
POR UMA CIENCIA HUMANA, SEM PORTO
DE CHEGADA. QUE CORRA SEMPRE 0 RISCO DE

NAVEGAR.

Ensile Pardo Chagas*

A Revista Motrivivencia

Uma reflexao em forma de car-
ta foi a forma mais apaixonada que
encontrei para agenciar novos passos
no sentido de desconstruir velhos dis-
cursos e homenagear esta revista que
constitui-se hoje num instrumento rico
de poesia e conhecimento e que re-
presentou 'pant mim um espaco aber-
to de possibilidade pars socializar mi-
nhas falas, meus anseios e desejos
em relacao a Educacao Fisica.

Escrevo cartas ate porque vivo
hoje em dois lugares, tempo e espaco
distintos e meu sentir fragmenta-se:
ora Pelotas, ora Porto Alegre, ora
professora, ora aluna, ora mulher,
Inge, e tantos outros papeis. Frag-
mentos no entanto, de um mesmo todo
que insistimos cotidianamente em
separar, para melhor explicar...

A Revista Motrivivencia tern
pois a cam da vida, a cor da poesia e

os sentidos do afeto de escrever o
universo do conhecimento de forma
poliffinica, a partir de virias vozes, de
diferentes perspectivas que envolvem
o olhar sobre o objeto que jamais 6
univoco, linear, objetivo.

Por fim, escrevo esta carta por-
que encontrei nesse espaco, um ca-
nal, uma vida de acesso ao meu dese-
jo contido em termos academicos.
Sempre acreditei redicar a riqueza
dos grandes pensamentos nas entre-
linhas de suas falas, nas cartas que
trocavam. Como se o "nao dito"
possuisse o poder incomensurivel de
desvelar o "lado obscuro do cientis-
ta". Assim, o Diirio de Malinovski
revelou, entre afetos, emocaes, seus
anseios mais secretos, suas angustias
diante do objeto, as questaes que o
intrigavam e o "instigavam a conti-
nuar buscando".

Professora Mestre da ESEF/UPEL.
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Escrever de forma literiria as
leituras que fac,,o do mundo, dos auto-
res que leio, do cotidiano que anseio
descrever corn o olhar apaixonado
constitui meu desejo major no univer-
so do conhecimento. Sendo assim, as
reflexes metaf6ricas que Paco con-
templam de certa forma, meu olhar
subjetivo/objetivo sobre o universo
de inquietudes que circundam os
meios academicos.

Movida pelo sonho que sempre
encontrou no espaco da Motrivi-
vencia, solo fdrtil para criar, subsidia-
da em Castoriadis quando nos diz que
existimos e nos diferenciamos porque
criamos, escrevo nesse momento al-
gumas de minhas mais novas angus-
tias e incertezas no campo da produ-
cao do conhecimento. Muito mais que
o nada, 6 a vontade de ser ouvida,
debatida, questionada se assim for o
caso...

Navegar 6 preciso, sonhar mais
ainda porEm, ainda Fernando Pessoa,
nAo me venham corn conclusees, a
Unica conclusAo 6 morrer.

Resolvi entAo, a partir das leituL
ras que tenho feito de autores que
tematizam algumas questees carac-
teristicas da "condigio pOs-moder-
na" (Foucault, Lyotard, Morin,
Castoriadis, Baudrillard entre outros)
hotnenagear essa revista que no seu
bojo tris o gosto do novo, do inddito,
do ousado que pressupee sempre o
emergir do desejo, -a humildade de
aceitar o incerto, a diferenca, o
go da solidariedade corno nos coloca
McLaren. Homenagem que somada
as reflexees que levanto nesse mo-
mento busca mesclar minhas angusti-
as cotidianas em relacio a Acade-
mia, com a paixao pela pritica docen-
te, pela pesquisa, pela discussao da
filosofia da ciencia.

DA META NARRATIVA' DA CERTEZA ABSOLUTA A
CERTEZA ONICA DO INCERTO2...

Os seculos se caracterizam pelas
promessas que destroem. Nosso

skulo desmentiu todas as suas
promessas, uma atrds das outras.
Somos um siculo de esperancas

esfaceladas, porque composto de
vitrais ovule lemos esperangas loucas
e estilhagadas. Nenhuma esperanga,
nao para nas. Ha esperancas para o

tempo em que a desmontagem da
alienacão seja a condi* de trabalho

de quern trabalha isto e, de quern,
associando a imaginacdo e a memOria

pode criar um objeto que se chama de
arte e que a filho do sonho com a

intuicdo (Herbert Daniel).

