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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo
analisar a realidade de trabalho do
professor/profissonal de Educacào
Fisica mediante a formacào acadé-

mica, condicaes de trabalho,
atuacäo e atualizacäo profissional.

ABSTRACT

The purpuse of this research is to
analyse the reality of the work
performed by Physical Education
professional such as teachers,
trainers, etc. on the face of his/her
qualification work condition
performance and professional
update.
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Introducäo

44	 ada vez mais acen-
tua-se a necessida-
de de um processo
avalia-tivo nos Cur-
sor de Licenciatura
em Educacao Fisica
se é que queremos
ter o respeito do
nosso conhecimen-

to junto a sociedade; se e que queremos
ulna aproximacao corn a sociedade: no
que diz respeito ao pensar outras ma-
neiras de organizacao e de ensino, fren-
te ao processo de mudancas socials e
tido no que diz respeito ao atenditnento
dos interesses mercadolOgicos, as leis
do mercado e de preparacao de mao-de-
obra que se ajuste a estes interesses.

A nossa intencdo corn esta inves-
tigacao foi de anal isar os dados obtidos
►nediante informaciies junto aos pro-
fessores/profissionais que estao atuan-
do corn a Educacao Fisica em escolas e
em outros tipos de instituicOes na cida-
de de FlorianOpolis, corn o objetivo de
conhecer, refletir, discutir o que se pre-
tende, o que se define, o que se produz
de conhecimento nesta area e a quern,
onde, como, o que se atinge corn este
conhecimento. 0 primeiro ponto de
preocupacao investigado refere-se a sua
formacao.

A formaciio em Educacao
Fisica

A pesquisa que avaliou o Curso de
Licenciatura em Educacdo Fisica/

MoIrivincia

UFSC, apontou alguns dados que se
traduzem nos problemas enfrentados
no cotidiano da vida do professor/pro-
fissional. Entre des destacamos os se-
guintes: a) a compreensao do objetivo
do curso aponta para a sua pulverizacao
em detrimento dos interesses pessoais
dos docentes, que, atrav6s da distribui-
ca.° de fatias de saberes "mofados" le-
gitimam conceitos e praticas de um
tipo de Educacao Fisica que é exigido
pela sociedade, sem grande clareza
conceitual, ou seja, corn poucas pers-
pectival de superacdo da visa.°
reprodutora e adaptativa que o "merca-
do de trabalho" impOe; b) a fragilidade
de umaleitura critica da real idade, adap-
tando os contetidos as exigencias da
sociedade que utilizam cada vez mais as
formas de especializacao profissional
nesta area, tendendo a dividir o territO-
rio do saber, isto é, para que cada "espe-
cialista" ocupe como proprietärio ex-
clusivo, seu campo, sua "ilha episte-
molOgica".

Estes dois resultados da pesquisa,
acabam por comprometer a emergen-
cia de concepcOes neste curso de for-
maga°, que propiciem uma major corn-
preensao da real idade que esta em cons-
tante movimento. Percebemos que o
curso tido possui um objetivo definido,
urn eixo teOrico que substancie os con-
teudos que sao trabalhados nas diversas
disciplinas curriculares.

Para os professores/profissionais
entrevistados, a ausência de urn objeti-
vo claro no curso converte-se no dis-
tanciamento existente entre a univcrsi-
dade/curso e a realidade de trabalho. A
exemplar disco, des explicam que:

... "a universidade ndo deu o pre-
paro necessdrio para a vida
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fora, se preocupou muito corn a
parte interna, corn a lado teOrico
e esqueceu o lado pratico";"....o
que faltou foi justamente levar a
vida acadenzica mail d realida-
de profissional, porque no meu
curso era dada mais import-On-
cia a parte tecnica, preparando
mais atletas do que professores
de Educactio Fisica"; '...nos
aprendemos corn muitos materi-
als didaticos e nas escolas nth)
ha isto".

