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Os Ldtimos 15 anos tem sido, para a Educayao Fisica, um
periodo marcado por importantes acontecimentos. 0 primeiro deles
foi, sem dLlvida, a implantayao dos cursos de p6s-graduayao no final
da decada de 70 e inicio da decada seguinte. De certa forma, ela
introduziu, na pnitica, a Educayao Fisica it universidade, abrindo as
suas portas para uma maior intera<;ao com a comunidade academica.
Uma das conseqiiencias dessa abertura foi a revela<;ao clara e
inequfvoca da sua fragilidade em termos de conteLldo, evidenciando
a insipiencia enquanto uma area de conhecimento. Esse contato mais
direto com outras areas possibilitou alguns parametros de compara<;ao,
ate entao desconhecidos, para uma auto-avalia<;ao. Por outro lado, a
mesma abertura intensificou 0 fluxo de ideias, conhecimentos e
tecnologias que estimu!aram a pesquisa, mostrando uma dimensao
adormecida da Educa<;ao Ffsica com enorme campo a ser explorado
e desenvolvido.

A implanta<;ao dos primeiros cursos de p6s-gradua<;ao coincidiu
tambem com 0 regresso ao Pais de um nLllnero substancial de mestres
e doutores fonnados no Exterior que trouxeram novas concepyoes de
Educa<;ao Fisica, academicamente orientadas e cientificamente mais
s6lidas.lsso deuum grande impulso it Educayao Fisica, especialmente
em termos de pesquisa, com a cria<;ao de novos laborat6rios e grupos
de estudo, particularmente em areas diferentes daquelas em que a
Educayao Fisica no Brasilja possuia alguma tradi~ao, quais sejam, a
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I'\'hllo 'ia do Lxcrcicio e a Biomecanica.
o segundo acontecimento importante observado nesscs ltltimos

a!lOS roi a reestrutura<;:ao dos cursos de prepara<;:ao prolissional com a
implanta<;:ao do bacharelado. Na realidadc, a Resollll,:i!o !lo.3 do
Consclho Federal de Educa<;:ao, de J () de junho de 19R7, provocou
uma verdadeira convulsao nas insliluiyocs de !livel superior em
Educayao Fisica, quando da sua promulgar,:i!o. LJma estrutura
academ iea e adm in istrat iva que pcrmancceu estagnada por longos
anos, a Iheia ao d i!lam ismo da sociedade e da cultllra de lima form.a
"eral viu- c dianlc de uma incerteza assustadora: como enfrentarQto '
desaf"io de 11111novo curso de prepara<;:ao profissional com uma
estrlltura desacostumada com tudo que e novo?

Certamente, nao foi e nao tem sido fkil, para os protissionais
envolvidos, compreender 0 significado da mudanya e as caracteristicas
e implicay5es de LlIllcurso de bacharelado. Muitas vezes, as tentativas
:Ie com preende-Ios os tem remetido a uma retlexao do que fizeram
w longo de toda a sua carreira, e isso tem provocado ate a perda da
lo<;:ao do que seja a licenciatura, 0 llllico curso de preparayao
)rofissional desenvolvido ate entao.

A perspectiva de implantayao do bacharelado provocou uma
nstabilidade no sistema. A instabilidade leva, em geral, a duas rea<;:5es
iistintas. A primeira e a de procurar preservar a estabilidade
leutralizando as fontes de instabilidade, 0 que resulta na manutenyao
to status quo. A segunda e a de fazer da instabilidade uma fonte de
lova ordem, ou seja, a busca de uma nova estabi Iidade num n ivel
:uperior de organizayao e complexidade (Prigogine & Stengers, 1984).
:Ia parte do pressuposto de que instabilidade e salutar e necessaria
lara qualquer processo de mudanya, pois s6 ha desenvolvimento se
louver mudanya e m udanya implica em instabi Iidade ou quebra de
:stabi Iidade.

'Infelizmente, parece que a Educayao Fisica tem optado, ao
nenos nesse inicio, pela primeira alternativa, pois 0 que se comeya a
Iresenciar e 0 mecanismo de feedback atuar com toda a sua forya no
entido de preservar ao maximo a estabilidade vigente. Esse esforyo
,ode ser percebido de varias formas: mudar 0 nome da disciplina
em alterar 0 seu contelldo, aumentar 0 nlllnero isciplinas pela simples
ivisao do contelldo ja desenvolvido, mudar a estrutura curricular
em mudar a concepyao subjacente e assim por diante. No entanto,

se a Educayao Fisica pretende sintonizar-se com 0 dinamismo
caracteristico da ciencia e tecnologia e responder adequadamente as
mudanyas sociais e as conseqUentes altera<;6es no mercado de trabalho,
ela nao podera ficar alheia, par muito tempo, ao segundo tipo de
rea<;ao a instabilidade acima descrita.

o terceiro acontecimento importante foi 0 repensar da Educa~ao
Fisica Escolar (Tan i, no prelo). Apos um periodo de rclativo abandono,
em funyao da enfase ao Esporte, a Educayao Fisica Escolar foi
colocada na ordem do dia das discuss5es academicas, nao s6 nas
universidades, como tam'bem nos eventos cientiticos e pedag6gicos
real izados em di ferentes pontos do Pais. Um dos frutos desse periodo
de maior atenyao a Educayao Fisica Escolar e a existencia, hoje, de
uma quantidade substancial de publica<;:6es, das mais variadas
abordagens, a disposiyao dos professores envolvidos com esse
se<Tmento de atuayao profissional. Sem dllvida, algo impensavel ate
a decada de 80, em que praticamente toda a literatura provinha de
autores estrangeiros, traduzida para 0 portugues, sobre temas variados
mas nem sempre com implica<;:5es diretas para a Educa<;:ao Fisica
Escolar.

Em 1988 publieamos LlIll livro intitulado ·'Educayao Fisica
Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista" (Tani,
Manoel Kokubun & Proen<;:a), em cuja introdu<;ao defendiamos a
necessidade de abordagens diversi ficadas para a Educayao Fisica
Escolar. No nosso entender, a proposi<;:uo de diferentes abordagens.
alem de enriquecer as discuss5es, poderia, com 0 tempo. convergir
progressivamente em dire<;:ao ,t uma pro posta curricular capaz de
satisfazer adequadamente as expectativas e necessidades dos nossos
escolares. Em outras palavras, a diversidade de contribui<;:5es seria
um pre-requisito para LlIllavan<;o qualitativo. E, portanto, LII11motivo
de satisfa<;:ao constatar, na literatura atual, diferentes abardagens para
a Educa<;:ao Ffsica Escolar (veja, por exemplo, Betti, 1991; Castelani
Filho, 1988; Da6lio, 1995; Faria HlIlior, 1981; Ferreira, 1984; Freire,
1989; Mariz Oliveira, Betti & Mariz de Oliveira, 1988; Medina, 1983;
Moreira, 1991; Negrine, 1983; Oliveira, 1980; Soares et alii, 1992:
Taffarel, 1985; s6 para citar algumas pub Iicac;:5es em forma de Iivros),
que se constituem alternativas concretas as duas abordagens ate entao
hegemonicas, aquela de orientayao para ° esporte e aquela de
orienta<;ao para a aptidao fisica.



'I'ot!avia, apcsar dessa situayao favonlvel da Educayao Fisica
I';scolar (;111 comparayao a alguns anos atras, um problema central
ainda persiste, visto que a proposiyao de diferentes abordagens nao
roi acompanhada de uma analise rigorosa da relayao entre a disciplina
curricular de Educayao Fisica e a sua respectiva area de conhecimento.
Se comparado a outras discipl inas curriculares, observa-se que a Fisica
cxiste independentemente do ensino da Fisica, da mesma forma a
Quimica, a Matematica, a Biologia e assim por diante (Tani, 1991).
Neste sentido, cabe indagar: qual seria a area de conhecimento
correspondente ao ensino da Educayao Fisica? Qual seria 0 seu objeto
de estudo, e que tipo de conhecimento estaria ela produzindo? Enfim,
qual seria 0 contel,do do conhecimento a ser trabalhado na Educa<;:ao
Fisica Escolar? 2

Em sintese, esse conjunto de acontecimentos, nos ltltimos
quinze anos, provocou, na Educa<;:ao Fisica, uma ampla reflexao da
sua propria identidade, dando origem a uma fase de turbulencias em
que aspectos como preparayao profissional, atuayao profissional,
identidade academ ica, pesqu isa e pos-graduayao foram question ados
e discutidos (veja, por exemplo, Moreira, 1992; Passos, 1988; SBDEF,
1992). Numa perspectiva Kuhniana (Kuhn, 1970), a Educa<;:ao Fisica
mergulhou numa fase de crise, onde a necessidade de mudanya
conceitual, estrutural e operacional foi reconhecida pOl' uns, descartada
pOl' outros, e isto gerou choques entre 0 velho e 0 novo em
praticamente tudo que a envolve.

Como nao poderia deixar de ser, 0 processo vivido pela
Educayao Fisica, nestes liltimos anos, tambem refletiu 0 proprio
processo pelo qual passou a sociedade brasileira como lllll todo, ou
seja, de retlexao e questionamento de sua estrutura e organiza<;:ao
politica, social, cultural e economica. 0 momenta historico favoreceu
nao apenas as d iscussoes academ icas sobre problemas especificos da
area, mas tambem questoes mais amplas, particularmente aquelas
relacionadas'l matriz filosotica das diferentes visoes de Educa<;:ao
Fisica, de ciencia e de universidade. Houve tambem uma
ideologiza<;:ao e politizayao das discussoes e as disputas decorrentes
cxtrapolaram, m u itas vezes, a esfera do academ ico, e provocaram
confrontos entre correntes com propostas de mudar a Educa<;:ao Fisica,
quando, na verdade, 0 oponente comum a ser combatido seria aquela
corrente estagnada avessa a qualquer tipo de mudanya. Parecia que a

Educayao Fisica nao estava preparada para conviver num ambiente
de diversidade e pluralidade de conhecimentos, ideias e posiyoes,
onde 0 conflito e debate academicos fossem estimu1ados, mas que,
ao final, a for<;:ado argumento prevalecesse, mesmo que em carater
provisorio, visto ser essa uma caracteristica inerente a qualquer
em preend imento c ientifico.