Vivemos Ms, simples mortals, o
tempo das incertezas. "0 certo e o
incerto, o certo 6 uma estrada reta, de
vez em quando acerto, depois tropeco
no meio da praca"... Assim, toda a
especie de verdade nos causa espanto.

NAo diria, no entanto, que um
certo niilismo se abate sobre nos nes-
se momento e sim, que 6 necessario
segurar, ainda que efemeramente, o
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tempo em nossas maos e buscar. a
partir dele, uma outra vida de acesso
a esperanca, a humanidade,

Chega urn tempo, que 6 tempo
de repensar, de re-acender, de re-
plantar novas sementes que possam
fater brotar doses ainda homeopati-
cas: de sensibilidade, term6metro de
luz para aliviar o estado de
"deibuSsolamento" (Herbert Daniel)
em que nos encontramos. 0 tempo 6
o hOje, •o future 6 o sonho presente.

Ja nao ha, (ora, jd era tempo),
mais espaco para as velhas verdades.
Os trajes do rigor cientffico moderno
substituiram as vestes cheirando a
mofo das verdades descidas do du,
sem gosto, sem cor, corn muita dor. 0
ascetismo cristao, travestiu-se de
purificacao na linguagem clara, lim-
pa, sem dtivida dos enunciados cien-
tificos.

Ainda cremos nos enunciados
cientfficos pordm, corn uma certa dose
de ironia e ddvida, apesar do dogma,
do poder das palavras corn estatuto de
certeza, de resposta tranquilizante ao
inexplicivel. SO nao contemos a forca
das erosties e, no entanto, nada de
novo ha no rugir das tempestades, ji
nos falava Maiakovski. Mas, 6 che-
gada a hora da heresia, como alertou-
nos Chaui, "a ciencia 6 o novo Opio do
povo".

Sopram ventos POs-modernos
nos novos horizontes que se avizi-
nham. P6s que ainda nao tenho bem
claro o que tern a me dizer. Sinto-o
com a intuicao de quem anseia por
tatear a escuridAo de uma 6poca para
a qual nao ha respostas prontas, aca-
badas. Sinto-o nao como esgotamen-

to, como negacao do tempo presente.
Sinto-o coin o coracao de quem nao
quer urn retorno romantico ao saudo-
sismo das velhas odes nostalgicas
rnedievais que harmonizavam ho-
merntnatureza, as custas da morte
das	 hruxas, dos homens que
dividavam.

Pt5s, para mim, ainda de forma
inicial, significa re-virar os clithes co-
tidianos que desenham 6 quadro mo-
derno.

A Modernidade desencantou. A
catastrofe faustica desmentiu, pelo
vies da arte as promessas de reden-
clo trilhadas pelos caminhos da razao
iluminista, do progress°, da ordem, da
tecnica e da morte da subjetividade,
variavel deveras interveniente... Ren-
de-se hoje, qual crianca apOs uma
grande arte, ao completo e inevitavel
esgotamento de qualquer tentativa de
explicacao pela razdo moderna, da
complexidade das relacties humanas.

Penso nesse momento, que os
enunciados cientificos objetivos da
ciencia moderna ja nao di° conta da
transcendencia da condicao humana
e nao resistem a um olhar mais critic°
a miseria, misdria travestida de fome
de comida, de excesso de des-afeto,
de violencia fisica, simbdlica, que ren-
da os viadutos nas noites sem lua, os
grandes condominios onde co-habi-
tam tranquilidade e medo, constante-
mente irmanados, as instituiches bu-
rocratizadas, carcomidas pelo pavor
da mudanca, permeadas pela busca
de	 respostas	 imediatas,	 de
"tranquilizantes verbais" para a inso-
nia da falta de respostas.
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A meta narrativa legitimadora
da coeréncia interna das teorias, prin-
cipio cientifico complexo analisado
por Morin, nao di conta da impoten-
cia generalizada -diante da morte da
cidadania, da morte social que se es-
parrama feito grande epidemia nas
avenidas das grandes metreToles.

