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Para compreender o "tempo interior em aberto":
reflexOes a partir de Schutz e Mead em
direcAo a Educacäo Fisica e o esporte'

Carlos Luiz Cardos&

Resumo
Este trabalho tern como objetivo destacar a

dimensao de 'tempo interior em aberto',
como aquela que vein tentando, e que ainda
nào estg esgotada, dar conta de estabelecer

vinculos entre as dimensOes estruturais e
das interacOes (macro e microssociais). A

partir da concepcäo de estruturas do mundo
da vida, a sociologia fenomenolOgica parte
dos individuos e de suas interacOes. Nessa

dimens5o, temos percebido que muitas
contribuicOes nos foram deixadas. Apresen-
tamos entao, algumas iniciativas, a partir do
interior da Educacão Fisica e do esporte, na

tentativa de compreender a nova
corporeidade, considerando tais dimensOes
temporais dentro dos conceitos originados

na microssociologia.
Palavras-chave: tempo interior em aberto;
Educacao Fisica; esporte; se movimentar;

corporeidade.

Abstract
The aim of this study is to highlight the
dimension of 'unexplored inner time', as that
which keeps seeking fulfillment and which
is not yet is not yet completely filled, to
establish connections between the structural
dimensions and those of interactions (macro
and micro social). The interactions of
individuals begin to move from the
conception of world of life structures, to
phenomenological sociology,. In that
dimension, we have perceived that many
contributions have been made. We present„
then„ some initiatives, from the internal area
of Physical Education and sports, in the
attempt to understand new body concepts,
considering such temporal dimensions
within micro sociological concepts.
Key words: unexplored inner time; Physical
Education; sport; to move; body concepts.
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1 - A fenomenologia socio-
lOgica de Alfred Schutz
1.1 - 0 autor e sua obra
"fenomenologia das relacifies so-
ciais"

Alfred Schutz é nascido na
Austria (Viena) em 1899 e falecido
em 1959. Antes de emigrar para os
EUA, em 1939, estabelece as bases
da Sociologia FenomenolOgica des-
crevendo tambem a metodologia
geral para a construe -do significati-
va da 'realidade social'. Estudou Di-
reito e Ciencias Sociais em Viena. Ali
se interessou pelos trabalhos de
Husserl (do qual se tornou amigo) e
Weber. Chegando na America do
Norte se envolve corn a universida-
de e o mundo dos neg6cios. Na uni-
versidade, conhece os discipulos de
Husserl e representantes da socio-
logia germanica. Ndo consegue con-
cluir suas pesquisas sobre 'as estru-
turas do mundo da vida cotidiana' e
os sistemas relevantes que all se
encontravam devido a morte prema-
tura.

Dentre as vdrias obras que
produziu, encontramos "A estrutu-
ra do mundo da vida" (traduzida
para o espanhol), e que é organiza-
do por Thomas Liickmann, na Uni-
versidade de Frankfurt. No entanto,
o texto que ora analisamos
(Fenomenologia e relaeOes socials),
é uma organizaedo de Helmuth

Wagner e que conta corn vdrios tex-
tos escolhidos e que seguem em
ordem, o esquema do pensamento
bdsico de Schutz.

Sua teoria é a elaboracão
da sintese entre as obras de Husserl
(a fenomenologia) e Weber (a socio-
logia do entendimento), estabele-
cendo os fundamentos de uma sod-
ologia fenomenolOgica. Outras in-
fluencias foram fundamentais para
o seu trabalho como Bergson, James
e Scheler numa fase inicial, e numa
fase posterior encontramos Dewey,
Mead, Cooley e Thomas.

Embora tenha se empe-
nhado nessa tarefa, seus textos sdo
muito independentes um do outro,
resultado de seu envolvimento nos
negOcios, como executivo. Entdo,
filosofava nas horas vagas e seus
textos surgiam de forma fragmen-
tada. Essa falha academica obriga
um certo silencio e a impressão de
que poucos tinham acesso aos seus
escritos.