No bojo dessas discussoes, nao raro a ciencia foi colocada
como 0 vilao da historia. Ressalte-se, entretanto, que, na maioria das
vezes, a ciencia que se criticava era a chamada ciencia classica,
caracterizada, entre outras coisas, pelo reducionismo, determinismo
e linearidade, e nao a ciencia atual, onde questoes como propriedades
emergentes, auto-organizayao, nao-linearidade, ordem e desordem
san alguns dos topicos que compoem 0 centro das preocupa<;:oes (por
exemplo, Jantsch, 1980; Lewin, 1993; Prigogine & Stengers, 1984;
Yates, 1987). Alem disso, as diferenyas e rela<;:oes entre ciencia,
tecnologia e tecnica (Bunge, 1981), e entre pesquisa aplicada e
pesquisa basica, foram freqUentemente desconsideradas. Em outras
palavras, a ciencia foi descontextualizada, tanto espacialmente como
temporalmente, e essa atitude fez revelar 0 quao necessario se faz
uma incursao mais profunda sobre a historia da ciencia, a filosofia da
ciencia e a epistemologia em nosso meio. Lamentavelmente, ainda e
comum rotular-se essa reflexao, sobre a macro-visao da ciencia, como
uma viagem estratosferica desprovida de qualquer significado priltico,
isto e, um filosofar no sentido pejorativo (Manoel, 1995).

Paralelamente as mudan<;:as internas it area, tem ocorrido, nestes
ltltimos anos, mudan<;:as significativas no plano social e protissional.
Comparado a alguns anos atras, existem sinais evidentes de que a
consciencia sobre a importancia da atividade fisica para a qualidade
de vida ou bem estar geral das pessoas, tem melhorado
gradativamente. Em termos concretos, ha mais pessoas de diferentes
idades, de diferentes camadas sociais e de ambos os sexos, praticando
atividade fisica regular, caminhando e correndo pelas ruas e parques
da cidade. As reivindica<;:oes por espa<;:os adequados a priltica de
atividades fisicas no planejamento urbano e residencial tem crescido.
Ha maior nlllllero de pessoas freqUentando as chamadas "academias
de ginastica". 0 numero de pessoas com aces so a program as de
atividades fisicas orientadas nos proprios locais de trabalho tem
aumentado significativamente. Ha maior numero de pacotes turisticos



(' II ' IIZ 'I' (jll ' ill 'III 'Ill programas de atividades ffsicas, e assim por
di 1111',

Inf'cli/,lIlcntc, parece que a universidade esta novamente "a
I' 'hoCjllc" dcssas mudanyas sociais, em vez de antecipa-Ias e orienta-
LIS. POl' exemplo, entre os muros da universidade, ha muito tempo se
conhecia os efeitos beneficos da atividade ffsica regular, sistematica
c orientada. Entretanto, tudo indica que a Educayao Fisica nao foi
cficiente na disseminayao social desse conhecimento, seja atraves de
seus cursos de preparayao profissional, de suas pesquisas ou de seus
cursos de extensao a comunidade. Neste particular, os meios de
comunicayao de massa, nao questionando aqui os seus objetivos
tacitos ou subjacentes, tem tido inf1uencias muito mais decisivas para
a formayao dessa consciencia sobre os beneficios da atividade ffsica
(veja, por exemplo, Okuma, 1990).

Essas mudanyas sociais tern criado novas alternativas de
emprego aos profissionais da area. Se ha quinze anos, a maioria dos
fonnandos se empregava no ensino formal, hoje sao poucos os que
seguem esse cam inho (Mariz de Oliveira, 1988). E nitida a crescente
reduyao de demanda pOI' professores para atuarem nas escolas. 0
mercado de trabalho esta total mente aberto para novas opyoes de
carreira. Se a Educayao Fisica conseguira ounao ocupar esse espayo
dependera, fundamentalmente, da qualidade de serviyos que os
profissionais da area serao capazes de oferecer, e isto esta diretamente
vinculado a qualidade da preparayao profissional. Todavia, a
preparayao profissional depende, pOI' sua vez, do suporte de uma
area de conhecimento claramente defin ida e em constante
desenvolvimento (Tani, 1992b).

No meu entender, ai reside 0 grande desafio da Educayao Fisica.
Ela e uma area com curta hist6ria academ ica e, em decorrencia disso,
enfrenta problemas que se estendem desde a defin iyao clara de sua
identidade enquanto area de conhecimento, ate a implantayao e
implementayao de linhas de pesquisa devidamente delineadas, a
organizayao e sistematizayao dos conhecimentos produzidos e a
disseminayao desses conhecimentos atraves dos seus cursos de
preparayao profissional. Dai a pertinencia do debate que a SBDEF
ora promove. 0 objetivo desse trabalho e trazer uma contribuiyao a
essa importante discussao, procurando sintetizar e ampliar algumas
questoesja abordadas em textos anteriores (Tani, 1988; 1989; 1991;

1992a; 1992b; 1995a; 1995b; 1996; no prelo), para entao apresentar
uma pro posta de estrutura academ ica para a area.

A preparayao de professores para atuarem no ensino formal,
entendida como a sua funyao precipua e especifica, foi preocupayao
central da Educayao Fisica durante longo tempo. Os cursos de
preparayao profissional caracterizavam-se, basicamente, pOI' uma
estrutura curricular composta de tres grupos de disciplinas: (a)
disciplinas academicamente orientadas, que ofereciam os
conhecimentos teoricos provenientes das chamadas ciencias maes;
(b) d iscipl inas orientadas as atividades, que eram centradas em jogo,
esporte, danya, ginastica e recreayao; e (c) disciplinas de orientayao
pedag6gica, que discutiam aspectos relacionados com 0 ensino no
sentido amplo.

Esta maneira de entender e desenvolver a Educayao Fisica
prevaleceu por longo tempo, apesar de varias lim itayoes a ela in'erentes
como, pOl' exemplo, 0 carateI' muito generico das disciplinas de
orientayao pedagogica, a falta de integrayao destas com as discipl inas
orientadas as atividades, a simples reproduyao de tecnicas de
movimento nas discipl inas orientadas as atividades e a superficialidade
dos conhecimentos te6ricos desenvolvidos.

Invariavelmente, os currfculos de preparayao profissional
privilegiavam as disciplinas orientadas as atividades que, a principio,
lidariam com os conteLldos mais especificos da area (veja, por
exemplo, Gallardo, 1988). Entretanto, na pratica, elas limitavam-se
a oferecer atividades e nao conhecimentos estruturados acerca dessas
atividades. 0 seu conteLldo consistia de procedimentos de ensino
relacionados as atividades anteriormente descritas, baseados em
intuiyao, experiencia e senso comum, ou seja, as tao conhecidas
seqUencias pedagogicas preestabelecidas.

Todavia, 0 problema maior, subjacente a todas essas limitayoes,
era a ausencia de lllll corpo de conhecimentos academico-cientificos
proprios da Educayao Fisica. Essencialmente, a Educayao Fisica se
apoiava numa muleta falsa, pois ela acreditava que os conhecimentos
teoricos abrangentes e profundos de que necessitava vinham das
ciencias maes, quando, na realidade, a Antropologia, a Sociologia, a
Psicologia, a Fisiologia, entre outras, nunca se preocuparam em



pl'o(illl',i-Ios, ;\ I':duca<,;ao Fisica nao apenas acreditava que a seu
'OlltClldo era constituido, na sua maior parte, de material tomado

dc:sas disciplinas, como tambem que as seus principios poderiam
ser formulados a partir dos conhecimentos bem estabelecidos em
cada uma delas, Isso foi um grande equivoco, A Educayao Fisica
estava, de fato, esvaziada de conteLldo e dessa forma nao justificava
sequer a sua presen<;a no ensino superior, como LUll curso de
prepara<;ao protissional academicamente orientado, muito menos na
universidade, enquanto uma area de conhecimento (Tani, 1988; 1989),

Em suma, a visao da Educa<;ao Fisica, centrada na preparayao
profissional, e a conseqUente enfase historica it prestayao de serviyos
au ao aspecto profissional, inibiu a estruturayao de um corpo de
conhecimentos que, alem de proporcionar identidade academ ica it
area, pudesse fornecer sustentayao teorica e cientifica a pratica e a
preparayao profissional.

E demais conhecido que, embora preocupar-se em contribuir
para as pessoas seja fundamental para uma profissao, a nao
desenvolvimento de um corpo de conhecimentos capaz de dar uma
sustentayao academico-cientifica a pratica profissional coloca em
cheque nao apenas a sua autenticidade, mas tambem a sua propria
sobrevivencia (Lawson, 1984; Morford, 1972; Tani, 1988; 1989).
Alem disso, dessa definiyao de identidade enquanto area de
conhecimento e a conseqi.iente produyao, organizayao e difusao de
conhecimentos depende, fundamentalmente, a justificativa da
permanencia, au nao, da Educayao Fisica no contexto de uma
universidade.