Frente a estas falas a importante
analisar que tal distanciamento e perce-
bido, principalmente, quanto aos as-
pectos de ordem material, espacial e
fisico. Alem disso, os entrevistados
percebem, tambem, uma certa fragili-
dade teOrica/pedagOgica das discipli-
nas nos cursos que frequentaram, onde
priorizava-se a formacao do t6cnico, ou
seja, aquele profissional que deveria ter
a preocupacao de formar atletas dentro
da escola, ao inves do agir enquanto
educador, propiciando uma formacao
para a cidadania, utilizando-se o pro-
prio esporte. Essa formacao, de carater
ainda hegememico do mundo esportivo,
reflete a sua prOpria formacao, que
data para muitos dos entrevistados a
decada de 70/80, periodo de predomi-
nio deste conhecimento.

Um outro elemento levantado pe-
los entrevistados, dentro da avaliacao
do curso de formacao, diz respeito a
figura do professor que atua a nivel
universitario, apontando-o como o res-
ponsavel pela "ma", "fraca" formacdo.
Tal ponto fica claro nas seguintes falas:

"... falta professores capacita-
dos, corn melhor didótica e

posicionamentos frente ao con-
terido, nao voltado so para o
lado tecnico coma eles fazem";
...professores que ncio se

reciclam".

Percebemos que isto que eles ace-
nam, relaciona-se corn a compreensao
de curriculo que foi interiorizado pelos
mesmos no interior destes cursos, onde
o curriculo se traduz soinente pela figu-
ra do professor , ou seja, o curso e ruim
porque os professores sao ruins. Mao
ha, portanto, tuna compreensao de que a
participacao no curriculo se da de for-
ma conjunta, atraves do aluno, dos pro-
fessores, dos funcionarios e outros ele-
mentos, como sugere Taffarel (apud
Wiggers, 1988).

Diante dessa questa° - o
despreparo, a ma qualidade do profes-
sor - e notado o baixo namero de pro-
fessores que se preocupam ern rever
frequentemente a sua pratica, em rever
o conhecimento como um processo
de construcao.

0 que Deve Objetivar-se
na Formacdo

Mediante as avaliacOes acima, os
professores/profissionais foram inter-
rogados a respeito do que pensavam ou
propunham sobre o que deve objetivar
urn curso de formacao em Educacao
Fisica.

As respostas apresentaram num
primeiro momento, vinculacao corn as
suas atuacOes profissionais, into 6, os
professores salientaram que urn curso
de formacao nesta area de conhecimen-
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to, deve estar voltado ao ambito esco-
lar, formando educadores, professores
de Educacao Fisica para atuar na escola
e num segundo momento deve ser
direcionado aos demais ambitos de tra-
balho.

Urn segundo objetivo destacado
pelos entrevistados relaciona-se im-
portancia que este curso deve dar ao
desenvolvimento fisico, fisiolOgico e
anatOmico do homem, como aparece
nestas falas:

.. trabalhar o corpo e a men-
te"; "... orientar para uma me-
lhor qualidade de vida"; "...
deve estar voltada para a sciatic,
clue traz o bem estar .ffsico, so-
cio-economico e cultural".

Vemos uma preocupacdo corn os
aspectos biolOgicos que sao bastante
veiculados nos discursos dos professo-
res e que sao interiorizados como dis-
curso de verdade, jamais questionando-
se que sande é essa que tanto se fala; o
que é ter qualidade de vida; entre outros.
Este tipo de discurso é analisado por
estudos realizados por Castellani Filho
(1988), Ghiraldelli Jr. (1988), Medina
(1986) e Soares (1995), onde demons-
tram que na tendencia de biologizacao
da Educacao Fisica esta implicita uma
concepcao dual de homem, pois seus
objetos estao vinculados a manutencao
da sande corporal, a aquisicao da apti-
dtio fisica, envoi vendo o desenvolvi-
mento de capacidades fisicas, das habi-
lidades motoras, e a performance es-
portiva. Esses autores explicam ainda
que al iadas a essa concepcao estão as
tendencias a rnilitarizacao e a hi-

gienizacao. Constata-se o use da Edu-
cacao Fisica com fins higienistas, ao
pretender

‘`... uma sociedade livre de
doencas infecciosas e dos vicios
deteriorados da saade e do ca-
rater do homem do povo"
(Ghiraldelli Jr., 1988:17).

