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PESGUISA-ACAO NO PLANEJAMENTO CURRICULAR

INTRODUCAO	 Katia Branao Cavalcanti (*)
A reestruturagao dos	 cursos

	

de graduagao em Educagao Fisica a 	 vel. Somente a partir da 	 defini

	

nivel nacional deve ser considera 	 coa 	 do marco teOrico-conceitual
da como fato social que, alem 	 de	 do curriculo e que cada IES deve

	

exigir coergncia e consist gncia	 ra proceder a uma conscienciosa a

	

no posicionamento filosOfico e ci 	 valiagao do atual curriculo, ten
entifico dos profissionais	 da	 do em vista identificar os proble

	

area, representa tambem um momen 	 mas a serem resolvidos para a 	 im

	

to politico de grande importancia 	 plantagao da nova proposta curri

	

face a definigao do campo teOrico 	 cular.
e pritico para atuagao	 desses	 Ao se considerar a complexida
profissionais, tendo em vista 	 a	 de para a operacionalizagao de um

	

regulamentagao da profissao e, em 	 novo curriculo que represente ver

	

consequgncia, a garantia do exer	 dadeiramente um avanco no que diz

	

cicio profissicnal no atual merca 	 respeito a qualidade da formacao
do de trabalho.	 do profissional de Educagao Fisi

De acordo com a Resolugao	 n2	 ca, e que tambem assegure o com

	

03 de 16 de junho de 1987, o Con 	 promisso_dos docentes do curso na

	

selho Federal de Educagao fixou 	 realizagao das mudancas	 deseja

	

os minimos de contelido e duracao 	 veis, julga-se que a estrategia
a serem_observados nos cursos	 de	 metodolOgica da pesquisa-agao 	 pa
graduacao em Educagao Fisica, 	 to	 rece a mais adequada para o plane

	

mando por base o Parecer n2 2157	 jamento curricular de forma parti

	

87 do relator Mauro Costa Rodri 	 cipativa.
gues, aprovado em 11 de marco	 de	 OBJETIVO DO ESTUDO
1987 e determinou tambem que a re

-estruturagao curricular	 dever	 Planejar e implantar o novo

	

-	 curriculo do curso de graduacao

	

ter um prazo maximo de 02 anos pa	 _
-	 em Educagao Fisica da Universidara sua implantagao, a partir 	 da	 —

data de publicaga-o desta	 Resolu	 de Federal do Rio Grande do Norte

cao.	 —	 atraves da estrategia da	 pesqui-
o.

	

Como estrategia de implanta	
sa-acao.

_
cao do novo curriculo, o Parecer

JUSTIFICATIVA
n9 215/87 recomenda que a Institu - 	.

	icao de Ensino Superior - IES- co 	 A pesquisa-agao e um tipo 	 de

	

mete pela reflexao dos aspectos	 P esquisa social com base empirica

	

conceituais fundamentais que esta 	 e concebida e realizada em es -
rao subjacentes a definicao	 do	 treita relacao com uma acao	 ou

	

.•	 -	 -
com a resolugao de um problema coperfil profissiografico 	 deseji

-

	

* Professora da Escola de Educagao	 letivo, no qual os	 pesquisadores

	

Fisica da UFPe.	 e os participantes	 representati
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vos da situagao ou do problema es

tio envolvidos de modo 	 cooperati

vo ou participativo.	 Aplicando

os principios metodolOgicos	 da

pesquisa-agao ao planejamento cur
ricular verifica-se que: (a) 	 ha
uma ampla e explicita	 interacao
entte pesquisadores e pessoas	 en
volvidas direta e indiretamente
no curso de graduagao em Educagao
Fisica; (b) desta interagao resul
to a ordem de prioridades dos pro
blemas a serem pesquisados e das
solugaes a serem encaminhadas sob
forma de acao concreta; 	 (c) o	 ob
jetivo de investigagoes nao
construido pelas pessoas e sim pe
la situagao social e pelos dife

