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Introducio e
Justificativa

reflexAo/intervencAo
que vem sendo
implementada, nos
ultimos anos em
Educacdo Fisica, no
Brasil, tem tentado
favorecer uma con-
cepcAo de curriculo
social e critica, esta-

belecendo uma revisAo nos cursos de
licenciatura.

0 Curso de Licenciatura em Ed.
Fisica da U FSC reestruturou o seu curri-
culo a partir da Reso!KA() n°03/87 do
Conselho Federal de Educacao, que pas-
sou a vigorarem1989. 0 curriculo anterior
foi avaliado de forma mais amplae formal,
em dois momentos, por professores que
efetivamente participaram de seu desen-
volvimento. Primeiramente, David e Ro-

cha (1987) em sua andlise, encontraram
deniincias, tanto de discentes quanto de
docentes, acerca do isolamento em que
se apresentavam as disciplinas e do es-
trangulamento existente entre as areas
bdsica e profissional. Por outro lado, a
nivel de sala de aula, näo se possibilitava
a participacäo efetiva do académico. Em
termos de tendência curricular, enquan-
to os aca&micos almejavam a reconstru-
cAo social, aos professores importava
oferecer subsidios para a autonomia in-
telectual dos alunos. As sugestOes apre-
sentadas pelos atores do processo fo-
ram no sentido de inclusâo de novas
disciplinas, quantidade de créditos, car-
ga hordria, etc... Finalmente, os autores
alertaram para o fato de que uma recons-
trucäo curricular pode optar por uma
transformacao numa perspectiva h ist(5-
rico-social concreta ou por uma propos-
ta reformista, num continuismo
hegemOnico.

• Este 6 um resumo de uma investigacao que teve seu inicio em 1992, encerrando-se ern 1994,
culminando corn urn rclatOrio final dc pesquisa com 64 paginas.

•• Professores do Centro de 1)esportos e do Departamento de Metodologia de Ensino do Centro
de Educacao da Univcrsidadc Federal dc Santa Catarina



Delembro, 1995

Percebe-se, neste estudo, uma boa
contribuicao que poderia ter sido apro-
veitada para a reformulacao efetivada
posteriormente.

Mocker (1989), repensando igual-
mente elementos do referido Curso, des-
velou urn curriculo descontextualizado,
fragmentado, pulverizado por discipli-
nas. Consequentemente, teoria e pratica
apresentavam-se desvinculadas ou jus-
tapostas, sugerindo a dicotomia acao-
reflexao. 0 conteUdo abordado referen-
dou o use indiscriminado do padrao tec-
nico Ultimo do esporte, das performances
nas destrezas tecnicas e do condiciona-
mento fisico, determinando o entendi-
mento da inquestionabilidade do conhe-
cimento, advindo do esporte insti-
tucional izado. A autora, ainda, esclare-
ceu que os docentes careciam de enten-
dimento para oferecer explanacaes
interdisciplinares, no ambito sOcio-polf-
tico-cultural, o que resu ltou numa postu-
ra ingenuamente dicotomizada da totali-
dade social. A forma I imitada (modelada
pelos condicionantes histOricos) de
visualizar as concepcOes que permeiam
a Educacao Fisica e o conhecimento,
comprometeu a formacao de individuos
participativos e criativos. Quanto as
pesquisas, o estudo definiu urn forte
acento em investigacOes de cunho
positivista. Em sintese, a investigacao
desnudou uma estrutura curricular
legitimadora dos interesses dominantes.

0 curriculo atual, igualmente, ne-
cessitou de uma reflexao sobre o seu
processo, a fim de orientar e esclarecer o
cotidiano de sua atuacao.

Para tanto, foi designada uma co-
missao composta, nao por especial istas
em curriculo, mas por elementos partici-

pantes efetivos da dinamica curricular.
Constaram desta comissao, professores
dos departamentos que compOem o Cur-
so, representantes academicos, alern do
Coordenador e Sub-Coordenador, num
total inicialmente de sete componentes.
Posteriormente, a comissao reduziu-se a
cinco integrantes.

