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CORPO, SOCIEDADE E ED. FiSICA

Grupo Contribuicao *

Falar sobre o corpo numa perspectiva critica
6 complexo e dif fcil, devido ao nosso processo
educacional unilateral e em face da nossa histOria
autorltaria.

Temos consciencia de que nao podemos dls-
cutIr ou ref letir esse corpo, desprezando o contexto
hIstOrico e ideolOgico que 6 responsavel pela sua
realidade hole. Nä() existe entre o nosso corpo

a sociedade uma relagâo dialtitica que precisa
ser questlonada? E sera que a Educaäo Fisica
tern alguma representacão nessa relagao Interme-
dada entre o corpo e sociedade? E nessa perspec-
tiva que queremos meditar sobre a questa() do
corpo.

Quando falamos do corpo 6 de fundamental
importancla observar o processo de allenagao em
que nos encontramos e as questhes problematicas

primitivas existentes em nossa sociedade. Como
a tome, os abusos constitufdos por desrespeitos
humanos, as doengas, os preconceltos, as torturas

os atentados Os necessidades basicas do indivf-
duo. Tudo isso, relacionado ao homem, sac, ques-
t6es que devem ser resolvidas concretamente.

Partindo do pressuposto de que a sociedade
capitalista faz do corpo nada mals que um simples
objeto, urn instrumento cuja preocupagáo 0 o rendi-
mento, a produtividade, e levando em conta que
essa rea0dade em relagao ao corpo, 6, segundo
MEDINA (1), uma heranga da cultura ocidental,
que percebe o corpo numa visa() dualista, como
se o arebro, gerador principal de nossa instancias
psicolOgicas, emocionais, espirituais e socials, fos-
se algo separado de rids mesmos, 6 diante deste
argumento que percebemos a EDF, como instru-
mento de reproduck desta concepgáo dualista.

mais, ela esta solta, sem algo a cumprir, sem
algo a defender. A sua histdria nos mostra que
ele nao teve uma contribuick contextualizada no
processo de evolugao social, no que diz respeito
a consci6ncia humana como meio de construgao
de uma sociedade mais justa. Pelo contrario, a

EDF, em todo o momento, agiu a favor da ideologia
dominante, colaborando sempre corn as situagOes
vigentes. Hoie ela esta perdida. Apoiar-se onde?
No esporte elitista? Na famosa aer6bica? Sera
essa a EDF que contribui para o processo atual
de transigao social?

Se formos levar em consideragäo que uma
pessoa s6 6 entendida como elo de identidade
social, quando interessa 0 sua 16gica da produtivi-
dade lucrativa, entâo, como fica o profissional de
EDF? Vejamos, quando se fala em Educagáo Fisica,
as pessoas levam imediatamente em consideragâo

corpo. Ate quo ponto isto esta certo? Pols
bem, todo profissional de EDF tern um papel a
cumprir na sociedade. Neste sentido surge a se-
guinte indagagão: de quo instrumento ele dove
utilizar-se para formar o elo de identidade social?
Sera o corpo ou seria o homem? Diante da visa()
do corpo como instrumento da EDF, onde o corpo
padrao prevalece, opomo-nos mediante este fato,
porque, para n6s, o instrumento de elo social 6

homem trabalhado em sua totalidade.
Sem pretensOes de encerrar essa discussào,

gostarfamos de lembrar aos estudantes e professo-
res de EDF quo ja não podemos mais concebe-la
negando a natureza dialetica dos corpos e adotando
cegamente uma natureza absoluta. 0 nosso corpo
tem sentido e, tondo sentido, 6 algo quo precisa
ser levado em consideragao em seu amplo aspecto.
Chega de analisar as coisas por fora e em vac),
de querer criar o novo corn a essencia do velho.
E, quando nos referimos ao corpo, nao podemos
dissociar o homem e nem a sua hist6ria, para
näo cairmos no erro de abandonar o contexto

adotar a dialetica absoluta como meio utilizado
pela ideologia dominante. Polo contrario, temos quo
dar importancia ao homem em sua totalidade e
comegar a enxergar as diferentes sociedades, para,
assim, compfeender o diferente, adotando uma ver-
dadeira dialatica.

• Luiz AnseImo Menezes Santos — Alexandre Henrique Rodrigues de Menezes — José Americo Santos Menezes
— Academicos do Curso de Educacäo Fisica da Universidade Federal de Sergipe.

