
Motrivi	 	 Janeiro, 1990 — 11

0 CORPO EM MOVIMENTO
Eixo Norteador de uma Proposta Curricular

Maria Rita Bruel *

Atualmente discutir o CORPO torna-se funda-
mental para se entender o real significado do papel
da Educagdo Fisica Escolar.

Por se tratar de uma proposta pedagogica
o tema em questão sot rere uma classIficacdo dide-
flea, sendo abordado em doffs momentos distintos
como: 0 CORPO SOCIAL E POLITICO e 0 CORPO
ESCOLAR.

0 CORPO SOCIAL E 0 POLITICO

Optamos polo pressuposto "o corpo em movi-
mento" a partir da realidade de que o movimento
humano s6 se concretiza atraves do corpo do

homem. Este movimento integra uma totalidade,
compreendendo nAo s6 o ato motor como muitas
vezes 6 entendido pela Educacao Fisica, mas toda
e qualquer acão humana, que vai desde a expressk
dos sentimentos ate o gesto mecanico. NA° 6
apenas o corpo que entra em acâo polo fen6meno
do movimento, mas 6 o homem todo que age,
que se movimenta.

Num projeto educacional devemos partir da
realidade secio-cultural em busca de urn corpo
te6rico de conhecimentos que esteja vinculado ao
homem em movimento num verdadeiro sentido de
corporeidade. (1)

Ao se considerar Educacao Fisica como edu-
cacao 6 importante que rid° se reduza o movimento
a urn ato puramente blomecanico, visa° esta dis-
torcida daquela que entende ser o movimento hu-
man o objeto de estudo dos seus especialistas.

Sendo human ele 6 social e culturalmente cons-
truido e deve ser percebido em sua totalidade,
como resultants da interacão de seus compoe-
nentes biofisiolOgicos e secio-culturais, e portanto,
dentro de uma visão antropolegica. Revestindo-se,
pois, dessa dImensk humana, o movimento repre-
senta urn fato de cultura, ao mesmo tempo que
se apresenta como fator de cultura.

Assim, entendemos que o movimento Mc, 6
apenas urn suporte que permite ao educando a
aquisicão de conceitos abstratos, visto que desem-
volve tambem sensacOes e percepcOes, proporcio-
nando-lhe o conhecimento deste complexo instru-
mento que 6 sou corpo, e por meio dele, o conheci-
mento da realidade que o cerca.

Na interpretagão de Heloisa T. Bruhns, este
corpo tambern se relaciona, cria, vibra, sofre re-
pressOes, percebe sou ritmo intemo, possibilta todo
sou ser como velculo de expressao. 0 ser humano
se movimenta sempre de forma simbelca e expres-
siva, dat a afirmacao de Medina: "A motricidade
humane traz consigo toda uma significacão de
nossa existência. He uma extrema coerencia entre
o quo somos, pensamos, acreditamos ou sentimos,
e aquilo que expressamos atraves de pequenos
gestos, atitudes, posturas ou movimentos mais
amplos" (2)

A educacào fisica nä° deve prender-se na
compreensäo restrita do movimento, mas entender
o seu significado na relack dinamica entre o ser
humano e o meio ambiente, reconhecendo que a
motricidade assume urn relevante papel no desen-
volvimento das fung6es cognitivas, na capacidade
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de interac5o, comunicapáo e tranSiOrmaC50 do ho-
mem.

Como o movimento humano s6 pode exteriori-
zar-se em toda magnitude atraves do corpo, e
como este constitui o ponto de referencia do ho-
mem numa relagao universal, torna-se necessario
urn conhecimento mais profundo sabre esse corpo.

0 corpo pode ser analisado a partir de estudos
que buscam compreender o homem na sua relagao
corn o mundo.

Estudos de Piaget sobre o desenvolvimento
da inteligencia tem como princfpio basico o corpo
em movimento, onde ele prove que o Pensar e

aglr este° interligados. Quanta mais informagao
corpo recebe e elabora, mais respostas motoras

ele tera, e, ainda, corn a reflexao sabre sua agar)
surge a possibildade da criagao de novas movimen-
tos e agOes motoras, gerando, assim, novos conhe-
cimentos e informagOes.