Longe de questoks puramente ad-
m inistrativas, definiu-se o estudo por
uma linha Tido imediatista de resultados,
de vinculacao a-teOrica, porem, por uma
dimensao set-la e formal, dentro de
parametros qualitativos de investigacao.
Basicamente, buscou-se compreender
qual a fundamentacao conceitual que
deu suporte a dinamica curricular para
uma possivel interferencia, aldm de indi-
car sugestOes para a reestruturacao do
Curso em questao.

Para atingirtal objetivo, primeira-
mente, a comissao abordou questOes
teOricas que considerou fundamentals
para a analise de uma estrutura curricular.
Ap6s relatar o processo que o grupo de
estudos percorreu, fez-se a interpreta-
cao dos elementos/dados colhidos da
realidade para, posteriormente, efetuar-
se as consideracOes conclusivas e su-
gestOes, a fim de encaminhar-se para
uma reestruturacao curricular.

Para este artigo, apresentaremos
apenas as teses conclusivas do referido
relatOrio:

1- Qual a Teoria de
Suporte da Pesquisa?

A I iteratura observaque, a Un iver-
sidade, em nome da qualidade de vida e
da produtividade, resume-se na forma-



cAo de mde de obra para o mercado de
trabalho, corn uma compreensAo
discriminat6ria e capital ista de trabalho.

Os autores apontam, tambërn, para
duas opcOes na prAtica pedagOgica do
professor: transm it ir informacOes tècni-
cas descontextualizadas, inviabilizando
o conhecimento real e efetivo; ou
reelaborar, corn os educandos, urn con-
teudo articulado corn suas experiacias,
o que possibilitaria urn postura histOrica
e consciente, capaz de criticar e transfer-
mar os fatos sociais.

Quanto ao esporte, os autores su-
gerem transpor a anAlise do movimento
humano circunscrito a funcionalidade
mecdnica, para urn estudo significative
entre homem e mundo.

Na perspectiva das teorias
curriculares, a I iteratura argumenta que a
racionalidade e a producAo do conhec i-
mento legitimam os seus enfoques, quan-
do possibilita que nos curriculos predo-
mine o interesse em controle, em compre-
ensão ou critico. Reforcam, ainda, os
autores, que estes interesses retratam
sempre urn momento histerico, impl ican-
do numa certa concepcao de educacao e,
em consequacia, de homem, mundo e
sociedade. Sugerem, para a reconstru-
cAo social, um curriculo que se funde na
racionalidade dialético-critica, tendo
como compromisso a emancipacão dos
seres humanos, pela edificacao de uma
sociedade democrAtica.

2 -Qual o caminho
percorrido?

A abordagem critico-dialetica foi a
teoria do conhecimento que deu suporte
a este estudo, corn o apoio da pesquisa-
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acao como intencAo metodolOgica de
investigagfte, nAo obtendo, no entanto,
grande participacAo dos atores do pro-
cesso.

3 - 0 Que Encontramos?

Quanto aos objetivos, os dados
coletados apontam para sua pulveriza-
cAo, em funcão dos interesses pessoais
dos docentes. De forma geral, o objetivo
secundario do curso a referendado como
prioritdrio. Neste sentido, ressalta-se o
interesse em preparar o individuo para o
mercado de trabalho, corn poucas pers-
pectivas em superar o determinism° da
visa° reprodutora e adaptativa que o
mercado Ihe impOe, o que torna vazio o
objetivo formalizado que pretende con-
cretizar uma perspectiva generalista e de
educacfto human ista

0 conteudo abordado resulta em
conhecimentos fragmentados e distan-
tes dos problemas das real idades escolar
e nAo escolar, definindo-se como acritico,
a-histerico, incidindo ora no teorismo,
ora no praticismo. Raros momentos se
circunscrevem As abordagens criticas
das realidades sociais, entremeando a
perspectiva tdcnico-instrumental, con-
forme sugere a prOpria resolucAo 03/
CFF187.

A metodologia de ensino se fun-
damenta, basicamente, na transmissão-
assimilacão do conteudo, através de aulas
expositivas e teOrico-prAticas (de forma
justaposta, ndo integrada) para efetivar
a aprendizagem.