(1) MEDINA, Jo âo P. Subira. Reflexos para uma Polftica Brasileira do Corpo.
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A partir da percepgao da realidade em que esta inserida a nossa universidade, sentimos a necessidade
de ampliar nossos conhecimentos cientfficos, suprir as carencias encontradas em nosso curso, bem
como provocar uma conscientizagao catico-social numa visa° dialetica, formando assim urn grupo
de estudos que tern como objetivo os pontos citados, assim como despertar no estudante de Educagao
Fisica a motivagao e o interesse polo estudo e pela pesquisa, através de palestras, seminarlos,
textos-resumos, dentre outros.
0 Grupo iniciou seus estudos par temas basicos relacionados as cièncias humanas (filosofia, sociologla,
antropologia, etc.) buscando, assim, subsfdios para uma discussao mais aprofundada sobre Educagao
inserida na Educagao Fisica.

proposta, tambam, do grupo regulamentar-se a nivel de Universidade e Departamento, fazendo-se
conhecido no meio universitario, para posteriormente manter intercambio corn grupos já existentes
e incentivar o surgimento de outros.
Acreditamos, desta forma, contribuir, para o avango cientffico a nivel estudantil, resgatando o verdadeiro
significado da Educagao Fisica numa realidade de homem, mundo e sociedade.
Como primeira produgao do grupo, temos a apresentar urn seminario desenvolvido a partir do tema
"Natagao como Fator Educagão", realizado ern julho/90, o qual provocou uma participagao ativa
de alunos e professores de outras cadeiras, através de discussaes, gerando uma ampla reflexao
sobre a atual situagao em que se encontra o nosso curso.

PRODU00 CIENTiFICA

Natacäo como

Para podermos entender e nos aprofundar
no tema, foi necessária uma major compreensao
sabre o que sena Educagao, Pedagogia e suas
tendencias, para daf inserirmos a natagáo e suas
concepOes num processo educativo transforma-
dor.

A educagao ajuda a pensar tlpos de homem
e a construir tipos de sociedade, "mas, na pratica,
esta educagao que ensina pode deseducar e pode
correr o risco de fazer o contrario do que pensa
quo faz, ou do que inventa quo pode fazer" (Bran-
dao, 1983, pag. 12) formando, assim, homens pas-
sivos a sua histOria, nao questionadores, tornan-
do-se inertes em meio a tempestade.

preciso educar o homem, considerando o
aspecto social no qual ele esta inserifo, a diversi-
dade de cultura e a atividade a qual esta destinado.

Fator Educagao

"A pedagogia tern a preocupagao corn os
mob, corn as formas e maneira de levar o individuo
ao conhecimento. Assim, a pedagogia vincula-se
aos problemas metodolOgicos relativos ao coma
ensinar, ao que ensinar, e tambarn. ao quando
ensinar e para quern ensinar" (Ghlraldelli Jr., 1987,
pag. 8).

Para situarmos a pratica da natagao no pro-
cess° educativo, comprometido corn o desenvol-
vimento global do indivfduo, precisamos levar em
consideragao, que tipo de homem queremos e esta-
mos formando através desta pratica.

A natagao nao deve ser encarada simples-
mente coma busca de aprimoramentos de tecnicas
que visam transformar o indivkluo em campeao,
mas como uma atividade que proporcione satisfa-
gao e alegrla, obedecendo aos anselos e necessida-
des de cada praticante.

Academicos do Curso de Ucenciatura em Educagáo Fisica da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
a/c Henrietta Lhs
Enderego para correspondencia: Rua Aurino Maciel, 121 apt° 1304 — Faro! — CEP 57.000 — Fone: (082) 2232590
— MaceedAL
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Relagâo de Algumas Tendências Pada-
gOgicas corn as ConcepOes de Natacäo

A Tender-Ida Pedag6gica Liberal Conservadora
visa ao lado intelectual e moral do aluno, nao
se comprometendo com o problema social, valori-
zando o aspecto cultural, atraves de mdtodos repe-
titivos, onde a autoridade maior 6 o professor.
0 contetdo 6 tido como verdade e imposto aos
alunos dissociado das experiOncias vividas nas rea-
lidades socials de cada urn, devendo ser absorvido,
impedindo a [l yre discussão. (Libaneo, 1986).

