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A Formacao Profissional
Enquanto Acesso
e Participacao Reflexiva
dos Individuos

m nossa sociedade
atual, podemos notar
um crescimento nas
complexidades do
exercicio das profis-
saes, exigindo, desta
forma, uma formacao
profissional capacita-
da para suprir tal ne-
cessidade. Decorren-

te disto, o individuo comeca a perceber
que a profissão não é somente uma ativi-
dade ocupacional, onde ele ira cumprir
seus horarios, suas obrigacaes, mas, ao
contrArio, deve ser encarada como urn
compromisso social onde o individuo e
a profissao estäo inseridos num contex-
to politico da sociedade em que se en-
contram, exigindo uma formacao tecni-
co-cientifica especializada para alcancar
uma qualificacao necessAria para o exer-
cicio de determinada profissao.

Segundo Marques (1992,p.40), for-
ma-0o significa "ruptura com o imedi-
ato e natural, suspenscio das posturas e
dos comportamentos de rotina", man-
tendo-se aberto ao outro, procurando
ver tudo corn olhos sempre novos, ten-
do, assim, sensibilidade e tato para per-
ceber o que acontece ao seu redor. Segue
o autor, dizendo que as formalidades
para essa formacao se dá de acordo corn
a especificidade de cada profissao, no
sentido politico e no direcionamento te-
Orico-pratico, que levarlo a uma atuacAo
profissional mais concreta.

Neste sentido, compete a educa-
cao criar condicOes necessArias para a
obtencäo de uma formacäo intencional
vinculada e atenta as especificidades de
cada profissão, sem esquecer de todas
as dimensOes reais da vida humana. Com
esse intuito, cabe a educacão organizar
espaco fisico, tempos formais e infor-
mais para que esta formacao se concre-
tize, atraves do acesso e participacAo
reflexiva dos individuos.

• Este estudo foi realizado no ColCgio de Aplicacao da UFSC, em forma de trabalho monogrAfico,
sendo, portanto, parte integrante de urn tema major que foi "A Imagem do Profissional de
Educacão Fisica na Comunidade Escolar", defendida cm julho de 1995.

**Licenciada em Educacâo Fisica pcla til'SC c, atualmente, prof' da Rede Municipal dc Ensino
de FlorianOpolis-SC.
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A construcao da profissao ha de
realizar-se desde o ensino fundamental,
para que a reflexao critica dos individu-
os, assegurada desde a educacao infan-
ti I ate a universidade, venha a acontecer
de forma progressiva, atraves de proces-
sor de aprendizagem coletiva, de capaci-
dades comunicativas e habilidades
cognitivas, estando assim

"...relacionados com os proces-
sor de quesiionamento dos sabe-
res feitos, de descoberia, de ela-
boraccio e de expressiio aukino-
ma do prOprio saber consiruido
nos confroruo e nos desafios das
prdticas sociais" (Marques, 1992,
p. 50).

Tendo o individuo, tal formacao,
tern assegurada uma autonomia do pen-
sar e, consequentemente, uma presenca
ativa e conscience nas pi-Micas sociais
em que esta inserido. Portanto, esse pro-
fissional sera capaz de orientar-se nos
campos de sua atuacao, sem precisar de
alguem que o guie ou comande.

Expressio de Saberes
Construidos no Desafio
das Experieneias Vividas

Por um lado, e fdcilobservar que as
instituicties formals estao completamen-
te divorciadas da concretude do exerci-
cio efetivo da profissao, oferecendo aos
estudantes situacOes abstratas que tem
deixado os ream formados desv incu-
lados da verdadeira real idade que os
espera. Por outro lado, cada profissao
possui a sua particularidade, desta for-
ma, muitos educadores que trabalham
nestes cursos de formacao acreditam
que os profissionais ream formados

