
UM OBJETO DE ESTUDO: A MOTRICIDADE HUMANA (*)

1. A Universidade constitui
corpo intermedio que mais deve

influir no modo de uma Nagio ser
estar-no-mundo - um mundo onde
'natural' cedeu o lugar 	 ao

'cultural' - desde que 	 promova
uma atitude racional de critica,

diante da rotina, dos	 privile

gios, da esclerose, das supersti

toes, dos dogmas.
Na Idade Media, na 'Universi

tas Scientiarum', era a teologia
a dar o sentido ao universo das
ciincias: todas elas convergiam
para Deus. De qualquer forma,
residia entao na Universidade o
espago ideal de realizagio das
ciincias. Hoje, ji nao 4 so a
Universidade a responder as exi
gincias da pesquisa e da adminis
tragao e da criagao cientificas.
Num mundo de mutacaes vertigino
sas e radicais, as ciincias 	 ul
trapassam os limites da venera
vel instituicao universitiria.
se o mundo_inteiro se converteu,
na expresso de McLuhan, numa pe
quena aldeia, trata-se de uma al
deia que persegue uma cientifica
coa  cada vez mais rigorosa, nos
varios aspectos sociais e huma
nos em que se desdobra.

* C presente ensaio 6 inedito no Bra
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la Revista PROTERIA CULTURA E IR
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para a mudanca de object° de estu
do na Foculdade de Educaciao Fisica
do UNICAMP.
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De fato, as ciincias, detsois
do Renascimento, tam mesmo ajuda
do a construgio de novas mundivi
vincias, de novas vises do	 Ho
mem. _Seri preciso lembrar as re
volucoes copernicana e darwinis

to e einsteiniana? No entanto,

se o conhecimento cientifico pro

cura teorizar toda a realidade,
a instincia a que tradic.onalmen
to se atribui a fungao 	 pesqui
sa ainda e a Universid	 As
ciincias devem ter al seu	 'ha
bitat' privilegiado. Admito a
utopia de uma sociedade futura,
toda ela a um tempo docente
discente. Para ji, uma via 	 de
realizagio do desenvolvimento ci
entifico passa (ou comeca) inevi
tavelmente na instituigao. 	 Ela
continua a ser, como na Idade 	 Me
dia, a 'Universitas ScientiarumT
(a Universidade das Ciincias)...

Nesta conformidade, como	 ins
tituigao universitiria, e	 licito
perguntar onde reside a cientifi
cidade das Faculdades (ou Institu
tos Superiores) de Educagio Fisi
ca, que lhes di autonomia e singu
laridade, isto e, qual o seu obje
to teOrico de estudo e como	 se
processa a sua 'pritica cientifi
ca'. Um objeto teOrico apresenta
caracteres bem nitidos de	 abstra
gio. Demais, uma teoria e	 um
enunciado universal - serve para
racionalizar e explicar o	 mundo
que nos rodeia. Uma ciancia e um
sistema, bem elaborado e sistema
ticamente construido, de teoria.E,
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Dal, o fato de ela tender a	 axig
matizagao.

Segundo Popper, "pode	 afir
mar-se que um sistema teorico	 es
to axiomatizado, se se 	 formulou
um conjunto de enunciados, os axi
omas, que satisfaga aos quatro se
guintes requisitos fundamentais:
o sistema de axioms deve 	 estar
'livre de contradigOes' (...). 	 Is
to equivale a exiggncia de	 que
nem todo o enunciado	 arbitraria
mente escolhido e dedutivel dele.
0 sistema deve ser	 'independen
te', ou seja, nao deve ter nenhum
axioma dedutivel doutros axiomas
(...). Os axiomas devem 	 ainda
ser 'suficientes', no que	 respei
to a deduglo de todos os enuncia
dos pertencentes a teoria que	 se
deve axiomatizar e 'necessirZost,
pelas mesmas razOes da sua sufici
gncia (...)". ('A LOgica da	 In
vestigagao Cientifica'). 	 Aconte
cerg tudo isto com a Educagao 	 a
sica?... Sabemos que nao.	 E por
esta razao muito simples: nao
o termo 'Educagao Fisica' nao tem
sentido, porque seria tentar	 res
"sucitar um cartesianismo defunto,-
como nao tem autonomia, dado	 que
se afirma tao-so um elemento ( ao
lado doutros) da educagio	 inte
gral (isto e, sem aquela,	 esta
nao tem sentido).