JO o alemao Wilhelm Reich nos mostra a
relagao do corpo corn uma outa esfera da nossa
existencia: a emocao. A partir destes estudos,
Lowen, discfpulo de Reich, ampliou as conheci-
mentos sabre o movimento através da Bionerge-
tica. De acordo corn esta ciencia, "a quantidade
de energia que uma pessoa tern e como a usa
determina o modo coma responde as situagOes
de vida. Obviamente, uma pessoa pode enfren-
te-las de forma eficiente, se tiver mais energia
passivel de ser livremente traduzida em movimento

expressão..."(3). Nesta visäo a emogao e a agar)
se interligam, ou seja, uma determina e expressa
a outra. Durante uma atividade corporal, 6 neces-
sari° que o aluno sinta o movimento, pense sabre
ele, conscientize-se e se expresse através dele.
Nessa perspectiva fica evidente que nao podemos
separar o sentir do pensar e do agir.

A concepgao de corpo do teatrOlogo brasileiro
Augusto Boal, contribuiu na forma de encara-lo
articulado ao social. Ele mostra a existencia de
uma mascara social determinando o comporta-
mento do homem, e a importancia de corn ela
romper, na busca de uma arte libertadora. Assim
Boal define esta mascara social: "Samos o que
somos porque pertencemos a uma determinada
classe social, cumprimos determinadas fungOes so-
ciais e par isso temos que desempenhar certos
rituals, tantas vezes que, par fim, a nossa cara,
a nossa maneira de andar, a nossa forma de
pensar, de rir, de chorar... acabam par adquirir
uma forma rigida preestabelecida, uma mascara
social (4). 0 corpo revela uma personalidade, uma
culture, e, par extensào, uma sociedade.

Para a psicanálise, a compreensao do signifi-
cado e natureza da nogdo de corpo tern origem
na influencia do pensamento oriental sobre o oci-
dental e tambem em tres movimentos contempo-
raneos de forte carater social: o hippie, o ecolOgico

o feminista.
Ao contrario do pensamento ocidental, a no-

gar) de corpo oriental baseia seus estudos ern
corpos vivos e palpitantes, a partir do f unciona-
mento das vfsceras e de seus aparelhos circulat6-
rios e respiratarios. Freire explica o corpo oriental
da seguinte forma: "Essa visao dinamica 6 urn
reflexo do modelo united° do homem oriental, que
nao se divide em corpo e espfrito, mas representa
uma unidade funcional ligada ao cosmos que o
envolve"(5).

Segundo o pensamento oriental, o corpo do
homem e o mundo exterior estäo em fungao urn
do outro, explicados pelo taofsmo, que tern no
yin e yang a resposta para o equilibrio da natureza

do corpo humano. Decorre dal o surgimento
de muitas filosofias corporals coma o Tai-chi-
chuan, a bionergetica, a biodanga, a antigindstica,
a yoga e outras.

Os grandes movimentos socials que surgiram
ap6s a Segunda Guerra determinaram, em relagao
ao corpo, uma radical mudanga nos usos, costumes

valores Oticos da sociedade.
0 slogan, ate, certo panto ingenuo, "faga

amor nao faga a guerra", do movimento hippie,
revela uma forte resistencia a imposigao do corpo
a servigo das Forgas Armadas, da competigao

da produgao industrial, e clama par urn corpo
coma espago de prazer e local 'e encontros e
trocas. Desse corpo hierarquizado, que tern coma
slmbolo as fardas e uniformes, passa-se a urn
corpo fraternal, despido de formalidades e roupas
convencionais, tornando-se sfmbolo de nudez, de
encontros e discussOes, e nao mais de exploragäo

de consumo sexual.
Esta revolugao s6cio-cultural fez do corpo

seu campo de luta, contestando o corpo produ-
tivo, o corpo obediente, o corpo eficiente a servigo
da competigao e da violencia, da mesma forma
que contestou o corpo higienico e funcional da
ginastica e do esporte, entendendo que estes car-
pas servem, e muito, para manter a ordem social
estabelecida.

De acordo corn a maxima "mens sana in
corpore sano", a ginastica trata o corpo dentro
de uma perspectiva higienista, explorando a vit6ria
esportiva como testemunho do poder nacional. Os
Jogos Olfmpicos demonstram isto de forma cada
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vez mais explfcita, na medida em que o sucesso
de um resultado olfmpico torna-se o shbolo de
urn sistema politico.