No cenario internacional, um importante passo para transformar
essa estrutura tradicional da Educayao Fisica deu-se em meados da
decada de 60, quando nos EUA, se iniciou LIIll amplo movimento
para a caracterizayao da Educayao Fisica enquanto uma disciplina
academica (Henry, 1964; 1978). No Brasil, as impactos desse
movimento comeyaram a ser sentidos apenas no inicio da decada de
80, quando da implantayao dos cursos de pos-graduayao estrito sensa.
Mais recentemente, suas intluencias tem chegado tambem aos cursos
de graduayao, atraves da implantayao dos cursos de bacharelado.
Embora as discussoes a respeito das caracteristicas desse movimento
e de suas implicayoes ainda nao sejam um lugar comum no nos so
meio, as seus desdobramentos tem sido documentados em varios

trabalhos (Canfield, 1993; Kokubun, 1995; Lima, 1994; Manoel,
1986; Mariz de Oliveira, 1988; Tani, 1988, 1989; Teixeira, 1993),
mati va pelo qual uma analise mais detalhada sera aqui omitida.
Mesmo assim, alguns aspectos dessa transformayao da Educayao
Fisica merecem ser abordados, pois tanto os seus pontos positivos
como negativos comeyam a intluenciar profundamente a Educayao
Fisica em nosso pais. ,

Duas passive is estruturas foram pro pastas e discutidas para a
desenvolvimento de estudos em Educayao Fisica, uma de carateI'
interdiscipl inar e outra transd iscipl inar (crossd iscipl inar). De acordo
com Brooks (1981), a estrutura interdisciplinar significa (jue a
disciplina esta baseada nos conhecimentos fornecidos par varias outras
disciplinas. Estabelece-se, dessa forma, uma certa dependencia da
Educayao Fisica em relayao a disciplinas tradicionais como a
Anatom ia, a Fisiologia, a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia,
pais ela se caracterizaria pela aplicayao dessas disciplinas a problemas
especificos da area. A estrutura interdisciplinar ficou claramente
evidenciada quando se associou a nome de uma determ inada discipl ina
tradicional a um objeto especifico da nossa area para a formayao de
sub-areas de investigayao, como ocorreu, par exemplo, no caso da
Psicologia do Esporte, Sociologia do Esporte e H istoria do Esporte.

Entretanto, a estrutura interdisciplinar foi e tem sido objeto de
muitas criticas, porque, alem do problema da dependencia que poderia
resultar, efll L"tima instancia, em cooptayao dessas sub-areas pelas
disciplinas maes, sem nenhuma contribuiyao efetiva para a
estruturayao e desenvolvimento da Educayao Fisica enquanto uma
disciplina academica, ela implicava uma ausencia de orientayao no
sentido da integrayao horizontal ou tematica do conhecimento
(Lawson & Morford, 1979).

A dependencia da Educayao FIsica em relayao as disciplinas
maes nao se manifestava apenas em termos da "importayao" de
conhecimentos, mas tambem de profissionais para desenvolverem
as seus conteudos nos cursos de preparayao protissional. Para esses
profissionais, a estrutura interd isciplinar, obviamente, era mais pratica
e conveniente, pais implicava apenas a aplicayao das teorias e
metodologias de pesquisa proprias da sua area de formayao academica
aos problemas da Educayao Flsica.

Henry (1964; 1978), entretanto, propos que a disciplina
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acach~mica de Educayao Fisica teria uma estrlltura transdisciplinar,
pois nao consistia da aplicayao das disciplinas tradicionais ao estlldo
da atividade fisica ou performance humana. Se assim fosse, ela nao
seria lima disciplina academica, mas sim uma area tecnica ou
protissional. Pelo contrario, a Educayao Fisica seria constituida de
certas poryoes dessas disciplinas e cabia a ela integra-Ias e amplia-
las. 0 foco de atenyao seria 0 estudo do movimento humano, no
se ntido am p I0, atra yes de um a serie de estudos organ izados
horizontalmente, como tambem verticalmente, em profundidade.

o pontape inicial dado por Henry(1964), cujas proposiyoes se
constituiram lll11verdadeiro paradigma para a Educayao Fisica, foi
fundamental para a definiyao do seu conteLldo, mas varios outros
estudos (por exemplo, Brown, 1967; Metheny, 1967; Nixon, 1967;
Phenix, 1967; Rarick, 1967; Steinhaus, 1967) contribuiram
signiticativamente para estabelecer a estrutura inicial da disciplina
academica de Educayao Fi. ica, que possibilitou 0 desenvolvimento
de estudos e pesquisas devidamente identificados. Essa iniciativa foi
imediatamente seguida pOI'varios profissionais, particulannente por
aqueles engajados em pesquisas nas universidades, caracterizando
aquilo que e comumente denominado de "movimento disciplinar"
da Educayao Fisica. Para esses profissionais, a Eclucayao Fisica
significava mais do que uma area cuja responsabilidade era a
preparayao de professores para atuar nas escolas (Lawson, 1984).
Eles viam a Educayao Fisica como uma area de estudo relacionada
com a investigayao da natureza e significado do movimento humano
em suas varias form as, e tambem com 0 estudo nao so do como, mas
do porque da atividade fisica (Kroll, 1982). Esse movimento trouxe
profundas modificayoes na area nao apenas em termos de pesquisa,
mas tambem de preparayao profissional e pos-graduayao.

Os anos que se seguiram foram caracterizados por l1l11crescente
interesse pela pesquisa, e a tenclencia observada foi a especializayao
cada vez mais intensa dos temas investigados que, por sua vez, deu
origem a criayao de varias sub-disciplinas, cada qual com seus
oyjetivos e preocupayoes academicas proprias. Essas sub-disciplinas
se organizaram de talmaneira que criaram suas associayoes proprias,
seus congressos especfficos e seus veiculos de publicayao
especial izados. As principais sub-disciplinas que emergiram
inicialmente foram as de Fisiologia do Exercicio, Biomecanica,

Aprendizagem Motora/ Psicologia do Esporte, Sociolog~a e Educay~o
do Esporte, Historia e Filosofia cia Educayao Fislca e Teona
Administrativa em Esporte e Educayao F,sica (Park, 1989). Como se
pode observar, a emergencia de sub-disciplinas nao seguiu
estritamente lima estrutura inter ou transdisciplinar, diticultando a
visualizayao de uma estrutura coerente para a area.

Na ansia de obter, 0 mais rapido possivel, 0 status e a
respeitabi Iidade academ icos. esse movi mento deu mu ita enfase <1
pesquisa basica. estimulando e valorizando sobremaneira aquelas sU.b-
disciplinas de investigayao mais relacionadas as ciencias naturals.
em detrimento de pesqu isas relacionadas as ciencias sociais e humanas
e, principalmente, de pesquisas aplicadas comprometiclas com soluyao
de problemas enfrentados na prMica profissional. 0 resultado concreto
desse investimento foi lUll inegavel avanyO academico-cientifico,
evidenciado, entre outras coisas, pelo aumento significativo no volume
de estudos conduzidos, no nLlmero de period icos especia 1izados, na
quantidade de eventos cientificos real izados, no nLlmero de
publicayoes ate mesmo em peri6dicos de replitayaO em areas cle malor
tradiyao academica. Por outro lado, nao foi possivel observar um
impacto mais significativo dos conhecimentos produzidos na melhona
da prMica protissional. .

Inicialmente. acreditou-se que as pesquisas desenvolvldas
nessas sub-disciplinas pudessem contribllir para a formayao de um
corpo integrado de conhecimentos que desse identidade aca~en.lica a
area e sustentayao teorica a prMica e a preparayao proflsslonal.
Entretanto, em funyao da influencia do paradigma cientifico adotado
das ciencias naturais, de caracteristica eminentemente analitica,
comeyaram a se desenvolver pesquisas que enfocavam aspectos cada
vez mais especificos acerea do fenomeno movimento humano. A
incorporayao desse paradigma fez com que a integrayao horizontal.e
vertical dos conhecimentos prodllzidos se tornasse cad a vez mals
difici I, caracterizando, desta forma, 0 processo de fragmentayao do
conhecimento (Hoffman, 1985; Tani, 1988; Thomas, 1987).

E amplamente reconhecido que a integrayao horizontal e
vertical dos conhecimentos e fundamental para dar identidade
academica a lima area de conhecimento. Embora haja dLlvidas se a
especializayao das slIb-disciplinas leva necessariamente a
fragmentayao do conhecimento (Greendorfer, 1987; Thomas, 1985
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1\ Iii IlIit'li d' I':dll '11\'10 I,' :i 'II I 'rin 11111<1I.:slrlliura Iransdisciplinar,
1!l1I' Irl\O l'lllL'I.'1 ill <III <lpli '<1<,:<10tI<lSdisciplinas tradicionais ao estudo
d I ilivid:ld' I'fsi'<I ou performance humana. Se assim fosse, ela nao
: 'ria 11111<1disciplina academica, mas sim uma area tecnica ou
pmlission<ll. Pclo contrario, a Educac,;ao Fisica seria constituida de
certas porc,;6es dessas disciplinas e cabia a ela integra-Ias e amplia-
las. 0 foco de atenc,;ao seria 0 estudo do movimento humano, no
scntido amplo, atraves de lima serie de estudos organizados
horizontalmente, como tambem vertical mente, em profundidade.

o pontape inicial dado pOI'Henry (1964), cujas proposic,;6es se
constituiram um verdadeiro paradigma para a Educac,;ao Fisica, foi
fundamental para a definic,;ao do seu conteLldo, mas varios outros
estudos (pOI' exemplo, Brown, 1967; Metheny, 1967; Nixon, 1967;
Phenix, 1967; Rarick, 1967; Steinhaus, 1967) contribuiram
significativamente para estabelecer a estrutura inicial da disciplina
academica de Educac,;ao Fisica, que possibilitou 0 desenvolvimento
de estudos e pesquisas devidamente identificados. Essa iniciativa foi
imed iatamente segu Ida pOI'varios profissionais, particularmente pOl'
aqueles engajados em pesquisas nas universidades, caracterizando
aqu i10 que e comumente denom inado de "movimento d iscipl inar"
da Educac,;ao Fisica. Para esses profissionais, a Educac,;ao Fisica
significava mais do que uma area cuja responsabilidade era a
preparac,;ao de professores para atuar nas escolas (Lawson, 1984).
Eles viam a Educac,;ao Fisica como uma area de estudo relacionada
com a investigac,;ao da natureza e significado do movimento humano
em suas varias fonnas, e tambem com 0 estudo nao so do como, mas
do porque da atividade fisica (Kroll, 1982). Esse movimento trouxe
profundas modificac,;oes na area nao apenas em tennos de pesquisa,
nas tambem de preparac,;ao profissional e pos-graduac,;ao.