Para Descartes, o corpo,	 "o
universo material era uma 	 miqui
na. Nao havia propOsito, vida ou
espiritualidade na materia.	 A na
tureza funcionava de acordo	 com
leis mecanicas e tudo no mundo ma
terial podia ser explicado em fun
gao da organizagao e do movimento
de suas partes. Esse quadro meta
nico da natureza tornou-se o para
digma dominante na Ciincia, no pe
riodo que se seguiu a Descartes
(...). Toda a elaboragao da cign
cia mecanicista, nos seculos XVII
XVIII e XIX, incluindo a	 grande
sintese de Newton, nada mais	 foi

do que o desenvolvimento da ideia
cartesiana. Descartes deu ao pen
samento cientifico sua 	 estrutura
geral - a concepgao da natureza
como uma mgquina perfeita, gover
nada por leis matemgticas exatas"
(Fritjof Capra. '0 Ponto de	 Muta
gao'. Editora Cultrix, Sao	 Pau
lo, 1986).

E mais adiante continua,	 no
mesmo livro, Fritjof Capra: 	 "A
concepgao de Descartes sobre orga
nismos vivos teve uma influgncia
decisiva no desenvolvimento 	 das
cigncias humanas. A	 cuidadosa
descrigao dos mecanismos que 	 com—
poem os organismos vivos tem sido
a principal tarefa dos 	 bicilogos,
medicos e psicOlogos, nos tiltimos
trezentos anos. A abordagem 	 car
tesiana foi coroada de gxito,	 es
pecialmente na biologia, mas	 tam
bem limitou as diregOes da pesqui
sa cientlfica. 0 problema e	 que
os cientistas, encorajados 	 pelo
seu gxito em tratar os organismos
vivos como maquinas, passaram a
acreditar que estes nada mais sao
do que miquinas. As 	 consequgn
cias nefastas dessa fal gcia	 redu
cionista tornaram-se especialmen
te evidentes na medicina, onde a
adesao ao modelo cartesiano	 do
corpo humano, como um	 mecanismo
de relOgio, impediu os medicos de
compreender muitas das mais impor
tantes enfermidades atuais".

2. A Educagao Fisica faz	 tam
bem do Homem uma simples miquina
no espago tridimensional da geome
tria euclidiana. E assim como na
concepgao cartesiana-newtoniana
um Deus monirquico governava
Mundo, impondo- the a sua lei	 di
vina, assim tambem a Educagao	 Fi
sica vai admitindo, inamovivel, o
espirito e o corpo como duas mOna
das de Leibniz, onde ou ao espiri
to cabe o papel primordial (como
e de lei na Educagao Fisica	 pro
pugnada por todos os misticismos
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nacionalistas) ou ao corpo 4	 tri
butada uma tal veneragao que tudo
o que nao seja valorizagao muscu
lar, 'performance' meramente fisi
ca, corpolatria orgiistica passa
a ser descrito como existgncia di
minuida, arremedo grosseiro 	 de
existencia civilizada. 	 De fato,
a corpolatria 4 apenas uma peripe
cia particularmente escandalosa
do cartesianismo vigente na	 dita
Educacao Fisica. Dal o	 abismo
persistente entre entre o tipo de
homem que a Educacao Fisica	 afir
ma ajudar a nascer e o	 hiperatro
fiamento da 'res cogitans' ou	 da
'res extensa'. Dal ainda a Educa
gio Fisica nao viver as	 contradi

goes a existgncia simultanea	 do
cientifico e do pseudo-cientifico
mas numa 'Disneylandia' qualquer
onde a verificabilidade 	 empirica
dispensa, como sacrilega contests
cao, a refutabilidade empirica.

