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REESTRUTURACAO DOS CURSOS DE GRADUACAO EM EDUCACAO
- ELEMENTOS PARA UMA AVALIACAO DO PROCESSO

INTRODUCAO:

gimultaneamente a elaboragao
da Nova Constituigao	 Nacional,
vem ocorrendo a nivel dos Cursos
de Formagao de Profissionais	 de
Educagao Fisica e o processo 	 de
reestruturagao do curriculo	 de
graduagao.

Muito mais por determinagao
da Resolugao 03/87, consuhstancl
ada pelo Parecer n2 215/87(1) 	 do
que por auto-determinagao, autono
mia e avaliacao critica, tal pro
cesso vem se dando e muitas sao
as escolas que atualmente	 jA
apresentam suas propostas de rees
truturagio curricular.

Com o intuito de acompanhar e
compreender este processo levanta
mos alguns aspectos que nos pare
cem pertinentes.

Faremos referancia a alguns
aspectos que devem ser levados em
consideragao para a compreensao
de como vem se dando o processo
de reestruturagao e, ainda, para
que paradigma curricular 	 podem
-ester apontando sugestOes _conti
das no Parecer e na Resolugao 03/
87, fruto de forges hegemanicas
atuantes em nossa sociedade.

DESENVOLVIMENTO:

Um dos primeiros elementos a
serem levantados a respeito da re-
estruturagao dos cursels.de gradua
coa  em educagao fisica	 refere-se
a analise de como vem se	 dando
historicamente este processo.
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Podemos observer que nesses
sessenta e tras anos de existan
cia dos cursos de Educagao Fisica
no Brasil (Costa, 1971,p.43).(2) a
reestruturagao de seus respecti
vos curriculos deu-se sempre	 por
determinagao legal, como se obser
va no caso das ResolugOes	 69/
e 03/87. Porem, reestruturagOes
curriculares realizadas por auto-
determinagao e avaliasao critica
do processo de formacao profissio
nal at o momento nao chegaram a
ocorrer.

Considerando que as propostas
de reestruturagOes curriculares
estao sujeitas as pressoes de	 di
ferentes ordens, dos 	 diferentes
grupos sociais interessados, 	 for
na-se relevante o	 reconhecimento
destas forges.

Diante dessa questao initial,
cabe-nos aqui indagar: quais 	 as
forges hegemanicaa que tim	 deter
minado tais reestruturago4s, e pa
ra a que tendencies elas apontam?

Segundo CARMO	 (1987,p_.2)(3),
"para entendermos a Resolucao	 03/
87 e o Parecer 215/87, que	 repre
sentam a sintese do pensamentb dos
individuos que escreveram esta
gina da histOria, temos que partir
das contradigOes da vide- material
ocorridas entre 1979 e 1986..." um
period() da gestao da referida Reso
lugao. Assim, partindo de 	 tal
afiriagAo compreendemos ser	 neces
sario aqui, discutirmos a questao
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da Reestruturag go dos Cursos	 de

Graduagao em Educagao Fisica, 	 sem

pre i luz de alguns elementos	 que
avaliem tal processo a partir	 das

condigoes politicas, ecoamices e
sOcio-culturais que o 	 determina
ram.

Tendo como refergncia tais	 as
pectos, GIRADELLI JR. (1987,0)(4)
identifica na Educag go Fisica	 do
Brasil o que tambem ocorre em 	 ou
tras areas do conhecimento; a	 pre

dominincia, na dicada de 70, da ra

cionalizagio despolitizadora com a

ideia central da unidade nacional

em torn do Brasil-potincia.

Mais recentemente temos o estu
do de CASTELLANI JR (1988)(5) reali
zado na PUC-SP referente a	 dados
histOricos sobre a Educacao Fisica
e os Esportes no Brasil demonstran
do com a Educag go Fisica, "ao	 Lon
go de sua histOria, representou di
versos papeis, embora com signifi
cados prOprios aos periodos em que
foram vividos". Procurou	 saber
ainda a quais necessidades	 ela
respondeu em diferentes	 momentos
histOricos.

Sendo pretensio somente 	 Levan
tarmos elementos para uma avalia
gao do processo, ressaltamos a	 im
portgncia a nivel das propostas de
reestruturacao de curriculo de ani
use de elementos desta ordem.

Outro importante dado que iden
tificamos, referente a tal proces
so, diz respeito a saida de profis
sionais de Educagao Fisica para o
exterior especialmente no final da
decada de 70, para a realizagao de
estudos de P6s-Graduagao, incenti
vados principalmente pela politica
educacional expressa no Plano	 Na
cional de POs-Graduagao.

