
Motrivivencia - Dez/88	 73

LICENCIADO E/OU BACHARELADO
ALGUNS ENTENDIMENTOS POSSIVEIS

Uma das questOes mais	 polemi

cas, no meu modo de entender, que
o parecer 215/87, traz 4 a respei
to da titulagao - Licenciado	 e
Bacharel.

Mesmo reconhecendo o esforgo
do relator Conselheiro Mauro Cos
to Rodrigues em tentar	 diferenci
ar conceitual e funcionalmente es
tas titulagoes, a questao precisa
extrapolar estes limites	 abstra
tos tendo em vista a	 realidade
brasileira. Ao distinguir	 estes
profissionais deixa claro 	 que...
"Bacharel (graduado em nivel supe
rior, para o exercicio	 profissio
nal na area de seus estudos) e	 o
Licenciado (graduado em nivel 	 su
perior, cuja formagao e direciona
da para o magisterio de 12 e 	 272'
graus... (p. 26). Em termos ope
racionais o parecer deixa a crite
rio das IES a definigao do perfil
profissional do Licenciado ou	 Ba
charel. Continuando suas explica
goes o relator diz que... "o 	 im
portante a que se compreenda a ne
cessidade de coexistencia de pro
fissionais com ambos os perfis de
formagao (e nao diferenciados ape
nas na titulagao" (p. 27).	 Em ou
tra passagem afirma que...
ideia nao e a duplicidade de titu
lagao e sera importante que	 as
instituigOes assim entendam
com isso zelem para que essa dis
tingao fique bem caracterizada na
destinagao dos cursos que 	 ofere

gam. Serao cursos distintos, pre
parando profissionais com 	 perfis
especificos, que receberao 	 diplo
mas prOprios de Bacharel ou Licen
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ciado" (p. 28). Mais adiante em
suas conclusOes diz: ..."assim as
titulagOes distintas e	 especifi
cas que, embora obtidas em cursos
cujas estruturas curriculares se
desenvolvem dentro de uma	 linha
de unidade, sao diferentes quanto
a "enfase atribuida a cada uma das
quatro areas previstas, como quan
to ao tratamento pedagOgico	 das
materias que as compoem, tendo em
vista o perfil desejado e a deli
mitagao do campo profissional pre
tendido" (p. 29).	 Estas	 explica
goes do relator, como podemos ob
servar, causam estranheza, 	 dad::
o aspecto contraditOrio de 	 seu

de seu discurso.	 Senao vejamos,
como conciliar "cursos	 distin
tos" preparando	 profissionais

com perfis especificos, com "cur
sos cujas estruturas	 curricula
res se desenvolvam dentro de uma
linha de unidade", ficando as di
ferengas apenas a enfase atribul
da? Esta forma contraditOria de
conceber a "diferenciagao"	 reti
ra o criterio de	 intencionalida
de objetiva e coloca-o na subje
tividade dos professores, 	 pois
dar maior ou menor enfase vai de
pender a compet .encia e	 desejo
dos mestres. E nos perguntamos:
como saber e distinguir um conhe
cimento enf gtico de um nao	 enfg
tico dentro de uma estrutura cur
ricular	 que se	 desen
volva dentro de uma linha de uni
dade? Seria falando mais 	 alto7
ou repetindo os conceitos?	 ou
grifando no quadro as categorias
chaves? Se torna muito	 dificil
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para rids o entendimento desfe du
alismo - Licenciatura, Bacharela

do - nao somente pelas	 coloca

goes feitas como tambem 	 pela

afirmacio do artigo 52 da resolu
cao que diz: ..."0 Est ggio Curri
cular, com duraggo minima de um
semestre letivo, sera obrigatO
rio tanto nas Licenciaturas como
nos Bacharelados, devendo 	 para
estes, ser complementado com 	 a

apresentaggo de uma monografia
(trabalho de conclusio) (p. 41);
esta afirmaggo deixa claro a in
concebivel diferenca entre as ti
tulagoes em questao, exposta no
documento, qual seja, o simples
acrescimo de um "trabalho de con
clusao final" para o Bacharel.

Esta "diferenga" pretendida
explicitada no documento, dei

xa transparecer a incapacidade,
mesmo a nivel tedrico, de distin
guir o que representam em um cur
riculo as disciplinas de	 conteu
dos e as pedagOgicas, tanto para

licenciado como para o	 bacha
rel.