A Corrente Analftica da Natacao 6 caracteri-
zada por mOtodos repetitivos, levando o aluno a
uma mecanizacao do movimento em si. 0 que
Importa 6 a execucao correta de todos os exerci-
dos, todos precisam fazer tudo no mesmo mo-
mento, impedindo a descoberta por parte do aluno,
para daf um ajustamento a melhor forma, mas
sim uma aprendizagem mecanica, onde nao entra
em questa() a individualidade fisica, bioldgica, psi-
colOgica e social (Catteau, Garoff, 1988).

Essas duas correntes pedag6gicas interligam-
se por levar o indivfduo a um nao questionamento
social e a reproducao de um sistema autoritdrio

antidemocrâtico, do qual somos fruto. Daf a
necessidade de tentarmos mudar essas concep-
cOes, corn o compromisso de contribuir para uma
transformacao na estrutura social.

A tendencia Pedagdgica Liberal Renovadora
Não-Diretiva preocupa-se principalmente, com o
lado psicolOgico do indivfduo, descuidando-se da
atuacao no meio social. E dada bastante impor-
tancia ao autodesenvolvimento e a realizacao pes-
soal. Os conte6dos sac) dispensdveis, pois o mais
importante 6 que o aluno busque o conhecimento
de si mesmo. 0 papel do professor 6 garantlr
um clima autOntico de relacionamento pessoal, o
qual visa formar a personalidade do aluno, permi-
tindo-Ihe desenvolver suas pr6prias caracterfsiti-
cas. Acredita que, ao ausentar-se em determinados
momentos, facilitard o autodesenvolvimento do alu-
no, pois, intervindo, pode inibir a aprendizagem.
(Libaneo, 1986).

A Corrente Global de Natacao caracteriza-se
pela ausencia de contado acreditando que o objeti-
vo pedag6gico pode ser atingido no momento em
que o aluno se descobre sozinho, tornando-se ca-
paz de superar suas pr6prias dificuldades. Toda
a sua prâtica se concentra na acao instintiva do
ato de nadar, nao existindo uma racionalizacao

conscientizacao do movimento na Aqua (Catteau,
Garoff, 1988).

Relacionando essas duas correntes pedag6gi-
cas, encontramos em comum a ausdncia de con-
te6dos e da participagao ativa do professor, dei-
xando que o indivfduo alcance sozinho os seus

prdprios objetivos, sem haver uma metodologia
que possa auxiliar tal processo. E incentivada a
relacao andrquica corn o meio do qual participa,
havendo, assim, um grande choque corn a realidade
social composta de normas. 0 indivfduo aprende
a desenvolver, apenas, o "eu" sem levar em consi-
deracao a relacao do "eu" com o outro, tornando-se
contrario a qualquer valor passado pela sociedade
sem ao menos urn questionamento consciente.

Finalmente, a Tendencia Progressista Critico-
Social dos Conte6dos traz em sua essencia, con-
te6dos concretos, indissocidvels da sua significa-
cao humana e social, nao pretendendo separar
o aluno de sua realidade, levando-o a urn conheci-
mento consciente e transformador, onde o profes-
sor assume urn papel de interventor, junto a parti-
cipacao ativa do aluno, levando-o a urn saber
organizado e unificado. (Libaneo, 1986).

A Corrente Moderna, entende a prdtica da
natacao como urn processo de cardter evolutivo,
baseando-se em dados cientfficos, para uma for-
malizacao tecnica associada ao objetivo de cada
indivfduo (Catteau, Garoff, 1988).

A relagao encontrada entre a tenancia crfti-
co-social dos conte6dos e a concepcao de natacao
se cid, tanto por possibIlitar uma conscientizacao
individual, como pela construcao do coletivo, for-
mando, assim, indivfduos capazes de contribuir para
uma agar) transformadora na sociedade.

Ap6s todos esses estudos, e analisando a
prâtica da natacao no nosso curso, conclufmos
que a metodologia aplicada se encaixa na tendencia
liberal conservadora, numa concepcao analftica,
visto que o objetivo do curso de Educacao Fisica
nao 6 formar atletas e sim preparar profissionais
capacitados para situar o aluno dentro de sua
realidade, seja ela social, econ6mica, cultural, ffsi-
ca, psicolOgica, etc. Dessa forma, nas, educadores
devemos ter como meta, conduzir o indivfduo
aprendizagem da natacao, respeitando suas limita-
cifres biopsicossociais, em circa de conte6dos que
permitam um autoconhecimento, atraves do movi-
mento na agua, valorizando, assim, todo o sentido
do que vem a ser "nadar".