devem ser primeiramente "moldados "
pela instituicao, para que se adeqile aos
interesses da mesma, pois, os ream
formados ainda nao tem a compreensao
do mercado de trabalho. Nao que se
tenha que formar para o mercado de
trabalho, mas a preciso que haja articula-
cao da formacao com a atuacao do pro-
fissional, que nao pode acontecer se nao
ocorrer o relacionamento, atraves das
discussaes, entre as instituicOes formais,
atentas a seu papel, corn as organizacOes
profissionais flexiveis, abertas e criticas,
para que, atraves deste relacionamento,
formem-se individuos conscientes do
cotidiano real da profissao, podendo,
assim, romper corn os fetichismos ideo-
lOgicos e com o dogmatismo das teorias.
Atraves desta articulacao formar-se-a
urn nucleo organic° de formacao e Ka°
(Marques, 1992). Ao compasso em que
as instituicOes formais vao mantendo
estas ligacOes organicas e sistematicas
corn as organizacks profissionais, os
individuos ,atraves de uma prAtica arti-
culada corn os profissionais atuantes e
educadores, vao dando continuidade de
reflexao e de experimentacao, capaz de
oferecer, ern cada estAgio, recursos para
aprimoramentos dos demaisestAgios que
virao.

A formacao do profissional, se-
gundo Marques (1992), deve it alem dos
estagios curriculares. E no prOprio exer-
cicio autOnomo da profissao, na expert-
éncia da mesma, que se dd a aprendiza-
gem do profissional, de como I idar com o
ensino. Ao assumir este exercicio auto-
nomo, nao significa que o profissional
interromper seu period° de formacao,
mas sim, o retorna em novas bases, corn
outros desafios e com uma maior
vinculacao entre a teoria e a pratica.
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Ser Educador: uma Luta
Constante contra os
Desmandos Autoritirios

Marques (1990) explica que a dis-
tincao entre os que pensam, decidem e
detem o poder sobre a educacao, sem por
isso se qualificarem como educadores, e
os que executam, servilmente, em prdti-
cas mean icas, a funcao de educadores,
faz corn que a formacao do educador
fique relegada a um piano secunddrio.
Portanto, como nos d iz Brandao (1991, p.
11) os educadores devem comecar a pen-
sar sobre

" ...a condicilo social do traba-
lho pedagOgico, fazer a dentin-
cia assombrada dos muitos peri-
gos de morte ou perdu da identi-
dade do educador".

Nao sai pensar, mas travar uma luta
aberta

"...para salvar-se e ao seu Ira-
balho dos desmandos do Estado
autoritlirio, quando ele concen-
tra no poder apenas o poder do
interesse do capital".

A tristeza que sentimos ao perce-
bermos a diminuicao de nossa real idade
como educadores, de nossa capacidade
Para agir, o aumento de nossa impoten-
cia e a perda de nossa autonomia (se
algum dia a tivemos), fizeram corn que
muitos profissionais da area (educado-
res) tomassem consciencia da real idade
em que se encontra a educacao e o edu-
cador nela inserido (Chaui apud Brandao,
1991). Desta forma, comecaram a surgir
debates e discussOes sobre a formacao
do educador e sua atuacao, buscando,
alem de outros, a superacao do auto-
ritarismo e a melhoria da sociedade bra-
sileira.

Segundo Marques (1992, p. 23-26),
em urn dos encontros da Comissao Naci-
onal dos Cursos de Formacao do Educa-
dor, em Belo Horizonte, em novembro de
1983, os professores desenvolveram dis-
cussaes sobre a "base cornum nacio-
nal". Esta

"net° deve ser concebida como
um curriculo minimoou um elen-
co de disciplinas, e sim como
uma concepcdo basica da for-
maga() do educador e a defini-
ceio de urn corpo de conhecimen-
to fundamental".

Continua o autor, explicando que

"e de fundamental imporkincia
que a base comum aponte para
uma organizacelo curricular
baseada em matriz epistemohj-
gica que veja a teoria e a prätica
pedagOgica de forma indisso-
cicivel e, portanto, presente, e os
estdgios curriculares tambem, ao
longo de toda aformacilo profes-
sional ".

Devemos enfatizar a necessidade
do professor/educador compreender o
processo educacional alem da sala de
aula, e que isto a indispensdvel a autono-
mia da escola, sendo ela responsAvel e
organ izadora de seu prOprio projeto
educativo. Nessa perspectiva, a escola
tern a possibilidade de recuperar a frag-
mentacao e o isolamento das disciplinas
do curriculo e da separacao do conte0-
do, forma e mdtodo. Desta mane ira, o
educador poderd ter a possibilidade de
contribuir, como agente transformador
da realidade, no qual a escola estd
inserida.
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Marques (1992) sal ienta que o edu-
cador/professor e um profissional espe-
cializado em educacfto, sendo um educa-
dor por inteiro, capaz de conduziro intei-
ro processo educativo, do pensar, agir,
fazer. Brandao (1991, p. 78)complementa,
dizendo que todos nos somos "profes-
sores, trabalhadores do ensino e sujei-
tos politicamente comprometidos, nao
apenas corn a educacao, mas corn toda
sociedade atrave.s du edueucao".