FOUCAULT: o modelo da pes-
te, o modelo da lepra,3 diagramas es-
quadrinhando cidades, poder que, nos
dizeres de Deleuze, ao falar das obras
de Foucault, se dissipou no cotidiano
das sociedades de disciplinas moder-
nas. HERBERT DANIEL: modelo do
virus HIV, di AIDS. Presenca
inexoravel da morte por todos os po-
ros, pelo sexo corpo adentro, esqua-
drinhando, disciplinando, regulando.
Assepsia moderna.

Nat), nao ha justificativa para a
internanterna que mats, que radi-

ca no medo que projeto coletivamen-
te. Tamanha a sua complexidade...

A coerencia interna das teorias
socials atribuiu para si o direito de
adentrar todos os espacos. Construiu
enunciados para dar conta de
serializar, de compartimentalizar, de
instituir os contratos narcisicos4 mo-
demos que, a deriva dos tradicionais,
forjam o sujeito culposo, desejoso de
redenelo, silencioso e omisso pelo
seu act' enquadramento na ordem
coletiva, na politica de boa vizinhanca
para que se resguarde o bem comum.
Minha culpa, minha maxima culpa,
confessa o sujeito diante de si mesmo,
do espelho, na calada da noite... Peca
por pensamentos, atos e omissOes.
Peca, pelo seu desejo contido, quase
solitario, de romper com essa leogica

normatizante que fundamenta-se nos
rOtulos e legitima-se pelo estatuto que
ela pMpria sedimentou.

Esparramados e serializados
feitos mercadorias das grandes gale-
rias de supermercados, somos cienti-
ficamente rotulados. Ha os da direita,
os da esquerda, os do meio, os radi-
cals, os xiitas, os anarquistas, os tra-
dicionais, os vagabundos e os traba-
Ihadores, os inteligentes e os compro-
metidos,	 os	 positivistas,	 os
fenomenOlogos e os marxistas, os
normais, e os loucos, destituidos de
qualquer possibilidade de bom senso.

Os argumentos da fidedignida-
de cientifica adentram a pritica do-
cente universitaria, impondo feirmu-
las alentadoras para buscar a sonhada
qualidade do ensino, a Ito separacao do
tripe ensino-pesquisa-extensao. Atual-
mente, a interdisciplinaridade que na
maioria das vezes nao se sabe bem o
que e, mas se busca, pois gesra uma
certa tranquilidade de estar buscando
o que ha de mais novo, de mais moder-
no, leia-se progresso. Pelo mais novo
discurso cientifico que adentra as uni-
versidades, o da "qualidade total"
ressurge a tecnica, a competencia, a
eficacia como novas tecnologias,
apropriadas para diagnosticar e
implementar um novo padrao de uni-
versidade mais funcional, eficiente,
asseptico...

Tenho a impressao de que existe
um vasto feisso a separar a concepcao
de Universidade que acredito e o que
hoje convencionou-se chamar traba-
Iho académico-cientifico. 0 ime-
diatismo e o praticismo ocupam cada
vez mais espaco, e a burocracia vomi-
ta sua ingerencia sobre o essencial
transformando-o em mera causalida-
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de, questa° de desvio de percurso. Os
cargos silo disputados, as pesquisas
descoladas e vaigarosas, o casino ban-
aria e a utensil° limitada a atender,
pelas maos dos "especialistas", as
demandas socials, levando aos ca-
rentes, aos "sem conscienttia"

ecolOgica, etc) o saber do qual
ales, pobres mortals, foram destitui-
dos.

Navegamos ads, da dita esquer-
da universitiria, intelectuais
cos ds classe trabalhadora, compro-
tnetidos, supostamente detentonts do
saber acumulado, mares nunca dan-
tes navegados, E, num ato de extrema

.	 •amor ao coletivo, 40S principios que
nos norteiam, intentamos constntir a
Universidackt que queremos todos.
Porem, consideradas questOos nao
essenciais pars a malaria, junto a boa
causa, acoplam-se muitas vezes, as
sedes de poder, o personalism°, as
fiustagOes do privado, as infer6ncias
cientificas e dogrruiticas sabre o
social. Tudo isso fere aos ouvidos,
cheira a maniqueismo, atenta contra
o direito de ser diferente. 0
autoritarismo bem intencionado
travestido de democracia, em nome
do hem comm. Democratismo que
toma canto de muitas das causal so-
ciais de esquerda no interior da Uni-
versidade.