0 ponto de partida
fenomenolOgico de Schutz (apud
Wagner, 1979) tern origem no se-
guinte:

.. nas experiencias do ser huma-
no consciente, que vive e age em
urn 'mundo' que ele percebe e in-
terpreta e que faz sentido para ele.
Para lidar corn esse mundo, ele uti-
liza um modo de intencionalidade
espontAnea, em termos intelectu-
ais, mas ainda assim ativo: nao ha

II	 I
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fase ou aspecto da consciencia
humana que surja de si e por si pro-
prio; consciencia é sempre consci-
encia de alguma coisa. As formas
de consciencia estäo ligadas ao
conte6do das experiencias. Expe-
riencia é atencão 'dirigida' para
objetos, reais ou imaginSrios, ma-
teriais ou ideais; e todos esses ob-
jetos säo intencionados' (p. 7).

Essas säo as bases
fenomenolOgicas reflexivas, onde o
metodo "redutivo" estende-se da
pr6pria experiencia de alguem para
a experiencia de um individuo e de
outros 'eus'. Assim Husserl define
uma consciencia comum que se une
as consciencias individuals da vida
social, uma sociedade de pessoas
que compartilham de uma vida cons-
ciente. Tal como Mead, Husserl diz
que a nossa consciencia de outros
eus nos oferece mais que uma du-
plicacâo, por isso conseguimos es-
tabelecer uma diferenca entre 'Si prO-
prio' e o 'outro', que experimenta-
mos em si, mas tambem corn os
outros eus e corn a sociedade.

Das bases sociolOgicas de
Husserl, Schutz (apud Wagner, 1979)
diz o seguinte:

"AO° é conduta humana que pode
consistir em atividades Micas pal-

em atividades da mente, em
falta de ac5o deliberada, ou em to-
ler5ncia intencional das awes dos
outros. Em todos os casos, por6m,
a conduta humana so é considera-

da acäo quando e na medida em
que a pessoa que age atribui a acäo
urn significado e the clá uma dire-
c5o que, por sua vez, pode ser
compreendida como significante.
Essa conduta intencionada e inten-
cional torna-se social quando é
dirigida a conduta de outros" (p.
9-10).

Aqui encontramos o con-
ceito de compreensäo de Weber, que
esta ligado a teoria da conduta sub-
jetivamente significativa, e que pode
tornar o sujeito ser compreendido
por outras pessoas, tambem a corn-
preensào, atraves de observacäo e
motivac5o, contribuindo para a so-
ciologia interpretativa.

Todos os esforcos de
Schutz foram contribuicOes funda-
mentais para a sociologia.
Durkheim fez a seguinte pergunta:
o que é um fato social? Schutz, por
outro lado, fez outra: qual a reali-
dade social corn que lidam os sociO-
logos? Comecou sua investigacao,
como Durkheim, na esfera da cons-
ciencia humana, na mente do ho-
mem. No entanto, seguiu urn cami-
nho diferente e viu a possibilidade
de descoberta numa realidade
construida pelos homens e para si
pr6prios a partir de suas experienci-
as intersubjetivas.

Na sua epoca, suas contri-
buicOes foram consideradas lunäti-
cas' e ate irrelevantes. No entanto,
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considerava os resultados dos seus
estudos 'validos ate segunda or-
dem'. Afirmava aos seus alunos, que
embora tivesse feito as perguntas
certas, não sabia se as respostas es-
tavam de acordo. Considerava-se urn
sociOlogo de grande importancia
tanto dentro da tradicao europeia
como none-americana. Pelo fato de
tomar como ponto de partida os
'atores sociais', que constituem a
sociedade, em vez de sistemas e ins-
tituicOes sociais, que säo os produ-
tos de suas atividades, permitiu que
seu trabalho servisse para os expo-
entes das abordagens subjetivas tan-
to na Sociologia como na Psicolo-
gia Social americanas, entre as quais,
a "teoria interativo-simbOlica".

1.2 — Thomas Liiclunann e a obra
"las estructuras do mundo de la
vida"

Thomas Liickmann é cate-
dratico de Sociologia na Universida-
de de Frankfurt. Assim como H.
Wagner, reuniu material que foi pu-
blicado em varios textos e artigos
em separado e organizou o livro que
trata das bases fenomenolOgico-so-
ciologicas de Schutz, portanto,
Likkmann desempenha o mesmo
papel. Organiza alguns escritos de
Schutz, pois devido a sua morte pre-
matura nä° consegue dar fim ao seu
propOsito, de montar o que seria o

Ultimo livro, contendo suas mais
recentes investigaciies sobre as es-
truturas do mundo da vida cotidia-
na.