Com isso, sugerimos atraves deste semindrio,
que o ensino da natagao seja ministrado corn o
objetivo de proporcionar ao estudante de Educagao
Fisica:

a capacidade de desenvolver uma prdtica
individual ou coletiva em suas variadas fun-
goes (utilitdria, terapeutica, relaxadora, es-
portiva, etc.), considerando o ideal ao qual
se destina cada praticante;

o conhecimento e formalizacao da tecnica
dos quatro nados, a ser aplicada atraves
de atividades, visando ao seu lado &Jim
como meio de despertar o interesse e a
motivacão do aluno;
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conhecimento de nocaes basicas de sal-
vamento e tecnicas de como ensinar e pre-
venir acidentes, como fator de solidariedade
humana;

uma reflexao sobre a influencia da com-
peticao e suas conseq0encias na formacao
da personalidade da crianca;

uma concepcao de natagao como esporte
para todos, através de pesquisas de campo
em diferentes meios de nossa sociedade
(rios, lagoas, mares, piscinas, etc.) como
forma de buscar um trabalho alternativo de
natacao.

"A natacdo s6 ser6 verdadeiramente uma ati-
vidade humana a servico do homem, quando sua
pedagogia se libertar da rotina e se comprometer

ativamente com a atividade experimental" (Catteau,
Garoff, 1988, pay. 60).
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GRUPO VITORIA

A formagao de grupos de estudos em diversas Universidades Brasileiras, especialmente na area
da Educacao Fisica revela, por um lado, que ha "fendas" no processo de formagao de professores
da area no Brasil. E, por outro lado, evidencia que professores e alunos nao cafram no "imobilismo
acadamico" e, entao, atravas desses grupos ocupando essas "fendas", quer seja no campo politico,
quer seja no campo epistemolOgico. Esses foram os motivos imediatos que propiciaram a nossa
uniao.
0 grupo de Estudos "Conhecer" tern como objetivo inicial discutir questOes (temas) inerentes
Educagao Fisica brasileira, tendo como referencial norteador as ciencias sociais. Neste sentido, esperamos
contribuir para a formagao de profissionais corn horizonte politico e tOcnico para a Educacao e
a Educacao Fisica brasileiras, numa perspectiva histOrico-cultural.
Metodologicamente, o nosso grupo funciona corn urn nOrnero nao superior a dez membros, divididos
em subgrupos, reunindo-se uma vez por semana, corn possibilidades, quando for o caso, de reunir-se
quantas vezes for necessario.
Inicialmente, elegemos urn terra significativo para o grupo, bem como para a area de conhecimentos
em que atuamos. Em seguida, buscamos atravas da leitura de textos rigorosamente selecionados
e do dialog° "destravar a fala" e, em conseq0encia desse processo, introduzirmo-nos no mundo
da escrita.

ALIENACAO, COTIDIANO E ESPORTE

Amarillo Ferreira Neto *
Silvana Ventorim **

Marielza Gobbi Caversan **

0 termo Alienagao parece- me familiar em
nosso cotidiano. FreqUentemente, ouvimos dizer
que esse ou aquele homem 6 alienado. Segundo
SANTOS (1982:10), "Alienar vem do latim alienare,
de alienus, que significa que pertence a um outro
(outro = alius). Alienar 6, portanto, transferir para
outrem o domfnio de, 6 tornar alheio". Em seu
sentido juridico, o termo significa perder o usufruto
ou posse de urn bem; ou quando o "individuo
(homem) perde o use de suas faculdades, o jufzo
momentanea ou definitivamente" (alienado mental).
Entretanto, abordaremos a palavra alienagao no
sentido de falsa consciancia dos problemas politi-
cos e sociais. Dessa forma, o homem alienado
nao compreende a sociedade em que esta inserido,
os fatores que condicionam sua posicao econ6mica,
poltica e social, enfim, ele se despersonaliza, se
coisifica, se alheia do processo (MARX e ENGELS,
1984).

Assim sendo, este texto objetiva analisar a

relacao alienagao, cotidiano e esporte, enfocando
principalmente a sociedade brasileira dados os des-
dobramentos que o terra tern assumido em mo-
mentos hist6ricos diferentes no pats. Esperamos,
corn essa reflexao, contribuir para o debate e
o entendimento do assunto, acreditando num redi-
mensionamento da pratica.