Os resultados do movimento hippie sào dos
mais significativos para os estudos que ora em-
preendemos, pois despertaram para a necessidade
de se ver o corpo ligado ao prazer, de perceber
sua fungáo de mediador da relagOo fraternal, de
valorizar suas percepgries sensoriais e sensitivaas,

de transformA-lo ern objeto e sujeito de uma
concepgdo lAcida de vida.

Corn o movimento ecolOgico surgiu o desejo
de recolocar o corpo na ordem natural das coisas,
numa possfvel harmonia entre a natureza e a cultu-
ra, como tambem o de excluf-lo do mundo do
ter e o de situA-lo no mundo do ser, tendo como
bandeira de luta o respeito pela natureza como
prot6tipo do respeito pelo homem e pelo seu corpo.

JA o movimento feminista carreou para si
surgimento de urn novo corpo sensorial, fonte

de emogOes e de sentimentos, reservatOrio inesgo-
tAvel da fantasia. Sua mensagem corporal 6 tradu-
zida atraves de seu bem-estar, do viver seu corpo

do dividir, sem o submeter. Este movimento
trata de urn corpo para se viver que se opäe
a urn corpo para se consumir.

Ao mesmo tempo em que o gesto humano
6 desapropriado daquele que o externa, ou seja

corpo, 6 apropriado por urn sistema que o quer
coisificar, assim como a quem o gera, serve ele,
a partir das praticas corporals, esportivas ou nào,
tamb6m como elemento fomentador de toda uma
"indAstria corporal".

A sociedade atual valoriza muito o corpo este-
tico, que nao evolui na mesma velocidade das
mudangas dos padrOes de corpo impostos pela
mesma. Este modelo obedece mais A moda que
a qualquer dado imanente da natureza do homem.
Sendo assim, esses padrOes est6ticos pertencem
mais ao mundo do parecer do que do ser.

Assim, os corpos tornam-se nova mercadoria
a ser consumida atrav6s de diversas formas, como
a maquilagem, a vestimenta, os esportes da moda,
etc. Este corpo 6 denominado por Medina de corpo
objeto ou corpo valor-de-troca, A medida que a
sociedade o percebe nä° s6 como mercadoria,
mas, como capital que deve frutificar, seja pelo
trabalho, seja pela institucionalizagáo das ferias.

0 campo esportivo abarca, alern do princfpio
de rendimento, elemento fundamental de uma so-
ciedade capitalista, urn extraordinArio campo de
exploragáo comercial, apresentando urn mercado
de acessOrios cada vez mais sofisticados e mais
carol.

FREIRE, R. A alma e o corpo. pp. 66.

MEDINA, J. P. S. 0 Brasileiro e seu Corpo. pp. 92.

Embasados na concepgâo de corpo da socie-
dade contemporAnea, que exige apenas que este
funcione, pois o tern como instrumento de trabalho,
6 que Freire afirma: "o burguès ama e vive seu
corpo, ele 6 seu corpo, que possui uma realidade
jamais ameagada. Por outro lado, o proletario tem
urn corpo; ele o possui e o negocia nos contratos
de trabalho. 0 burguès aproveita seu corpo, o
proletario tira proveito dele" (6).

a partir desta realidade que a Educagáo
Ffsica deve centrar seu trabalho de conscientizagäo
do cidadão, para que este possa tambOrn ter o
direito de ser corpo e nao apenas de ter um
corpo como instrumento de sua profiss5o.Oo
estamos corn isto ref orgando uma dualidade negada
por n6s, mas enfatizando a necessidade de supri-
mi-la, inclusive da ordem social.

0 corpo, em qualquer sociedade, 6 sfmbolo
social indicador da classe social a que pertence
o indivIduo, como 6 o automOvel, a habitagOo,
as roupas e tantos outros "signos socials".

