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Resumo: 

A aprendizagem do "saber ensinar" inicia-se muito antes da prepara~íio 
formal para o exercício da profissíio de professor. O processo de socializa~íio dos 
professores é complexo e deve ser encarado como algo que decorre ao longo da 
vida, onde diferentes tipos de influencias se cruzam. Muitas destas influencias 
constituem urna "muralha" resistente ao impacto da forma~íio inicial sobre as 
cren~as e as expectativas relativas a actividade profissional futura. 

N este estudo quisemos conhecer e comparar as cren~as e expectativas sobre a 
futura actividade profissional em estudantes de E.F. dos ¡o e 4° anos da E.S.E. de 
Viana do Castelo e Viseu. Pretendeu-se ainda identificar o possível impacto que a 
forma~íio inicial estaria a produzir nos alunos finalistas. 

Participaram no estudo 90 estudantes (51 do 1° ano e 39 do 4° ano). Através 
de um questionário contendo perguntas fechadas e abertas, os estudantes foram · 
inquiridos, entre muitos outros aspectos, sobre: a) o motivo porque escolheram o 
curso; b) que profíssíio desejam vir a desempenhar; e) quais as finalidades da 
E.F.; d) a sua experiencia (positiva ou negativa) como estudantes de E.F. no 
ensino secundario; e) o que é um bom professor e um bom treinador; f) o que é 
um aluno com éxito na E.F.; g) as características positivas e negativas dos seus 
antigos professores. As respostas foram submetidas a urna análise de conteúdo por 
via indutiva. A análise comparativa entre as variáveis norninais foi realizada 
através de urna classifica~íio automática. 

Verificou-se que as percep~oes dos dois grupos de alunos apresentam-se 
relativamente similares quando consideramos o conjunto das perguntas. Estes 
resultados pemitem suportar a hipótese que a forma~ao inicial terá produzido um 
fraco impacto. 

A comunica~ao que iremos apresentar resultou de um trabalho de 
investiga~ao que levamos a efeito tendo como pano d~ fundo a forma~ao de 
professores, centrando-se no ambito global da Socializa~ao dos professores de 
Educa~ao Física e enquadrando-se numa linha de investiga~ao que centra a sua 
análise nos pensamentos e significados dos estudantes que pretendem vir a ser 
professores. 
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E inquestionável que ser Professor corresponde hoje ao desempenho de urna 
profissao e o exercício desta exige urna forma<;ao e especializa<;ao adequadas. É 
também sabido que o progresso da Educa<;ao depende bastante das competencias 
profissionais, das qualidades humanas, pedagógicas e profissionais dos 
professores. Daí que a Forma<;ao Inicial considerada por muitos investigadores 
como senda urna etapa fundamental no processo global da forma<;ao de 
professores e aquela que confere ao futuro professor a habilita<;ao profissional, 
terá que ser encarada de modo a obdecer a urna estrategia de melhoria da 
qualidade de ensino, promovendo o estatuto e competencia dos professores. 

Contudo, a aprendizagem do "saber ensinar" inicia-se muito antes da 
prepara<;ao formal para o exercício da profissao de professor. Na verdade, a 
aprendizagem e o desenvolvimento das capacidades e competencias próprias de 
um professor é um processo complexo que nao se circunscreve única e 
exclusivamente a etapa da forma<;ao inicial: é algo que come<;a antes desta e se 
prolonga até ao abandono da profissao. 

A fase das Experiencias Anteriores a Entrada no Curso (período durante o 
qual se adquirem algumas aprendizagens dos valores profissionais mais 
importantes, e, susceptíveis de influenciar decisivamente as fases seguintes de 
forma<;ao ), a Forma<;ao Inicial, a fase de lndu<;ao Profissional e a fase de 
Forma<;ao em Servigo, sao períodos críticos na forma<;ao de professores, pois 
desempenham urna influencia fundamental nas representa<;6es, concep<;6es, 
orienta<;6es e competencias profissionais que os professores tem ou possam vir a 
ter. 