Os anos que se seguiram foram caracterizados pOI'um crescente
nteresse pela pesquisa, e a tendencia observada foi a especializac,;ao
:ada vez mais intensa dos temas investigados que, pOI' sua vez, deu
>rigem a cria<;:ao de varias sub-disciplinas, cada qual com seus
>9jetivos e preocupac,;oes academicas proprias. Essas sub-disciplinas
e organ izaram de tal maneira que criaram suas associac,;oes proprias,
eus congressos especfficos e seus veiculos de publicac,;ao
specializados. As principais sub-disciplinas que emergiram
Ilicialmente foram as de Fisiologia do Exercicio, Biomecanica,

Aprendizagem Motora I Psicologia do Esporte, Sociolog~a e Educac,;~o
do Esporte, Historia e Filosofia da Educa<;:ao FfSlca e Teona
Administrativa em Esporte e Educa<;:ao Fisica (Park. 1989). Como se
pode observar, a emergencia de sub-~is~iplinas .I~ao seguiu
estritamente lima estrutura inter ou transdlsclplinar, ddlcultando a
visualiza<;:ao de uma estrutura coerente para a area.

Na ansia de obter, 0 mais rapido possivel, 0 status e a
respeitabi Iidade academ icos. esse movimento deu m u ita enfase ,1
pesquisa basica, estimulando e valorizando sobrel,llane,"'a aquelas sub-
disciplinas de investigac,:ao mais relacionadas as ClenCIaS naturalS,
em detrimento de pesquisas relacionadas as ciencias sociais e humanas
e. principalmente, de pesquisas aplicadas comprometidas com SOIIl<;:30
de problemas enfrentados na priltica profissional. 0 r:sultado.con~reto
desse investimento foi lllll inegavel avanc,;o academlco-clentlfico,
evidenciado, entre outras coisas, pelo aumento significativo no volume
de estudos conduzidos, no nLlIllero de peri6d icos especial izados, na
quantidade de eventos cientificos real izados, no nLllnero ?e
publica<;:oes ate mesmo em periodicos de reputac,;ao em areas de malOr
tradic,;ao academica. POI' outro lado, nao foi possivel observar UI~l
impacto mais significativo dos conhecimentos produzidos na melhona
da pratica profissional. .'

Inicialmente, acreditou-se que as pesqulsas desenvolvldas
nessas su b-d isc ip 1 inas pudessem contri bu ir para a forma<;:ao de um
corpo integrado de conhecimentos que desse identidade aca~el~l ica a
area e sustentac,;ao teorica ,1 pratica e a preparac;:ao proflsslonal.
Entretanto, em fun<;:aoda infiuencia do paradigma cientifico adotado
das ciencias naturais, de caracteristica eminentemente analitica,
come<;:aram a se desenvolver pesquisas que enfocavam aspectos cada
vez mais especificos acerca do fenomeno movimento humano. A
incorporac;:ao desse parad igma fez com que a integrac,:ao horizontal.e
vertical dos conhecimentos prodllzidos se tornasse cada vez mals
dificil, caracterizando, desta forma, 0 processo de fragmentac,:ao do
conhecimento (Hoffman, 1985; Tani, 1988; Thomas, 1987).

E amplamente reconhecido que a integrac,;ao horizontal e
vertical dos conhecimentos e fundamental para dar identidade
academica a uma area de conhecimento. Embora haja dllvidas se a
especializa<;:ao das sub-disciplinas leva necessariamente a
fragmentac,;ao do conhecimento (Greendorfer, 1987; Thomas, 1985



), esta tem, seguramenle, implica<;:ocs diretas nu aplica<;:ao dos
conhecimentos a pr<ltica prolissional. Ua c proc!uto dc um problema
epistemol6gico e mdodol()gico de simplilicuyiio cxcessiva do objeto
de est udo nas pesq uisas. Cnlll 0 objet ivo (!G asscgurar a "ided ignidade
dos rcsult'ldos, os pesqllisadores controlam rigorosamente as
vari~lvcis, mas isso leva ;1 l:llta de correspondeneia entre os resultados
de pesquisa e a situ,wao real, ou seja, compromete a validade ecologica
dos resultados e conseqlicntcmente a sua aplicabilidade (Tani, 1988),

!\ rgumentos forum apresentados no sentido de que a om issao
em reluyfio aos problemas que surgem em situa<;:oes prMicas foi a
grandc rcsponsavel pela especializa<;:ao e prolifera<;:ao de sub-
disciplinas que contribuiram para a fragmenta<;:ao do conhecimento
(Broekhoff, 1982). Esta fragmenta<;:ao do conhecimento tem sido,
ainda hoje, alvo de constantes criticas pOl' parte daqueles envolvidos
com aspectos profissionais da Educa<;:ao Fisica (pOI'exemplo, Bressan,
1979; 1982; Locke, 1977, 1990; Siedentop, 1990) e de preocupa<;:oes
pOI' parte dos pesquisadores cujos interesses estao direcionados no
sentido de promover a integra<;:ao entre a teoria e a prMica (pOI'
exemplo, Corbin, 1993; Newell, 1990b, 1990c; Park, 1991).

De fato, uma das conseqlj(~nciRs do "movimento disciplinar"
foi uma enfase quase que exclusiva ao estudo cientifico do movilllento
humano, 0 que resultou num abandono de estudos profissionalizRntes
e apl icados que abordassem problemas relevantes cncont"rados na
prMica da Educa<;:ao Fisica. Alguns acreditam quc sc loi longe demais
nessa tendencia (veja, pOI'exemplo, Ellis, 19RX). Para e. sas pessoas,
as necessidades da profissao devem oriental' a lIat ureza e contelldo
da atividade academica de uma {Iren (Ellis, 1990), ou seja, as
necessidades correntes e futunls da profissfio devem ditar os tipos de
perguntas a serem formulados pelos p 'sq IIisadorcs associados a area.
Dentro dessa linha e1e racioclnio, a hilS 'a do conhecimento pelo
conhecimento deve acontecer lias ill' 'as de cnnhec imento comumente
e1enom inadns de puras ou h(\si '<lS, 'Ill qlle nao se tem preocupayoes
com a aplica<;:ao pr(ltica lor 11<10possllir vincula<;:ao a nenhuma prMica
prolissional espedfica.

Todavia, cssa propnsiy:to d' qllC a Educa<;:ao Fisica, enquanto
uma area profissionalil'::tlll .,1 'III base propria capaz de garantir 0 seu
auto-desenvolvimenlo, IIlalll '11 In uma independencia em rela<;:a) ;'IS
pesquisas basicas, nao tCIll sidn sllslcnlada na priltica. De acordo com

Wade (1990), excetuando-se as tradicionais pesquisas em analise do
ensino e analise do comportamento de professores e aelm inistradores,
na; foram desenvolvidas linhas de pesquisa claramente definidas,
objetivando uma investigayao sistematica de temas profissionalizantes
relevantes para que os seus resultados pudessem ser colocados a
disposi<;:ao e a discussao dos cursos de prepara<;:ao profissional.
Pesquisadores envolvidos com 0 estudo de aspectos
profissionalizantes tem produzido muitos ensaios ou artigos de tomada
de posi<;:ao, mas tem faltado Lllllesfor<;:o mais sistemiltico no sentido
de se conduzir estudos empiricos para buscar evidencias que suportem
as ideias e pensamentos apresentados.

As im pi ica<;:oes dessa especial iza<;:ao e fragmentayao do
conhecimento e a escassez de pesquisas aplicadas acerca de temas
profissional izantes, na prepara<;:ao profissional, tem sido claras no
sentido de que as diferentes sub-disciplinas de pesquisa tem sido
incorporadas no curriculo como disciplinas teoricas e os problemas
enfrentados na produ<;:ao do conhecimento tem sido diretamente
transferidos para a prepara<;:ao profissional. Em funyao d isso, cada
disciplina curricular tem desenvolvido 0 seu contelldo especifico
isoladamente e nao tem havido comunica<;:ao e articula<;:ao efetivas
entre as diferentes disciplinas. 0 resultado tem sido a forma<;:ao de
profissionais com capacidade anal itica, mas com grandes dificuldades
em sintetizar conhecimentos. Essa caracteristica de preparayao
profissional tem-se constitufdo um fatar am pi iador da distflllcia entre
a teoria e a prittica, pois, a atua<;:ao profissional exige justamente a
integra<;:ao e sintese de conhecimentos. A dificuldade encontrada na
sintese dos conhecimentos e a conseqi.iente dificuldade na sua
aplica<;:ao tem causado, freqlientemente, 0 abandono da teoria enquanto
instrumento val ioso de auxfl io a prittica. Evidentemente, esse tipo de
comportamento nao condiz com os principios basicos de uma
profissao academ icamente orientada.

Decerto, nao e simples definir claramente que tipo de
conhecimento e necess<lrio a prittica profissional. Para pessoas de
tendencia mais academica, os profissionais com 0 dominio de
conhecimentos oriundos de pesquisas basicas estao melhor preparados
para atuar do que aqueles com 0 dom inia de conhecimentos
profissionais e aplicados. 0 principal argumento que sustenta essa
assun<;:ao e de que os conhecimentos aplicados sao nonnalmente muito



especificos e dificeis de serem generalizados. POl' outro lado, para
pessoas de tendenci(l mais profissional, os conhecimentos que os
profissionais ncccssitam sao aplicados e nao basicos. 0 argumento
pOI' elas aprcscntado e de que os conhecimentos basicos tem sido
produzidos dc forma fragmentada e nao existe uma correspondencia
entre eles e a situayao real de pratica.