0 objeto de avaliacão e o aluno e
não o processo ensino-aprendizagem.
Assim como o objetivo, o conteudo e a
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metodologia, a aval iacao, tambem, é mais
um momento isolado, estanque, que,
entre outros aspectos, distancia o co-
nhecimento das realidades sociais.

A interdisciplinuridade, alem de
ser definida de forma limitada, nao
transparece no cotidiano do Curso, corn-
prometendo o entendimento da real ida-
de e acentuando o professor proprietario
exclusivo de urn conteudo petrificado.
Isto se acentua pelos sistemas
conceituais diferenciados decorrentes,
fundamentalmente,	 da
inex isténcia(pul verizacao) de objetivo e
eixo norteadores bdsicos.

A criatividade a considerada como
urn momento menos dirigido, nao garan-
tindo a efetivacao da producao de urn
conhecimento critico. Ha uma reducao
considerave I do ato de conhecer, que se
resume ern mera transferência de conteti-
dos ja existentes para a assimilacao do
académico.

A perspectiva da reproducao, con-
trapondo-sea producao do conhecimen-
to, que se ressalta no curso ern questa°,
resultou numa parlicipaccio passiva e
acritica dos discentes, tornando-os in-
capazes de agir e pensar no sentido da
exploracao de suas preocupacOes para
reconstruirem seu saber.

A avaliacao curricular revelou, tam-
bdm, o quadro limitado de oportunida-
des para os discentes de pesquisa e
extensão. Diretamente ligada a pesqui-
sa, a Unica atividade cicada, e a consulta
bibl iografica para a elaboracao de traba-
lhos. As atividades de extensao restrin-
gem-se ao ambito da observacao de es-
colas/instituicOes e participacao de jo-
gos/competiciaes. A pratica curricular
caracteriza-se pela desvalorizacao das

possibilidades de vivéncia do aluno, fren-
te as demandas da escola e da sociedade,
que articulem ensino, pesquisa e exten-
sao no campo de conhecimento da Edu-
cacao Fisica.

Referendando os objetivos (dire-
trizes) da Resolucão 03/CFE/87, o curri-
culo mostrou-se baseado, na sua maio-
ria, nos processos de acumulacão,
legitimacão e producAo do conhecimen-
to instrumental, frutos da nao superacao
das concepOes de Educacao e de Edu-
cacao Fisica. Implicacao esta, coerente
corn uma proposta curricular tëcnico-
linear que contempla o funcionamento
adequado da sociedade capitalista.

Ressalta-se o quase total desco-
nhecimento das teorias da educacao e de
curricula por parte de docentes e dis-
centes, o que dificultou o aprofunda-
mento e o avanco dos debates, no anda-
mento desta investigacAo. ConseqUen-
temente, algumas solucOes pal iativas
foram apontadas, sem, no entanto, serem
quest ionados ou desestruturados os
fundamentos basicos da proposta em
vigor.

Dissertando Sobre
a Conclusio

Nao foi intencao deste estudo ado-
tar o que Giroux (1986) chama, no currlcu-
lo oculto, de enfoque liberal, onde os
professores sao considerados "culpa-
dos" pela existdncia e inflancia dos
valores e crencas dominantes na estru-
tura curricular. Nao é uma questao de
atacar ou defender uma postura, porem,
de tentar esclarecer as limitacOes ideolO-
gicas estruturais as quais estamos sub-
metidos.



Para tal n ivel de compreensao ocor-
rer, a comissäo optou por fundamentar-
se em teorias criticas (uma coeracia que
se espera ter atingido), enfatizando os
meios dos processos de criacao, selecao
e organ izacao do curriculo corn a dinami-
ca da producao e reproducao da soc ieda-
de capital ista, numa perspectiva contra-
ria ao pensamento convencional sobre
curriculo. Sendo assim. tentou-se confi-
gurar a construcao curricular como urn
ato comprometido historicamente corn
uma determinada politica, pordm, nem
sempre reconhecidamente explicitado.

Sob estas implicacOes, o Curso de
Licenciaturaem Educacao Fisicada UFSC
foi abordado/inserido no processo soci-
al mais amplo, caracterizando-se como
um ato politico e, como tal, compreendi-
do de forma a contextualizar aquilo que
nele estd contido. Neste sentido, sua
estrutura curricular transpareceu
atomizada, fragmentada por disciplinas
que nao intercambiam seus processos
pedagdgicos.