Falar de cigncia atual, neste
espago mitico, 4 um contra-senso
porque surpreende a falicia -	 co
mo diz o eminente flsico	 FritjoT
Capra, no livro que vimos citando
- "de se considerar os organismos
vivos como maquinas controladas
por cadeias lineares de causa e
efeito". Mas a cigncia	 biomedi
ca, onde a Educacao Fisica hodier
na ainda radica, tambem apresenta
erros evidentes, oriundos do 	 car
tesianismo e esquecendo a 	 matriz
de um conceito holistico e ecol6
gico de saUde. Com efeito, a	 vi
sao holistica dos organismos 	 vi
vos 4 recusada pela	 concepgao
clissica de cigncia, porque impli
ca modificagOes transparentes 	 em
toda a conceptualizagao	 unilate
ral em que ela assenta e 	 pela
qual tem obtido resultados espeta
culares. SO que a natureza	 huma
na a 'Bios' e 'Logos' em	 constan
te interagao e auto-organizacao,
de acordo com as exig gncias	 de
uma abordagem sist gmica.	 Por	 is

so, a Educacao Fisica	 Tradicio
nal, vitima do paradigma cartesia
no, se di velocidade, resistancia
'endurance', impulsao, etc., etc,
nao pode dar saUde, porque 	 the
falta um trabalho ao nivel da com
plexidade, estruturado de	 acordo
com o 'ego-pensado' e pondo de la
do o 'multi-pensante', isto	 4,
centrado mais sobre a facticidade
quantitativa e menos sobre a	 rea
lidade qualitativa. Por 	 outras
palavras ainda: dando a	 primazia
ao abstrato, a parte, e subvalori
zando o concreto, o todo.	 Sepa
rar, no Homem, o Fisico da Pessoa
significa dizer que, na agao, 	 o
ser human° nao atualiza todas	 as
suas potencialidades e... s6 algu
mas!

0 Homem a um ser em caminho:o
'homo viator' do	 cristianismo.
Por isso, ele 'faz', nao 	 '4',	 a
sua essgncia. A sua historicida
de prova-o. Mas o Homem, porque

um ser-da-esperanca.	 Ser	 con
dicionado pela circunstancia	 (yo
soy yo y mi circunstancia, disse-
o Ortega Y Gasset) o Homem a	 nao
so normado, mas tambem necessaria
mente normativo. g , como tal,
um 'ser pr4xico' e, por conseguin
te, nao se queda na torre de 	 mar
fim da subjetividade, mas objeti
va-se, rumo ao Mu ndo, aos Outros
e a Transcendancia. E, ao objeti
var-se na 'praxis', o Homem refle
te e projeta o real, a	 prOpria
teoria transforma-se no 	 conheci
mento de um Mundo criado pelo 	 Ho
mem. Por aqui se vg que a	 dita
Educacao Fisica, porque 4 Fisica,
nao pode ser raiz do conhecimen
to, dado que Isola o 'fisico' 	 do
'intelectual' e 'moral' e 	 assim
nao 4 uma categoria gnoseologica,
nem uma categoria sociolOgica -
um conglomerado de tecnicas,	 sem
qualquer tipo de fundamento	 vili
do. Nao basta uma pritica, preci
sa 4 uma compreensio da	 pritica,
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ou seja, a unidade	 pratica-teo
ria: teoria essa que pretende	 in
terpretar e projetar a	 pratica.
De fato, esta nao se	 esclarece
por si mesma, dado que toda a prg
xis implica sempre a	 consciencia
da praxis. Hi dois tipos de	 prg
xis, a 'criativa' e a	 'repetiti
va'. Em ambas ester presente	 a
consciencia. SO que, nesta,	 pre
domina a espontaneidade e, 	 naque
la, a capacidade reflexiva e	 cri
tica. Dir-se-a que a Educagao FY
sica hodierna ester consciente 	 de
tudo isto que vem de	 escrever-se
ate aqui. Mas, se assim e, se ja
tem tao cabal conhecimento de si,
por que persiste com uma designa
gao (Educagao Fisica) que nao	 se
adapta ao seu contetido pratico-te
Orico, antes o mistifica e o limi
ta?