A investiga<;ao na área da E.F. sobre os processos de socializa<;ao (após 
décadas de negligencia) iniciou-se nos finais dos anos setenta e aumentou 
significativamente nestes últimos anos, quando foi percebida a sua utilidade para 
identificar as origens de muitas causas dos problemas da E.F. 

O problema da Socializa<;ao dos professores em E.F. é complexo porque é 
um processo que decorre ao longo da vida, onde diferentes tipos de influencias 
se cruzam, tais como: as experiencias vividas enquanto alunos no ensino 
secundario e no clube, a imagem das aulas de E.F. e dos seus professores, as 
ideias do "senso comum" sobre a E.F., o processo de selec<;ao para o curso, as 
experiencias vividas durante a forma<;ao inicial, etc. 

Relativamente ao período de Socializa<;ao Antecipativa (Fase das 
Experiencias Anteriores a Entrada no Curso) alguns estudos tem chamada a 
aten<;ao para o facto das experiencias de formagao, que os candidatos a 
professores viveram enquanto alunos nas escalas dos ensinos básico e 
secundário, exercerem urna maior influencia sobre as expectativas profissionais 
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que o próprio processo de forma¡;ao inicial. Na realidade, as primeiras 
experiencias profissionais sao muito fortes e parecem exercer urna grande 
influencia conseguindo, muitas vezes, resistir ao impacto da forma¡;ao inicial. 

A própria forma de recrutamento para o curso parece ser também um factor 
que pode influenciar o candidato a professor, isto é, as institui¡;6es formadoras 
através dos seus critérios de selec¡;ao podem criar condi¡;6es favoráveis para urna 
representa¡;ao de Escala, E.F. e Professor que pretendem ver interiorizadas nos 
alunos e posteriormente postas em prática nas institui¡;6es escolares. A este 
respeito Lawson (1983) verificou que a selec¡;ao de candidatos por "curriculum" 
desportivo elimina aqueles com maior motiva¡;ao intrínseca para o exercício da 
funcao de professor. 

Assim, senda verdade que os estudantes vem para os programas de forma¡;ao 
de professores com cren¡;as muito fortes, baseadas nas suas experiencias 
perssoais e na "aprendizagem por observa¡;ao" e que essas firmes convic¡;6es 
desenvolvidas durante as etapas precedentes provavelmente manter-se-ao 
intactas durante todo o processo de prepara¡;ao formal, fazem emergir a 
importancia dos objectivos, conteúdos e processos da forma¡;ao inicial em E.F., 
pois, este processo pode modificar ou refor¡;ar, conforme as op¡;6es postas em 
prática, as percep¡;6es e as representa¡;6es que os estudantes sao portadores. 

Neste sentido como nos diz Carreiro da Costa (1993), se esta "fase de 
forma¡;ao nao promover a altera¡;ao das concep¡;6es previas incorrectas sobre a 
Escala, a E.F. e o Ensino que os estudantes transportam para o curso, estas ideias 
irao exercer urna influencia permanente e decisiva nas suas cren¡;as, perspectivas 
pedagógicas e comportamentos quando forem professores de E.F.". 

Mas, é evidente que nenhum programa de forma¡;ao inicial de professores, 
independentemente das suas linhas de orienta¡;ao, poderá proporcionar urna 
forma¡;ao completa. Conscientes de que a aprendizagem e o desenvolvimento 
dos "saberes próprios" de um professor é um processo difícil que nao pode ficar 
unicamente dependente desta etapa, pensamos contudo, ser inquestionável que o 
processo de forma¡;ao inicial deverá ser suficientemente sólido e bem estruturado 
nos vários dominios que o integram (científico, pedagógico, técnico, cultural, 
etc.) de modo a poder proporcionar os alicerces que constituem as capacidades e 
competencias próprias de um professor e, ao mesmo tempo, operar urna 
representa¡;ao consciente da complexidade do exercício da profissao docente 
(condi¡;ao esta "sine qua non" para a desejável competencia, qualidade e 
dignifica¡;ao da profissao docente). 