Embora Husserl ja tivesse
oferecido um metodo altamente ri-
goroso para essa analise descritiva
da constituicao do mundo da vida
cotidiana na experiencia humana,
Schutz afirmava, fazendo uma adver-
tencia, de que faltava aplicar o me-
todo fenomenolOgico na investiga-
cäo do mundo social, para melhor
compreender a acao humana entre
o material e o simbOlico. Nessa mis-
sac) ele se torna um filOsofo
fenomenolOgico. No entanto, tam-
bëm foi urn cientista social corn for-
macäo em direito, economia e soci-
ologia.

A amplitude das aborda-
gens de sua obra vao	 da
intersubjetividade, dos signos e dos
simbolos, passando pela linguagem,
pelas tipificacties e o conhecimen-
to; passa tambem pela realidade

e a Ka() social, ate a
metodologia das ciencias sociais.
Nä° para por ai, pois ainda faz uma
analise critica das obras de James,
Scheller, Sartre e tambem Husserl.
Alan dessas contribuicties, o seu
esquema basic° de pensamento con-
ta coin o enriquecimento das novas
influencias	 intelectuais	 do
pragmatismo norte-americano, espe-
cialmente James e Mead.

Corn todas essas con-
tribuicOes Schutz & Liickmann
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(1977) abordam as dimensOes espa-
ciais e temporais do mundo da vida,
juntamente corn as estruturas da fan-
tasia e do sonho, bem como a ori-
gem e o desenvolvimento das pri-
meiras relacOes sociais. Para que se
possa compreender melhor essas re-

os autores oferecem uma ati-
tude fenomenolOgica critica, pela
qual dar-se-ia conta dos fundamen-
tos das ciencias sociais.

Na primeira parte dessa
obra, o mundo da vida a examina-
do como um espaco onde aconte-
cem atitudes naturals e corn carac-
teristicas de um mundo `evidente-
mente' real, pois esta é a realidade
que todos nos experimentamos so-
cialmente. E a nossa realidade coti-
diana. Torna-se, portanto, uma di-
mensäo social central no mundo da
vida3 . Ali dentro acontecem as rela-
cOes sociais espaciais e temporais.
Essas relaciies contribuem para
estruturar o mundo e os encontros
face a face com nossos semelhan-
tes4 . Essa experiencia vivida e a sua
respectiva cognicäo mostram o re-
sultado de uma atividade social.
Ent5o, "o mundo, corn seus multi-
ples elementos, sào aceitos como
um teatro, no qual o conhecimento
e a acäo sao fundamentalmente
intersubjetivos"s.

Tanto o carâter social
como o aspecto contextual do co-
nhecimento, acontecem no interior
do mundo da vida. Ern todo mo-
mento, no qual o individuo esta
consciente, ocorre dentro de uma
situacäo espedfica, de uma circuns-
tância caracteristica e as determina-
cOes dessa situacäo se originam na
esfera social. Estamos sempre con-
dicionados socialmente. Essas 'situ-
Ks:5es' sociais merecem uma anglise
criteriosa na obra de Schutz, tanto
que ele relaciona essa situacão com
as estruturas de significacäo as
tipificacOes. Elas ocorrem tanto na
dimensäo interna do individuo como
externa, socialmente, e assim con-
tribuem no seu desenvolvimento
particular. 0 contexto e a realidade
social estäo entrelacados. Nesta
interdependencia vamos encontrar
significacäo e tipificac5o. Tambem o
conhecimento e a sociedade se
acham profimdamente entrelacados
e proporcionam estruturas corn sig-
nificacâo para cada um de nos, nä°
importa onde se tenha originado o
seu nascimento, pois vai leva-las
consigo ate envelhecer, junto corn
os demais indivIduos.

A primeira etapa de
interacäo corn outros individuos,
que ja conhecemos como socializa-

3 Ver o mundo vivido em Freitag, 1993b e o mundo da vida em Habermas, 1990.
Ver as dIadas e trfadas em Bronfenbrenner, 1996; a socializacao primaria em Berger & Liickmann, 1985;
e na funsrto dos `papiis sociais' em Mead, 1972.