Pode causar estranheza analisar o esporte
como forma de alienagao em nosso cotidiano, visto
que urn informante, por mais desinformado que
seja, quando perguntado sobre os efeitos da pratica
esportiva, diria: 6 Obvio que o esporte proporciona
uma boa forma Fisica e mental, lazer, sociabiliza-
cao, enfim, o esporte 6 urn meio de produzir beneff-
cios a vida do homem. Nesse ponto nos paira
a seguinte davida: como urn fen6meno que beneficia
tanto a vida pode alienar?

Para tentarmos entender como se desenca-
deia o processo da alienagao que, segundo SAN-
TOS (1982) e BASBAUM (1985), 6 urn produto

Professor da Universidade Federal do Espirito Santo.
Acadêmicos do Curso de Licenciatura em Educag5o Fisica da Universidade Federal do Espirito Santo.
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da hist6ria social dos homens, bem como de suas
relagOes corn seus semelhantes e objetos, e para
localizarmos o esporte neste contexto, necessaria-
mente devemos ter claro que o nosso cotidiano

representado par uma sociedade de classes,
produto do sistema capitalista dependente, instala-
do no Terceiro Mundo. Ao falarmos em capitalismo,
alguns termos merecem ser evidenciados come
exploragao, propriedade privada, trabalho, capital,
mais-valia, alienagao... que, quando relacionados
as manifestacOes humanas na familia, na religiao,
na arte, na educagao e, no case especIfico, corn

esporte, constituem o quadro te6rico basica para
compreensao da relagao capitalismo x esporte.

Como no trabalho, no esporte, a maioria dos
homens nao percebem a alienagao. Sejamos atle-
tas, observadores ou organizadores, nao notamos
este fen6meno quo descaracteriza o homem, des-
personalizando-o. Nao queremos negar a impor-
tancia do esporte, citada anteriormente, mas,
conscientizarmo-nos de que, tanto quanta em ou-
tros mementos da vida social do homem, tambem
per meio do esporte processa-se a alienagao. Nes-
te sentido, a ideologia dominante, que funciona
neste processo de massificagao, come "cimento"
na formagao da consciencia social inconsciente

desumana, reforga o sistema politico-econernico
capitalista.

Ao estendermos o fenerneno esporte em suas
areas de atuagao, trataremos do esporte come
trabalho (esporte profissional), na tentativa de
mostrar as mecanismos quo o engendram numa
sociedade de classes, come a brasileira. Desse
ponto de vista, o esporte é uma mercadoria. Se
é uma mercadoria, devere existir uma necessidade
para tal, e ha. Devere, tambern, ter urn valor.

atleta tern x horas de treinamento (trabalho)
seu produto, uma viteria (lucre), que se torna

incerta a cada partida esportiva. Porem, aqui, o
atleta-trabalhador e o seu produto, de acorclo corn
seu potencial e talento, bem come a fabrica em
que trabalha (clube), tera urn valor no mercado.

0 esporte, nesse case, nao 6 urn ate pratica-
do para trazer beneffcios socials ou individuals,
mas uma mera fonte de lucro, tornando-se urn
meio de subsistencia do homem, quo vende sou
corpo, sua forga de trabalho no mercado para
alcangar objetivos quo the sac) exteriores, isto 6,
"o opererio virou urn escravo de sou objeto" (MARX
APUD SANTOS, 1982:35).

A quem se destina, por exempla, uma partida
de futebol? Aos espectadores, aos jogadores ou
aos clubes? A produgao do esporte é transferida
aos capitalistas esportivos, ao passe quo, aos
atletas e aos espectadores, fica, somente, a parti-
alpaca°, enquanto tais. Aqui, tambern, percebe-se
a alienagao capitalista. 0 produto do pr6prio traba-

lho passa pertencer a outro, torna-se exterior ao
trabalhador (atleta).

Assim, o atleta passa a ser uma merdadoria,
porêm, corn um menor valor do quo o seu produto.
Essa mercadoria 6 a base do sistema capitalista
esportivo.

Segundo SANTOS (1982:35), "antes o traba-
lho era uma manifestagao da personalidade do
homem, uma atividade especificamente humana —
essa era a sua essencia —, agora, come o homem
6 produtor de valor, essa exteriorizagao de sua
forgas essencials transformou-se em atividade pa-
ra urn ganho". Portanto, o raciocinio anterior vale
para o processo de alienagao existente no regime
capitalista ao tornar o homem alheio As questOes
polfticas, sociais e econ6micas da sociedade onde
vive, especialmente aqueles menos favorecidos.