0 autor acima citado salienta ain-
da que desde o period() colonial corn o
objetivo de "criar o corpo saudcivel,
robust() e harmonioso organicamen-
te", contrapondo-se ao corpo relapso,
flacido e doentio do individuo colonial,
a Educacao Fisica esteve sob o julgo da
classe burguesa, marginalizando aque-
les que, por sua rata e classe social, nao
se incluisse nesse modelo.

Nesta tendencia, segundo Gaya
(1989:37) o corpo humano é compara-
do a uma maquina, que pode ser "ana-
lisado em termos de suas pecas,
doenca e vista como um niau funcio-
namento dos mecanismos biolOgi-
cos(...), e o papel das terapias, no
caso, o papel da Educaciio Fisica e o
de itztervir fisicamente". Hoje a inter-
vencao fisica esta voltada para a vida
produtiva do homem, isto e, servir ao
poderio econOmico que determina a
sociedade capitalista e nao mais
robustez de defesa da Patria.

Posteriormente, a preocupacao
volta-se para a questao disciplinar, ini-
cialmente quanto ao controle do indivi-
duo e posteriormente, quanto ao con-
trole da populacao, ou seja, os discur-
sos hegemOnicos sac), ainda, de tenden-
cia militarists. Dessa influencia her-
dou-se uma pedagogia da obediéncia,
do silencio, da norma, onde a ordem, a

.1111111n10.1
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disciplina nä° pode e nem deve ser
questionada. Impae-se a submissao, o
autoritarismo em detrimento aos valo-
res de liberdade, de criatividade, de
sensibilidade e ao valor do seu prOprio
conhecimento.

Condicaes Concretas
de Trabalho

A preponderancia recaiu em deta-
lhar os problemas que enfrentam no dia
a dia, principalmente no que se refere a
escassez de materiais, espayo fisico,
laboratOrios, equipamentos, etc. E in-
teressante observar que os profissio-
nais que trabalham fora das instituicOes
escolares, ou seja, aqueles que sao
proprietarios de academias, escolar,
clinicas ou funcionarios destas ,tam-
bem se referem a esta questa° apesar da
afirmativa de terem condicOes mini-
mas necessarias para desenvolver o seu
trabalho.

Os professores assinalam que o
ntimero elevado de alunos; as dificulda-
des dos mesmos entenderem os con-
teados; a agressividade e a falta de
reuniOes pedagOgicas, de comunicayao
entre os professores, sao fatores, tarn-
bem, que inviabilizam a melhoria de
condicOes de trabalho. Somente sete
dos entrevistados, de um universo de
sessenta e tres pesquisados, atribuiram
como causa major de sews problemas
no trabalho, a questa() salarial.

Ao se depararem com problemas
dessa ordem de infra-estrutura fisica,
material, secundariza-se ou ate mesmo

elimina-se uma reflexao sobre a estru-
tura de organizayao do trabalho e, por
conseguinte, tambem o escolar, sobre
os discursos que sao veiculados na es-
cola, na midia, o desemprego, o salario,
as frentes de trabalho, as politicas de
formacao profissional, as privatizacOes
e outras, que de urn modo ou de outro
influenciam na esfera do trabalho, im-
plicando sobre problemas maiores que
se ciao na Educayao Fisica. Betti (1995)
explica que sac) necessarias para isto
mobilizacties, engajamentos, enfren-
tamentos criticos, contextualizados,
enfim, argumentos que demonstrem
como as relacOes de poder (e saber) se
estabelecem.