Por entendermos que o corpo nä.° deve ser
utilizado pelo sistema de acordo corn seus interes-
ses, 6 que concordamos corn Medina quando ele
afirma que precisamos "buscar os elementos refle-
xivos que auxiliam na interpretagOo e decodificagáo
dos signos sociais que estäo constantemente sendo
impregnados no nosso corpo. Penetrar dialetica-
mente no corp6reo significa recuperar, a todo ins-
tante, as condigOes e relagbes em que os seus
fenOmenos se realizam" ( 7). 0 corpo deve, portan-
to, ser entendido ndo atraves de qualquer visa°
departamentalizada das ciencias, mas na riqueza
de sua totalidade que se transforma na sua dimen-
säo verdadeiramente humana e hist6rica. Centro
desta 6tica o professor compreenderA que a cons-
ciencia não existe pr6via e independentemente do
corpo, mas emerge deste, que 6 seu ponto de
partida e expressdo, atingindo o verdadeiro signifi-
cado de corporeidade.

esse corpo que a Educagâo Ffsica deve
compreender e explicar, buscando corn este proce-
der, dar sua parcela de contribuigäo para despertar
no educando uma consciencia corporal, que lhe
permita perceber-se no mundo em que vive e,
de posse dessa consciencia, interferir criticamente
no processo de construgOo da sociedade e por
conseguinte, de seu bem-estar.

0 CORPO ESCOLAR

Para se efetivar a concepgäo de Educagdo
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Fisica que pretendemos, temos uma proposta ba-
seada no "corpo em movimento", que por sua
vez se apresenta: no corpo consciente, no corpo
livre, no corpo criativo e no corpo 10dico. Concebe-
mos este corpo agindo e interagindo numa situagâo
de jogo/brinquedo.

0 movimento humano, neste contexto, deve
ser entendido de forma consensual como afirma
Bracht: "o movimento corporal ou movimento hu-
mano que é da Educagao Fisica nao é qualquer
movimento, ndo é todo movimento. E o movimento
humano corn determinado significado/sentido, que
por sua vez Ihe é conferido pelo contexto histOrico-
cultural" (8).

0 corpo é reflexo de uma culture, portanto
cada culture expressa diferentes corpos, e sendo
a recfproca verdadeira, vale aqui tambern a afirma-
tiva de Margaret Mead "o corpo é expressáo de
culture". Ainda modernamente existe uma tenden-
cia, por parte do professor, em ignorar a influancia
dos componentes e herangas socials na formacäo
do individuo. 0 professor baseia-se numa concep-
gâo biopsicolOgica de homem, que nao o considera
como tendo outra representagao do seu prOprio
corpo, e que vai interferir em seus movimentos

act:es corporals. Corn muita propriedade Rubem
Alves tenta explicar o pro jeto educacional em rela-
gâo ao corpo do aluno, quando afirma:

0 que est6 em jogo sao duas maneiras
dIferentes de ser ver o corpo: num caso,
corpo que 6 simples meio e que é treinado
para se tansformar num instrumento de luta
contra o tempo e contra o espago. Umacor-
rida 6 luta contra o tempo. J6 urn salto
6 luta contra o espago. Num outro, é o
corpo reconciliado corn o espago e o tempo,
e que nao deseja venc6-los mas apenas
usufruf-los (9).

sobre a segunda maneira de ver o corpo
que o professor de Educagao Fisica deve montar
seu projeto pedag6gico, nao o disssociando da
emogao, da consciancia e da busca do prazer,
mas fazendo seu aluno sentir-se bem corn seu
corpo no tempo e no espago.

Insistir no discurso do corpo liberado, solto,
fonte de prazer, anticlisciplinado, quando a pr6pria
sociedade é disciplInada em relagao ao corpo, cre-
mos que 6 urn tanto in6cuo; o que podemos propor,

aqui concordamos corn Heloisa Bruhns, 6 um
corpo corn sua prOpria linguagem de corpo soito,
seja no trabalho, no estudo, no Onibus, em casa,

na relagao e interagao corn as pessoas, sem pa-
dr/5es predeterminados, sem esquemas culturals
de beleza determinados pela moda. Al, sim, o
corpo se apresenta como expressäo de IndIvIdua-
Ildade e ao mesmo tempo de coletIvIdade, no
momento em que se relaciona corn o outro, respel-
tando-o e sendo respeitado, em que consegue
interferir na ordem social estabelecida; como espa-
go de Ilberdade e, principalmente, como possIbill-
dade de express/to.