3. A Educagao Fisica: liberta
coa ou alienagao? Continuara ali
enagao enquanto for 'fisica: poi;
que esta palavra apresenta	 uma
clara significagao ideolOgica. Na
realidade, a Educagao Fisica leva
a uma definicao de Homem	 confor
mista, imobilizada no tempo	 e,
acima do mais, uma id gia de	 natu
reza humana dividida ( ontolOgica
e metafisicamente) em corpo e 	 al
ma e, por consequ gncia, sem	 um
projeto global de humanidade. 	 A
Educagao Fisica tradicional	 afir
ma-se cultura, mas nao se sabe ex
plicar no quadro de uma cultura
entendida como criatividade, como
invencao, como pesquisa,	 visto
que sobrevive da esmola dos 	 mode
los analOgicos e do	 entusiasmo
desbordante de muitos dos 	 seus
tecnicos e nao de uma 'atitude ci
entifica', de uma 'decisao e 	 com
promisso cientificos' que a visio
nem como fenEimeno emergente,	 em
evOlugao, no quadro geral das	 ci
gncias. Que o mesmo 4 dizer:	 cfe
ye a Educagao Fisica procurar	 en
tender-se como cigncia independen

te e authoma e com um objeto	 de
estudo que nao oferega dtividas so
bre os seus fundamentos lOgicos,
epistemolOgicos e existenciais.

No se pense que a minha defe
sa paciente a persistente de 	 uma
nova cigncia signifique o	 reflo
rescimento de um positivismo	 que
faz do conhecimento cientifico o
paradigma exclusivo do	 humano.
William James adverte, no Book II
dos 'Principles of psychology':"A
cigncia deve ser	 constantemente
advertida de que os seus 	 objeti
vos nao sao os unicos e que a	 or
dem de causalidade unilinear 	 de
que se ocupa e que postula, de mo
do concreto, pode estar 	 envolta
numa ordem mais ampla sobre
qual ela nao tem direitos	 absolu
tos". Jg Sao Tomas de Aquino avi
sava os "empiristas" do seu	 tem
po: 'Praestet fides supplementum
sensuum defectui'	 (que a fa	 pres
te auxilio as falhas dos	 senti
dos). Quero eu dizer afinal que,
a um reexame critico, os	 temas
atinentes a Educagao Fisica	 nao
se circunscrevem ao quadriculado
cientifico, j g que os seus proble-mas sao problemas humanos.	 Mas,
se nao se quer descambar num	 're
ducionismo ontolOgico' (apenas 	 a
tecnica se encontra na base	 da
Educagao Fisica) ou num	 'reducio
nismo metodolOgico' (do mais 	 bai
xo nivel de complexidade se	 deve
partir em diregao ao mais alto ni
vel) ou num 'reducionismo	 episte.
molOgico' (mesmo sem uma	 cigncia
autOnoma, a Educagao Fisica e pos.
sivel com ci -encias de el4,rjstimo)

e bom que se investigue (e	 como
di vontade de recordar, nesse pas
so, o 'vitalismo' de Bergson	 de
l'Evolution Creatrice', que subli
nha a vida como 'uma forga, um so
pro, um impeto, uma corrente, 	 um
impulso, um esforgo, uma	 tendgo
cia, uma onda', que atravessam a
mat gria e a levam a evoluir)



bom que se investigue, dizia, 	 se
a dita Educagio Fisica e um	 sub
produto do desenvolvimento cienti

fico ou uma pedagogia que assenta

numa ciencia autOnoma, independen
te, que crie um novo potential ho
mano de dinamismo e versatilida
de, faga o torte com preconceitos
mistificadores e abra espagos 	 fe
cundos de in ter e transdiscipli
naridade.