A Atuacao Profissional

A precariedade das condiyOes de
trabalho acaba limitando sua atuacao ao
ambito de suas atividades especificas,
sem que se veja envolvido num contex-
to mais amplo, pois tambem trabalham
em diversos locais, como meio de so-
brevivencia.

Assim, ao falarem sobre sua atua-
cao, iniciam se qualificando, isto 6,
atribuem urn adjetivo para entao justifi-
car sua analise:

.. Eu me acho uma media pro-
fessora. Acho que tem muita coi-
sa para melhorar. Poderia estar
lendo mais, estar acompanhan-
do mais as coisas. Acho que
quando entrei no mercado de
trabalho relaxei um pouco, me
acomodei. Teria que fazer uma
reavaliaciio, ulna reciclagem,
ler mais, estar nuns atualizada
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sobre a Educactio Fisica";
"...Com base na relacao de mui-
ta amizade e conversas que eu
tenho dos meus pacientes, acho
que sou um born profissional";
"Eu sei que nä° sou um born
profissional pelo seguinte: o sa-
lario nao e born e para a gente
ter uma vida nielhor, temos clue
trabalhar em outro lugar. Entao
nao sobra tempo para que eu
possa fazer um curso e me atua-
lizar. Pot- isso nao posso fazer
um trabalho que poderia, se ti-
vesse somente um trabalho".

Dots elementos de reflexao se
mostram nestes e outros depoimentos.
0 prirneiro diz respeito a participacdo
"restrita" so ao local de trabalho, ou
seja, a atuacdo destes profissionais esta
atrelada as tarefas que presta a sua ins-
tituicao, entendida como parte cons-
titutiva de uma rotina de trabalho. En-
tendemos que essa é uma participa-
cäo partial que deve ocorrer, mas que
nab deve ficar restrita, expandindo-se a
outros setores da vida social ou profis-
sional. Estas atividades acabam se so-
bressaindo ante um papel maior do que
seja atuar/participar. No nosso entendi-
mento, a atuaciio extrapola o cumpri-
mento destas tarefas, digamos corri-
queiras ou cotidianas, porque implica
em comprornisso, envolvimento, me-
diante situacties que se apresentem
"no" e "alêm" do trabalho pedagOgico.

0 que se busca é uma participacdo
at i va em todas as instancias e dominios;
uma participacao na construciio de ou-
tros, de novos conhecimentos; partici-
pacdo nas necessidades essenciais da

comunidade; participacao na busca de
solucCres e, sobretudo, numa possivel
transformac5o da realidade (Faundez,
1993). Ao mesmo tempo que o trabalho
é ancora necessaria, tambern é ponto de
partida para outros tipos de participa-
cao (atuacao) e assim , em consonancia
corn Resende (1995), questionamos se
seria esperar muito que os professores/
profissionais se preocupassem um pou-
co mais corn o exercicio da leitura e da
interpretacäo coletiva dos modos di-
versos de expressão de poder do seu
dia-a-dia, permitindo aprender e desve-
lar a realidade da vida que nao é somente
sua. Heller (1992:17) diz que "a vida
cotidiana e a vida de todo homent". E,
nao ha segundo a mesma, nenhum ho-
mem, por mais "insubstantial" que
seja, que viva tdo somente na coti-
dianidade embora essa o absorva pre-
ponderantemente.

Na cotidianidade o homem mani-
festa todas suas capacidades intelectu-
ais, suas habilidades, seus sentimentos,
emocties, desejos, ideias, entre outros.
Porem, into nab significa que possa
realizar-se em toda sua intensidade. Para
a autora, a estrutura pragmatica da vida
cotidiana tern consequencias mais pro-
blematicas quando se piie em jogo a
orientacan nas relacOes socials. Apesar
de nem sempre, mas as vezes, o homem
costuma orientar-se na esfera social
atraves das normas, dos esteriOtipos,
entre outros, o que, na maioria das ve-
zes é a assirnilacdo destas regras que
the da o ` exito". Dal a raiz do confor-
mism°.