Marques (1992, p. 55) nos faz refle-
tir sobre a arbitrariedade da separacao
entre professor e educador, quando nos
fala, que nao podemos ganhar a vida,
senao no duplo sentido desta expressao:

, 'garantir as condiciks de so-
brevivencia nao pode separar-
se do realizar as sentidas e os
valores pelo qual se vive, sob
pena de o trabalho, a profissäo,
converter-se em forma de al iena-
cab pessoal e social".

Portanto, o sentido humano, espi-
ritual, pessoal, emocional e social do
trabalho, nao pode ex istir fora das situa-
ce•es concretas e das condicks reais do
mundo em que vivemos.

A Educacao Fisica e a
Formacao Profissional

No decorrer da histOria da Educa-
cao Fisica, pudemos observar, que a
exigencia maior para se ingressar numa
Escola de Licenciatura em Educacao Fi-
sica, era mostrar habilidades fisicas. Os
exames vestibulares, segundo Dantas
(1987, p. 35)

"...tinhum sua muior dificulda-
de, via de regru, nas provas prä-

ticas, nas quaffs eram exigidos
indices totalmente fora dos pa-
draes de normalidade da popu-
lacilo".

Sendo a pratica do exercicio fisico
tao evidenciada no curriculo deste pro-
fissional, era de se esperar, que muitos
estivessem preocupados na sua execu-
cao, nao dando atencao aos conteildos
ditos teOricos.

Em conseqUencia desta histOria,
detectamos hoje, que a maioria dos Cur-
sos de Licenciatura em Educacao Fisica
estao, ainda, preocupados com a execu-
câo de exercicios fisicos estereotipados
- chamado de pratica - esquecendo-se do
processo de reflexao - chamado de teoria
- tao indispensavel na formacao de um
verdadeiro educador. Mocker (1992, p.
49) nos diz que os

"Cursos de Licenciatura perma-
necem envolvidos por uma visa°
reducionista, implementando o
desporto e a scnide comojustifi-
cativas inquestionciveis e unila-
terais de seus curriculos".

ConseqUentemente, teoria e prati-
ca apresentam-se desvinculadas ou jus-
tapostas, surgindo a dicotomia acão-
reflexao. A acao, desta forma, fica vincu-
lada a Educacao Fisica, enquanto a refle-
xAo, As demais disciplinas. Desta forma,
nao fica dificil perceber o despreparo do
entao profissional da Area frente A sua
atuacao. Esta questa() torna-se evidente
na fala de um aluno do Colegio de Apli-
cacao/UFSC entrevistado, acreditando
que

"... o professor de Educaccio Fi-
sica tem um preparo teOrico me-



nor que os outros professores,

nao precisa ler mull() prepuro, se
aprofundar muito, mus a pratica
ele tern que saber mesmo, porque
ele precisa praticur todos as es-
portes".

Podemos assim diner, que Ihe falta
urn maior nivel de reflexao paraque possa
tornar-se um verdadeiro educador, cons-
ciente, frente a realidade que o espera.

Taffarel (1992), ao anal isar os cur-
riculos de Educacao Fisica no Brasil,
desvendou o processo de formacao do
profissional de Educacao Fisica como
sendo acritico; a-histOrico; a-cientifico;
possuidor de urn curriculo "des-
portivizado", tendo o esporte como
estabilizador do sistema; dicotomia en-
tre teoria e pratica; desconsideracao do
contexto de insercao social; dnfase no
paradigma da aptidao fisica, forte in-
fluencia dadrea biolOgica, etc. Deparamo-
nos, entao corn uma formacao equivoca-
da deste profissional, onde tern como
produto formado por este modelo, urn
professor al ienado, ou seja, urn profissi-
onal que nao possui compreensao da
realidade social ern que vive, a coerce dos
interesses do Estado e, ainda, influen-
ciado pelos modismos, pelo "marketing"
empresarial.