Mas, vamos a alguns cantinhos
que se avizinham hoje para mim:

AGENCIANDO NOVOS PASSOS,
NOVOS OLHARES SOBRE 0 OBJETO.

"0 desejo, domesticado pelos educa-
dores, adormecido pelos moralistas,
tratdo pelas Academias, refugiou-se

na pais& do saber." (Lacan)"

Busco hoje, nesse espaco, nos
espacos sociais de minha atuacao, no
meu espaco de singularidade, cons-
truir novas agenciamentos5. Resga-
tar o prazer de escrever corn as ma os
da serenidade, corn os olhos da espe-
ranca, tom a escuta de urn coracio
inquieto, perplex°, alga mais prOximo
a minha condicao humans. Algo que
seja emocao sem ser piegas, que seja
razao/rigor sem ester amarrado
metodos ebsoletos, herdeiros do
cartesianismo, que obscurecem meu
olhar sobre oobjeto. Eu quero na ver-
dade, que a minha producao academi-
ca reflita o prazer de um dia de sol num
copo d'itgua (Renato Russo).

E preciso resgatar a sensibilida-
de do homem para alem da razao ins-
trumental, para altim do decreto de-
cadente da morte do homem. por-
que ainda estamos vivos que busca-
mos rever os velhos discursos, virar
do avesso a des-humanidade que ha-
bits o medo do novo, a segregacao
social que vai além do racial, das clas-
ses, que radica no isolamento que
habita urn certo estranhamento dian-
te do olhar do outro.

Estilhacar, pela colocacao na or-
dem do dia da emergencia de um novo
devir cientifico, o discurso moderno
da objetividade dos fatos, da agoni-
zante coerencia interna das teorias,
da dificuldade do consenso
habennasiano em epocas de crises de
valores, questOes estas, fundamen-
tais na virada do sëculo.

Uma nova dtica na diversidade
precisa ser construida tamb6m no in-
terior das academias. Etica que
viabiliza o emergir do desejo, arte e
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seduedo pelo ato de conhecer, auto-
nomia, lucidez e uma certa dose de
desatino, de perplexidade para criar o
novo. Conceitos estes que deverio
conquistar seu espaco para revirar os
principios cientificos da objetividade

da coerencia interna.

0 tempo p6s-moderno 6 para
mim o tempo do agora, o presente
inquiet°, perguntante, fugaz, duvido-
so e fluid°, que coloca a alteridade
radicand() no sonho de mudanca pela
emergancia das singularidades, das
finguagens outras, vArias e tido (mi-
cas, narrativas legitimas pelo poder
que Malta do processo que inspiram.

A (Rica na diversidade aponta
tuna: fez no fin) do Mild, luz que nao
coast:Cul via (mica mas caminho tor-
*mesa .de construed() na diferenea, no
aavir ions que falar, no sentir mais
woe ferafir, na emoedo que brota do
Mae* de acreditar na utopia do hoje,
do singular.

Maria Rita KHEL: 0 lugar do
deseja utepico 6 e continuati sendo o
,que fel ate hoje: o lugar da poesia.

Datejar7 é ambiguidade presen-
te no prOprio ato de existir, carencia e
vont**, reconhecimento e autono-
mic. Pensar uma nova ordem para a
producio acadimico-cientifica, para
ma *ova pratica pedagOgica no inte-
rior da. Universidade, uma ordem ndo
(mica mas trilhada nas diversas vias,
requer o resgate do desejo, o
mapeamento da falta, o estabeleci-
mento da linguagem do afeto
(afectar), da sensibilidade ao belo que
emana do estetico.

Outro pressuposto para mim fun-
damental para olhar a razdo cientifica

moderna coin os Oculos da POs-
modemidade, diz respeito a perspec-
tiva de construed() do objeto polifOnico
proposto por Canevacci. Para este
autor, a preciso altar vOo no sentido
de deixar falar o objeto, fazer com que
ele cante suas varias vozes que nao
soam univocas, mas caracterizam -a
polifonia inerente a ele.