Na busca de aprender a influencia do capita-
lismo no esparto, relacione-lo-emos corn a proprie-
dade privada, onde somente alguns participam do
processo esportivo. Quem pratica esporte de urn
mode geral? 0 operdrio de uma fabrica, urn campo-
nes? Talvez eles tenham urn tempinho no domingo
para bater uma "pelada" o quo, certamente, para
eles, é importante, apesar de que, nesse jogo
acontecere o mesmo quo no trabalho: usarao
exaustivamente sua tarp muscular, havera irrita-
gao, cansaco, mas, da "pelada" voltarao para casa
felizes. Quem freqUenta os clubes esportivos?
Quem tern aceso as revistas, jornais e programa-
goes na TV sabre o esporte? Com certeza flan
6 a major parte da populacao brasileira. 0 esporte,
de urn modo geral, é elitizado e provoca, come
outros fen6menos sociais, a divisk de classes.

De outro mode, o esporte, se tratado coma
uma manifestagao econernica, nao foge a politica
da importagao e exportagao. lmportamos sem re-
flexOes o quo se torna modismo. Os modelos inter-
nacionais de Educagao Fisica ("metodo" trances,
alernao, sueco, desportivo generalizado, etc.) e,
urn exempla mais atual, o da ginestica aer6bica
que, nâo descartando a sua funcionalidade, foi
imbutida em nossa cultura sem ser analisada cien-
tificamente, e corn ela o reforgo a valorizacao
da cultura estrangeira, ao consumo de marcas
de roupas esportivas, e urn culto ao corpo incons-
cientemente, do tipo daquela maratonista sueca
nas Olimpiadas de Los Angeles: "ao fim da marato-
na, o p6blico em delfrio de excitagao, o corpo
todo contorcido, já nao mais se reconhecendo a
Si mesmo, incapaz de obedecer as ordens quo
vinham do cerebra (se 6 que o cerebra, num corpo
tao torturado, ainda era capaz de pensar)..." (AL-
VES, 1945:40). Par outro lado, exportamos atletas
do basquetebol, atletismo, futebol, para out ros pal-
ses, porque estes pagam mais e oferecem melho-
res condigOes de trabalho.

Urn outro enfoque é dada ao corpo humane
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que, nas relagOes socials estebelecidas, aliena-se
da consciencia e da essancia humana. 0 corpo
6 reduzido a uma simples maquina que busca rendi-
mento e "performances" sobrenaturais, sendo viti-
mas do pr6prio excesso. Contudo, de acordo corn
SANTIN (1987:77), "0 movimento humano ultra-
passa os limites da simples motricidade ou das
atividades mecanicas. 0 movimento humano nao
pode ser reduzido a deslocamentos fisicos, a arti-
culagOes motoras ou gesticulagOes produtivas. E
necessario vincula-10 a todo seu modo de ser.
Nao 6 apenas o corpo que entra em agao pelo
fenegneno do movimento. E o homem todo que
age, que se movimenta". Busca-se urn corpo belo,
porque a socieade valorize esta beleza; pratica-se
esporte, porque esta na moda. Assim, entao, con-
solida-se uma ideologia que reafirma o capitalismo.
Por outro lado, este corpo 6 esquecido, ou melhor,
nao pode ser lembrado, devido a tantas outras
questaes que passem a ser prioridades para o
homem, como moradia, saude, alimentagao, empre-
go etc.

A pratica do esporte este presente no cotidia-
no do homem. E fato percebfvel encontrarmos em
qualquer lugar do Brasil urn campo de futebol.
A pratica esportiva livre e espontanea torna o
homem sujeito de sua agar), ele passa a se perten-
cer enquanto produtor de seu ato, portm, nao
ignorando a relagao existente no momento da prati-
ca em si, que podera traduzir caracteristicas do
sistema capitalista alienante. Entretanto, neste
momento, a analise focalize uma outra dimensao.
Coletiva ou individualmente, o homem, enquanto
ser social, movimenta-se, brinca, pratica esporte,

isso tern urn forte significado para o con junto
de suas relagOes socials, que 6 parte da totalidade
de sua cultura e da hist6ria.

0 movimento humano caracteriza o compor-
tamento de cada homem, representando a cultura
de sua sociedade que 6, ao mesmo tempo, modifi-
cada segundo a intencionalidade do seu mover-se
na cultura de urn determinado povo.