E erro de tomo prosseguir-se
nesse campo, com uma ideologia do
acaso e da necessidade, nao	 se
avangando para um saber	 cientifi
co, g luz da problematica antropo

lOgica moderna, que forceja	 por

abranger a totalidade. A evolu
ggo cientifica 4 o prOprio antis
caso (se prventura Homens da	 es
tirpe e da linha de Teilhard	 de
Chardin e Dobzhansky tam razgo).
0 prOprio impasse profissional on
de jazem os ainda denominados pro
fessores de Educagao Fisica decor
re da falta de especializagio den
tro de areas determinadas e, 	 por
conseguinte, sem o reconhecimento
social que um especialista na 'Cl
gncia da motricidade humana' 	 re
clama e exige. A ideia de	 uma
'comunidade	 neste se
tor, tambem vai se esfumando, 	 pe
la mesma razgo. Com efeito, o
maro de cientistas da dita Educes
gao Fisica de reconhecida qualida
de .internacional - praticamente
nao gxiste! Os recursos econaml
cos, destinados pelos Governos,
;a pesquisa - praticamente	 nao
•xistem, ja que o dinheiro se gas
to ese esgota no fomento e mano
tepgao do desporto de altos rendi
mentos! As verbas, visando a	 in
vestigagao - praticamente	 nao
existem, porque a determinam	 pes
soas sem qualquer passado ou inte
resse na investigagao e sem a com
preensao do papel-chave de uma no
va ciancia, a 'ciancia da motrici

dade humana', como pratica trans
formadora. Efetivamente, nao

neutra a criagio de uma nova cien

cia. Com ela, persegue-se	 uma

imagem que nos permite uma 'apro
priagao cognitiva' mais correta,
sistematica, intencional, planes
da e uma participagio mais demo
cratica,na problematizaggo
construgao do Homem, da Sociedade

da HistOria.

4. Mas havers lugar para a c1

gncia da motricidade humana,	 no
quadro geral das cigncias? Se a
considerarmos um ramo da biologia
como ja pretendia Spencer, em 	 re
lagao g psicologia, ela tem o seu

lugar marcado entre as ciencias

da natureza; se a definirmos como
a cigncia que_estuda a explicagao
a compreensao das condutas moto

ras, ela cabe inteiramente entre
as cigncias do homem.	 Como a psi
cologia, a cigncia da motricidade
humana apresenta um objeto de 	 oh
servaggo igual ao observador.	 Es
te fen8meno invulgar di-lhe	 uma
posicao de relevo em qualquer 	 me
todologia cientifica.	 A constrir
gio de uma ciancia arranca de	 dla
dos concretos ou comunicacionais
constra teorias onde esses

dos assentam. Na ciancia da	 mo
tricidade humana, a 'conduta moto
ra' 4 o que se observa, a luz	 de
uma determinada 'teoria'. Em pri
meiro lugar, portanto, a conduta;
vem, depois, a construcao teOrica
(uma hipOtese, entre tantas),	 ba
sica para o trabalho do investiga
dor. E chegamos entao ao objeto
de estudo sobre o qual assenta a
referida construggo teOrica.	 No
meu entender, a motricidade huma
na...

Que o denominado	 'professor
de Educaggo Fisica' sempre traba
Chou ao nivel da motricidade hums
na - nao sera preciso muito tempo
para proves-lo. Desde a crianga
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debrucando-se especialmente sobre
as condutas motoras de base	 (que
sao mais ou menos instintivas),as