A ida destes	 profissionais,
principalmente para os Estados Uni
dos e Alemanha, ~ gera por parte des
tes, a realizagao de investigagoes
cientificas, seguindo os marcos
referenciais dos trabalhos desen

volvidos, na epoca, pelos referi

dos paises.

Estes dados nos parecem 	 im

portantes de serem aprofundados,
vez que os profissionais _forma
dos a nivel de p6s-graduagao	 ao
regressarem exercem tambem, pelo
poder do saber institucionaliza
do, pressOes no processo de rees
truturaggo curricular.

Outro elemento importante na
avaliagio do processo e o relaci
onamento com o movimento critic()
na Educagio Fisica Brasileira.

Ja no inicio e no	 decorrer

da dicada de 80, em meio a todo
um movimento de insatisfagao	 so
cial e de luta pela democratiza

gao, observam-se no ambito	 da
Educacao e da Educaggo	 Fisica,
os movimentos de critica as anti. -
gas e tao presentes concepgoes
veiculadas sobre essa area do co
nhecimento. Surgem assim, no bo
jo dessas discussaes, formas	 al
ternativas que apontam para posi
toes mais criticas. Cabe aqui
indagar sobre as possibilidades
de consideracao de um movimento
critico de reestruturacao curri
cular frente ao conservadorismo,
ainda tao presente na	 maioria
dos cursos.

Temos que considerar tambgm,
as fortes pressOes do mercado es
portivo sobre o curriculo de for
maggo profissional,	 buscando
seus espagos. A idolatria	 do
corpo, as tenancias da moda, o
marketing, os grandes negOcios.

Podemos assim visualisar for
gas consideraveis que, de uma ou
de outra forma exercem	 pressOes
no processo de reestrturacao cur
ricular.

Estas formas sao intermedia
das pelos elementos cooptados e
que as representam e as assegu
ram no processo de decisOes	 cur
riculares.

Mas, continuando na busca de
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'mais alguns elementos para avali

agao do processo, nos pergunta

mos sobre como se deu a evolugao

do pensamento da comunidade aca
demica a respeito da divisao tec
nica do trabalho do profissional
de educagao fisica em "licencia
tura" e "bacharel".

Tomando como indicador que
ainda no final do ano de	 1986
pairava uma grande chivida 	 sobre
o que significava a divisao do
trabalho entre bacharel e	 licen
ciado, ddvida essa expressa	 mui
tas vezes nos encontros de	 Dire
tores, nos encontros com estudan
tes, fica evidente a fragilidade
desta compreensio enquanto fruto
do processo de reflexao	 coleti
va, como o parecer 215/87 	 tenta
ressaltar no inicio da	 exposi
cao.

Se considerarmos as reclames
nacionais advindos do movimento
estudantil, pela ausencia, em re
lagao a representatividade de es
tudantes nos debates realizados
no period() destes 08 anos de ges
tao da Resolugao 03/87 e, ainda,
a estrutura burocritica, 	 centra
lizadora e autocritica da Univer
sidade Brasileira, questionamos
tal processo que se diz processo
participativo.

Queremos evidenciar que com
preendemos como fundamental esta
dimensao do processo de reestru
turagao e que consideramos con
forme DEMO (1987, p. 507) 6 "como
um conteddo histdrico, vivencia
do no espaco politico, que e o
curriculo de formagao, e onde se
dao as lutas ideoldgicas e de in
teresse de classe".

assim que, tambem pelas es
truturas administrativas	 preva
lecem, conforme destaca	 APPLE
(1979, p. 15) 7 "todo um corpo de
praticas e expectativas, com ba
se em determinadas visoes de ho
mem e de mundo, proprias do modo
de viver de uma sociedade capita

lista".

Para aprofundarmos a refle

xao sobre Bacharelado e Licencia

tura queremos resgatar aqui, por
tanto, as questOes pertinentes a
divisao social do trabalho	 em
uma sociedade capitalista.

Se levarmos em consideragao
as anilises realizadas por	 MARX
(1985) 8 referentes a trabalho as
salariado e capital,	 "pode-se
compreender o porque dos metodos
de divisao do trabalho e	 seus
efeitos sobre a determinagao	 do
salirio. Diz MARX (1985,	 p.
42) que "a divisao do 	 trabalho
cada vez maior torna a concorrin
cia entre os operirios cada	 vez
maior". Os operarios nao concor
rem entre si apenas vendendo sua
forca de trabalho, uns mais bars
tos do que os outros, mas tambem
quando um so faz o trabalho	 de
cinco.

g a divisao do trabalho	 in
troduzida pelo capital que	 obri
ga os operirios a se 	 langarem
neste tipo de concorrancia.