Em Portugal ainda nao existe um grande conhecimento sobre o que se passa 
nos diferentes programas de forma¡;ao inicial de professores de E.F., nem se 
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sabe, com rigor, como sao afectados os candidatos a professores na sua 
aprendizagem, ou ainda, como actuam as influencias formais e informais sobre 

·eles. Se os estudos que se debrugam sobre esta problemática sao na sua 
generalidade escassos, mais o sao aqueles que dizem respeito aos alunos que 
cursam E.F. no Ensino Superior Politécnico. 

É necessario, pois, percorrer um longo caminho e fazer um enorme 
investimento em estudos educacionais até que seja possível responder a seguinte 
questiio fundamental: 

Será que os cursos de Fonnagiio de Professores sao suficientemente 
coerentes e consistentes para operarem as desejáveis transfonnagoes a nivel 
da representat;iio da cornplexidade da profissiio docente? 

Muitos estudos serao necessários para ajudar a clarificar alguns dos aspectos 
a que esta questao está ligada, nomeadamente aqueles que promovam o 
conhecimento das representa~oes que os estudantes professores possam 
apresentar em rela~ao a pormenores que estejam ligados com a sua futura 
actividade profissional. 

Objectivos 

O objectivo principal do estudo que desenvolvemos consistiu em conhecer e 
comparar as percep~oes, cren~as e expectativas de exercício profissional dos 
estudantes de E.F. dos 1 o e 4° anos das Escolas Superiores de Educa~ao de Viana 
do Castelo e Viseu. Pretendeu-se ainda como objectivos parcelares: 

• Descrever e analisar as percep~oes dos estudantes quanto aos seguintes 
aspectos: 

- Motivos de escolha do curso. 

- Profissao que desejam vir a exercer e expectativas que dela 
possuem. 

- Finalidades da E.F. escolar. 

- Experiencias (positivas e negativas) enquanto alunos dos Ensinos 
Básico e Secundário. 

- Conceito de aluno com sucesso em E.F. 

Por outro lado existiu, igualmente, a inten~ao de: 

- Identificar o impacto que o processo de forma~ao inicial estaría a 
produzir nos finalistas do curso, no que diz respeito a todas os 
aspectos anteriormente apresentados. 
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Metodología 

A amostra foi composta por noventa individuos de ambos os sexos, do 1 o e 
4° anos do curso de Licenciatura em Ensino da E. F. da Escola Superior de 
Educas:ao de Viana do Castelo (VC-43) e Viseu (VS-47). 

A idade média dos estudantes que constituiam a amostra foi de 21.5 no 1 o 

ano (22.2 em Viana e 20.8 em Viseu) e de 24.6 anos no 4° ano (idéntica quer em 
Viana, quer em Viseu). 

Procedimentos 

Utilizou-se um questionário, a fim de inquirir os estudantes sobre o conjunto 
de aspectos referidos nos objectivos, tendo sido este adaptado de Carreiro da 
Costa et al. (1995) que para tal nos deram o seu consentimento. 

O questionário estruturalmente era constituido por tres partes, contendo 
perguntas do tipo fechado e aberto. A primeira parte pretendía fazer a 
caracterizas:ao do estudante, enquanto a segunda era constituida por nove 
questoes de características mais fechadas, permitindo conhecer o passado 
desportivo e actual dos estudantes, bem como o contexto que abrangia essa 
prática e número de horas a ellas dedicadas. Também se procurava conhecer 
nesta parte, as experiencias anteriores em ensino da E.F. e Desporto e os locais 
onde decorreram. A terceira e última parte procurava obter informas:oes 
específicas sobre as áreas temáticas que foram enunciadas atrás (motivos que 
justificaram a escolha do curso; a actividade profissional que desejavam vir a 
desempenhar, etc.). 