condutas neuro motoras ( estrita

mente ligadas a maturacao do	 sis
tema nervoso) e as condutas 	 per
ceptivomotoras ligadas a conscign
cia e a memOria) passando pela mo
tricidade tipica do desporto e da
danca e chegando a gerontomotrici
dade,_a ergomotricidade e a reabi
litagao, etc. - e a 'conduta moto
ra' que ele observa, e a	 lingua
gem do corpo que ele escuta. 	 Mas
a motricidade nao a o simples mo
vimento, porque 4 'prixis' e, co
mo tal, 'cultura' (ou seja, trans
formagao que o Homem 	 realiza,
consciente e livremente, tanto em
si mesmo como no Mundo que o ro
deia). Se me 4 permitida,	 neste
passo, uma definicao pessoal,	 a
motricidade 4 'a capacidade	 para
o movimento centrifugo da persona
lizagao'. 0 movimento e a	 parte
de um 'todo' - o ser finito e ca
rente que se transcende. A motri
cidade 4 o sentido desse todo, es
tando por isso presente nas dimen
sOes Tundamentais do ser	 humano,
atualizando-as. Ela 4 uma	 'ener
gia' e nao tanto um 'produto'. Ci
entificamente, se) como	 'produto'
a podemos estudar, mas seria 	 dis
tracao imperdoivel separar	 a
'enargeia do argon', a energia do
produto. 0 produto (o movimento)
4 uma atividade repetida e repeti
vel, conquanto nunca de 	 maneira
perfeitamente idgntica.	 A	 ener
gia, por seu turno, revela a natu
reza intrinsecamente dinamica 	 do
Homem, como alias de toda a 	 Natu
reza, desde o mundo subatOmico,
Clue 4, todo ele, ritmo e 	 mudan
ga... mas de elementos interliga
dos, como Bohr e Heisenberg o tem
evidenciado, ao longo de toda 	 a
histOria da teoria quantica.

Dal que a motricidade 	 supo
nha:

Uma visao sistgmica do	 Homem
(que o mesmo e dizer: em termos
de relagao e integragao).	 "Al
visa() sistkica dos organismos
vivos e dificil de ser apreendi
da a partir da perspectiva	 da,
cigncia clissica, porque requer
modificagoes significativas 	 de
muitos conceitos e ideais clis
sicos. A situagao nao	 difere
muito daquela que os fisicos de
frontaram nas primeiras trgs de
cadas deste saculo, quando	 _fo
ram forcados a fazer revisoes
dvisticas em seus conceitos	 bi
sicos da realidade, a fim 	 de
compreenderem os fenOmenos	 at:6
micos. Esse paralelo 4	 ainda
corroborado pelo fato de que a
nogio de	 complementariedade,
tao crucial no desenvolvimento
da fisica atOmica, tambam pare
ce desempenhar um importante pa
pel na nova biologia sista-mica"
(Fritjof Capra, '0 Ponto de	 Mu
tagao)._
A existencia de um ser nao espe
cializado e carenciado,	 aberto
ao mundo, aos outros e a	 trans
cendgncia.	 "0 homem excede	 in
finitamente o homem", de	 Pas
cal, di bem a medida do dinamis
mo de transcensao que o habitat
0 homem 4, de fato, um peregri
no do Absoluto, porque viver
sentir a continggncia da	 nossa
condigio atual e... tentar supe
ra-la!
E, porque aberto ao Mundo,	 aos
outros e a transcendgncia, e de
les carente, um 'ser prixico',
procurando encontrar e produzir
o que, na complexidade,_lhe per
mite unidade e realizacao. 	 "0
homem 4 um processo, precisamen
to o processo dos seus 	 atos",
disse-o AntOnio Gramsci ( 'Con
cepgao Dialitica da HistOria't
Editora Civilizagio Brasileira
SA). Mas os seus atos,	 porque
partem de um ser 'incondiciona
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do' (Viktor Frankl),	 forcejam
por ser vias autanticas de	 li

bertagio integral... na angds

tia e na esperanca; na angustia
ou no sentimento da nossa caren
cia ontolOgica; na esperanga,
ou no pressentimento de 	 uma
plenitude futura.
E, porque 'ser praxico',	 com
acesso a uma experiencia	 englo
bante, agente e fator de	 cultu
ra, projeto origingrio de todo o
sentido, memOria do Mundo e 	 ser
axiotrOpico (que persegue, _apre
ende e realiza valores). Nao
ao nivel do puramente 	 animal,
mas do intrinsecamente cultural,
que o Homem conhece e se	 conhe

ce, transforma e se transforma.