Esta desvinculacao repercute na
compreensao do objetivo do Curso que,
no coletivo dos docentes, apresenta uma
certa clareza e aceitacao, pordm, nao
compartilhadaem suas individualidades,
apresentando conotacOes bastante
diversificadas nas dimensOes cons-
titutivas da atuacao pedagOgica de cada
professor. Urn elemento sign ificativo, que
pode dar sentido a este fato, é a apresen-
tacao de concepcbes que, basicamente,
se expOem no curriculo sob tit's niveis.
HA os que legitimam conceitos e possibi-
lidades da Educacao Fisica exigidos pela
sociedade, num patamar de senso co-
mum, sem grande clareza conceitual. Os
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niveis tècnico-linear e critico, apesar de
apresentarem preocupacOes cientificas,
de construcao teOrico-pratica para a
Educacao Fisica, embasam-se em dife-
rentes epistemologias, agravando a
desconexao no referido curso.

Por outro lado, a departamenta-
I izacao tambërn subdividiu interesses e
objetivos, apresentando atuacOes/con-
cepcOes divergentes e, por vezes, anta-

icas, impossibilitando a unidade
metodolOgica ou	 uma	 inter-
disc ipl inaridade. Esta perspectiva acen-
tuou o isolamento das disciplinas, negli-
genciando a compreensao global do
conhecimento.

Quanto ao processo de producao/
apropriacao dos conteAdos, percebeu-
se uma tendéncia a sua transmissao/
assimilacao, via aula expositiva e por
demonstracao, resultando numa ênfase
A dimensao instrumental do ensino na
Educacao Fisica. 0 conhecimento, ele-
vado ao grau de inquestionabi I idade, na
maioria das disciplinas, abriu raros espa-
cos para a criacao e andlise critica da
realidade. Desta forma, acentuou-se o
reforco a dimensao tëcnica que nao Ode
ser superada pela dimensao critico-refle-
xiva.

Decorreu destes aspectos, uma
concepcao I imitada de participacao, tan-
to por parte de discentes quanto de do-
centes, viabilizando frdgeis interferdn-
cias no percurso curricular e, conse-
quentemente, na realidade social. Um
destacado espaco de social izacao abriu-
se, nas diversas praticas pedagOgicas,
pela materializacao de experiéncias no
ambito tecnico-operativo, em detrimen-
to de outros tipos de conhecimentos.
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Tais caracteristicas concretizaram
a separacao entre teoria e prAtica, junta-
mente corn a forma instalada e assegura-
da de dicotomizar a Area tëcnica, das
areas pedagOgica, sociolOgica, filosOfi-
ca,	 pela desvinculacao do conte0-
do corn a real idade concreta; pela manei-
ra reprodutivista de viabilizar o ensino;
pela desconexao da triade: ensino, pes-
quisa e extensao. Estas duas Ultimas, nAo
se apresentaram imbricadas, integradas
ao ensino, pordm, justapostas e, por
vezes, el itizando os parcos projetos apre-
sentados.

Outro fator que contribuiu para
expor a proposta curricular foi a questAo
da avaliacao, compreendida, na sua gran-
de parte, como testes e provas, consoli-
dando as concepcOes estabelecidas.

Portanto, as proposicOes apresen-
tadas atraves do curriculo oculto e ex-
presso, evidenciaram uma tendéncia A
reproducao aos pressupostos e pi-Micas
dominantes. A passividade, o confor-
mismo e a resisténcia As mudancas mais
profundas, conformaram, juntamente
corn as outras caracteristicas, urn curri-
culo cujo maior acento se deu no interes-
se em controle, caracterizando a tenden-
cia tdcnico-linear. Esta perspectiva nao
so tende a identificar e con figurar a divi-
sao social do trabalho, como tambëm, a
afetar a definicao de cidadania.