Vet tambEm a teoria da `dramaturgia' de Goffman, 1995.
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cäo primaria, a crianca esti envolvi-
da em um contexto motivacional
cheio de significaCcies que ja foram
criadas socialmente. E na continua-
cäo dessa socializacäo, agora chama-
da de secundaria6 , surgem outras
significacEies motivacionais e
interpretativas, formando um novo
acervo social de conhecimento que
säo acessados atraves de signos,
marcas e da linguagem. A essa altu-
ra do processo de socializacäo, é
possivel captar as bases para a teo-
ria social do conhecimento como
tambem para a sociologia do conhe-
cimento, pois tal acervo de conhe-
cimento esti disponivel a qualquer
individuo. Esta ali para a distribui-
cäo social entre todos os individu-
OS.

2 — A psicologia social de
George Herbert Mead

Quando Schutz comeca a
se aprofundar no cenario cognitivo
do mundo da vida, descobre que
cada individuo constrOi o seu pro-
prio 'mundo' e faz isso corn o auxi-
lio de materiais e metodos que tern
origem em outros mundos, pois o
mundo da vida é urn mundo social
pre-estruturado pelo individuo. Esse
e o jogo entre os esforcos que o

6 Ver Berger & Ltickmann, 1985.

individuo faz para compreender o
mundo social que esti a sua volta,
e a pre-estruturacäo cognitiva pro-
pria desse mundo. 0 individuo é
guiado por instruceies e interpreta-
cOes que the säo dadas pelos `ou-
tros' (o 'outro' generalizado de
Mead) e pressupOe uma linguagem
(comunicac5o) entre os sujeitos. Es-
ses sujeitos constroem, utilizam,
definem e discutem sobre as mar-
cas, indicacties, signos e slmbolos
que permitem a comunicacAo.

Schutz faz uma diferenca
entre signo e simbolo, os quais ate
entao, eram entendidos como sin&
nimos. Diz ele entdo que signos säo
veiculos que permitem a comunica-
cäo e säo imbuidos de significacão
dados pela pessoa que os produz
(atraves de sons para que sejam ou-
vidos; gestos que possam ser vistos
e mensagens que possam ser lidas).
Por outro lado, os siinbolos não
podem ser interpretados, exceto por
meio de outros simbolos e assim ser
vivenciado existencialmente na in-
tencäo simbOlica.

0 use do termo simb6-
lico na teoria do "Interacionismo
SimbOlico" da Psicologia Social de
Mead, é, segundo Schutz (apud
Wagner, 1979), "uma escolha infe-
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liz" (p.22). Nä° porque ele usa o ter-
mo simbolo em vez de signo, mas
por ignorar a distincao entre estas
duas categorias diferentes e que
pertencem aos veiculos de expres-
s-do e comunicacao de significados.
As conseqiiencias desastrosas foram
amenizadas porque Mead se
aprofundou nä° so na "comunicacao
ordinaria", mas tambem nos proble-
mas referentes a expressao artisti-
ca, o que proporcionou um avanco
na questa° dos signos para o sim-
bolismo chamado genuino, que sac)
aquelas experiencias que estäo em
um lugar alem do contexto total do
mundo da vida, antes de alguem ter
nascido e depois de alguem morrer
(universo 'quase intemporal').

Outro aspecto que vale
destacar, é a distincäo entre condu-
ta e comportamento. Tal qual ague-
la realizada por Mead, que para di-
ferenciar sua obra do behaviorismo
(comportamentalista) usa a expres-
sao behaviorismo social e o
condutismo. Para a Ka() no mundo
da vida, Schutz distingue tres ter-
mos: a conduta (que designa expe-
riencias ativas, significativas e em
potencial); a acao (conduta idealiza-
da corn antecedencia); e trabalho
(que se refere a Ka() planejada, pro-
vocando mudanca no estado exteri-
or, com auxilio dos movimentos cor-
porais).

