superadas podemos citar, num pri-
meiro momento, a mudanca do cad-
ter da pritica de ensino que, ao inves
de terminal, deve ser integradora do
curriculo. A consistencia do estigio
na formactto do professor depende de
respostas positivas a questOes como:

Considerando-se os objetivos
prioritirios do Curso, os alunos
tem, ao longo do curricula contato
com escolas de 1° e 2° graus?

A pritica pedagOgica das discipli-
nas do Curso 6 orientada para o
ensino de educagito fisica de 1° e
2° graus?

Existem disciplinas te6ricas que
tratam com profimdidade o conhe-
cimento sobre a instituicio esco-
lar, teorias de aprendizagem, teo-
rias e metodologias de ensino de
educacio fisica?

Professores e alunos se interes-
sam pela reflextio do atual grau de
desenvolvimento cientifico e pe-
dagOgico do campo de conheci-
mento da educacio fisica, a partir
da prOpria ressonancia deste co-
nhecimento na realidade escolar e
social?

Uma segunda dificuldade que se
relaciona com as questaes acima 6 a
necessidade de aproximacão da
Universidade com as redes de ensino
de 1° e 2° graus, atraves de projetos
integrados institucionalmente. 0 es-
tagio 6 um espaco privilegiado de
troca entre o ensino superior e a
escola de formacio basica. Ambas
tem especificidades e necessida-
des que permeiam essa interacio,
potencializada no compromisso mu-
tuo de melhoria da qualidade da esco-
la pablica brasileira. A escola 6 dina-
mica e tem uma caminhada da qual o
estagiirio precisa se apropriar, a fim
de interagir com a mesma.

Por fim, a desmistificacio da
pesquisa como atividade possivel de
ser iniciada na graduaclo. A primeira
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concluta do estagio é a aproximagão e
investigagão da realidade eseolar que
culmina na elaboragio do planejamen-
to. Ambas se materializam atraves de
procedimentos cientificos caracteris- '
ticos da atividade da pesquisa, que o
estagiario é provocado a aperfeigoar.

A Pratica de Ensino de Educa-
gäo Fisica na UFSC, atraves da parti-*
cipagâo conjunta da supervisao e es-
tagiirios,	 vem desenvolvendo
metodologias e Wes cujos resulta-
dos podem representar importante
contribuigao para o avango do ensino
de educagão fisica. 0 trabalho acade-
mic° da disciplina, especialmente sob
o ponto de vista discente, merece ser
socializado e valorizado, frente a pro-
dugão de experiencias metodolOgicas
que desafiam a inventividade e a
irrepetibilidade, na diregão de uma
praxis pedag6gica criadora.

Preliminarmente, estabeleceu-
se como objetivo principal da discipli-
na a interne/10 e participagäo do esta-
giario no processo de trabalho desen-
volvido no interior da escola, relacio-
nando-o corn a possibilidade de pro-
por novos conteirdos e formas da agar)
pedagegica da educagio fisica. Ao
longo do estagio este objetivo foi am-
pliado na direr,So da reflexao cientifi-
ca das experiéncias de ensino que se
configuravam, provocando a organi-
zagão e sistematizagão desta produ-
gdo metodolOgica a partir da prOpria
pratica docente do aluno-estagiario.

A fim de justificar os propOsitos
e a realizagão deste projeto, cabe fi-
nalmente apresentar o roteiro de
agees desenvolvido ao longo do esta-
gio. Estas agOes dimensionam con-

cretamente o objeto de estudo, con-
cepgao curricular e objetivos da disci-
pl ina:

Introdugäo a disciplina, contex-
tualizando-a no Curso, na Univer-
sidade e na sociedade;
Problematizagão das mem6rias
das vivencias escolares dos esta-
giarios, analisando como o aluno

• de educagio fisica é construido
historicamente;
Processo de Avaliagão Curricular
do Curso de Licenciatura em Edu-
cacao Fisica da UFSC, levantan-
do principals limites e qualidades
do mesmo;
Visita a diversas escolas, elabora-
gão de um relato das primeiras
impressOes e troca de experien-
cias em sala de aula.
Selegäo da escola para o estagio e
formalizaglo deste perante as ins-
tituigOes envolvidas.
Revisäo expositiva, com discus-
sao teOrico-metodolOgica das
atuais tendencias do ensino da edu-
cacao fisica;
Aprofundamento do contato corn
a escola selecionada para o esta-
gio, atraves de procedimentos de
pesquisa como observagao, ques-
tionario e entrevista, levantando
caracteristicas e dados sobre a
escola, a disciplina educaglo fisica,
professores e classe de estagio;
Observagäo sistematizada de au-
las de educagao fisica na classe de
estagio;

i) Encontro com todos os estagiirios
para troca de experiencias corn
relagio ao aprofundamento do
contato corn a escola e observa-
gäo de aulas.
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Elaboracao do Planejamento do
Estigio, incluindo referencial te6-
rico-metodolOgico, objetivos, con-
te6dos, metodologia, avalinio da
pritica pedagOgica, estrategias
de continuidade da interacao e
participacito em atividades ex-
tra-curriculares da escola,
cronograma das atividades e
referencial bibliogrifico;

Encontro com todos os estagiarios
para troca de experiências corn rela-
y& ao Planejamento do Estigio.