Esta limitagiometodolOgica,
da nao diferenciagao, constitui
um complicador a mais para o en
tendimento coerente da proposta.
ngo perguntamos: quais sao os

condicionantes que estao possibi
litando e exigindo esta forma de
diferenciagao - licenciado X ba
charel? Seria a	 incapacidade
histOrica das instituicoes forma
doras de professores em dimensio
nar suas falhas e limitagoes no
campo da licenciatura, onde 	 4
gritante o descompasso entre as
disciplinas pedagOgicas e 	 disci
plinas de conteaos, em	 termos
de articulagao? Ngo seria	 esta
proposta - bacharelado - mais uma
das pseudo-solugOes encontradas
para camuflar o fracasso das
cenciaturas?

Sabemos que, historicamente,

a questao da articulag go entre 	 o

universo de disciplinas pedagogi

cas e o universo de disciplinas

de contetido ainda nao foi resolvi
da, recaindo, nas licenciaturas,
a culpa pela ma formacao, 	 sobre
as primeiras, ficando as segundas
"isentas e descomprometidas". Por
que ao inves de proporem a dicoto
mia Licenciado X Bacharel, nao in
vestem esforcos na elaboragao 	 de
um piano conjunto, capaz de unir
estes universos, na busca de uma
integraggo objetiva e contextuali
zada, da formagao do profissional
de Educaggo Fisica?

As argumentagOes contidas 	 no

documento nao conseguem dar conta
das "diferencas existentes" entre

corpo de conhecimento desenvol
vido na formaggo destes profissio
nais. Ngo fica claro se o	 "novo
curriculo" se pautari na diferen
ciaggo completa dos cursos, 	 em
termos de conhecimentos, mitodos
funcao social, ou se a diferen

ciacao ocorrera apenas em 	 partes
de uma mesma grade curricular.

Entendemos que, tecnicamente,
a implementaggo de uma grade	 cur
ricular para formaggo destes pro
fissionais - licenciados e	 bacha
rel - da forma como ester apresen
tada no documento 4 mais um 	 dos
equivocos metodolOgicos t go	 co
muns em outras areas do conheci
mento.

Afirmamos isto porque, no 	 ca
so da Quimica, da Fisica ou da Bi
ologia, a separaggo entre o Bacha
rel e o Licenciado, tem se 	 pauta
do pela obrigatoriedade dos ilti
mos de conhecer o universo pedago
gico, em um momento determinado
do curso. Ora, apesar de reconhe
cermos a existincia destes dois
universos.- disciplinas de conteu
do e pedagOgicas - bem como as di
ferengas entre o campo de 	 traba
lho do Bacharel e do Licenciado a
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diferenciagio conhecida e existen
te na grande maioria dos	 cursos
se di apens na obrigacao de os
cenciados cursarem, a mais, disci
plinas pedagOgicas. Nao 	 podemos
esquecer tambem que, por questoes
histOricas, o trabaiho do 	 Bacha
rel em Quimica, Fisica e	 Biolo
gia, ester intimamente ligado	 aos
laboratOrios de pesquisa, que por
sua vez estao sob a sujeigao	 eco
namica. No caso da Licenciatura
esta relagao nao ocorre diretamen
te. Alem disso, os Bachariis des
tas areas do conhecimento am co
mo objeto de estudo os	 "elemen
tos naturais ou fragmentos do ho
mem".

Nio conseguimos captar 	 esta
separagao na area do movimento hu
mano, do ser que pensa e	 sente,
principalmente porque, tanto para
o Bacharel como para o Licencia
do, o homem em movimento 6 seu ob
jeto de estudo.

A argumentagio de que o merca
do de trabaiho ester a exigir este
ou aquele profissional e, 	 portan
to, precisamos oportunizar	 aos
alunos condigoes para ocuparem es
tes "espagos", e no minimo	 sim
plista e mecanica, na medida em
que desconhece as fungOes e	 fins
de uma instituigao de ensino supe
rior, mantida Corn recursos
cos. Se este raciocinio for	 cor
reto, cada vez que a "Rede Globo"
apontar uma novidade, - uma 	 nova
"onda", os cursos terao que	 rees
truturar seus curriculos	 para
atender a "nova" demanda.