Por seu turno, a motricidade cons
titui:

Uma 'energia'... que e estatuto
ontolOgico, vocagao e	 provoca
coa de abertura a transcendgn
cia. Para S. Lupasco (	 'Les
trois matieres', Paris) todo	 o
sistema e feito de energia...
0 processo adaptativo, a	 um
meio ambiente varigvel, de	 um-
ser nao especializado, e,	 por
isso, em que o ritmo evolutivo,
incluindo as estruturas do	 Sis
tema Nervoso Central, 4 lento,
implicando a exist gncia de	 uma
demorada puberdade e de uma	 fa
milia estivel e duradoura.
0 processo evolutivo de um ser,
com predisposicao a interiorida
de, a pritica dialogal e a	 cul
tura. E, porque um ser com pre
disposicao a interioridade,	 a
prgtica dialogal e a	 cultura,
integrando paulatinamente	 pa
drOes de comportamento e	 novos
quadros teOricos, necessarios a
criacao e manutengao do	 'meio
artificial e informacional', in
dispensgvel a sua sobrevivgncia
e desenvolvimento.
0 processo criativo de um 	 ser
em que as praxis liidicas,	 ago

nisticas, simbOlicas e produti
vas traduzem a vontade e as con
dices de o Homem de se	 reali

zar como sujeito, ou,seja, como
autor responsivel dos	 seus
atos; designam, alem disso, 	 a
capacidade (e o direito)	 de
construir uma situacao pessoal
de maturidade e de sonho, 	 que
torne possivel uma existgncia
liberta e libertadora e que	 ad
quira a expressao do inedito	 e
do absoluto.

Afirmou-se em congresso recen
to que "as certezas cairam,	 mas
as cigncias nao" (A. Dou.'Fragmen
tariedad de las Ciencias).	 E que
a verdade nao se descobre, 	 cons

trk—se. Nas ciLcias, nao	 ha
estruturas' em sentido estatico,

mas 'processos' marcadamente dins
micos, temporais, inovadores
criativos. Todavia, e bem	 verda
de que as cigncias, nos dias	 que
passam, mostram-se refratirias	 a
todas as elaboragaes de ordem fi
losOfica ou religiosa, que	 lhes
surgem como anteriores ou exteri
ores. Talvez porque se afirmam
e confirmam na 'descontinuidade'
- descontinuidade visivel 	 no
'corte epistemolOgico' donde sur
ge a 'cigncia da motricidade	 hu
mana' (de fato, hg um novo	 dis
curso dentro de uma nova 'proble
mgtica'). E, por	 conseguinte,
entendida como cigncia (e	 cign
cia do homem), percepcionada 	 a
motricidade como estrutura essen
cial da complexidade humana - to
do o trabalho ao nivel da 	 motri
cidade humana ter de ser	 trans
ferido da posigao de elemento 	 a
dicional e complementar 	 (como
acontece com a Educagao Fisica)
para o lugar de alfabeto bgsico,
para ser aprendido antes das pri
meiras letras e conduzido at 	 ao
brotar e ao florescer da 	 cultu
ra, como movimento que mantem em
si a tensao para o 'mais-ser'.
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5. Afinal, so como ciincia do
homem (onde a I compreensao l 4 su
perior a explicagao l ) a motrici