Porter to, para compreender detalhadamente
processo esportivo, faz-se necessario conhecer
seu papel nos diferentes momentos histOricos.

0 esporte foi utilizado (e ainda 6), no Brasil,
como uma forma de desarticulagao de qualquer
movimento classista, afastando os trabalhadores
das lutes de classe, fazendo corn que aceitassem

aceitem, docilmente sua posigao de explored°,
alarn de estarem preparados fisicamente para uma
produgao major. De acordo corn CARVALHO
(1978 .21-2), "0 desporto alinhou, assim, ao lado
da agao econegnica dos monopOlios, conjugada corn
a intervengâo politica do Estado, como urn comple-
mento importante da grande ofensiva ideolagica
tendente a emascular os trabalhadores de sua
capacidade de luta por condigOes de vida e de

trabalho mais justas e humanas", esse exemplo
portuguas vale inteiramente para o caso brasileiro.
No movimento estudantil, o esporte teve o mesmo
objetivo, recrear os estudantes para desmobilizar
a categoria de suas lutes. Enfim, o esporte se
mostra como uma forge ideolOgica a favor do
Estado. "Tambem estava destinada ao esporte a
formagao militar, a formagao de corpos fortes,
de super-homens a servigo da nagao, a purificagao
da raga e a saade perfeita" (CASTELLANI FILHO,
1988).

Urn outro aspecto abordado, que segue esta
mesma ideologia de carater opressor e inculcador,
6 o esporte escolar, constituindo mais urn compo-
nente alienador. Atravas da educagao escolar,
transmitem-nos valores e concepgOes falseadas
que nos levam a urn comportamento passivo diante
do quadro real da sociedade capitalista brasileira..."
as escolas sao febricas, onde a materia bruta
sat) as criangas, a serem moldadas e tranformadas
em produtos que satisfagam as diversas exigências
da vida" (NUNES, 1985:70).

0 esporte contribuiu para a concretizacao
desse fato. A pratica esportiva escolar visa a
formacao de campeOes, hertis, onde se pensa
que devemos "lever vantagem em tudo". Nesse
contexto, em muitas ocasiOes, "0 feitigo vira con-
tra o feiticeiro", isto 6, a pratica esportiva, em
lugar de ser fator de libertagao, favorece a domina-
gao, como afirma NUNES (1985:70) "... na escola

esporte 6 usado corn a finalidade de dominar
aluno, ensinando-Ihe a regra do jogo (isto 6,

habitos sociais): num jogo, quando o apito soa,
6 porque a crianga nao este atuando de acordo
com o estabelecido pelo sistema. Assim, atraves
de recompensas e punigOes, promove-se urn condi-
cionamento dos alunos, nas escolas, no que disci-
pline, ordem e hierarquia devem ser respeitados.
A questa() do poder, entao, fica escamoteada, pos-
to o esporte nao ter finalidades utilitarias imediatas.
"Desse modo, CARVALHO (1978:26-7) afirma que

.. a escola passa entao a ser encarada como
o terreno de eleicao do desenvolvimento desportivo
nacional sem se cuidar que tipo de interesses
se defendem e a que necessidade aquela respon-
de", mistificando o proceso das relagOes entre
os homens.

Urn outro ponto a considerar 6, segundo FEIO
(1978), a questa° da politica, que se faz presente
no esporte e a politica externa (local, nacional

internacional), que necessita de uma reflexao
mais profunda.

A politizaga0 do esporte pode ser expressa,
de acordo com FEIO (1978), na agao de urn partido
politico que propOe programas esportivos, nas pro-
pastas governamentais sobre o esporte, na posicäo
("esquerda" ou "direita") dos clubes em determina-
das localidades, e no carater das atividades espor-
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tivas nas escolas e pragas quo demonstram a
posicao politica de quem as organiza e as pratica.

Tanto a nivel individual e coletivo, de clubes,
como de estados e pafses, a organizacao esportiva
6 influenciada pela questão polftica. Individualmente
ou coletivamente, o homem se organiza para estru-
turar os meios para a realizacao de sua atividade
esportiva. Nos clubes ha a politica eleitoreira dos
cargos da diretoria, a politica financeira de seus
membros e atletas, a polftica dos treinadores, dos
campeonatos. Em relagao aos estados e principal-
mente aos paises, a discussao se torna mais corn-
plexa, e é importante resolver varios pontos, tais
como a questa° racial, cultural, econOmica, sobre-
tudo as simpatias polfticas e ideolOgicas, e, tam-
bern, a forma organizacional de eventos esportivos
de grandes dimensOes como a Copa do Mundo
e os Jogos Olimpicos. Complementando, FEIO
(1978:191) afirma quo "o desporto, sobretudo o
desporto espetaculo e as suas grandes organiza-
cOes a nfvel internacional, criam condigOes emoti-
vas suficientes para, chamando atencao de milhOes
de indivIcluos, sustentar a divulgacao das lutas
ideolOgicas".