No entanto, tendo-se enfatizado
ate o momento o caster de "iendencia -
nas caracteristicas inclusas na dindmica
curricular estudada, intencionalmente,
nao se garantiu a sua homogeneidade.
Contrapondo-se a tendëncia tecnico-li-
near, afirmou-se, contra as resisténcias
conservadoras, urn pequeno, mas atuan-
te grupo, englobando docentes e dis-

centes, que buscou discutir/refletir o
curriculo sob o enfoque dinamico-
dialOgico, sob o prisma critico-eman-
cipatOrio. Esta contradicao pode demons-
trar possibilidades de avancos na
redefinicao do curso em questa°.

Finalmente, a comissao pretende
levantar alguns aspectos que considera
relevances para uma futura reestruturacao
do curso referido. Para isto, apoia-se em
duas teses levantadas por Silva (1992),
que alerta sobre o entendimento acerca
de inovacOes ou modificacaes curri-
culares. Primeiramente, argumenta o au-
tor, que as regulamentacOes e definicOes
curriculares cristalizadas na imaginacAo
popular tornam extremamente dificil efe-
tuar quaisquermodificacOes. Por um lado,
a lei e a tradicAo nAo perm item que se
mexa nessas definicks, nesse formato
tradicional. Por outro lado, as modifica-
cOes que se podem fazer sem mexer nis-
so, são superficiais e, mesmo assim, su-
jeitas ao fracasso por carregarem o peso
da determinacAo daquelas defin icOes.

Continuando corn o autor, ressal-
ta-se ter a compreensAo de que, escola e
curriculo, nAo sào os motores centrais da
transformacao social, no entanto, a pre-
ciso tornar este ambiente urn espaco
democrAtico, igualitario, nAo de renim-
cia, porem, de luta por melhores condi-
cOes de vida.

Soluclies Paliativas

Dentro das condicaes atuais de
desenvolvimento do Curso e, como fru-
to do processo participativo que se ten-
tou implementar, algumas alteracOes fo-
ram realizadas, principalmente, no âmbi-
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to da grade curricular, como tambem,
numapossivel melhora na material izacao
e atuacao de ensino-aprendizagem.

Por serem constatadas situacOes
de estrangulamento no curriculo, mesmo
com as diferentes concepcOes de curso
reinante, a coordenacao, apoiada no
Colegiado de Curso, realizou algumas
mudancas, e tentou reencaminhar proce-
dimentos pedagOgicos, apesar das difi-
culdades encontradas. Dentre etas des-
tacamos:

em alguns casos, apesar de initial,
observou-se um processo de
redimensionamento de conteirdos e
metodologias em disciplinas do Cur-
so;

o constante contato entre a coorde-
nacao e os departamentos, buscando
uma maior adequacao entre as disci-
plinas, professores e o projeto peda-
gOgico do curso, em especial, os de-
partamentos nao vinculados ao CDS.
Este contato provocou a motivacao
dos professores em permanecer nas
disciplinas, evitando a alta rota-
tividade existente.

Nestes dois itens, a forma de con-
tato encontrada pela coordenacao, apOs
diversas alternativas, se processou por
conversas de cunho informal e pessoal,
onde a flexibilidade de horarios e I iberda-
de para a exposicao de ideias se torna-
vam mais produtivas, possibilitando
maior interacao.

Em relacao a grade curricular, espe-
cificamente, as alteracks realizadas fo-
ram as seguintes:

a) a disciplina, Estudos de Problemas
Brasileiros I e II, apOs uma longa dis-
cussao institucional, tornou-se

optativa para os cursos da UFSC e o
Colegiado optou pela sua exclusäo;

pela dificuldade percebida junto aos
alunos e professores, no que se refere
a alocacao da disciplina Iniciacao a
Pesquisa em Educacao Fisica na 7'
fase, alterou-se sua posicao para a 68
fase, espaco possivel, dentro da atual
organiz.acao, aumentando o tempo
disponivel para elaboracao da
monografia;

numa tentativa de melhor contemplar
a formacao de nossos alunos e as
potencialidades existentes no CDS,
foi ampliado o minter° de disciplinas
optativas que, entre novas e desdo-
bramentos das ja existentes, chegou a
totalizar vinte (20) possibilidades de
escolha para os academicos;

d) as disciplinas Anatomia e Fisiologia,
que eram oferecidas em uma (mica
turma, cada uma delas, ap6s contatos
corn os respectivos departamentos,
passaram a integrar o horario em dois
turnos, proporcionando uma melhor
conducao pedagOgica(reduzindo
mero de alunos) e maiores opcOes de
escolha do horario.