BClsicamente, essa disputa em tomo do corpo de conhecimentos
em que se fundamenta a pratica profissional tem se desencadeado
tendo como criterio LlI1icoa sua utilidade priltica. Neste particular, e
preciso enfatizar que a relevancia do corpo de conhecimentos nao
pode ser medida somente pela sua eficacia na soluyao de problemas
imediatos encontrados na pratica (Tani, no prelo). Ele tem uma funyao
muito mais ampla, pois a sua presenya e, pOl'exemplo, uma condis;ao
sine qua non para distinguir-se uma profissao de uma ocupayao. A
principal diferenya entre ocupayao e profissao, segundo Lawson
(1984), e que numa ocupayao as pessoas aceitam e deixam varios
trabalhos ou tarefas e 0 seu metodo de trabalho e dependente da
tradiyao ou tentativa e erro. Enquanto isso, numa profissao, as pessoas
estao comprometidas comuma carreira, em que a maneira de executar
o seu trabalho esta baseada no conhecimento sobre a essencia do
servis;o que oferecem e sobre a pessoa a quem prestam esse scrviyo.
Alem do mais, pelo fato do proprio conhecimento Illudar com as
transformayoes sociais, essas pessoas sao capazcs dc adaptar ou alterar
a sua maneira de trabalhar.

Ainda nao ha concordancia sobr' 0 IlLIClca basico de
conhecimento teorico e academ ico Cj I 1<':Ilnl prolissional da area deve
possuir para ser claramente idcnl ill '"do 'OIllOIiiI. L:sse e LUllassunto
muito importante, pois ele delill' n ','Irlliliril e a organizayao das
faculdades nao .'0 cm tcrl1lOs d' pI' 'pllrac,:ao profissional, como
tambem em tcrmos dc prochl '110<I' 'oilli "ilncntos (Razor, 1988).

Embora cnd;l inslilllic,:; 0 d,s 'Ilvolva Llillcurricula consistente
com sua particlllnr rnissao, elll 'OIl.'OllltllCiacom as particularidades
e exigencias IOCilis, 1111111proll.'slI«( 'cralmente caracterizada pela
aderencia a c'rlas '011' 'P<':( '.' flllidarnentais sobre a nature/.a e
extensao de conh ' 'illl '1110.'\III . os S 'IIS rnembros devem possuir (Park,
1991). Na r<.:alidad " 0.' prori.'sionais devem daminar niio sc)
eonhecimentos tc6ricos milS IHIII b '111habi Iidades e sensi bi Iidad 'S

profissionais (Lawson, I()X/I).

Ao meu vel', ambos os conhecimentos - academ icos e
profissionais - saa importantes e necessarios para a atuayao e,
conseqUentemente, para a preparayao profissional e, portanto, entendo
que a busca de autenticidade e respeitabilidade profissionais implica
a elaborayao e desenvolvimento de um corpo de conhecimentos,
academicos e profissionais, atraves de pesquisas e a sua utilizas;ao
para melhorar a qualidade da pratica profissional (veja, pOI'exemplo,
Park, 1991). Aos cursos de preparas;ao profissional cabe a
responsabilidade de selecionar e organizar esses conhecimentos em
funyao do perfil do profissional que se pretende formal', e de transm iti-
los organizadamente atraves do conjunto de suas disciplinas
curriculares. Neste sentido, 0 que se necessita e uma estrutura
academ ica c laramente articulada e ace itave I que organ ize a produyao
e sistematizayao de conhecimentos academicos e profissionais
devidamente identificados e caracterizados.

Essa proposis;ao e reforyada quando se comes;a a detectar, no
Brasil, varios indicadores que evidenciam a ausencia de uma estrutura
que oriente e integre num todo a produs;ao de conhecimentos, a
preparas;ao profissional e a pos-graduas;ao. A crescente subdivisao
da area com a criayao de diferentes sub-areas, cada qual com suas
organizas;oes pr6prias como a Biomecanica, a Historia da Educayao
Ffsica e a Educayao Ffsica Adaptadaja e uma realidade, e pode levar
a uma maior fragmentas;ao do conhecimento. Os programas de p6s-
graduas;ao existentes refletem d iferentes conceituas;oes do corpo de
conhecimentos entre as universidades. As areas de concentrayao e as
suas respectivas nomenclaturas, de tao variadas que sao, dificilmente
fazem transparecer que pertencem a uma mesma area de
conhecimento. A diversificas;ao dos program as de graduayao comeya
a criar uma confusao em relas;ao a tftulos de grau a ser outorgado. As
denominayoes de departamentos mesclamnomenclaturas tradicionais
profissionalmente orientadas, com nomenclaturas mais recentes
academ icamente orientadas.

Em 1981, Harris assim descreveu a Educas;ao Ffsica: Uma caga
dividida, com uma organizayao inadequada de ensino e pesquisa;
com uma falha de interpretas;ao de um corpo de conhecimentos
apropriado; comuma disputa i;ltema de poder; com uma redundancia
de foco; e com um bando de organ izas;oes e sociedades representando
areas especializadas que falharam em solucionar os problemas dela.



E para 'ssa Educayao Fisica que estamos caminhando ou queremos
caminhar, seguindo os mesmos passos e os mesmos percalyos? Se
um dos atributos singulares do ser humano e a sua capacidade de
aprender das experiencias de outros, nao poderia a nossa Educayao
Fisica evitar aquelas etapas problelmiticas que os outros paises
enfrentaram como a fragmentayao do conhecimento, a disputa em
tome da caracterizayao da Educayao Fisica como uma area academ ica
ou profissional, as divergencias em relayao a nomenclatura da area,
entre olltras, e dar lllll saito qualitativo?

Naturalmente, a definiyao de identidade academica e a sua
consolidayao atraves de pesquisas abrangentes e profundas sera um
empreendimento extremamente complexo e dificil por varias raz6es.
Em primeiro lugar, nao sera facil definir um paradigma para a area
no momento em que a pr6pria ciencia, como um todo, passa por uma
verdadeira metamorfose (Prigogine & Stengers, 1984), procurando
libertar-se de um paradigma caracterizado pelo reducionismo,
detenninismo e linearidade para assumir um paradigma em que
quest6es como propriedades emergentes, auto-organizayao, ordem e
desordem comp6em 0 centro das preocupay6es, como visto
anteriormente. Em segundo lugar, definir 0 seu objeto de estudo e
buscar metodologias de investigayao adequadas, num momenta em
que as diferentes areas do conhecimento tem procurado desenvolver
pesquisas crescentemente tem:iticas, de caracteri tica multidisciplinar,
com a util izayao de tecnologias altamente sofist icadas, fruto do avanyo
notavel nas ciencias da computayao, constituir-se-ao outro grande
desafio para a area. Entretanto, tTalan lo-se de lllll problema vital
para a area, nao e necessflrio maiores ar I ulllentos sobre a necessidade
e importiincia de se apresentar proposlas, 10mental' discuss6es e buscar
soluyoes.

Ghiraldelli HlIlior, 1995; Lovisolo, 1995; Santin, 1995b; Taffarel &
Escobar, 1994) no meio academico. Entretanto, a maioria desses
estudos tem enfocado quest6es conceituais e nao tem resultado na
proposiyao concreta de uma estrutura academ ica para a area.

Embora a discussao sobre a estrutura academica da area nao
seja ainda muito difundida em nos so meio, existe hoje uma visao
bastante aceita de que ha necessidade de uma area de conhecimento
que se preocupe em estudar 0 movimento humano de forma abrangente
e profunda, em mlt!tiplos niveis de' analise, desde 0 nivel mais
microsc6pico (por exemplo, bioquimico) ate 0 mais macrosc6pico
(por exemplo, antropoI6gico). Ha tambem uma compreensao de que,
em funyao dessas caracteristicas, a denominayao Educayao Fisica
torna-se muito restritiva e deixa de ser adequada para expressar toda
a abrangencia dessa area de conhecimento (Renson, 1989). No
contexto internacional, denominayoes como Cineantropologia
(Renson, 1989), Motricidade Humana (Cunha, 1988; Oro, 1994;
Tojal, 1994), Cj.fuJcia do Movimento Humano (Brooke & Whiting,
1973), Cinesiologia (Arnold, 1993; Newell, 1989, 1990a; Roberts,
1985; Wade, 1991), Ciencia do Exercicio (Katch, 1989,1990), Ciencia
do Esporte (Thomas, 1987) e varias outras (mais de uma centena de
denominay6es, segundo Razor & Brassie, 1990) tem side utilizadas
para sllbstituir a Educayao Fisica, tanto como denominayao de uma
area academica como tambem nome de departamentos e cursos de
preparayao profissional. A mudanya de nomenclatura tem sido
defendida com base em diferentes argumentos como, por exemplo,
separar os aspectos disciplinares e academicos dos pr:iticos numa
tentativa de obter respeitabilidade academica, uma maneira de os
academicos evitarem 0 estigma de serem vistos como professores
pr:iticos e tambem como um esforyo legitimo para redefinir a area
(Wade & Baker, 1990).