"... Todo homem necessita, ine-
vitavelmente, de tuna certa dose
de conformidade. Mas essa con-
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formidade converse-se em con-
formismo quando o individuo
neio aproveita as possibilidades
individuais de momento, objeti-
vamente presente na vida coti-
diana de sua sociedade, caso ern
que as motivaciies de conformi-
dade da vida cotidiana pene-
tram nas formas nao cotidianas
de atividade, sobretudo nas de-
cisOes morais e politicas, fazen-
do corn que essas percam o seu
carciter de decislies individuais"
(Heller, 1992:46).

Sair deste conformismo rotinei-
ro da organizacäo do trabalho implica
tambem, revere analisar o segundo ele-
mento presente nas entrevistas e que se
refere as adjetivacOes e julgamentos
que os professores/profissionais fa-
zem de si.

0 professor/ profissional ao as-
sumir para si toda a responsabilidade
de sucessos e ou fracassos na sua vida
profissional, acaba por isentar ou ame-
nizar a participacao dos demais respon-
saveis que estao envolvidos, direta ou
indiretamente, no e corn o seu trabalho.
Essa atitude, mesmo que inconsciente,
se torna uma maneira de atribuir urn
dado apoio as decisOes politicas do
governo ou de outras instancias.

Ent Vigiar e Punir, Foucault
(1987) expiie as tecnicas disciplinares
existentes em vdrias instituicOes, entre
elas a pris5o, o hospital, a escola, por
exemplo, e que dizem respeito, especi-
almente, ao modo como a subjetividade
dos individuos (o eu) a produzida atra-
yes dos discursos de verdade e relacCies
de poder. Sobre esta relac -do Foucault

(apud Marshall, 1994:23) explica que
somos forcados a produzir a verdade do
poder que a sociedade exige:

.. nos devemos falar a verda-
de; somos constrangidos ou con-
denados a confessar ou desco-
brir a verdade. 0 poder nunca
cessa sua interrogactio, sua
inyuisit ao seu registro da ver-
dade: ele institucionaliza,
profissionaliza e recompensa
sua busca(...) e a verdade que faz
as leis(...)somos destinados a urn
certo modo de viver ou morrer,
como uma funccio dos discursos
verdadeiros que stio os porta-
dores de efeitos especificos de
poder".

Portanto, esses depoimentos corn
julgamentos de si, de auto critica ado-
tam uma postura de prestacao de conta
de si prOprio e de uma verdade. Se a
autocritica implica o ver-se, o expres-
sar-se e o narrar-se a toda uma lOgica do
criterio e do valor, o julgar-se remete a
uma lOgica juridica do clever, da lei e de
norma.

"...SupOe que se displie de um
cOdigo de leis em _MK& das
quais se julga (...) Sup& que a
pessoa possa converter-se ern
caso para si prOpria, isto e, que
se apresente pant si prOpria de-
limitada, necessidade em que cai
sob a lei ou se conjorme a nor-
ma" (Larrosa, 1994:75).
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A Atualizacäo e Producäo
do Conhecimento

A maioria dos professores/pro-
fissionais buscam nas "leituras e estu-
dos individuais" uma das alternativas
possiveis, a mais acentuada por eles,
para manterem-se atualizados, frente
aos conhecimentos que estao sendo de-
senvolvidos na area. Em seguida, desta-
cam a "participacao em cursos", pro-
movidos, geralmente, por suas institui-
Vies e, por aim°, referem-se a "corn-
pra de livros e revistas" relativos aos
contetidos que trabalham.

Porem, ao contrario destes, ha -
em menor escala - aqucles que nao
utilizam nenhuma das alternativas cita-
das acima para se atualizar, seja por nao
terem condicOes financeiras, seja por
acomodayao, falta de tempo, etc.