Para atender os interesses da nos-
sa sociedade autoritdria, as instituicOes
escolares treinam os individuos de ma-
neira a evoluirem, con forme padrao de
comportamento tipificado de papeis e
profissaes que a sociedade e o mercado
necessitam. Neste sentido, a funcao da
universidade resume-se na formacao de
mao-de-obra especial izada para atender
o mercado de trabalho. I sto se evidencia,
segundo Siebert (1994), corn a uti I izacao

do esporte	 enquanto contetido
hegemOnico das aulas de Educacao Fisi-
ca, fazendo corn que os alunos atinjam a
performance de um atleta, rendendo,
desta maneira, o suficiente para atender
os interesses do Estado e do Mercado.

Como conseqUencia disto, Taffarel
(1992) diz que muitas propostas de
Restruturacao de Curriculo respondem a
interesses imediatistas do mercado de
trabalho. Neste sentido, deixa de lado o
desenvolvimento de uma formacao pro-
fissional voltada para uma perspectiva
generalista, onde as competencias tecni-
cas, cientifica, pedagOgica, etic a, moral e
politica deveriam ser sustentadas, atra-
yes de uma formacao sol idamente
alicercada ern urn conhecimento
aprofundado. Segundo a mesma autora
(1992, p. 53), as propostas de reformulacao
curricular dos Cursos de Educacao Fisi-
ca de 1977 a 1987 no Brasil, nao foram
capazes de superar a maioria das teses
equivocadas, pois, alem de outros fatos,

"	 ocorreram transforma-
Oes na forma de administracdo
e avaliaceio do conhecimento no
interior dos cursos, ou seja, nao
mudou a forma de se tratar o
conhecimento, continua urn des-
conlentamento que vem sendo
constantemente expresso, prin-
cipalmente por estudantes e por
profissionais egressos do Ensi-
no Superior, a respeitodaforma-
ecio acadêmica".

Por um lado a aval lack) real izada
no Curso de Licenciatura em Educacao
Fisica da UFSC ( Comissao de Avaliacao
Curricular), demostrou que hd uma redu-
cao considerdvel do ato de conhecer,
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pois o mesmo passa a ser visto como uma
mera transferencia de conteirdos padro-
nizados existentes, necessitando ape-
nas que o discente assimi le. Cunha (apud
Comissao de Aval iacao, 1994, p. 08) ex-
plica que esta prAtica pedagogica "in-
culca e imp& urn determinado conteft-
do a um receptor e o seleciona conforme
interesse da cultura dominante ", sendo
este conhecida (a cultura dominante)
como legitima e auténtica, enquanto a
cultura das outras classes a considerada
como ilegitima, sem valor.

Por outro lado, estudos real izados
tambdm na Universidade Estadual de
Maringa (Oliveira, 1989), nos mostram
que os curriculos estao ultrapassados,
decorrentes hoje da verdadeira necessi-
dade da Educacão Fisica. Os mesmos
estao, ainda, voltados exciusivamente
para o esporte de rendimento/resultado.
Em decorrencia desta situacao, obtem-
se uma formacao pedagogica deficitAria
do futuro profissional da area, que apre-
senta uma falta de reflexao, acritic idade e
uma segmentacao do conhecimento.

Isto explica a preocupacao de urn
dos professores de Educacao Fisica,
entrevistado:

"Isso tern muito a ver corn as
escolas de Educaeero Fisica que
rolam por ai e rolam ainda por

Eu nao aprendi nada diferen-
te na minha escola, apenas a
bancar o movimento pelo movi-
mento desportivo, atraves dos
processos pedagOgicos. Na ver-
dade. desta forma, voce n eio esta
agindo como professor ea minha
postura e de ncio ser apenas urn
professor de Educaccio Fisica

mas, em primeiro lugar, um edu-
cador. Para isso tivequeestudar
muito mais."