Sobre Licenciatura
e Bacharelado

Este tema tern sua genese nas
reinvidicacOes dos acaddmicos aventa-
das informalmente, que indicaram o ba-
charelado como uma opcao de atendi-
mento ao mercado alternativo. Portanto,
equivocadamente, o bacharelado pas-
sou por uma compreensao de proposta
aplicativa para"funcionar" fora do ambi-
to escolar. No entanto, ele tern se confi-
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gurado como urn espaco de pesquisa,
sendo oferecida a I icenc iatura a oportu-
nidade de aplicacao da producao do
conhecimento ai produzido. Neste semi-
do, o que se evidenciou foi uma proposta
curricular indefinida, denotando-se an-
tagonismos marcantes na pratica cotidi-
ana do Curso, fazendo-se necessario,
assim, definir/corrigir a dimensao da in-
tervencao social do profissional de Edu-
cacao Fisica que se pretende.

Tratando-se delicenciatura, a iddia
da formacao voltada ao I ° e 2° graus a que
se identifica.

Para se propor urn sistemacurricular
integrado, consistence e coerente corn a
real idade objetiva, Freitas(apud Taffarel,
1993) indica alguns eixos articuladores
de urn curriculo, que a comissao sugere
para consubstanciar uma nova proposta
para o curso em questao.

0 Primeiro componente apontado
pelo autor 6 a integracao entre teoria e
pratica que viabi I izaria a producao/apro-
priacao do conhecimento, Mem da apro-
ximacao corn a realidade social. No en-
tanto, esta interferencia, para se dar con-
cretamente, necessita de um outro eixo
articulador, qual seja, um profissional
corn uma s61 ida base teOrica, que possa
intervir significativamente nos espacos
de sua atuacao.

A organ izacao do processo peda-
gOgico co-participativa, representativa
e compromissada sO podera ocorrer caso
a elaboracao curricular nortear-se atra-
yes de um terceiro eixo curricular, a ges-
tao democratica.

Para aldm do atendimento do mer-
cado de trabalho, a questao do compro-
metimento social corn as camadas popu-

lares, igualmente, evidencia-se como
outro eixo articulador relevante, assim
como o trabalho interdiscipl inar, que
propiciaria uma relacao mais coerente na
forma de apreender a realidade.

Uma reorientacao do Curso de Li-
cenciatura neste sentido, devera recon-
siderar seus objetivos, disciplinas, con-
teUdos, avaliacOes, etc..., voltando-se
ao atendimento das especificidades do
profissional de 1° e 2° graus, do educa-
dor, urn cidadao engajado politicamente
na luta pelas transformacOes.

Nao compreendendo curriculo
unicamente como grade curricular, a co-
missao nao indica "novo" rol de discipli-
nas para o Curso, porque entende que,
alêm de nao apontar para uma transfor-
macao na essencia do curriculo, podera
ocorrer como consequéncia dos debates
que deverao concretizar-se durante o
processo cotidiano de mudanca.

Alem do exposto paraa Licenciatu-
ra, percebe-se tambem, uma abertura para
a expansao e o preparo do profissional de
Educacao Fisica para o mercado de tra-
balho, relacionado corn a area nao esco-
lar: clubes, academias, hoteis, etc... No
entanto, a proposta de se vincular o
atendimento destas areas ao Curso de
Licenciatura pode dar continuidade ao
que, ate entao, ocorreu: urn curriculo que
nao convergiu para o atendimento da
escola e, tampouco, para o mercado alter-
nativo.

Os cursos de capacitacao docente,
ministrados aos professores do Estado e
Municipios, tern comprovado a miseria
da Educacao no Estado de Santa Catarina,
o que compromete a Universidade corn a
tentativa de sua recuperacao. Portanto,
caso o CDS aprofunde seus estudos no
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sentido de propor um bacharelado para
atender a area nao-escolar. deve-se
continuidade a I icenciatura, corn sua
devida reestruracao.