As respostas ao questionário foram sujeitas a urna Análise de Conteúdo, 
através de urna grelha adaptada de Carreiro da Costa et al. (1995). Foi registada 
a presens:a ou a ausencia de cada categoria dos sistemas de análise. 

Relativamente ao processamento quantitativo dos dados do questionário, 
para as vadáveis contínuas utilizou-se a média, desvío - padrao e o valor mínimo 
e máximo para cada urna. No que diz respeito as variáveis nominais, recorreu-se 
a frequencia de cada modalidade de cada variável, sua percentagem e 
histogramas da distribuis:ao pelos estados da variável. 

Foi utilizada a Classificas:ao Automática para caracterizar cada um dos 
grupos, isto é, para identificar as características próprias e significativas da cada 
um dos grupos. 

O critério estatístico utilizado foi o Cálculo de Probabilidades 
(hipergeométrico) e o nivel de significancia estatística foi estabelecido a P <.05. 
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Resultados 

Cerca de 75% dos estudantes frequentaram a Forma<;:ao Vocacional Desporto 
antes de ingressarem no curso, sendo esta percentagem superior nos al unos do 1 o 

ano. No momento em que este estudo foi realizado, mais de metade dos alunos 
praticavam actividade física -sobretudo os finalistas- fazendo-na em clubes 
desportivos, isto é, num ámbito federado, o mesmo nao suceden do com os do 1 o 

ano. Constatou-se igualmente que praticamente todos os individuos, 
independentemente da institui<;:ao que frequentavam, possuiam um passado 
muito ligado a actividade física. A prática física em anos anteriores a entrada no 
curso parece ser urna característica comum a todos. 

Mais de metade dos individuos da amostra tiveram ou tem experiencias de 
ensino na E.F. e/ou Desporto. Contudo, é notória a diferen<;:a existente entre os 
estudantes finalistas e os principiantes, já que estes últimos apresentam valores 
muito inferiores aos dos seus colegas. O local de ensino mais mencionado pelos 
al unos do 1 o ano foi o Clube, ao passo que as experiencias dos al unos do 4° ano 
realizaram-se fundamentalmente na Escola. É curioso real<;:ar que grande parte 
dos estudantes finalistas conheceu o duplo papel de professor e treinador, ou 
seja, ensinar na Escola e no Clube. 

Os motivos mais indicados para o ingresso no curso foram o gosto pelas 
actividades físicas/desportivas e pela futura profissao/ocupa<;:ao, com os 
estudantes do 4° ano a atribuírem a estes dois aspectos maior nível de 
importancia do que os restantes colegas. As vivencias desportivas anteriores 
exerceram também um peso importante nas raz6es da escolha deste curso, 
confirmando assim os resultados do estudo de Carreiro da Costa et al. (1995). 

Por outro lado, e contrariamente a muitos estudos -que referem indicadores 
relativos a eventual seguran<;:a profissional que os estudantes obterao após a 
conclusao do curso e as pecularidades inerentes a profissao docente (Lortie, 
1975, cit. por Hutchinson, 1993), como urna forte motiva<;:ao para se ingressar 
num curso- os resultados obtidos com esta amostra nao corroborara tais 
conclu<;:6es. Notou-se, igualmente, a pouca importancia atrbuída a influencia de 
"terceiros", nao confirmando, assim e também, os estudos de Schempp & Graber 
(1992) que verificaram que os professores, treinadores, país e restante familia 
constituem elementos preponderantes nesta decisao. 