Cabe ressaltar, ainda, que os
conhecimentos das disciplinas de
conteaos, veiculadas e 	 existen
tes nestas outras areas citadas,
permitem o estabelecimento de li
mites claros, tanto em profundida
de, como em especificidade. 	 Ape
sar disto, a diferenga, em termos
praticos, da grade	 curricular,
nao tem se dado nestes elementos,

mas sobretudo na adig go de	 disci
plinas pedagOgicas para um, em de
trimento do outro. Por exemplo,
Bacharel em Quimica ou em 	 Fisi

ca e "preparado" para trabalhar
em laboratOrios de pesquisa,
neste, como sabemos, as	 pesqui-
sas se dao no sentido da busca de
respostas cada vez mais	 comple
xas, num "continuum" linear e ob
jetivado. E nos perguntamos: nos
locais de trabaiho dos futuros Ba
chareis em Educag go Fisica,	 tais
como: academias, clubes,	 hospi
tais, etc, eles tratarao com "vi
dros" ou seres humanos? Existem
suficientes pesquisas que dio con
to da separagao, tanto em	 profun
didade como em especificidade, do
conhecimento veiculado nas	 disci
plinas de contelido em Educagio Fl
sica? Onde fica o limite entre a
Educagio Fisica, o Lazer, o Des
porto, etc? 0 que, em termos de
conhecimento, deveria estudar	 o
Bacharel em Educagio Fisica nas
disciplinas de conteaos - Basque
te, Voleibol, Recreagao etc - que

Seria diferente para os Licencia
dos?

Neste sentido, a chlvida perma
nece, porque esta questao 	 ainda
nao foi suficientemente discutida
entre os diferentes segmentos da
area. Se a diferenga aparece con
tradiaria na teoria, como 	 sera
na prgtica? Ngo estariam os se
guidores desta proposta - Bachare
lado - neste momento histOrico,
querendo, mesmo que inconsciente
mente, desviar o foco das 	 discus
soes para esta pseudo-questao? Se

Bacharel pode vir a ser Licenci
ado e o Licenciado_pode vir a ser
Bacharel, porque nao utilizar 	 o
antigo raciocinio, "quern pode 	 o
mais pode o menos"?

Um outro ponto de vista	 inte
ressante a respeito desta questao

a argumentagao de que ao	 Bacha
rel cabe a "pesquisa"...; 	 para
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tanto 4 preciso que este curricil
to seja mais preciso, mais estru
turado e apresente, mesmo	 nas
areas pedagOgica e esportiva, 	 as
pectos formativos cientificos, so
mente adquiridos quando se ofere
ce a possibilidade do desenvolvi
mento de pesquisas e o conhecimen
to das diversas pesquisas...	 (p.
31). Esta postura, alem de refor
gar a visao compartimentalizada e
fragmentada do conhecimento (sepa
ragao entre o pensar e o fazer;
entre pesquisa e ensino), enquan
to instrumento de poder, nivela
por baixo o ensino de 12 e	 22
graus. Esquece que a pesquisa e
o ensino sao elementos indissociA
veis na forma da lei, apesar 	 de
existir diferengas marcantes	 en
tre o pesquisador e o professor,
na pratica diaria. Uma das dife
rengas marcantes 4 que o segundo
tem, como interlocutor, um grupo

de pessoas, enquanto que o primei
ro, na maioria das vezes, tem ou
tro, qual seja, o	 conhecimento.
Na area da Educagao Fisica,	 que
trabalha com o homem em movimen
to, e nao com	 tubos de
ensaio, pipetas, reagoes	 quiml
cas e fisicas, ou	 verificagoes
eminentemente teOricas,	 comuns
aos Bachareis em Quimica, 	 Fisica
e Biologia, esta diferenca torna-
se ainda mais evidente. E	 volts
mos a perguntar: em que local da
sociedade o "Bacharel" pretendido
nao trabalhara com o homem em	 mo
vimento? Quantos e quais sao os
"centros de pesquisas" existentes
no Brasil que contratam	 "Bach/
refs" em Educagao Fisica somente
como pesquisadores?

Estas sao algumas ilagOes a
que chegamos, face as explicagOes
contidas no documento.