Basicamente, sugere-se que, inde-
pendente das °News apontadas, se par-
ta de uma perspectiva critica e histOrica,
orientados pelo interesse em ernancipa-
cao, autonomia, longe da qualificacao
para atender demandas espec ificas, con-
forme o modelo tecnico-I inear de curri-
culo.

A ideia difundida na decada de 80,
de que compete ao bacharel fazer ciencia
e ao I icenciado, consumi-la, deve ser
revertida para uma concepcao de profes-
sional que, em ambos os campos de
atuacao, cria e se apropria dos conheci-
mentos, num fluxo dinamico de constru-
cao da realidade.

Por uma Pedagogia
que Articule Pesquisa,
Ensino e Extensäo

0 espaco da sala de aula ainda e urn
dos mail privilegiados no processo de
formacao do professor de Educacao Fi-
sica na UFSC. A partir dole se estabele-
cem as relacOes pedagOgicas entre pro-
fessor, alunos e conhecimento, consti-
tuindo-se na referencia basica desta for-
maga°. No ambito da didatica, as rela-
cOes pedagOgicas sao mediatizadas pela
selecao dos conte6dos, proposicao de
objetivos, caracterizacao metodolOgica
do processo ensino-aprendizagem, in-
cluindo, tambem, a questa() da avaliacao.
A pedagogia cumpre a orientacao te6ri-
ca de todo o complexo destas relacOes,
cuja pratica consequente, no sentido

cientifico desta acao, permite a formula-
cao de novas e atualizadas pedagogias.

Portanto, no encaminhamento da
reflexao critica de nossa pedagogia no
Curso de Educacao Fisica, evidencia-
mos, num primeiro momento, o seu card-
ter de dimensao curricular em permanen-
te construcao. A presente avaliacao do
curriculo indica algumas questOes im-
portantes a serem consideradas na cons-
truck) pedagOgica subsidiadora das re-
lacOes em sala de aula, as quais exigem
comprometimento docente e discente.

Dentre estas, selecionamos como
destaque, a questao da necessidade de
promover uma pedagogia articuladora
do ensino, pesquisa e extensao, voltada
para a aproximacao corn a realidade con-
creta da Educacao Fisica na escola de I°
e 2° graus.

Tanto professores quanto alunos
precisam acreditar em seu potenc ial, para
alem da reproducao, desafiando a produ-
cao do conhecimento. Esta pratica dese-
jada para o 3° grau, amplia o nivel de
real izacao de alunos e professores, ins-
talando o sentido participativo e criativo
de ensinar.

Em sala de aula, significa sair da
educacao bancaria, onde o professor
transmite e o aluno a depositario do
saber. Significa estabelecer uma relacao
pedagOgica baseada na interacao dos
sujeitos corn o conhecimento, conside-
rando as diferentes contribuicOes que
professor e alunos podem dar para o
acesso, divulgacao e ampl lack) deste
conhecimento.

Na proposta de articular-se ensi-
no, pesquisa e extensao, situamos, ain-
da, sua possibilidade de redimensionar a
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teoria na direcao da pratica, projetando
uma pedagogia critica, em substituicao a
concepcOes de ensino veiculadora de
teorias acriticas.

Finalmente, a tentativa de juntar,
no fazer pedagOgico, teoria e pratica;
ensino, pesquisa e extensao, dado que
na realidade o conhecimento a dinamico
e interrelacionado, contribuird para a
caracterizacao interdisciplinar da forma-
cao dos futuros professores. Esta dind-
mica do curriculo no 3° grau produzird urn
conjunto de vivencias e de memOrias,
tambem influenciadoras da pedagogia
da Educacao Fisica nas escolas de 1°e 2°
graus, gerando uma consciencia e uma
prdtica voltada para a criacao, participa-
cao, transformacao e construcao da nos-
sa hist6ria e cultura, incluindo-se a cul-
tura do esporte, da at i vidade corporal, da
danca, enfim, da cultura I igada ao movi-
mento humano.