Após a conclusao do curso, a profissao de professor (apenas, ou 
conjuntamente com outra) foi inegavelmente seleccionada pela esmagadora 
maioria dos estudantes. Contudo, os alunos no ínicio do curso valorizarse 
sobretudo a profissao de !reinador, enquanto os alunos finalistas mostram o 
desejo de exercer as duas profiss6es em simultáneo. Estes resultados 
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assemelham-se também aos encontrados no estudo de Carreiro da Costa et al. 
(1994). Se atendermos ao facto de que o curso que estes estudantes estao a 
frequentar pretende formar professores, isto é, especialistas no ensino da E.F., a 
dupla fun~ao de professor e treinador, desejada pela maioria dos finalistas, nao 
parece enquadrar-se no ambito e nos objectivos que urna forma~ao superior 
deste género persegue. 

Em rela~ao as finalidades que a E.F. deverá perseguir na escola, pode-se 
verificar que os alunos da amostra nao parecem ter grandes dúvidas quanto ao 
papel que esta disciplina deverá desempenhar, atribuindo-lhe fun~6es 

relacionadas sobretudo com a promo~ao de efeitos educativos gerais e com o 
desenvolvimento de capacidades (físicas, cognitivas, emocionáis, sociais, etc.). 
Relativamente a primeira categoría referenciada notaram-se grandes diferen~as 
entre os finalistas e os principiantes, já que os primeiros mostraram urna 
preferencia bem mais acentuada. Inversamente, sao os estudantes do 1 o ano, 
quem mais relaciona os objectivos desta disciplina ao desenvolvimento de 
capacidades dos al unos. Importa igualmente real~ar que os estudantes do 1 o ano 
considerara que as finalidades da E.F. sao importantes, mais pelo facto de 
permitirem a recrea~ao, o divertimento e o entretenimento do que 
proporcionarem novas aprendizagens; os finalistas ao colocarem essencialmente 
a enfase nos efeitos educativos gerais, nao atribuiram também grande 
importancia a promo~ao de aprendizagens (Carreiro da Costa et al.,1995; 
Lawson, 1993). Estes resultados refor~am a ideia de Crum (1993) ao afirmar que 
"urna percentagem considerável de profissionais de E.F. tem urna perspectiva 
nao lectiva do seu trabalho". 

Relativamente as características dos professores que "marcaram" os 
estudantes durante o ensino secundario, observou-se que seja do ponto de vista 
positivo, seja negativo as características pessoais e profissionais dos seus antigos 
professores foram os aspectos mais referenciados. Assim o que os alunos 
efectivamente retem de forma duraroura, no tocante as características dos 
professores que mais os influenciaram, sao os aspectos ligados a dedica~ao, a 
amizade, ao empenho colocado na fun~ao, a assiduidade e rigor, a exigencia 
solicitada, entre outros. Em termos globais os estudantes da 4° ano sublinharam 
(de forma positiva e negativa) a capacidade pedagógica e científica dos seus 
anteriores professores, ao passo que os principiantes revelaram-se sentir-se mais 
marcados (negativamente) pelos "tra~os de carácter" desses docentes. 

Por outro lado os estudantes tenderam a associar o conceito de "bom 
professor" sobretudo a factores relacionados com a competencia profissional e 
com características pessoais. É curioso real~ar que as características mais 
evocadas neste "tema" foram contrarias, em sequencia, as referidas no ponto 
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anterior que se analisou. lsto significa que enquanto para as características dos 
professores que mais os "marcaram", os alunos realc;am de forma esmagadora os 
trac;os de carácter e, com menor dimensao a capacidade científico-pedagógica, 
na representac;ao do que é um bom professor responderam precisamente de 
forma inversa. 

Confrontados sobre o que pensavam ser um aluno com sucesso em E.F. nos 
ensinos Básico e Secundário, os estudantes associaram-no fundamentalmente a 
consecuc;ao de objectivos, embora salientem também o alcance de efeitos 
educativos gerais e dos níveis de aprendizagem desejados. No primeiro aspecto 
mais mencionado, sao principalmente os finalistas a apontá-lo. Pelo contrario, o 
enfoque de aluno com sucesso relacionado com as aprendizagens conseguidas 
foi fundamentalmente salientado pelos estudantes do 1 o ano. Estes últimos 
caracterizaram-se, até, por um discurso contraditório ao atribuirem urna func;ao 
catártica a E.F. e, ao mesmo tempo, atribuirem sucesso a um aluno na disciplina 
quando consegue obter aprendizagens específicas. Estas concepc;6es opostas 
evidenciarse, por um lado, a falta de consistencia nas suas ideias e chamam a 
atenc;ao, por outro, para o importante papel que o processo de formac;ao inicial 
deverá exercer nestes estudantes. 