Para melhor entendermos as formas como
corpo interage tomemos para nossa reflexao

a triade: o movimento humano, a crianga em movi-
mento e a escola. Esta Ultima atualmente, nega
os anteriores na medida em que, para a socledade
eta significa: ordem, discipline, crlangas sentadas
em silancio, hora para levantar, hora para pergun-
tar, hora para ouvir, hora para se emocionar, hora
pare brincar, hora para obedecer... Ora, a crlanga
por sl, 6 urn ser que age por Inteiro, corn todos
os sentidos, sem dar preferancia a urn ou outro
sentido. 0 adulto, e principaimente a escola, 6
que determine que ela deve ouvir e ver, mas
nao tatear, cheirar, preceber o gosto, o tamanho,
a espessura das colsas. Assim, os demais gestos
de seu corpo passam a ser reprimidos, ate atingir
uma grande inibigão e auto-repressao. Corn isso
a crianga passa a sentir vergonha de abragar,
de sorrir, de tocar o outro, enfim, de se comunicar
corn o seu corpo inteiro. E justamente esta caran-
cla de sensibilidade que provoca urn desequillbrio
na percepgao corporal, na percepgao do outro e
da natureza, enrijecendo o corpo e estabelecendo
as couragas musculares.

Esta mesma escola que estabelece as masca-
ras socials, determlnando o comportamento corpo-
ral do homem, prega a verdade dos corpos crlatIvo,
espontAneo e Odic°.

0 corpo Mimi se expressa através da brinca-
deka e do jogo, e encerra as mesmas caracte-
ristIcas do corpo criativo e espontãneo, uma vez
que no brinquedo a crianga 6 11vre e espontanea,
tern controle total sobre a situagao, ela 6 que
determine quando o jogo comega e quando dove
terminar, ela consegue perceber e regular a Intensi-
dade do prazer que o brinquedo he porporciona.
0 jogo permite que ela one e fantasle 6 vontade,
pois, ao brincar, ela nao tem compromisso corn
a realidade, o imaginarlo se transforma em real

ihe provoca uma sensagao de "multos poderes"
domfnio sobre o mundo, ficando apenas no piano

da expectativa, que, por sua vez, 6 geradora da
emogao do inesperado, do oculto e do imprevisto.
A grande orIginaildade da crianga 6 ela ser capaz
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de utilizar ate seu pr6prio corpo como um brin-
quedo.

numa situagAo !Mica que a crlanca conse-
gue se relacionar bem corn seu prOprio corpo
(criando seus gestos, novas situacks, inventando
regras, decidindo no processo), corn o outro e
corn o mundo (aceitando e/ou modIficando as re-
gras inerentes as restricks). 0 movimento leva

ser human a se relaclonar urn corn o outro,
aprender sobre si mesmo, quern ele 6, o que
6 capaz de empreender. E atraves de movimentos
que ele aprende sobre o meio social ern que esta
inserido.

Por meio de uma ack jogada o corpo age
intercede sobre uma situack. Tomemos como

referencia' uma determinada situack de jogo, que
envolve, no minim°, dois jogadores, conseq0ente-
mente ataque e defesa. Dada uma situack de
ataque (frase gestual composta por um determi-
nado nOmero de movimentos), que 6 interrompida

assimilada pela defesa, codificada em gestos
defensivos (nova frase gestual corn urn nOmero
determinado de movimentos), o defensor passa
a dominar a situagão e se forma uma nova ack
corn o seu movimento. Acontece para o oponente
uma dInArnica semeihante, pois ele passa da situa-
ck de atacante para a de defensor. Para que
toda esta ack fosse processada houve uma enor-
me e Importante parcela de cognick, portanto
de compreensào, ate que se chegou a ack.

Corn isto, reafirmamos que a visa° de mundo
do homem tambem se manifesta nos atos corporals
e que o corpo imprime a forma de agir e interceder
sobre o mundo.

Nao temos a pretensk de encerrar aqui a
questao do CORPO EM MOVIMENTO como j6
esgotada e amplamente debatlda, pois entendemos
que 6 urn terra corn implicagOes de muitas ordens

que compreende uma gama de relacks no con-
texto educacional. Apenas queremos concluir a te-
matica enfatizando que a relack Homem/Mundo,
se c16 via Movimento, isto quer dizer, o homem
s6 compreendera o mundo atraves da leitura das
relacks socials que esta inserido, se fl yer urn
relacionamento corporal nas dimensOes: eu=outro,
eu=melo ambiente, desprendido de medos, ang6s-
tias e tabus, e mais compreendendo o mundo
numa relacAo dialetica de acäo e compreensk.

Assim, concluimos que o nosso corpo tido 6 nenhum
sfmbolo, nem urn objeto: ele significa a nossa
presenca no mundo.

atraves dele que somos significados e sig-
nificamos.
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