Na busca de uma melhor denominayao que facilite a
identificayao da identidade academica da area, tenho sugerido e
adotado 0 termo Cinesiologia (Tani, 1989; 1995a; 1995b) que e 0

mais difundido entre eles e que significa, literalmente, estudo do
movimento (veja Newell, 1990a, para maiores detalhes). A
Cinesiologia poderia ser definida como uma area do conhecimento
que tem como objeto de estudo 0 movimento humano, com 0 seu
foco de preocupayoes centrado no estudo de movimentos genericos

A d iscussao epistemol6 I i a sobre a identidade academ ica da
Educa<;ao Fisica, no Brasil, leve lllll impulso inicial com as reflexoes
de Cunha (1988) que result:aram na proposiyao de uma Ciencia da
Motricidade HlImana. Gradativamente, esse assunto vem se tornando
um foco de forte atenyao (pOI' excmplo, Bracht, 1993; 1995a; Lovisolo,
1992; Santin, 1995a) e certa "ten ao" (Bracht, 1995b; Gaya, 1994;
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A Biodinamica do Movimento Humano englobaria a Bioquimica do
Exercicio, a Fisiologia do Exercicio, a Biomecanica e a
Cineantropometria. 0 Comportamento Motor Humano, pOl' sua vez,
incorporaria 0 Controle Motor, a Aprendizagem Motora, 0
Desenvolvimento Motor e a Psicologia do Esporte. Finalmente, a
sub-area de Estudos Socio-Culturais do Movimento Humano reuniria
a Sociologia, a Historia, a Antropologia, a Filosofia, a Etica e a
Estetica do Movimento Humano/Esporte. Abordagens integradas no
estudo do movimento humano ja sao uma real idade em muitos centros
avanyados. Por exemplo, 0 estudo da coordenayao e controle de
movimentos tem exigido cada vez mais a integrayao de
conhecimentos, metodologias e esforyos de profissionais da
Neurofisiologia, do Comportamento Motor e da Biomecanica
(veja,por exemplo, Requin & Stelmach, 1991; Stelmach & Requin,

1992).
A Cinesiologia estudaria nao so os mecanismos e funyoes do

(postura, 10como<;;Io, 11I;lIli,ulayao) e especificos do esporte, exercicio,
ginastica, jo In 'dally;!. ;\ del im itayao do objeto de estudo, atraves
do estabelecilll 'lito (Ie lllll foco, nao deve ser entendido como uma
camisa de I"ory<l,mas sim como uma forma de organizar e oriental' a
produyao c sistcmatizayao do conhecimento. Na realidade, nunca foi
I'<leil, c csta se tornando cad a vez mais dificil estabelecer-se uma
"rescrva de mercado" de lllll determinado objeto de estudo para lilna
certa area, particularmente em termos de pesquisa basica.

A Cinesiologia teria a caracterfstica de uma area de
conhecimento, mais do que de uma disciplina academica. Uma
discipl ina academica e normalmente identificada pOl' possuir: (a) lllll
objeto de estudo proprio; (b) uma metodologia de estudo
especial izada, e (c) lllll parad igma proprio identificado pOl' um
conjunto de teorias, que resulta num corpo de conhecimentos (Illico
(Ross, 1978). Estes requisitos sac normalmente preenchidos pelas
disciplinas tradicionais, vertical mente estruturadas, como no caso da
Anatomia, Fisiologia, Psicologia, Sociologia e Antropologia.
Entretanto, a Cinesiologia tem uma caracteristica muito peculiar no
senti do de que ela abrange estudos desde os niveis mais m icrosc6picos
ate os mais macrosc6picos, transcendendo os Iim ites das discipl inas
tradicionais.

Essa abrangencia da Cinesiologia traz d ificuldades em relayao
a sua identidade epistemol6gica e metodologica, pois a pluralidade
se apresenta como uma caracteristica inerente e como uma condiyao
indispensavel para 0 sucesso do empreendimento. POl' outro lado, ela
tem 0 privilegio de ser uma c1as poucas <lreas em que ha uma
perspectiva concreta de integral' conhecimentos e descobertas de varias
disciplinas em torno de lllll mesmo objeto de estudo (Park, 1991).

A Cinesiologia teria uma e. trutura transdisciplinar (Henry,
1978; Lawson & Morford, 1979; Renson, 1989; Rose, 1986) e seria
constituida de tres grandes sub-areas de investigayao, quais sejam, a
Biodinamica do Movimento Humano, 0 Comportamento Motor
Humano e os Estudos S6cio-Culturais do Movimento Humano -
Figur~ 1 (Tani, 1989). Numa visao mais integrativa e sistemica da
ciencia, com preocupayoes de evitar a crescente especializayao e
fragmentayao, estas sub-areas incorporariam as diferentes
especialidades hoje existentes, para fomentar uma maior comunicayao
interna e estimular a realizayao de estudos integrativos e temMicos.

PEDAGOGIA
DO

MOVIMENTO
HUMANO

ADAPTACAo
DO

MOVIMENTO
HUMANO

Figura J: Eslrlllura Aeademiea de Cinesialogia e
Edllcar;c1oFisiea (Tani, 1989).



l\1ovill1cnlo hUmall(I, III l,' 1;lIlIhcm OS processos de mudanya que 0

mcsmo manifest'l Ill) longo do seu cicio de vida, seja como
conseqiiencia do descnvolvimento ou da aprendizagem. Ela estudaria
tambem 0 significado bio-psico-s6cio-cultural do movimento humano
em suas diferentes formas de manifestayao e, neste senti do,
necessitaria modificar a visao restrita de movimento de outrora,
passando a consideni-Io na relayao dinamica entre 0 ser humano e 0

meio ambiente. E preciso vel' 0 movimento como LlIll sistema
organizado horizontalmente atraves da interayao entre os elementos
que 0 compoem e estruturado vertical mente em m(dtiplos nfveis,
assumindo caracterfstica do que e comumente denominado de
complexidade orgallizada. E, pOI'sercompJexo, ele deve ser merecedor
de uma abordagem em diferentes nfveis de analise.

Na realidade, com essas colocayoes, esta-se enfatizando a
relevancia do parad igma sistem ico para a estruturayao dessa area de
conhecimento. 0 paradigma sistemico po de ser descrito de diferentes
formas. Por exemplo, como uma visao sistemica (Laszlo, J972), em
que 0 todo nao e visto como somat6rio de partes, mas sim como algo
que surge da interayao das partes. A visao sistemica procura entender
o todo nao a partir das partes, mas sim a partir do todo identificar a
funyao das partes e a relayao que as partes mantem entre si para que
o objetivo do todo seja alcanyado. E uma visao do todo organizado
hierarquicamente, ou seja, em diferentes nfveis em que a relayao todo-
parte nao e absoluta, mas relativa. Em outras palavras, ela e
holonom ica (Koestler, 1967). 0 paradigma sistem ico impl ica uma
visao de sistemas abertos, isto e, sistemas que interagem com 0 meio
ambiente atraves da troca c1emateria/energia e informayao e que estao
em constallte busca de estados mais complexos de organizayao via
adaptayao. Sistemas abertos san sistemas em nao equilfbrioque
mudam, evoluem e evitam 0 aumento de entropia previsto pela 2" lei
da termodinamica (Bertalanffy, 1968). Recentes avanyos do
paradigma sistem ico tem projetado uma visao de sistemas dinam icos
nao-lineares, em que a interayao entre os componentes faz surgir
uma ordem macrosc6pica emergente nao previsfvel a partir do
conhecimento das partes, e esta orclem macrosc6pica e retroalimentada
influenciando 0 comportamento das partes (Lewin, 1993).

Entendendo-se que fenomenos e eventos complexos podem,
dentro do paradigma sistemico,·ser analisados em diferentes nfveis,

onde os modos de descriyao, embora irredutfveis, san vistos como
com p lementares (Pattee, 1978), acred ita-se que 0 conj unto das
contribuiyoes de estudos, dentro dessa visao do movimento humano,
possa resultar num corpo de conhecimentos coerentemente
organizados, capaz de evidellciar uma identidade academica
claramente definida. Nessa perspectiva, para que a Cinesiologia possa
ser bem sucedida, e fundamental a compreensao de que, em cada
n[vel de analise, existem epistemologias e metodologias adequadas
(veja, por exemplo, Arnold, 1993; Estes, 1994; Park, 1991), mesmo
que de forma provis6ria, caracterfstica essa inerente a ciencia. Se,
por exemplo, a fenomenologia e a hermeneutica sao consideradas
abordagens epistemol6gicas e metodol6gicas apropriadas para se
estudar fenomenos macrosc6picos em nivel s6cio-cultural de analise,
a abordagem experimental tem mostrado sua eficacia nos estudos
em nfveis mais microsc6picos. Certamente, a possibilidade de sucesso
da abordagem hermeneutica e remota na Bioqufmica do Exercicio,
assim como da abordagem experimental na Antropologia do logo.
Alem disso, apesar de intimamente relacionadas, e importante
distinguir-se epistemologia reducionista e metodologia reduciOllista.
A busca da relayao causa-efeito simples, proposiyao basica do
reducionismo, tem-se mostrado limitada no estudo de sistemas nao-
Iineares, 0 que remete a necessidade de uma mudanya paradigmMica
nas pesquisas basicas. Entretanto, as limitayoes do reducionismo
enquanto metodologia tern sido tambem impostas pelo pr6prio estagio
de desenvolvimento da ciencia e tecnologia. Muitas vezes, a natureza
do problema a ser illvestigado sugere prontamente uma epistemologia
mais adequada, mas nao os detalhes metodol6gicos necessarios para
a operacionalizayao do estudo. Por exemplo, 0 problema da avaliayao
da veracidade de uma particular interpretayao constitui-se uma das
grandes dificuldades em estudos s6cio-culturais (Harris, 1981).

Naturalmente, a abordagem de LlIll determinado objeto de
estudo exige constantes aperfeiyoamentos, nao s6 metodol6gicos
como tambem conceituais e te6ricos, e isso remete a necessidade de
se manter sintonia com as discussoes e evoluyoes do pensamento
cientffico que san essencialmente clinamicas. A Cinesiologia nao pode
deixar de acompanhar as mudanyas paradigmaticas da pr6pria ciencia.
Muitos estuclos concluzidos na area aincla tem como background 0

paradigma cia ciencia classica, onde fenomenos sac vistos como



complexidades desorganizadas, e 0 pensamento analitico 0 LlIlico
aceito e valorizado (Bertalanffy, 1968).

