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ao cabe aqui fazer
uma extensa refle-
xao sobre as pro-
postas e/ou con-
cepcOes pcdag6gi-
cas utilizadas no
Curso de Formacao
cm Educacao Fisi-
ca, ncm tampouco

questionar o contend° trabalhado den-
tro da instituicao, e sim, expor meu ponto
de vista sobre o estagio supervisionado,
como forma de contribuir para a forma-
cao acadentica, objetivando estabelecer
uma relacao entre o conhecimento pro-
duzido comas realidades enfrentadas no
decorrer da pratica de ensino, no qual
percebi que deixou muito a desejar en-
quanto "estaghirio".

Antes de expressar minhas inten-
c6es e propostas basicas para o desen-
volvimento da Pratica de Ensino e Esta-
gio Supervisionado de 1° c 2° graus do
Curso de Licenciatura em Educacao Fisi-
ca da Universidade Federal de Santa

Catarina, torna-se imprescindivel uma
breve avaliacao sobre a formacao acadd-
mica

As licenciaturas, de maneira geral,
vein sofrendo algumas modificacOes
curriculares ao longo dos animas anos,
e o Curso de Formacao em Educacao
Fisica nao foge a essas mudancas.

Por um lado, a avaliacao realizada
neste curso par Mocker (1988) ja de-
monstrava a predomindncia de concep-
cOes de carater tecnico-linear, no antigo
curriculo, assim como outros estudos
nivel de pais, nessa area de conheci-
mento.

Por outro lado, desde o ano de
1989, uma avaliacäo continuada de
curriculo vem sendo desenvolvida par
representantes docentes e discentes do
Centro de Desportos/UFSC, corn o pro-
pOsito de provocar uma aproximacao
entre o novo curricula, implantado no
mesmo ano, e sua interferéncia na reali-
dade concreta.
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ApOs cinco anos da implantacao
do novo curriculo, no qual Liz parte da
primeira turma, ainda evidencia-se a difi-
culdade de rompimento corn os pressu-
postos inseridos no curriculo antigo que,
de acordo corn Wiggers (1994), I imitava
o espaco de producao do conhecimento
pela sobrepujanca da formacao tdcnico-
esportiva especial izada. No entanto,
apesar desta formacao apresentar uma
predominancia tecnicista na pratica, evi-
denciada no idedrio de muitos professo-
res deste curso, objetiva-se corn este
curriculo em termos de discurso, "um

compromisso histarico coma dimensao
qualitativa da realidade" (Wiggers,
1994), proporcionando liberdade e in-
centivo a producao do conhecimento
integrada na vida social, democratica,
politica e cultural do meio, no qual o
académico se insere, traduzindo para a
realidade uma consolidacao entre a praxis
e o conhecimento produzido.

Sendo assim, percebo que aquilo
que se estabelece enquanto objetivo a
ser alcancado nao se traduz na pratica
concreta. Seria interessante, pois, que
esta formacao que se pretende atingir
nao ficasse entre as quatro paredes de
uma instituicao superior de ensino. E
necessdrio que a mesma extrapole esta
instituicao, atingindo varios campos da
sociedade, por meio de projetos de pes-
quisa e extensao, assim comotambem, se
proponha a atender escolas de I g e 24
graus, atraves do estagio, sendo urn es-
paco privilegiado de troca de conheci-
mentos entre o ensino superior e a forma-
cao escolar bdsica.

Consideracties sobre a
Pritica de Ensino e o
Estigio Supervisionado:
intenciles e propostas
para o seu
desenvolvimento

Concordando corn Carvalho (1988)
entendo que a Pratica de Ensino se de-
senvolve em dois lugares e em dois tem-
pos: na Universidade e na Escola. Esta
vincu lack) poderd ser melhor compreen-
dida pelos academicos se ampliarmos o
tradicional conceito de Estdgio, que
hoje se traduz pela transmisscio e
assimilaccio de conhecimento e e avali-
ado pela quantidade de horas/aula a se-
rem cumpridas na instituicAo escolar,
engajando-o a realidade por meio de um
processo mais amplo de producclo e so-
cializacao de conhecimento que de sub-
sidios para que o academico possa com-
preender melhor a sua profissao e a pr.&
pria sociedade.

Piconez (1991, p.22) define a Prati-
ca de Ensino como: "... disciplina que
proporciona aos alunos urn contato
corn a pratica social e cria condicaes
para a percepcdo dos problemas
rentes a atividade docente para a pre-
posicao de alternativas e solucb-es a
esses problemas, analisando-os criti-
camente, fazendo a aplicaccio de uma
proposta dentro de um processo orien-
tado de estagio supervisionado."

Partindo desta definicao, acredito
que a disciplina de Pratica de Ensino
deve, pois, buscar uma sintonia corn os
objetivos preconizados pelo Curso. En-
tretanto, sei que a dificil haver hegemonia
nos principios de acão do corpo docen-
te no sentido de todos serem coerentes
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corn um determinado projeto politico-
pedagOgico estabelecido. Porem, estas
diferencas se tornam importantes na
formacão do educador, desde que, fun-
damentadas teoricamente. As mesmas
fazem com que os academicos entrem
num confronto/conflito com a realidade,
provocando questionamentos constan-
tes corn os seus interesses frente ao
curso que freq0enta.