Muitos dos que se "apropriam"
dos referenciais teOricos pesquisados,
ao inves de os "re-elaborarem", "re-
construirem e construir novos conhe-
cimentos", reproduzem-no, tornando-
o obsoleto, esteril, rotineiro, sem
criatividade e vitalidade. Isto se eviden-
ciou nas seguintes falas:

.. coloco em pratica as novida-
des que aprendo"; "...simples-
mente repasso para Os alunos";

.. algumas coisas `ta' gravada
na mente outras eu procuro co-
piar".

Para a superacao dessa tendencia
a reproducao dos conhecimentos, acre-
ditamos que a universidade deve mais
que habili tar estudantes pant atuar como

profissionais no mercado de trabalho,
ela deve forma-los para contribuiretn
na transformacao da realidade.

Um outro aspecto levantado pe-
los profissionais, diz respeito a falta de
apoio institucional para participar de
eventos cientificos, de cursos de atua-
lizacao. Eles explicam que isto se da
muito mais em termos de "dispensa do
trabalho" do que em termos de "ajuda
financeira". Percebemos que os profis-
sionais que sat) proprietarios, sOcios e
professores de escolas particulares sao
os que tern conseguido que as institui-
cOes contribuam corn recursos finan-
ceiros.

Como terceiro ponto a ser refle-
tido, aparece nas respostas dos profis-
sionais entrevistados uma preocupacao
corn a relacao sociedade e universida-
de. Neste contexto, notamos duas post-
cOes antagOnicas: a primeira considera
a universidade como sendo geradora de
conhecimento, o centro do saber:

.. é o centro de conhecimento",

.. ela e primordial porque é o
lugar para a gente adquirir co-
nhecimento. La os professores
estao se atualizando constante-
mente e la, tambem, existe bibli-
ografia muito grande que pode
ser aproveitada"; "é o centro
do conhecimento";"vejo a uni-
versidade enquanto construcao
de conhecimento".

A segunda posicao se traduz na
distancia que ha entre sociedade e uni-
versidade, 0 que resulta para a maioria
em nao procura-la:
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"... a universidade deveria fazer
o que a sociedade quer e nao jci
estar corn tudo pronto"; "... a
universidade tern duas caracte-
risticas que a torna distante da
sociedade: uma silo as pesqui-
sas a Longo prazo e que nä° se
revertem para a comunidade
porque sin° estudos que tern°
importáncia futura. E a outra
sao os projetos extremamente
intelectuais"; "... ela dc't muita
teoria e pouca prcitica que IA de
acordo corn a realidade da esco-
la"; "... ela nclo tem produzido
muito conhecimento para a soci-
edade ate pode ter produzido,
mas esses conhecimentos nä°
foram passados a comunidade,
corn() exemplo, cito as pesquisas
onde sac) coletados os dados aqui
e analisados na universidade;

.. e feito muitas pesquisas sem
urn retorno social, muitos proje-
tos que nao sao revertidos para
a comunidade".

Se a universidade esta desvin-
culada e descomprometida corn a reali-
dade, a mesma deixa de se preocupar
corn a construcao de um tipo de conhe-
cimento que revele e transforme essa
realidade. Conhecimento fragmentado
e desatualizado que na realidade nao
curioso, nä° faz conhecer. Conforme
Alves (1992:60) "a universidade,
para ser universal na compreensdo
da 'totalidade, deverci tornar-se uni-
versal pela retrain° de diferentes pers-
pectival". Deverd, tambem, prevalecer
as necessidades mais fundamentals de
sociedade, fazendo-se presente, parti-
cipante nas decisOes e "estabelecendo

prioridades em uma politica de ensi-
no, pesquisa e extensclo voltados para
a realidade national, regional e lo-
cal".