Nossa intencao nao é a re-
flexao quanto a estes termos, mas

sim destacar o termo conduta (mais
adiante vamos abordar os movimen-
tos corporais), que tambem e usado
por Mead, porque as conotacOes
ambiguas ligadas ao termo compor-
tamento se aproximavam do
behaviorismo (comportamentalismo)
norte-americano e para evitar corn-
plicacOes com as teorias mecanicistas
de estimulo e resposta (R-S), eles pas-
saram a preferir o termo conduta.

Voltando a acäo no mun-
do da vida e aos tres termos usados
por Schutz, nos deparamos com os
"movimentos corporals". Para Mead,
isso se chamara "gestos" comunica-
tivos, pois o individuo percebe ou-
tras pessoas, seus corpos e seus
movimentos corporais. Estas expe-
riencias imediatas acontecem num
'ambiente de comunicacao comum',
num ambiente 'interativo'. Cada um
dos envolvidos vivencia a situacao
de acordo corn suas prOprias expe-
riencias, mas vivencia tambem o
vivenciar da situacao pelas outras
pessoas. Schutz (apud Wagner, 1979)
diz que essa e a experiencia do "nos"
e cria a tese geral do alter ego, e
esclarece o fundamento da psicolo-
gia e sociologia fenomenolOgica: "o
alter ego e aquela corrente de
consciencia cujas atividades posso
captar, no seu presente, atraves das
minhas prOprias atividades simulta-
neas" (p.33).

Na construcão cognitiva do
mundo da vida, esta tese
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intersubjetiva é a base para a com-
preensäo matua. Conheco e reconhe-
co o que ocorre na mente do outro
colocando-me no lugar do outro.
Assim o "tu" torna-se o "outro eu".
Conceito semelhante ao "outro ge-
neralizado" criado por Mead (1972).
Tambem essa compreensäo rmitua
intersubjetiva é a Unica capaz de
provocar	 a	 "compreensäo
motivacional" de Schutz e que para
Mead é designada como aquilo ca-
paz de "provocar a maga° do `ou-
trom.

Quando	 Schutz	 &
Liickmann passam a analisar a for-
ma como as estruturas do mundo
da vida sac) constituidas, os
ordenamentos espacial e temporal
ganham destaque nas suas respec-
tivas zonas de operac5o. Essa zona
de operacâo se constitui 'no mundo
ao alcance'. Nesse mundo existe
uma zona na qual podemos influir
mediante nossa acäo direta.

Mead tambem analisou a
estrutura da realidade dos objetos
materiais em relacao a acao huma-
na e principalmente a manipulacao
desses objetos. Ele chamou essa
zona de "manipulativa", pois para
ele isso era o miolo da realidade. Ela
envolve todos aqueles objetos que
podem ser tocados e vistos 7 . Essa

experiencia na zona manipulativa
permite a `verificacao fundamental
de toda a realidade'. Aquelas que
est-do distantes aparecem corn defor-
magi:5es das perspectival Oticas e näo
seria necessario exagerar na distin-
cao como faz Mead, tanto que o in-
dividuo adulto tern a sua disposicao
urn acervo de experiencia ao qual
pertence a categoria distancia e o
conhecimento pressuposto de que
e possivel superar a distancia, atra-
yes de atitudes e mudancas de lu-
gar, aproximando a coisa distante
para dentro da zona de manipula-
cao.

Já quanto a estrutura
do tempo, o mundo ao alcance tern
urn carater temporal do presente. As
experiencias efetivas se referem ao
acervo vigente e a mao do conheci-
mento, que foi acumulado median-
te sedimentaciies do passado. Essa
estrutura temporal é mais compli-
cada que aquela espacial. Pois o
mundo ao alcance recuperavel se
baseia no passado, naquele momen-
to que existiu antes e estava ao meu
alcance e que podera estar nova-
mente ao meu alcance efetivo (e as-
sim sucessivamente podemos fazer
tudo de novo). Essa troca no ponto
de intersecao do sistema de coorde-
nadas transforma o nosso interior

Em contraste corn a zona das `coisas distantes' que flan podem ser manipuladas, experimentadas pelo contato
corporal vivo, mas esti° dentro do campo de visao.
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'aqui' em 'all'. Assim as nossas
idealizacifies definem que o atual ali
(que agora ja e o anterior aqui) pode
se transformar de novo em um "aqui
atual". Ent5o, o mundo ao meu al-
cance no passado, tern o carâter de
urn mundo que pode ser efetivado
e tambem recuperado. Assim, tanto
a zona de potencialidade é domina-
da pelo passado, como a zona de
operacäo é do futuro.