Na apreciac;ao das suas experiencias enguanto alunos de E.F., os estudantes 
destacam positivamente os benefícios resultantes das aulas e, como aspectos 
negativos, referiram as instalac;6es e a falta de equipamento nas escolas 
frequentadas. A capacidade profissional e as características de personalidade dos 
professores foram também aspectos salientados, tanto de forma positiva como 
negativa. Importa referir a relevancia atribuido a competencia dos professores 
em ambos os aspectos, embora muito mais realc;ada nos aspectos negativos 
(principalmente através dos finalistas). Será interessante também referir que 
foram principalmente os estudantes do 4° ano que nao responderam quando 
confrontados com os aspectos positivos da E.F. nas escolas por onde passaram. 

Os estudantes do 1 o ano esperam que o curso lhes proporcione muitos e 
novos conhecimentos e lhes assegure urna boa formac;ao. Estes resultados 
demonstram um reconhecimento e urna certa consciencia por parte destes 
estudantes analisados, de que ainda tem algo para aprender com o curso, 
confirmando, em certa medida, os motivos apresentados para o ingresso no 
curso, que nao foram centrados prioritariamente em conseguir urna certificac;ao, 
nem nas possíveis condic;6es inerentes a profissao que desejam vir a 
desempenhar no futuro. 

Por fim, na apreciac;ao das expenencias vividas durante o processo de 
formac;ao inicial, os finalistas tenderam especialmente a valorizar os 
conhecimentos e a formac;ao já adquiridos, bem como, em menor escala, as 
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situa~6es de prática pedagógica. Por outro lado, destacaram negativamente o 
currículo de forma~ao e os formadores que o orientam. 

As respostas dadas por estes finalistas sugerem que a forma~ao inicial talvez 
nao esteja a exercer a influencia necessária para se sobrepor ao passado 
desportivo e ao processo de socializa~ao a que estes foram sujeitos durante o 
percurso escolar nos Ensinos Básico e Secundário. Se assim for, estes resultados 
estao aparentemente de acordo com os encontrados por Bain (1990) e Zeichner 
& Tabachnick (1981). 

Conclusao 

O conjunto de resultados evidenciados neste estudo indicam que as 
percep~6es que os estudantes do 4° ano apresentaram, relativamente ao conjunto 
de temas tratados, parecem afastar-se das que seriam apropriadas e desejáveis 
em alunos que estao prestes a finalizar urna licenciatura em ensino. Esta 
constata~ao sugere que a socializa~ao dos futuros professores na sua forma~ao 
inicial é deficitária ou mesmo inexistente. 

Por outro lado e nesta mesma linha, os estudantes do 4° ano -embora com 
percep~6es nao totalmente convergentes com as dos seus colegas do 1 o ano
apresentam, em geral, percep~6es bastantes similares as daqueles. Estes 
resultados suportam o argumento de que o processo de forma~ao inicial parece 
ter produzido um fraco impacto nestes finalistas. 

O conhecimento profundo da "socializa~ao profissional" abrange, sem 
dúvida, reconhecimento das fases que os futuros professores tem que percorrer e 
o modo como interagem e influem na constru~ao das convic~6es, 

comportamentos e orienta~6es profissionais. A melhoria da eficácia e qualidade 
da forma~ao inicial passa inevitavelmente pelo conhecimento, interpreta~ao e 
reflexao de resultados que eventuais estudos nestes dominios possam trazer. 
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