Referindo-se a esta questão
Wiggers (1994) salienta que o estagio
reflete, através da angnstia dos estagid-
rios, as deficiencias teOricas e as dificul-
dades de consolidar uma relacao entre
teoria e prdtica ndo justapostas.

Neste contexto, a importante que a
Pratica de Ensino, estabeleca, entdo,
uma relacao com o conhecimento produ-
zido e apreendido as novas experiencias
vivenciadas no estAgio. No entanto, a
mesma nao pode ser cons iderada de for-
ma neutra, ou seja, fruto da separacdo
ingenua entre um determinado projeto
politico e uma concepcão de educacão.

Carvalho (1988) c ita tres eixos que
direcionam o estudo especifico da Prdti-
ca de Ensino, quais sejam:

Estrutura Curricular: interrelacão en-
tre o conhecimento aprendido e pro-
duzido corn os trabalhos realizados
nos estagios;

Influencia de ser PrAtica de Ensino
uma Disciplina Integradora: o profes-
sor responsdvel deve propiciar mo-
mentos de discussdo nas aulas, onde
todos os aspectos e dificuldades do
contend° ensinado no Curso de Edu-
cacdo Fisica possa ser traduzido para
o ensino de 10 e 2° graus.

3. A real idade do Final do sdculo: prepa-
rar os alunos com sensibilidade o
bastante para perceber as mudancas
e introduzir inovacOes educacionais
compativeis corn uma sociedade em
constante transformacdo.

Wiggers (1994) levanta algumas
questöes referentes ao "Projeto de Estd-
gio Supervisionado de Educacdo Fisi-
ca", corn as quais compartilho, corn o
intuito de dar melhor consistencia ao
mesmo, que sao:

os alunos devem ter, ao longo do curso,
contato com as escolas, corn o objetivo
de conhecer melhor a realidade do en-
sino formal;

a pi-Mica pedagOgica das disciplinas do
curso deve ser orientada para o ensino
da Educacdo Fisica de lo e 2o graus;

deve ser reforcado o conhecimento em
relacdo a instituicão escolar, teorias de
aprendizagem e metodologias de ensi-
no da Educacdo Fisica;

e preciso haver maior reflexdo sobre o
desenvolvimento cientifico e pedagO-
gico do conhecimento da Educacdo
Fisica.

Penso, pois, que o EstAgio Super-
visionado é um instrumento de confian-
ca na formacdo da consciencia politico-
social e pedagOgica, contribuindo para
que o estagidrio possa melhor enfrentar
o mundo de vida e de trabalho.

A pratica de ensino, exercida por
urn professor, depende do conhecimen-
to de sua disciplina e requer a compreen-
sdo das estruturas, das iddias bdsicas de
como o conhecimento a produzido e
ensinado. A pesquisa e o seu produto
sdo a base sobre a qual o professor de
Pratica de Ensino vai trabalhar na fase de
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planejamento curricular, dirigido a um
grupo especifico de alunos, corn base
nos conceitos que estes trazem para a
escola.

E imprescindivel que este profes-
sor adquira, então, uma certa experiéncia
no ensino formal de I o e 2o graus, porque
se) assim, ele podera compreender me-
Ihor como se ddo as relacOes entre a
estrutura escolar e questOes pedagOgi-
cas. Por isto mesmo, esta disc ipl ina de-
vera dar uma consistente base de refle-
xdo, preocupando-se, principalmente com
a producdo e social izacao do conheci-
mento.

Torna-se necessario, portanto, que
o profissional que atuara corn a Pratica de
Ensino deixe claro ao estagiario os prin-
cipios da pratica pedagOgica, isto e, a
relacdo existente entre os discursos pe-
dagagicos e as prat icas de
escolarizacao, através da explicitacao
dos objetivos, conteirdos, metodologias,
relacdo professor-al uno e processo
avaliativo. A partir do entendimento
desses principios acima citados, a impor-
tante que o professor de Pratica de Ensi-
no crie condici3es para que os estagiari-
os reflitam sobre a importdncia social do
seu "papel de educador", posicio-
nando-se criticamente sobre seu prOprio
conhecimento, percebendo, desta for-
ma, as limitacOes e possibilidades de
sua praticapedagOgica como um proces-
so continuo de "invest igucao".

ConsideracOes Finals

Acredito que seja importante, por-
tanto, para o estagiario, que ele possa
anal isar a funcdo da Educacao Fisica
num projeto educacional mais amplo do

sistema escolar e da sociedade, tendo
presente que a selecab e organizacclo
do contelido sdo regidas por um conjun-
to de valores os quais ride se pode igno-
rar, ou seja, cada educador possui uma
visdo de mundo, uma postura politica
que vai interferir na sua acão pedagOgica
no sentido de contribuir para a al ienacdo
ou transformacdo da sociedade.

E preciso traduzir pedagogicamen-
te o conhecimento de um conteirdo num
conjunto de alternativas, pelas formas
didaticas e recursos, para que possamos
atingir as faixas etdrias a serem trabalha-
das, os niveis de desenvolvimento e
culturas diferenciar as.
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