.Entretanto, os recentes avan<;:os na ciencia tem exigido dos
pesquisadores da area reflexoes profundas. Desordem tem sido
considerada fonte de ordem. Observa-se auto-organiza<;:ao no mundo
ffsico e 0 mesmo mecanismo come<;:a a ser desvendado no mundo
bi~16gic~ e sociol6gico. Parecem existir princfpios de organiza<;:ao
un Iversals que se apl icam a todos os sistemas dinam icos, conforme
previa Bertalanffy (1968). A ciencia dirige sua aten<;:ao ao comum
as sem~lhan<;:as, a essencia. Fala-se em nova sfntese (Laszlo, 1994):
A teona do caos deu 0 pontape inicial e a teoria da complexidade
revela que descontinuidades ocon'em quando sistemas dinamicos se
coloc~m no limite do caos, dando origem a lllll saito qualitativo
(LewlIl, 1993). A transi<;:ao de fase e observada nao s6 no mundo
ffsico (Haken, 1977) como tambem no mundo biol6gico, por exemplo,
na coordena<;:ao de movimentos (Kelso, 1984).
. . D~ve-se esclarecer, entretanto, que nao se esta aqui propondo

sllnplJstIcamente que essas novas ideias, hip6teses e proposil(oes das
meta-teorias da ciencia sejam imediatamente transferidas ao universo
da verifica<;:ao empfrica nas diferentes areas, mas. im re altar que
cabe ao pesquisador estar em sintonia com esse.' avanl(OS sob pena
de ficar desatual izado e descontextua Ii7.ado.

As sub-areas de Biodinamica e 'olllpOrlamento Motor onde
o metodo. experimenlal6 pred minanl " I~IIIlima hi t6ria mais'longa
de pesquisa. !\ slIb-{II' ',I de I~sllld()s S<')'io- 'lIllurais, por outro lado
e mais incipiente. N 'siC s 'nlido, '. ur 'cntc a necessidade de s~
estimular ~ f()I.11~nlarcst lidos II 'ssa {II'':I, 'omo pOl'exemplo, pesqu isas
sobre 0 Significado da al ividad . nlolora, sejam elas atraves da
abordage~ epistemol6 'iea ' I1H;IO(/oI6gica da fenomenologia,
hermeneutlca ou teoria eril iea (v 'ja, p I' exemplo, Bain, 1990;
Fahlberg & Fah Iberg, 1994; I-'ahlll'l", h'lhlberg& Gates, 1992; Harris,
198.1!. ~omo a genese dessas a bordagens esta na crftica a abordagem
posltlvl.sta, experimental e qilaillital iva, e grande parte das pesquisas
conduzldas em Blodinamica e 'omportamento Motor estao dentro
dessa abordagem, muitos pesquisadores da sub-area de Estudos S6cio-
Culturais fazem da crfl'ica a essas duas sub-areas 0 seu objeto de
preocupa<;:oes, e nao tem apresentado perspectivas concretas de
pesquisa que enfoquem 0 fenomeno em si, ou seja, Iinhas de pesqu isa

claramente delineadas (veja, por exemplo, Park, 1987, 1991).
E fundamental reconhecer-se nao s6 as potencialidades, como

tambem as limita<;:oes das diferentes abordagens frente a
complexidade. Na troca de farpas entre duas abordagens vistas de
forma polarizada - positivismo de um lado e fenomenologia/
hermeneutica/crftica de outro -, nao raro, san ressaltadas apenas as
potencialidades de uma em contraposi<;:ao as limita<;:oes da outra, 0
que pode induzir a "miopia" academ ica.

Acredito que e na qualidade dos estudos em diferentes nfveis
de anal ise, segundo d iferentes epistemologias e metodologias, que
devemos dirigir nossos esfor<;:os. Nao basta adotar uma abordagem,
e preciso pratica-Ia, testa-la, aperfeiyoa-Ia e isso se da conduzindo-se
pesquisas qualitativamente aceitaveis. Af reside tambem a visao de
ciencia que cada pesquisador possui e 0 conseqUente criterio de
cientificidade que adota para avaliar os estudos. Nesse universo, e
muito comum tambem 0 pesquisador estabelecer dois p610s
dicotomizados - racionalismo 16gico ou relativismo ceptico - e
posicionar-se num deles, 0 que e muito c6modo mas igualmente
perigoso, pois descarta 0 esforyo de sfntese. Ao meu ver, nao existem
verdades absolutas, mas existem asser<;:oes baseadas ern
probabilidades e nao em certeza que sobrevivem ao criticismo a partir
de mLJltiplas perspectivas (Bain, 1990). Como coloca Chalmers
(1990), nao ha metodos ou pad roes universais, mas ha pad roes
historicamente contingentes implfcitos ern prMicas bem sucedidas.
A ciencia, dentro dessa perspectiva, pode ser vista como urn processo
contfnuo de busca da verdade, verdade essa que podera nunca ser
alcan<;:ada, mas que a busca em si deixa como resultado um rico
patrim6nio a ser ainda mais explorado.

Normalmente, uma determinada abordagem traz implfcito na
sua constru<;:ao, nos seus argumentos e nas suas propostas, crfticas a
outras abordagens. Neste sentido, e mais construtivo fazer essas
diferen<;:as transparecerem naturalmente nos estudos que se realizam
dentro de uma abordagem do que continuar insistindo em apontar as
diferenyas, ou seja, fazer com que a qualidade do estudo evidencie
por si mesma 0 potencial de contribui<;:ao dessa abordagem.
Estabelecer demarca<;:oes rfgidas, mais do que estimular, inibe 0
dinamismo do empreendimento academico-cientffico.

Importante ressaltar que as pesquisas desenvolvidas em



Cinesiologia seriam de natureza basica, ou seja, sem preocupayao
com a soluyao de problemas prMicos. Os conhecimentos produzidos
pela Cinesiologia poderiam ser utilizados em pesquisas aplicadas nao
apenas pela Educac;:ao Fisica, agora no sentido mais restrito, como
tambem pOI' outra areas 'aplicadas que necessitariam de
conhecimentos acerca do movimento humano como a Fisioterapia e
a Terapia Ocupacional, s6 para citar algumas delas.

A Educac;:ao Fisica, neste contexto, caracterizaria uma area de
pesquisa eminentemente aplicada, de preocupayao pedag6gica e
profissional, cujos conhecimentos serviriam de base para a elaborayao
e desenvolvimento de program as de Educayao Fisica em nivel formal
(escolar) e nao formal (Tani, 1989). Assim fica claramente
caracterizada a distinyao e as relac;:oes entre a Cinesiologia e a
Educayao Fisica. A Educayao Fisica estudaria academicamente os
aspectos pedag6gicos e profissionais a ela pertinentes atraves de
pesquisas aplicadas. Essas pesquisas implicariam em sintese de
conhecimentos produzidos pela Cinesiologia nas suas tres sub-areas
- Biodinamica do Movimento Humano, Comportamento Motor
Humano e Estudos S6cio-Culturais do Movimento Humano -, al6m
de uma interayao com outras areas, particulannente a Educac;:ao e a
Medicina, como tem ocorrido historicamente. A Eclucac;:ao Fisica seria
constituicla de duas sub-areas: Pedagogia do Movimento Humano e
Adaptac;:ao do Movimento Humano, ;\ Pedago ,ia do Movimento
Humano ja e uma sub-area tradicional que dispensa maiores
explicayoes. A Adaptac;:ao clo Movimento I (ulllano 'eria responsavel
pOl' estudos que procuram procluzir 'ollh' 'illlent:os que sirvam de
base para 0 desenvolvimenlo de pro 'r:ullas de Educayao Fisica a
populayoes especiais, nao s6 c1' portatlores de deficiencias, mas
tambem de gestantes, cardiOI alas, aSlllat icos e assim pOl' diante.

Para uma melhor com pre 'nsao tla I' lac;:aoentre Cinesiologia e
outras areas que tratam do movimenlO hllmano, e tomando 0 Esporte
como outro exemplo, 6 possivel adolar () seguinte raciocinio: 0 esporte
enquanto fenomeno con titui-se 1II1lac1as formas de manifestac;:ao do
movimento humano e, como lal, seria objeto de estuclo cia
Cinesiologia. POI' out:ro lado, 0 Esporte, etlquanto uma <:1rea
profissional izante, caracterizaria uma area de pesquisa aplicada, cuja
preocupayao seria cle procluzir c nhecimentos capazes de solucionar
problemas pr<iticos da vida real, atraves de suas duas sub-areas:

Treinamento Esportivo e Administrayao Esportiva (Figura 2). Essas
duas sub-areas tambem ja tem uma longa tradic;:ao em nosso meio,
d ispensando, portanto, maiores expl icayoes.
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Embora fuja um pouco do tema central desse trabalho, uma
considerayao acerca da distinyao e relayao entre os conceitos de
Educayao Fisica e Esporte se faz oportuna. As semelhanc;:as e
diferenc;:as entre Educac;:ao Fisica e Esporte, enquanto fenomenos ou
pr<iticas sociais, tem sido objeto de inlllneros estudos. Uns tem
destacado as semelhanyas, OlltroS as diferenyas, mas no geral os
argumentos apresentados tem sido suficientemente esclarecedores para
mostrar que se trata de dois fenomenos distintos, porem relacionados
(para uma anal ise mais detalhada veja, pOl' exemplo, Betti, 1991).

o Esporte tem sido conceituado como uma ayao social
institucionalizada, convencionalmente regrada, que se desenvolve com



base ILldica, em forma de competis:ao entre duas au mais partes
oponentes au contra a natureza, cujo objetivo e, atraves de uma
comparas:ao de desempenhos, designar a vencedor au registrar a
record~; seu resultado e determinado pela habilidade e estrategia do
partlclpante, e e para este gratificante tanto intrinseca como
extrinsecamente (Betti, 1991 :24).

Entretanto, em funs;ao da enfase a determinados aspectos, a
Esporte pode a~sum ir caracteristicas diferenciadas como, par exemplo,
a esporte-rendllnento, em que a busca de resultados e recordes e a
seu objetivo maioI', e 0 Esporte enquanto conteLldo a ser desenvolvido
na Educa.s:~o. Ffsica, ou seja, habilKlades e conhecimentos especificos
que p.oss.,bd'tem a altll10 a compreende-Io como elemento que pode
contnbulr para 0 seu bem estar geral e a pratica-Io ao longo de sua
vida (Figura 3).