Diante	 dessas
constataciies, Mead chega a uma
conclusäo parecida, tanto que
Schutz e Liickmann dizem o seguin-
te: "a realidade presente é uma pos-
sibilidade. E o que seria se eu esti-
vesse ali em vez de estar aqui". Alem
disso, a estrutura da esfera de alcan-
ce apresenta os seguintes elemen-
tos temporais subjetivos:

o alcance efetivo (fase
presente do fluxo de cons-
ciencia, corn seu tema efe-
tivamente presente e os
horizontes explicaveis ba-
seados no acervo de co-
nhecimento);

o alcance recuperavel (a
memOria); e
3) o alcance executavel (a
expectativa).
Seguindo as reflexOes ne-

cessdrias sobre o tempo, os autores
destacam que a concepcäo de 'tem-
po subjetivo' e o fluxo da conscien-
cia, ou seja, a duracao interior e suas

articulaciies tambem são analisadas
por tres fikisofos (Bergson, James e
Husserl), corn grande influencia no
estilo e modo de fazer interrogacties
no interior da filosofia moderna.

3 — ContribuicOes para a
compreensäo da educacäo
fisica e do esporte

A concepcäo de `movi-
mentos corporais' faz parte de algu-
mas reflexOes que as propostas di-
ddtico-pedagOgicas, surgidas na Ul-
tima decada, no interior da Educa-
cäo Fisica escolar, e podem agora ga-
nhar uma "extensdo compreensiva".

Schutz (apud Wagner,
1979) diz que os nossos movimen-
tos corporais, ao constituir o mun-
do exterior e conter uma concepcao
de tempo, provoca uma investiga-
(do. Para tanto, esses movimentos
são vivenciados por nos em dois pia-
nos distintos, que sao os seguintes:

"...na medida em que sao movimen-
tos no mundo exterior, os vemos
como eventos que ocorrem no es-
paco e no tempo espacial,
mensurâveis em termos do percur-
so tracado. Na medida em que sao
vivenciados tambem a partir de
dentro, como mudancas que ocor-
rem, como manifestaceies de nos-
sa espontaneidade pertencentes a
nossa corrente de consciencia, eles
participam do nosso tempo inte-
rior ou durie" (p.69).

Quanto ao mundo exteri-
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or, tudo passa a pertencer a mesma
dimensao de tempo em que ocor-
rem os eventos da natureza inani-
mada, e al se incluem a distancia
percorrida e seu respectivo tempo
cronometrado, gasto por urn corre-
dor, por exemplo, numa prova de
atletismo de 400 metros com obs-
taculos. Esse é o tempo espacial,
homogeneo, de forma objetiva ou
aismica.

Por outro lado, quanto ao
mundo interior, ou duree, nossas
experiencias atuais sac) ligadas, ain-
da segundo nosso autor, "ao passa-
do por meio de lembrancas e reten-
cOes e ao futuro por meio de
protensiies e antecipaciies" Os mo-
vimentos corporals se transformam
em um velculo que permite transi-
tar de nossa duree para o tempo es-
pacial ou cOsmico (aquele
cronometrado). Assim, as nossas
awes relativas a trabalho (acb- es que
modificam o estado exterior atraves
de uma acao planejada — por exem-
plo, a corrida de 400metros com
obstâculo, citada a pouco), permi-
tem que possamos vivenciar uma
serie de eventos que ocorrem simul-
taneamente nos tempos interior e
exterior e reunir ambas as dimen-
sOes num tinico fluxo, que Schutz
passara a chamar de "presente vivi-
do".