1) Selecao, justificativa e desenvol-
vimento de uma temitica de estu-
do relacionada ao ensino da edu-
cacao fisica enquanto subsidio
tebrico da pritica pedag6gica;

m)Criacao e aplicacao de material
diditico enquanto apoio e enriqueci-
mento das aulas de educactio fisica
ministradas ao longo do estagio;

Planejamento e ministracao de
aulas, sob a supervisao conjunta
do professor da classe e professor
da Pritica de Ensino, acompanha-
da de avaliacao escrita de cada
aula;

Troca de experiencias atraves do
acompanhamento e observacao
de aulas ministradas por colegas
estagiirios em distintos campos
de estagio, incluindo parecer
avaliativo das aulas observadas;

p) Elaboracao de relatbrio descritivo
e analitico sobre todo o desenvol-
vimento do estagio, sistematizan-
do teoricamente ,a memOria das
experiencias metodolOgicas pro-
postas, segundo critarios cientifi-
cos da atividade de pesquisa;

q) Realizacao de Seminirio conclu-
sivo sobre o estagio, aberto a par-
ticipacao da Coordenacao do Cur-
so, professores e alunos do Curso,
supervisores de estagio, profes-
sores e alunos da escola onde foi
realizado o estagio, com o objetivo
de consolidar a integracao entre
as instituicaes envolvidas;

A dinamica de ensino aqui apre-
sentada gerou, tendo a pritica peda-
gOgica como ponto de partida, novas
proposic6es metodolOgicas para a
educacao fisica. Sao propostas origi-
nals e inovadoras, sob o ponto de vista
de teorias ainda insuficientemente
exploradas no concreto da realidade
escolar brasileira. Na continuidade
da exposicao desta justificativa seri°
apresentados os propOsitos desta in-
tenclo de trabalho academic°, que
conta corn o envolvimento direto dos
estagiirios de educarrao fisica, sob a
minha orientacio enquanto professo-
rs da Pritica de Ensino.

3. Objetivos
Motivados pelo PROLICEN/

1994, que inclui em suas linhas de
fomento projetos piloto dos cursos de
licenciatura, com bolsas para alunos
que atuem em iniciativas de ensino,
pesquisa e eXtensao, voltados para o
1° e 2° graus, recursos para custeio de
producao de materials diditicos, pro-
postas metodolOgicas, bem como pro-
jetos corn a possibilidade efetiva do
chamado "treinamento em servico",
slo destacados os objetivos da pre-
sente proposta de trabalho:



Dezembro, 1994	 109

Organizar, sistematizar e publicar
em forma de livro didAtico a me-
mOria da producao te6rico-
metodolOgica das experiencias de
ensino desenvolvidas no Estagio
Supervisionado de Educacao Fisi-
ca da UFSC;

Instalar um processo permanente
de producao academica do EstA-
gio Supervisionado de Educacao
Fisica, expondo a critica esta pro-
ducao e contribuindo com o pro-
cesso de atualizacao e construcao
de propostas curriculares relevan-
tes socialmente para a educacao
fisica no ensino de 1° e 2° graus;

c) Incentivar e valorizar a atuacao do
licenciando em Educacao Fisica
em atividades academicas que
articulem ensino, pesquisa e ex-
tenslo, de modo integrado com as
escolas pOblicas de 1° e 2° graus.

4 .Metodologia
de Execucio,
Participantes
e Cronogramas

A elaboracao do livro didAtico
"ESTAGIO SUPERVISIONADO
DE EDUCACAO FISICA: memOria
das experiencias de ensino" contard
corn a participacao direta de 12 esta-
gidrios do Curso de Educacao Fisica,
matriculados nas disciplinas ae PrAti-
ca de Ensino de Educacao Fisica de 1°
e 2° graus, nos semestres 93.2 e 94.1,
respectivamente, sob a orientacao da
professora Ingrid Dittrich Wiggers.
Contudo, a colaboracao de professo-
res da UFSC, em especial os de Dia-
tica, Metodologia, PrAtica de Ensino e

os vinculados ao Curso de Educacao
Fisica, bem como professores das
escolas envolvidas no processo de
estagio, se torna fundamental desde a
oportunizacao de campo de estagi*,
subsidios para enriquecimento te6ri-
co, supervisao, criticas, ate o acesso
final a esta producao.

Seguem os procedimentos
metodolOgicos necessArios a ela-
boracao do livro didAtico, acompa-
nhados do periodo de execucao:

Organizacao e ampliacio teOri-
ca das experiencias de EstAgio
de Educacao Fisica de 1° e 2°
Graus descritas e analisadas
nos respectivos relatOrios, de
modo a sistematizar a producào
metodolOgica de tais experien-
cias de ensino - julho de 1994.

Digitacao e revisao do livro di-
dAtico - agosto e setembro de
1994. 

Apreciacao critica do trabalho
por parte de professores que
tenham como campo de inte-
resse a investigacao do conhe-
cimento acerca do ensino da
educacao fisica - outubro de
1994.

Elaboracao da ficha catalogrn-
fica - outubro de 1994.

Editoracao do livro didAtico -
outubro de 1994.

Impressao em offset do livro
didatico - novembro de 1994.

Encadernacao - novembro de
1994.

Lancamento e divulgacao do
trabalho junto a UFSC, redes
de ensino e escolas envolvidas
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com o estigio, bem como Cur-
sos de Educacao Fisica de ou-
tras IES - dezembro de 1994.

i) Relat6rio final da execucao do
projeto - dezembro de 1994.

Equipe de Trabalbo:
Professors: Ingrid D. Wiggers

Estagiarios:

Andrea Zimmermann

Antonio Luiz Massih

Debora Vanusa Brandalise

Fibio Machado Pinto

Jackson Rocha de Oliveira Jr.

Joyce Desree Alves Franco

Marcelo Costa Francisco

Marcelo Jose de Melo

Maria das Gracas dos Santos

Sandro Natalicio Prudencio

Simone Maria Machado

Vanessa Silveira
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