rentes problemas encontrados 	 na
formagao do profissional de Educa
cao Fisica; (d) atravas da pesqui
sa-acao pretende-se esclarecer	 e
resolver problemas relativos	 a
atual formagao profissional	 de
Educagao Fisica; (e) poderg haver
durante o processo de implantagao
do novo curriculo um acompanhamen
to das decisOes, das agOes e 	 de
toda proposta curricular desejg
vel; (f) pretende-se ampliar 	 os
conhecimentos dos pesquisadores e
dos participantes sobre curricu
lo, como tambem elevar o nivel de
suas responsabilidades diante 	 da
nova proposta curricular desejg
vel.

QUESTOES A INVESTIGAR

A presente pesquisa busca respos
tas para as seguintes questoes:

Qual o marco teOrico desejgvel
para um curriculo que responda
as necessidades de formagao de
um profissional de Educagao Fi
sica que seja capaz de compre
ender e transformar a realida:,
de concreta na qual ester inse
rido?
Quais os objetivos de um curri
culo de graduagao em	 Educagao
Fisica para a UFRN que corres

ponda as necessidades reais da

sociedade?

Quais os conteaos necessirios

a formagio do profissional de
Educagao Fisica que correspon
dem de fato ao campo especifi
co da motricidade humana?

Qual a estrutura curricular a
dequada a concretizagao dos ob
jetivos propostos para .o curso
de graduagao em Educagao Fisi
ca?
Quais as estrategias de ensino
aprendizagem que correspondem
ao desenvolvimento das compe
tancias tecnicas necessarias
ao profissional de Educagao Fi

sica?

Quais os criterios de avalia
gao a serem adotados para que
seja possivel verificar cienti
ficamente ate que ponto as corn
petancias tecnicas do curricu
lo estao sendo desenvolvidas
de modo satisfatOrio?

PRESSUPOSTOS CONCEIMAIS

Para desenvolvimento deste es
tudo tras pressupostos estio sub
jacentes:

Curriculo 4 processo estrutura
do de resultados pretendidos
de aprendizagem.
0 marco conceitual do curricu
lo 4 o criterio_para o planeja
mento, orientacao e avaliacao
do ensino.

3. 0 planejamento curricular de
forma participativa eleva o ni
vel de consciancia dos profes
sores, alunos, funciongrios e
comunidade envolvidos com a re
estruturagao do curso de gradu
acao em Educagao Fisica.

DEFINICAO DE TERMOS 
E ABREVIACOES 

Bacharelado - Primeiro grau
de ensino superior que permite ao
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graduado exercer a profissao esco

lhida.

Bacharel especialista - Gradu

ado em nivel superior em habilit a
sao especifica de uma proftssao:-

Bacharel generalista - Gradua
do em nivel superior coin area que
corresponde ao campo de conheci
mento de uma determinada prof is
sao.

Curriculo - Processo estrutu
rado de resultados pretendidos de
aprendizagem.

D.E.F. - Departamento de Edo
cacao Fisica.

Formacao Geral Humanistica	 -
Compreende conhecimento
co, do ser humano e da sociedade.

Formacao Geral Tecnica - Com
preende conhecimentos tecnicos es
pecificos de Motricidade Humana.

I.E.S. - Instituigao de 	 Ensi
no Superior.

Licenciado - Grau de nivel so
perior cuja formagao a direciona
da para o ensino escolar e nao-es
colar.

Pesquisa-agao - E um tipo 	 de
pesquisa social coin base empirica
que 4 concebida e realizada em es
treita relacao coin uma agao	 ou
coin a resolugao de um problema co
letivo, no qual os pesquisadores
e os participantes representati
vos da situagao ou do problema es
tao envolvidos de modo cooperati
vo ou participativo.

Tecnico esportivo - Profissio
nal de Educagao Fisica graduado
em cursos especificos de p6s-gre
dtiagao a nivel de especializagao.