ConsideracOes Finais

0 desenvolvimento desta pesqui-
sa nos propiciou con hecer e refletir
varias questOes acerca da formayao
obtida frente as reais condicOes de tra-
balho nas mais diversas areas de atua-
cão da Educacao Fisica.

Urn elemento apontado, unfini-
memente, pelos professores/profissio-
nais, diz respeito a avaliacao dos cursos
que frequentaram, referindo-se defa-
sagem dos mesmos quanto a realidade
sOcio-educacional, priorizando uma
formayao tecnica em detrimento da for-
mayao pedagOgica; uma preocupacão
corn o contetido esportivo sem consi-
derar a realidade escolar; ausencia de
estudos/pesquisas que exijam respon-
sabilidades dos academicos; ausencia
de conteados que atendam outros cam-
pos de conhecimento que nä° seja,
unicamente, o escolar. Portanto, nessa
formayäo nä° ha uma ponte entre o
conhecimento recebido e as varias
realidades de trabalho, formando la-
cunas entre elan.

Pelo predominio de urn conterido
esportivizado interiorizado pelos pro-
fissionais em seus cursos de formacao,
a maioria dos entrevistados transmite
em suas aulas aquilo que assimilou du-
rante este periodo, limitando-se a apon-
tar como problema concreto de sua
acdo pedagOgica a falta de equipamen-
to, materials, espaco fisico entre ou-
tros. Tal visa) de conclicties concretas



de trabalho ligada a ester problemas
nos remete a pensar que desta forma a
Educacao Fisica passa a ser reduzida a
um grupo de esportes mais difundidos,
tanto no meio academic° quanto no
meio escolar que sao: handebol, bas-
quetebol, voleibol, futebol e atletismo.

No que diz respeito a atuaglio dos
profissionais desta area se restringe ao
ainbito interno do seu trabalho, isto é,
participacao em reuniiies administrati-
vas, pedagOgicas, palestras, planeja-
mentos, cursos, devido, principalmen-
te, ao tempo que precisam distribuir
nos diversos empregos que possuem.

A atualizacdo e producao do co-
nhecimento se dd, num pritneiro mo-
mento, pela busca de leitura e estudos
individualizados, cursos e conversas
corn os colegas. Um segundo elemento
esta na aquisicao muito mais de revistas
do que de livros. Atribui-se a isto o
baixo salario e a falta de apoio financei-
ro de muitas das instituiciies, principal-
mente, as escolares. Como terceiro ele-
mento, os professores/profissionais
consideram a universidade como o cen-
tro gerador do saber, do conhecer; que
ela é fundamental para tuna formayao
especializada, porem, ressaltam na mes-
ma, proporcao sua distancia frente aos
problemas postos pela realidade medi-
ante escassa socializacao de conheci-
mento atraves da realizacao de pesqui-
sa; dificuldades em solucionar os pro-
blemas emergenciais, entre outros.

Sintetizando, nao sao somente as
instalackies, materials, equipamentos,
espacos fisicos que determinam quali-
dade de ensino, de trabalho para a Edu-
cacao Fisica, porem, um tipo do orga-

Moiriviancia

nizacao escolar que favoreca a autono-
mic, a autogestão pedagOgica, permi-
tindo aos alunos uma major compreen-
sac) da sociedade.

Denota-se atraves desta pesquisa
que os entrevistados veem suas rests-
tencias minadas frente ao descaso do
poder patio() para corn a educacao;
corn o nao oferecimento de salarios
dignos; corn verbas orcamentarias in-
suficiente para instalacOes e manuten-
cao fisica das instituicOes. Sucumbem-
se as aposentadorias precoces ou se
circunscrevem na alienacao do dia-a-
dia do seu trabalho e que ja nao oferece
desafios.

Aos cursos de formacao urge a
necessidade constante de redi-
mensionar sous curriculos frente a es-
tas e outras tantas realidades similares,
se o compromisso é corn os problemas
sOcio- educacionais.
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