Segundo Mocker (1992, p. 53), te-
mos introjetado dentro dos Cursos de
Educacao Fisica do Pais, uma visa° uni-
lateral do esporte enquanto sinenimo de
Educacao Fisica, sendo assim, "a ima-
gem de aulas que é repassada aos futu-
ros profissionais, é totalmente
desconectada da realidade e apresen-
ta-se corn um carciter de treinamento
atraves da insistente repeticdo dos ges-
tos desportivos". Neste sentido, segun-
do Siebert (1992), o esporte produz as
relacOes que se estabelece numa socie-
dade autoritaria, ja que a sua essencia
a competicao, med lack), rendimento, divi-
sat) e fragmentacao do trabalho al ienado.

Os educadores oriundos desta for-
macao profissional, tornam-se acriticos
e nao criativos, adotando, no seu cotidi-
ano profissional, uma postura abstrata a
demanda do Estado. Brandao (1988, p.
80) nos coloca que este profissional ira
repetir no decorrer dos anos tudo aquilo
que aprendeu e aquilo que a maquina do
sistema deseja que o educador simples-
mente faca: "reproduzir, sem pensar, acei-
tar sem discutir, trabalhar sem questio-
ner e educar sem criar", tornando-se
mais um escravo, um profissional sub-
misso aos mandos dos donos das esco-
las e do Estado.

Neste sentido, explica Oliveira
(1989, p. 233) que a Educacao Fisica esta
a procura de uma identidade educacio-
nal. "As estruturas dos cursos de Educa-
cao Fisica ainda sofrem corn as seqiie-
las militares de sua origem e corn as
influéncias de culturas externas". 0
profissional de Educacao Fisica tende a
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internal izar e concretizar, em determina-

da dire*, todo um sistema de ideias e
valores deturpados, provenientes de sua
formacao académica, vinculada a esta
falta de identidade prOpria, decorrente
de toda histOria da Educacao Fisica.

Ate hoje, a real idade que encontra-
mos nos Cursos de Formacao em Educa-
ea° Fisica, rift() mudou mu ito. Formado,
o profissionai vai, enquanto professor
ou tecnico, em busca de mercado. Se-
gundo Medina (1987, p. 34), o mesmo
encontrando o seu lugar, "procura de-
sempenhar fielmente a funcao tecnica
que dele se cobra. Procura dar exata-
mente aquilo que se pede a ele. Este e um
trap do perfil generalizado do profis-
sional de Educacao Fisica no Brasil".

Na Educacao Fisica, alguns profis-
sionais como, Medina, Bracht, Kunz,
Carmo, entre outros, iniciaram discus-
sties sobre a crise da Educacao Fisica,
questionando criticamente os valores da
area, tentando justifica-la, procurando a
sua identidade. No entanto, a maioria
dos profissionais continuam acreditan-
do nas verdades que lhes foram passa:
das no seu Curso de Educacao Fisica. E
preciso, que os profissionais desta area
de formacao, destingam o educativo do
alienante, o fundamental do superfluo,
de seus trabalhos.

Segundo Oliveira(1989, p.233), "...
enquanto a Educacao Fisica for
visualizada e praticada como isolada
do processo educacional e como tendo
finalidade exclusiva na estruturaccio e
manutencao da forma fisica,
desvinculada dos aspectos sociais e
politicos da nossa sociedade, nao pas-
sard de instrumento a servico de repro-
ducao da consciencia ingenua". Neste

sentido estamos dando espaco e motivo

para que se escute colocacOes como esta
feita ao coordenador de educacao por
urn aluno do colegio investigado "...s6

preciso urn atestado, para nab preci-
sar fazer Educacao Fisica"?

Para que esta situacao nao conti-
nue, segundo um profissional da area
entrevistado, "...a gente tern que resga-
tar o aluno nos curriculos, por exemplo,
a questa() de se responsabilizar pela
prOpria Educacao Fisica, pelo prOprio
movimento, peloseucorpo, assurnir seus
prOprios atos, poise a partir desse se
responsabilizar, que to podera traba-
lhar dentro da Educaccio Fisica a cida-
dao enquanto cidadania, e nao, so como
uma pessoa que assina laid° de cheque,
que tem uma carteira de identidade".
Para isso, a necessario que os profissio-
nais da area despertem e, assim, consi-
gam enxergar o que realmente acontece
a sua volta, I ibertando-se dessa aliena-
cao que, a todo momento, se apresenta
na sociedade. E, o mais incrivel, a que nao
nos damos conta disso.
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