- Universidade	 Fede
ral do Rio Grande do Norte.

PROCEDIMENTOS
METODOLOGICOS 

0 planejamento da estrategia
da pesquisa-agao e muito 	 flexi
vel. 0 desenvolvimento da pesqui
sa se (lath' em forma espiral, 	 ou

seja, considerando o fato do "vai
vein" entre as diferentes etapas
tem que se observar o nivel	 de
conscancia dos participantes e
o grau de participagao entre	 os
envolvidos no processo.

A problematizagao e as alter
nativas de solugao devem ter como
base a argumentagao. Este proces
so deve ocorrer fundamentalmente
atraves de seminarios.	 Resumida
mente as tarefas do seminario 	 se
rao as seguintes:
I. Definir o terra e equacionar os

,problemas para os quais a pes
'quisa foi solicitada.
Elaborar a problematica	 na
qual serao tratados os proble
mas e as correspondentes 	 hiplO
teses de pesquisa.
Constituir os grupos de	 estu
dos e equipes de pesquisa, 	 co
ordenar suas atividades.
Centralizar as informagOes pro
venientes das diversas fontes
e grupos.
Elaborar as interpretagOes.
Buscar solugOes e definir dire
trizes de agao.
Acompanhar e avaliar as aloes.

8. Divulgar os resultados pelos
canais apropriados.
Dentro do funcionamento	 nor

mal do seminario, o papel	 dos
pesquisadores consiste em:
I. Colocar a disposigao dos	 par
ticipantes os conhecimentos de
ordem teOrica e pritica para fa
cilitar a discussao dos proble
mas.

Elaborar as atas das reuniOes,
elaborar os registros de informa
sao coletados e os relatOrios	 de
sintese.

Em estreita colaboracio coin os
demais participantes, conceber e
aplicar no desenvolvimento do pro
jeto, modalidades de agao.
4. Participar numa reflexao glo
bal para eventuais generalizagOes
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e discussio dos resultados no qua

dro mais abrangente das ciencias

sociais ou de outras disciplinas

implicadas no problema.	 4.

FASE DA PESQUISA

FASE:

Definigao preliminar do marco
conceitual do curriculo a par
tir dos objetivos dos curricu
los plenos de educagao fisica
estabelecidos pela	 Resolugao

03/87 do CFE e dos	 referenci	 5.
ais para determinar o perfil
do profissional de Educagio 11•
sica conforme parecer 215/87.-.

Definigio da problemitica para 	 6.

a implantagao do novo curric2

lo: colocagao dos 	 problemas	 7.
tendo como base o marco concai 	 8.
tual adotado; selegao de conte
tidos; estrutura curricular; es
trategia de ensino;	 avaliagaC,	 9.
do ensino.	 10

3. Avaliagao do atual curriculo: 11
relagao licenciado, campo espe
cifico da Educacao Fisica, mar
cado de trabalho, contelidos es 	 13
pecificos, estruturas curricu	 14
lares, estrategias de ensino-	 15

aprendizagem, criterios de ava

liagao e sua adequagio i forma

gao do licenciado.

Elaboragio da nova 	 proposta

curricular em fungio de crite
rios de desejabilidade e de vi
abilidade: definigao do campo
tecirico e pritico especifico

da Educagao Fisica, opgao en
tre licenciatura e ou	 bachare
lado e este entre generalista
e especialista.

Identificagio de todos os pro

blemas a serem resolvidos para

permitir a implantagio do novo

curriculo.

Planejamento das awes corns
pondentes

Implantagao do novo curriculo

Avaliagao da 12 etapa de im
plantagao da nova	 proposta
curricular
Avaliagao da 22 etapa

Avaliagao da 32 etapa

Avaliacao da 42 etapa

Avaliagao da 52 etapa
Avaliagao da 62 etapa
Avaliacao da 71 etapa
Avaliagao da 8E etapa