Esse presente vivid() tern
origem na intersecao da duree corn
o tempo cOsmico e toda vez que nos
encontramos all em atos de traba-

lho em curso, o "eu" que "trabalha"
vivencia a si prOprio como a origem
das awes em curso e, em conseqii-
encia, como um eu total, nao-divi-
dido. Este "eu" esti all vivenciando
seus movimentos corporals a partir
de dentro, do tempo interior, da
duree. Vive all nas experiencias es-
sencialmente atuais e relativas a es-
ses movimentos corporals (ainda
vale o exemplo da corrida dos 400
metros corn obstaculo), que sac) ina-
cessiveis a lembranca e a reflexao.
Por isso, Schutz vai dizer que esse
mundo que esta sendo vivido no
momento é um mundo de antecipa-
cOes em aberto. Ali, o eu que traba-
lha, alias nesse instante somente o
'eu profundo' trabalha, e entao ele
vivencia tudo isso "modo presenti" (no
tempo presente), e essa vivencia do
"si prOprio" como autor do trabalho
em curso, é vista como uma unida-
de.

No entanto, quando nessa
circunstancia acima citada (ainda a
corrida), o eu, numa atitude de bus-
car a reflexao, voltar-se para os atos
do atual trabalho em andamento, e
os ver 'modo praeterito' (no tempo
passado), esse nä° é mais o eu to-
tal, a unidade, o eu nao-dividido,
mas sim urn eu parcial, 'eu superfi-
cial', que esti realizando outro ato
determinado (a reflexao, o pensa-
mento) e que se refere a todo um
sistema de atos diferentes e ao qual
o eu parcial pertence. Esse eu parci-

11 II	 I., 01,1
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al é aquele que toms um 'paper ou
urn "mim". Schutz usa esse concei-
to que foi introduzido na literatura
por James e Mead (1972), corn toda
a reserva necessaria, pois alega ser
urn termo um tanto ambiguo.

4 — Dimensiies de 'tempo
interior' e a nova compreen-
säo de corporeidade

A Educacao Fisica alterna-
tiva, propositada a partir de meados
de 80 e inicio dos anos 90
(Hildebrandt, R. & Laging, R., 1986;
Grupo de Trabalho Pedag6gico,
1991; e Kunz, 2002,1994 e 1991),
nos apresentam urn inicio, por urn
lado, de `abertura' e `emancipacäo',
e por outro, de possibilidades de
`ampliacao' da 'compreensao' sobre
o fenOmeno 'esporte' e 'movimento
humano/corporeidade'

Tanto a `concepcâo de au-
las abertas as experiencias' como a
`concepcâo critico-emancipatOria'
apresentam o conceito do 'se-movi-
mentar', como urn dialog° corn o
mundo, construido a partir das con-
figuraccies sociais e significados in-
dividuals. Essa nova visa° antropo-
lOgica do `movimento humano' tor-
na-se possivel diante da concepcão
de que o movimento so e possivel
porque sac) individuos que 'se mo-
vimentam' ern algum lugar e por
alguma influencia. Ao 'se movimen-
tar' o homem, nä° so se relaciona

corn algo fora dele, exterior a ele
prOprio, mas tambem ao seu interi-
or, 'a si mesmo'. Para Gordjin (apud
Tamboer, 1979), e nesse dialogo corn
o mundo que se da a expansao e um
aprofundamento dense pr6prio mun-
do.

A experiencia inicialmente,
e a vivencia posteriormente, como
categorias centrals da teoria da di-
datica das 'aulas abertas as experi-
éncias', segundo Hildebrandt-
Stramann (2001), envolvem nossa
vida, nossa existencia. Tanto os filO-
sofos como os pedagogos veem-se,
portanto, envolvidos corn essa ques-
tao. Tanto a experiencia é urn meio
para se adquirir conhecimento,
como tambem é algo que podemos
acumular, e que passa a fazer parte
de nossa vida, da nossa histOria.
"Experiencia como urn momento
ativo, mas tambem como urn mo-
mento passivo, como resultado ob-
jetivo, mas como urn significado
subjetivo" (p.80). Podemos perceber
que tail colocacOes envolvem nao
so `vivencias subjetivas' como 'co-
nhecimento objetivo', pois as expe-
riencias dependem nao so das con-
dicOes materials e sociais, mas tarn-
bem dessas configuracOes socials e
materials.