dade humana encontra	 justifica
gao na 'Universitas ScientiarumT
como saber independente e singu
lar. Tao-so como Educagao	 Ffsi
ca, a investigagao que a 	 dinami
za nao parece excrescer o quadri
culado das Faculdades de	 Cien
cias da Educagao. Mas se a	 Uni
versidade caminha para a	 univer
salidade (isto e, para novas dis
ciplinas e formas de saber	 huma
no); se a motricidade humana
ciancia, de acordo com a cadan
cia evolutiva da sua prOpria his
tOria, ji que a no campo da	 'mo
tricidade', e nao do	 'fisico',
que a possivel descortinar, inte
ligir, educar, investigar o 	 Hu_ —
mem, rumo a sua personalizacao;
se o transcendente possibilita a
evolucao que o requer e, 	 portan
to, nao 4 prOpria da condigao hu
mana uma indefinivel	 mesmidade
e continuidade - a Universidade
hi de franquear as suas portas a
motricidade humana ou,	 melhor
ainda, ao desenvolvimento, 	 atra
ves da motricidade humana.
que acontece, neste caso? Abre-
se mais uma pista para uma teori
zagao sobre o Homem, em que
sentido das articulagOes se 	 faz
no ambito da motricidade, a qual
sustenta e "presentifica" tudo o
que no Homem 4 desenvolvimento,
'axiotropismo', caminho
festivo para a transcendancia. E
sera preciso acrescentar que	 a
Universidade muda de rosto,	 com
este sopro de anticartesianismo,
com esta perspectiva holistica, a
nunciadores da complexidade 	 huma

na?
Propor como objeto de estudo,

para as tradicionais 	 Faculdades
de Educagao Fisica (FEF's), a 	 mo
tricidade humana quer significar:

- Que a Educacao Fisica nao abran

13,

ge todo o campo de agao 	 dos

seus profissionais, dado 	 que,

como especialistas da

da motricidade humana,	 cabe-
lhes, por direito prOprio, o jo
go, o desporto, a ginistica, a
danca, o circo, a ergonomia e a
reabilitagao (e o treino 	 que
acompanha todas estas ativida
des). A 'Educagao Motora'	 (que
deveria substituir a	 expressao
Educagao Fisica) J o ramo	 peda
gOgico da Ciancia da	 Motricida
de Humana e deveri estar presen
to (como meio	 indispensivel)
nas manifestagoes concretas	 da
ludomotricidade, da ergomotrici
dade e da ludoergomotricidade.
Que as Faculdades de Educagao
Fisica deverao passar a chamar-
se Faculdades de Motricidade Hu
mana, passando assim a referir-
se a um campo do conhecimento e
nao a uma profissao.	 .
Que a Motricidade Humana	 expli
ca o absoluto de Sentido e
sentido do Absoluto	 emergentes
do movimento intencional, 	 espe
cifico do 'ser carente' que per
segue a separagao e o 	 sonho
(ou, por outras palavras, o	 de
senvolvimento).
Que, desta forma, como ciancia
e consciancia, a Motricidade Hu
mana adquire lugar indiscutivel
entre as ciencias	 university
rias (o que nao acontece com a
Educagao Fisica).
Que os "curricula"	 escolares
das Faculdades de	 Motricidade
Humana hao-de acrescentar 	 as
disciplinas bisicas, de	 teor
biolOgico, outras	 disciplinas
biscias de teor cultural.

Como escreveu Bernanos,	 em
livro postumo, so aqueles que	 fo
rem capazes de "desesperar"	 dos
preconceitos e das ilusoes, 	 em
que se fundamentavam, podem verda
deiramente esperar. E acrescenta
va: a esperanga a um risco,
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maior de todos os riscos. E, por

isso mesmo, a mais dificil de to

das as vitOrias; aquela que o Ho

mem alcanca sobre s4 proprio (Cfr
G. Bernanos, 'La Liberte	 pour
quoi faire?).

A Educagao Fisica nao esti em
crise: perdeu a	 tranquilidade
das margens onde tudo se encon
trava solidamente construido e
vi-se forgada a procurar outros
horizontes, novas orientagOes.

SO que uma situagao de 	 crise,

sem esperanga, e	 dificilmente

pensavel.

Esta proposta, apontando para
a 'motricidade humana' (ou para
o 'desenvolvimento atravis da mo
tricidade humana') como	 objeto
de estudo da Faculdade de Educa
gio Fisica da UNICAMP ( Universi
dade Estadual de Campinas), quer
ser um sinal de esperanga, num
tempo de crise...