Se nos reportarmos novamente
ao parecer e analisarmos fundamen
tos principais, veremos que a ten
tativa de diferenciar o 	 bacharel
do licenciado se deu tambem a	 ni
vel da atuagao no mercado de 	 tra
balho. 0 licenciado sendo habili
tado para o magisterio de 12 e 22
graus e o bacharel para a pesqui
sa ou comunidade em geral	 (clu
bes, academias, etc.).

Merece este aspecto	 anilises
mais profundas, relacionadas 	 com
as repercussoes sociais da	 divi
sao do trabalho, o que nao vem se
dando a nivel dos encontros atual
mente realizados.

A esse respeito, ainda neste
periddico, encontraremos o	 traba
lho do professor Apoliinio A.	 do
Carmo, referindo-se a	 questoes
conceituais, metodoldgicas e poll
ticas sobre a divisao entre licen
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ciando e bacharelando.

Seguindo a problemitica colo

cada no inicio do trabalho	 sobre

as forgas hegemOnicas e para que

tendincias elas apontam	 levanta
mos algumas questoes referentes a
raiz do pensamento curricular	 em
educaggo fisica no Brasil.

Para tanto vamos considerar
as proposigOes de HABERMAS (1980)
Apud DOMINGUES (1987, p. 353) 9 se
gundo as quais "todo conhecimento
esti associado a tras dimensOes
fundamentais da vida humana,	 cm

jas categorias bisicas sio	 TRABA

LHO-LINGUAGEM-PODER".

A sobrevivencia da vida hums

na esti na dependincia de o ser
humano produzir sua vida e ele	 a
produz e reproduz em nossa	 socie
dade trabalhando. Por outro lado
a criacao e transmissgo da	 cultu
ra 4 intermediada pelalinguagem.
E a criaggo e manutengao da socie
dade tem se dado pelas relagoes
de poder.

E assim que os interessados
manifestos no entendimento destas
categorias bisicas caracterizam o
enfoque do curriculo e estas dife
rencas bisicas nos paradigmas cur
riculares.

Conforme evidgncias cientifi
cas, o paradigma curricular sus
tentado pelos cursos de formagio
profissional no Brasil,	 segundo
FENSTERSEIFER (1986, p. 45), 4	 o
tecnico linear de Tyler. 	 Simpli
ficando, somente como meio	 de
transmissio de informagOes e 	 as
relagoes de poder se dando	 na
forma autoritiria, contriria	 a
emancipaggo.

Frente a estas colocagOes nos
perguntamos agora sobre o que efe
tivamente tem de reestruturagio
da matriz paradigmitica da propos

ta estabelecida no parecer	 215/
87 e na Resolugio 03/87.

Alterou-se a raiz do pensamen

to'curricular na formagao do	 pro

fissional de educagio fisica?
Alteraram-se os compromissos

politicos expressos como resultan
to de um processo democritico e
participativo?

Superaram-se as teses equivo
cadas sustentadas anteriormente
nos curriculos de formag go prof is
sional?

CONCLUSAO:
A guisa de conclusao parcial

ressaltamos a importancia da	 ani
use e compreensao das forgas

liticas, sociais e ecoamicas que
estao determinando a atual propos
ta de reestruturaggo do curricu
lo.

Na leitura critica de	 como
vem se dando este momento histOri
co poderemos encontrar elementos
que nos possibilitem muito	 mais
do que simplesmente fazer cumprir
uma Resoluggo, vir a superi-la,
por forma de novas determinagoes
histOricas e novas relagaes	 soci
ais.

Fica-nos claro ainda, a	 par
tir do pressuposto de que curricu
lo tambem 4 um espago politico,
a imporeincia do reconhecimento
das forgas hegem8nicas, 	 das
ideias hegem8nicas, dos interes
ses prevalecentes.

Uma vez explicitados e desve
lados estes interesses teremos em
mos elementos que contribuirgo
para a compreensio do paradigma
curricular que estaremos desenvol
vendo e permitirao ainda visuali
zar as tendgncias que estaremos
assegurando ou as transformagOes
que teremos que buscar coletiva
mente.
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