Outros
Encaminhamentos

A comissao sugere que, a partir
deste relatOrio, seja organ izado um N 6-
cleo de Avaliacao Permanente no CDS
(que ficara responsavel pela avaliacao
permanente do curso, coletando e anal i-
sando os dados em forma de pesquisa)
que se encarregara de real izar reunites
com os docentes e discentes, culminan-
do na operacionalizacao das aceies, corn
o intuito de possibilitar a discussao e
encaminhamento dos seguintes pontos:
restruturacao do curriculo, disciplinas
que comporao a grade curricular, propo-
sicao de conteudos, metodologias e ava-
liacao a utilizar, entre outros.

Sugere-se, tambem, que, quando
da elaboracao do hordrio de funciona-
mento do referido curso, seja reservado
urn espaco I ivre, comum aos tres Depar-
tamentos (talvez o Colegiado do Curso
possa, inicialmente, encaminhar o pro-
cesso), corn o intuito de reunir os docen-
tes e discentes para esta discussao. A
comissao optou em nao decidir sobre
estes pontos porque entende que ques-
tOes tao relevantes nao podem ser deci-
didas por uma comissao e, sim, por todos
os envolvidos no processo. Pensa-se
que um ponto de partida para discutir
pedagogicamente o curriculo - em princi-
pio corn todos os docentes e depois corn
Areas afins - possam ser os pianos de
ensino das diversas disciplinas.

Outro problema que a comissao
percebe, como sendo de extrema impor-
tdncia, e a preocupacao que o Centro de
Desportos deva ter com a Formacao
Continuada dos docentes. E interessan-
te lembrar que a resolucao 006/CEPE,
preve horas de formacao para professo-
res que poderao ser alocadas no PIT e
que varios sAo os departamentos da
Universidade que oferecem oportunida-
de de freqUencia em disciplinas.

Se faz claro, portanto, perceber a
articulacao desta formacao com a atua-
cao profissional, que nao se dd sena()
num relacionamento sempre conflitivo,
das agendas formadoras corn as diver-
sas organizacOes institucionais. Articu-
Iacao que exige urn continuum de forma-
cao profissional nunca concluso. Cabe
As diversas instituicoes, entao, vislum-
brarem novas perspectivas para os seus
cursos, baseadas em eixos epis-
temolOgicos, nao se prendendo a pers-
pectivas imediatistas, assistencialistas
e/ou de cunho pessoal.
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Desta forma, entao, o profissiona I
da Educacäo Fisica nä° pode interrom-
per seu periodo de formacdo, por outro
lado, deve sim retomar a busca em novas
bases, em outros desafios a nivel de
acdo-reflexdo.

Com o avanco das ciencias e
tecnologias que, a todo momento, re-
constroem seus referenciais, a preciso
que a educacdo, tambern, assuma um
caster de permanente transformacdo.

Na busca, portanto, da formacdo
continuada, se faz necessdrio que se
relacione, a formacdo que ja se tern, corn
a continuada, ambas como face de um
processo; que se rompa corn a inêrcia das
organizacks institucionais e o isola-
mento dos docentes, que se aprimore e
esteja aberto para as criticas e auto-
criticas; que se trace as possibilidades
politico-pedagOgicas de formacão.

Sugere-se, enfim, que, a partir des-
te relatOrio de pesquisa, o Centro de
Desportos da UFSC se empenhe em or-
gan izar/coordenar hiruns anuais de
Debate sobre "A valiucao dos Cursos de
Educaccio Fisica", tais como ja ocorrem
em outros Estados. Que estes fOruns,
num primeiro momento, aconteca inter-
namente, e que, num segundo momento,
sejam convidadas, principalmente, to-
das as escolas de Educacdo Fisica do
Estado de Santa Catarina, abrindo-se
espaco para outros interessados em d is-
cutir este terra.

Por outro lado, a comissão detec-
tou outros problemas que interferem
diretamente no ensino, sem no entanto
aprofunda-los - tais como: curso seriado
e curso por credito; restruturacdo do
Centro de Desportos; biblioteca setorial;
entre outros - porque entende que apa-

recerdo nos debates sugeridos e onde
estarfto todas as pessoas envolvidas
num processo continuo de rees-
truturacdo curricular.
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