Perder-se na cidade, onde esta
constitui o seu objeto de estudo,diz
Canevacci (1993), significa que a
mesma compara-se a um coro que
eanta

corn uma multiplicidade de vozes
aut6nomas que se cruzam, relacio-
nam-se, sobrepOem umas as outras,

isolam-se ou se contrastam, e tambem
designa uma determinada escolha
metodolOgica de dar voz a muitas
vozes, experimentando assim, um
enfoque polifOnico corn o qual se

pode representar o mesmo objeto... A
polifonia esta no objeto e no metodo

(P. 18).
0 autor fala ainda da perspecti-

va de focalizaedo de um paradigma
inquieto, onde as virias vozes que
falam sobre e a partir do objeto encon-
tram ressonfincia na arte, na poesia,
na literatura, na fotografia, na , lingua-
gem cientifica. Se o objeto
polifOnico, sua construed° deve recu-
sar o monologismo, uma (mica forma
de linguagem, deve recusar as pre-
ocupaedes epistemolOgicass que
amarram o sujeito as paradig-
matologias dificultando-lhe e ate mes-
mo impossibilidanto-lhe a escuta
tipla do objeto. Ndo ha uma (mica voz
que ira elaborar a construed° do mun-
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do mas uma infinidade e 6 essa subje-
tividade polifOnica que ira possibilitar
a alteridade do sujeito pesquisador.

E preciso pois, pensar novos
pressupostos para a construcao de
urn paradigma inquieto na producao
do conhecimento. Partir do principio
da incerteza inerente ao prOprio ato de
conhecer nos dizeres de Morin, do
resgate	 do desejo que poderia
viabilizar a autonomia e o prazer do
apreender o mundo, mesmo que
efemeramente, da possibilidade de
emergir novos devires em forma de
linguagens maltiplas, dispares, singu-
I ares .

A paixao do saber, a vontade de
conhecer devem pois pautarem nos-
sas Wes no interior das Universida-
des, no nosso fazer pedagogico-cien-
tifico em busca de construir uma nova
ciencia, uma noologia talvez, na pers-
pectiva de Morin, que possa ao inves
de fornecer-nos tantas respostas, de
fechar a possibilidade inesgotiwel do
conhecimento nas amarras da razAo,
da ideologia e da lOgica, apontar cami-
nhos para a busca da autonomia, para
o aflorar do desejo de conhecer, de
apreender o mundo atraves da inven-
eao, da criacao da construcao que 6
solitiria e coletiva simultaneamente.

Por enquanto, pela dificuldade
de encerrar o inesgotivel, you fican-
do por aqui... Com Deleuze:

o que me interessa silo as relacdes
entre as artes, a ciencia e a filosofia.

Nä° hd nenhum privilegio de uma
destas elisciplinas em relay& a outra.
Cada uma delas a criadora. 0 verda-
,	 deiro objeto da ciencia a criar

functies, o verdadeiro objeto da arte e
criar agregados sensiveis e o objeto

da filosofia criar conceitos. A partir
dal, se nos damos essas grandes

rubricas, por mats sumarias que sejam
- finger°, agregado e conceito -,

podemos formular a quest& dos ecos
e das ressondncias entre elas. Como
possivel que um conceito, um agrega-
do e uma fling& se encontrem? (Giles

Deleuze In: Conversacaes. Rio de
Janeiro, ed. 34, 1992).

Notas

oi Meta - Narrativas Legitimantes:
termo utilizado por Jean F. Lyotard
para designar meta discursos
totalizantes e legitimadores que
recorrem a grandes narrativas
fornecidas pela filosofia. Como por
exemplo, a Dialetica do Espirito de
Hegel, a hermeneutics do sentido,
a emancipacao do sujeito racional,
entre outras.( In: Lyotard, J. F. A
condicao POs-Moderna. Lisboa,
Gradiva, s/d.)

02 0 principio da incerteza na discus-
sao epistemolOgica 6 levantado por
Morin a partir da problemitica da
complexidade, onde o autor afirma
a incerteza enquanto urn principio
inscrito na prOpria natureza do nos-
so conhecimento. (In: Morin, E. 0
problema epistemolOgico da com-
plexidade. Lisboa, Europa-Ameri-
ca, s/d.)