Quando Kunz (2002) abor-
da a questa() do `conhecimento de
si' no espaco educacional, inicia o
texto corn urn pensamento:



162	 Mot
	

ncia

Reproduzimos so a parte
final do pensamento para destacar
a importancia do conhecimento do
mundo interior e as ofertas do mun-
do exterior e dos outros. Saber
discernir entre o exterior e o interi-
or, entre os outros e a si prOprio. Tais
iniciativas, segundo o autor, serviri-
am para a Tormacao de valores hu-
manos', do 'aprender a aprender', de
modo que esse seria o "encaminha-
mento mais concreto e especifico de
desenvolvimento de qualidades que
transcendem uma formacäo instru-
mental e tecnica — nao que essa nä°
seja necessaria — que ainda não nos
foi oferecida" (p.27).

Silva (2001) faz uma refle-
xao sobre os novos e possiveis fun-
damentos da corporeidade, a partir
do entendimento do `cuidado de si',
corn origem no conceito grego de
higiene e de uma estetica que acorn-
panhe toda a evolucao da existen-
cia humana, constituindo assim uma
nova cultura e talvez uma nova ci-
encia, estabelecendo uma nova re-
lac-do corn a natureza interna e ex-
terna. Tal proposta se origina, no
sentido de que tanto a ideia de cor-
po como de movimento esta basea-
da numa concepcao centrada na di-
mensao anatomo-fisiolOgica, sendo
assim, passiva, nao-criativa, a-histO-
rica e desprovida de subjetividade.
No entanto, ressalta a autora que,
tanto a raiz que separou corpo e
mente, criou tambern o antagonis-

mo entre educacäo e sa6de, como
se fossem processor separados, para
panes isoladas do individuo. Suge-
re, portanto, para a comunidade ci-
entifica da area da Educacäo Fisica,
um trato dialetico corn estas dimen-
sOes para que nä° se corra o risco
de novo reducionismo e aproxima-
cOes corn o idealismo.

Cardoso (2002), recupe-
rando a origem das concepcOes al-
ternativas de ensino na Educacäo
Fisica escolar, destaca, por urn lado,
a influencia da sociologia alemä, e
por outro, da psicologia social nor-
te-americana. Nesse conjunto de fun-
damentos teOrico-filosOficos, o au-
tor destacou algumas contribuicaes
para a melhor compreensao do `se
movimentar', oriundos dessas con-
cepcOes de ensino: 1) a liberdade
criativa' de Hildebrandt-Stramann
(2001a), que ocorre pela via corpo-
ral e nab intelectual, pela via da ex-
periencia corporal e sensivel. Portan-
to, a experiência vivida/corporal sen-
sfvel é a categoria central da con-
cepcao das aulas abertas para a Edu-
cacao Fisica escolar; 2) a natureza
corporal-sensivel, vinda do conheci-
mento chamado intuicäo, se mani-
festa em forma de um `saber' anteri-
or a pr6pria ocorrencia. Kunz (2000)
nos apresenta entao, por urn lado,
a intuicäo formal-sensivel que for-
nece base para o intelecto, e por
outro, a intuicäo supra-sensivel, de
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registros na consciëncia de dados
imediatos que podem ou nao ser
confirmados a posteriori. Esta é a
corporeidade que nos vivemos, e
nao a que nos pensamos, pois é as-
sim que nossas experiencias no
mundo da vida permitem a interven-
cao das aprendizagens; e 3) a
Tenomenologia/hermeneutica do
movimento', que ocorre durante o
'se movimentar', em forma de uma
Incorporacao', Bracht (1999) vai cha-
mar de `movimentopensamento'.
Sua proposicao caminha no sentido
de complementar a epistemologia
do movimento, pois esta se encon-
tra excessivamente comprometida
corn uma postura racionalista/
cognitivista e que nao abre espaco
para o conceito de verdade. Portan-
to o desafio é: "nem movimento
sem pensamento, nem movimento
e	 pensamento,	 mas	 sim,
movimentopensamento' (p.54).

Diante dessas possibilida-
des, comprova-se, por um lado, que
" o mundo da Educacao Fisica e do
esporte es-0 em aberto". Por outro
lado, precisamos uma nova compre-
ensào de corporeidade, levando em
conta a multidimensionalidade do
espaco e do tempo, para contribuir
no processo de "educar" para uma
"outra natureza", que sempre este-
ve ai do nosso lado, mas que ainda
nao tinhamos "nos dirigido a ela"
corn a devida atencao que merece.
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