ESPORTEI ESPORTE/CONTEUDO
RENDIMENTO DA EOUCA<;Ao FislCA

Objetiva 0 MAxIMO ....•.. 6TIMO

Visa a COMPETI<;;Ao ...-•.. APRENDIZAGEM

OClIpa·se com TALENTO ....- ._..•... PESSOA COMUM

PreoclIpa-se com POTENCIAL -4- PATRIMONIO -... POTENCIAL E
CULTURAL L1MITA<;;Ao

Submete a TREINAMENTO
DA,

-4 HUMANIDAD ......•.. PRATICA

Orienta-se para ESPECIFICIDADE-4- GENERALIDADE

Enfatiza 0 PRODUTO ...-•... PROCESSO

Resulta em INOVA<;Ao .......••.. DIFUsAo

o esporte-rendimento caracteriza-se, entre outras coisas, pelos
seguintes aspectos: ele objetiva 0 maximo em termos de rendimento
pais visa a competis:ao; ocupa-se com a talento e portanto preocupa-
se essellcialmente com 0 potencial das pessoas; submete pessoas a
treinamento com orientas:ao para a especificidade, ou seja, uma
modalidade especffica; enfatiza 0 produto e resulta em constante
inovas:ao.O interesse principal do esporte-rendimento e a perpetuas:ao
do sistema ou a sua auto-preservas;ao e a sistema s6 se perpetua com
recordes. Os motivos desse interesse podem ser cu Iturais, econom icos,
politicos e ideol6gicos.

Numa perspectiva diferente, a Esporte pode ser visto como
um patrimonio cultural da humanidade e, como tal, um conteudo a
ser transm itido atraves do processo educacional. Afinal, um dos
grandes objetivos da Educas:ao e a transmissao do patrimonio cultural
da humanidade. As crians:as de hoje devem tel' aces so a todo 0

patrimonio cultural criado, aperfeis:oado, transfonnado e transmitido
de geras:ao para geras:ao. Isso implica duas atividades relacionadas,
mas que necessitam ser diferenciadas: a aquisis:ao dos conhecimentos
acerca do Esporte e a aquisis;ao de habilidades motoras especificas
do Esporte.

Quando se discute se 0 Esporte, tal como se apresenta, e
compativel com objetivos educacionais e, portanto, pode constituir-
se ou nao conteLldo a ser ensinado na Educas:ao Fisica, a polemica
gira em torno da aquisis:ao de habilidades motoras, sobretudo quando
a enfase e dada ao aspecto de competis:ao com todas as suas
conseqi.iencias fisicas, psicol6gicas e sociais (Tani, Teixeira & Ferraz,
1994). Se cabe a Educas:ao Fisica projetar um sistema que possibilite
a todas as crians:as explorar ao maximo suas potencialidades,
especialmente motoras, respeitadas as suas caracteristicas individuais
e limitas;oes (Tani, Manoel, Kokubun & Proens:a, 1988), a utilizas:ao
do Esporte como conteudo a serensinado merece cuidados conceituais
e metodol6gicos adequados (Betti, 1991; Mariz de Oliveira, 1988).
o Esporte como conteLldo da Educas:ao Fisica tem as seguintes
caracteristicas: objetiva 0 6timo de rendimento, respeitando as
caracteristicas individuais, as expectativas e as aspiras:oes das pessoas;
ocupa-se com a pessoa comum, preocupando-se nao apenas com a
seu potencial mas tambem com a sua limitas:ao; visa a aprendizagem
e portanto submete pessoas a pnitica vista como um processo de



soluc;ao de problemas motores; orienta-se para a general idade, dando
oportunidades de aces so a diferentes modalidades; enfatiza 0 processo
e nao 0 produto em forma de rendimentos ou recordes, e essa
orientac;ao resulta na difusao do esporte como um patrimonio cultural.

o importante e com preender que 0 Esporte enquanto fenomeno
e objeto de preocupac;ao academ ica da Cinesiologia. Os
conhecimentos produzidos pela Cinesiologia acerca do fenomeno
Esporte, por exemplo, as Olimpiadas com todas as suas implicac;5es,
podem fazer parte do contelldo a ser trabalhado pela Educac;ao Fisica
no ensino formal, desde que devidamente selecionados e organizados
a luz dos seus objetivos especificos, para dar, aos escolares, 0 acesso
a conhecimentos sobre um importante patrimonio cultural da
humanidade. Quando 0 Esporte e visto na perspectiva de contelldo
da Educac;ao Fisica, ele se transforma em objeto de estudo a ser
investigado, por exemplo, em term os de metodologia de ensino das
habilidades, tanto pela sub-area de Pedagogia como Adaptac;ao do
Movimento Humano. Os conhecimentos assim produzidos poderao
ser utilizados pela Educac;ao Fisica, tanto no ensino formal como
nao formal, para auxiliar escolares e nao escolares a adquirirem
habilidades motoras especificas do Esporte com 0 objetivo de melhorar
a qualidade de suas vidas.

Um aspecto fundamental da presentc proposta e a distinc;ao
clara de duas areas, uma prcocupada com aspectos academ icos acerca
do movimento humano ( incsiologia), e a outra preocupada com
aspectos profissionalizantes e aplicados do mesmo objeto de estudo
(Educac;ao Fisica e E ·porte). A intenc;ao e que ambas sejam
fortalecidas, cad a qual denlro da sua especificidade, ou seja, com
pesquisas devidamente caracterizadas e identificadas. Nos EUA, por
exemplo, essas duas areas nao foram diferenciadas, ao contrario,
colocadas sob uma mesma estrutura. No meu entender, muitas das
divergencias e conflitos que se alastraram por longos anos em torno
da questao "disciplina academica versus profissao" foram causados
por essa nao diferenciac;ao. Atribuir a Cinesiologia pesquisas tambem
aplicadas de cunho profissionalizante, simplesmente perpetua a
ambigi.iidade e inibe 0 crescimento de am bas.

Espera-se que a estrutura proposta, d iferenciando as areas
academica (Cinesiologia) e profissionalizante (Educac;ao Fisica e
Esporte), estimule a produc;ao de conhecimentos, facilite a

sistematizac;ao dos mesmos e tambem contribua para a estruturac;ao
dos cursos de preparac;ao profissional.

A preparac;ao profissional e lllll processo extremamente
complexo. Ela implica, antes de mais nada, uma filosofia de
preparac;ao profissional que defina claramente 0 perfil profissional
da pessoa que se quer formar. Esse perfil, por sua vez, esta
intimamente relacionado as necessidades sociais e as caracteristicas
do mercado de trabalho, ambas de natureza muito dinamica. A
preparaC;ao profissional exige, desta forma, reflex5es amplas e
profundas e, portanto, nao se constitui objetivo do presente trabalho
d iscuti-Ia exaustivamente.

Todavia, 0 entendimento de que a existencia de um corpo de
conhecimentos que de suporte academico e cientifico a pratica
profi ss ional e u m a cond ic;ao fu ndam enta I para a preparac;ao
profissional, foi lllll tema central desse estudo. M u ita se d iscute sobre
qual seria 0 nucleo basico de conhecimentos de lllll curso de
preparaC;ao profissional. Uns tem defendido conhecimentos
eminentemente profissionalizantes. Outros tem se colocado no
extremo oposto, defendendo conhecimentos essencialmente
academ icos. Conforme foi colocado anteriormente, no meu entender,
ambos os conhecimentos sac importantes. Ha que se ter uma formac;ao
basica de conhecimentos academ icos amplos e gerais sobre oobjeto
de estudo - movimento humano -, assim como uma formac;ao
especifica de conhecimentos profissionalizantes e apl icados,llteis na
soluC;ao de problemas que surgem na atua<;:ao profissional. A
preparac;ao profissional nao deve visar a formac;ao de um mero
solucionador de problemas prMicos, mas sim de um profissional com
conhecimeiltos amplos, capaz de refletir criticamente sobre os
problemas, analisando-os num contexto mais geral e colocando-os
numa perspectiva d iferente, quando pertinente.

Cabe aos cursos de preparaC;ao profissional selecionar e
organizar esses conhecimentos em func;ao do perfil do profissional
que se quer fonnar, e dissemina-Ios de forma seqi.iencial e organizada
atraves do conjunto de suas disciplinas curriculares, ou seja, de uma
grade curricular coerentemente estruturada. Uma vez definido 0

contelldo a ser trabalhado no curso de preparac;ao profissional, existem
varias alternativas sobre a maneira de dissemina-Io. Uma delas, que
tem sido adotada com freqi.iencia, parte dos conhecimentos l11ais



I' '11"rico,' 1I0S 'spccif'icos, implicando 0 estudo dos conhecimentos
d I 'ill ','ioln ' ia primeiro e entao os conhecimentos da Educayao F1sica
()II I';..porl ., dependendo da area de formayao escolhida.

!\ implantayao do bacharelado foi um importante passo no
S '1I1.idoda concretizayao de uma proposta de preparayao profissional
baseada em um corpo de conhecimentos. 0 objetivo precfpuo de um'
curso de bacharelado e formal' profissionais com 0 dom inio do corpo
especifico de conhecimentos da area. Uma vez detentor desses
conhecimentos, cabe ao bacharel transforma-Ios em "instrumento"
de trabalho para solucionar problemas especfficos que possam surgir
em diferentes segmentos de sua atuayao profissional.

Para concluir, a Figura 4 apresenta uma ideia de uma estrutura
administrativa capaz de abrigar, sob L1mmesmo teto, as areas de
conhecimento que foram apresentadas e discutidas no presente
trabalho. Evidentemente, essa estrutura se aplica as universidades,
particulannente aquelas em que a Educayao Fisica se constitui uma
unidade independente, cabendo aos departamentos e instituiyoes
isoladas de ensino superior optar pOI' uma estrutura mais restrita
centrada em uma ou mais areas, dependendo da sua vocayao
institucional ou particular missao, e em conformidade com as
caracteristicas e exigencias locais e regionais.
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