03 Diagrama em Foucault constitue o
mapa, a cartografia, coextensiva a
todo o campo 'social, maquina abs-
trata, dimensao informal, que im-
pOe condutas por reparticao no
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espaco, por ordenamento e
seriacao no tempo, por composi-
cao no espaco-tempo. Um diagra-
ma intermediario por exemplo po-
demos considerar o diagrama
napoleOnico.( In: Foucault, M. Vi-
giar e punir. Rio de Janeiro:
PetrOpolis, Vozes, 1977.)

04 Contratos narcisicos: termo de
Aulagnier que designs o espaco
de confludncia entre o social e o
psiquico onde temos, de um lado,
os ideals identificatOrios que pro-
piciam a estabilidade narcisica dos
sujeitos e de outro, a manutencao
de um sentiment() de pertenca co-
letiva mantenedor de urn minimo
de coesao social. Tradicionalmen-
te, estes contratos visualizavam a
cultura como legitimadora dos ali-
bis que permitiam aos individuos
inocentarern a si e aos seus corpos
da responsabilidade pelo sofrimen-
to e morte. Na atual cultura urbana,
o EU é coagido a considerame
autor ou dunplice dos crimes con-
tra o corpo. (Fernandes, H.
Temporalidade e subjetividade. In:
Tempo do desejo: sociologia e psi-
canfilise/org. Fernandes, H. Sao
Paulo, Brasiliense, 1989.)

05 Agenciamentos: flock) mais am-
pla que a de estrutura, sistema,
forma. Comporta componentes he-
terogéneos, tanto de ordem bio1O-
gica, quanto social, maquinica,
gnosiolOgica, imaginiria. Modos de
subjetivacao singulares ou proces-
sos de singularizacao: compOem
aquilo que Guattari chama de es-
trategias da economia do desejo
(micropolfticas) e dizem respeito
maneiras de recusar os modos de
encodi flea* pre-estabeleci dos,
de manipulacao e de telecoman-

dos. Recusa-los para construir, de
certa forma, modos de sensibilida-
de, modos de relac.ão corn o outro,
modos de producao, de criatividade
que produzam uma subjetividade
singular. ( In: Guattari, F. e Rolnik,
S. Micropoliticas: cartografias do
desejo. Rio de Janeiro: petrOpolis,
Vozes, 1986.)

06 Consenso em	 Habermas: algumas
criticas de autores que tematizam a
condi* pOs-modenia residem no
fato de que o consenso obtido na
discussao via razao comunicativa
violenta a heterogeneidade dos jo-
gos de linguagem e a invencao faz-
se sempre na divergéncia. Segun-
do Lyotard, o saber pOs-moderno
não é somente o instrumento dos
poderes. Ele refina a nossa sensibi-
lidade para as diferencas e reforgt a
nossa capacidade de suportar o inco-
mensurivel. Ele prOprio Ito encontra
a sua razao na homologia dos peritos,
mas na paralogia dos inventores.
Na pedagogia Critica encontramos
autores que fazein a critica ao consen-
so e a validade em Habermas. Entre
tiles	 podemos	 citar	 Peter
MacLaren, em seu ensaio POs-
Modernism°. POs-Colonialismo e
Pedagogia. 0 autor cita Michael
Ryan, Anthonny Giddens, Richard
Litchman,	 entre	 outros.
(In: Teoria Educational critica em

tempos p6s-modernos/ org. por
Tomaz Tadeu da Silva - Porto Ale-
gre: Artes Medicas, 1993.)

07 Desejo: sobre a ambiguidade do
desejar, verificar ampla analise his-
tbrica e filosOfica do term em Chaui,
M. Lacos do desejo.( In: Novaes, A.
(org.) 0 Desejo Stio Paulo, Compa-
nhia das Letras, 1990.)

08 Pre-ocupacaes epistemolOgicas:
termo utilizado por autores
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modernos pars designar modelos
inseridos préviamente, e que impe-
dem novos olhares do individuo
sobre o objeto. Poderia ser feita
uma analogia com a paradig-
matologia de Morin, onde segundo
ele, os grandes pensadores encon-
tram os Hittites pare compreende-
rem a organizacAo de diferentes
formas de pensar.

09 Noologia: ciencia das coisas do es-
pirito, das entidades mitolOgicas e
dos sistemas de ideias concebidos
na sua organizaclio e no seu modo
de ser especifico.( In: Morin, E. 0
problema epistemolegico da com-
plexidade. Lisboa, Europa-Ameri-
ca, s/d.)