ApOs termos levantado essas reflexOes, en-
tendemos quo, enquanto profissionais do esporte,
uma complexa tarefa nos 6 destinada.

Assim, como os professores de outras disci-
plinas, o professor de Educagao Fisica, tambem
em sua pratica pedag6gica, prega concepcOes e
valores ideolOgicos de uma classe dominante. De
acordo corn M ART INS (1984) , embora i nconsciente-
mente, o professor constitui urn componente
porque transmite id6ias quo nao sao suas, mas
que, aparentemente, sao coerentes corn sua vida
e corn as de seus alunos, executando uma agao
educacional sem avalia-la e relaciona-la corn o
contexto social existente.

Apesar dos condicionantes que determinam
a pratica docente e quo nao nos cabe relaciond-bs,
no momento, acreditamos que "... a praxis pedag6-
gica 6 a oportunidade para produzir o homem,
objetiva-lo, tornando-o humano, o quo afinal s6
6 possfvel quando o homem estd em relagao corn
os demais homens (MARTINS 1984:57).

De acordo corn o quo apresentamos, e certa-
mente nao estamos imunes ao fen6meno afienagao,

parece-nos, segundo MARTINS (1984), ser inge-
nuidade pensar que a superacao da alienagao se
da apenas corn a percepcao crftica. Juntamente
corn o desenvolvimento da consciencia crftica
necessaria uma mudanca radical da vida pratica,
tornando, entao, a atividade politizadora e produ-
tiva. Enfim, queremos dizer quo nao he esporte,
em si, socialista ou capitalista, entretanto, dove
haver prof essores crfticos da sociedade onde vi-
vem. NOs vivemos numa sociedade capitalista de-
pendente.
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RODA BAHIA

"ABRE A RODA, MOCADA. NAO DEIXE A RODA FECHAR..."

Pois 6. Essa roda WA° deve mesmo fechar, nem parar. E quando falamos em roda pensamos nas
rodas vivas da vida baiana: capoeira, samba etc. E a Roda Bahia rao pode ser diferente. Ela
traz uma proposta de reunir todos os interessados nas Ciencias do Movimento para uma reflexâo
das prAticas corporals, buscando uma produgäo cientffica em um constante repensar do movimento.
E, como uma roda girando, gerar cultura e questionar a sociedade, numa visäo crftica da sua prâtica
em urn contexto s6cio-politico.
Esse grupo aponta, atrav6s de um processo dialetico, para urn estudo dinArnico, onde a organizag'do

a apresentagâo de trabalhos de cunho cientlfico ocorrerao regularmente. A Roda Bahia estA aberta
a toda comunidade interessada nas cièncias do movimento, no sentido de contribuir para uma discussão
dos assuntos expostos, visando a um amadurecimento das idOias e estimular academicos para a
produgao cientffica.
Esta 6 a Roda Bahia que pretende girar de forma continua e valente, ainda que alguns embaragos
aparegam. E a Roda nao vai parar, porque contern no seu eixo a estrutura sOlida, conseci0ente

acima de tudo comprometida corn o pensar-agir-pensar, que 6 a base do desenvolvimento da
consciencia do homem. E sem ela jamais iremos transformar a sociedade que al estA.

A Roda Bahia 6 uma proposta dos membros do Colêgio Brasileiro de Ciencias do Esporte — Bahia
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NATARAJA

Jose Wagner Silva Souza — "Wagner Nataja"
Marcia Cristina Juliet° dos Santos — "Marcia Plok" *

Sergio Ricardo da Silva — "Sergio Guerreiro" *

0 grupo Nataraja surgiu do interesse de alguns estudantes do curso de Educagáo Fisica, que fazem
parte do Bale Primitivo da U. F. S. — Fruto de uma oficina realizada em meados de fevereiro

margo do corrente ano, corn objetivo de discutir as questOes inerentes ao Homem Primitive e
a Danga da sua HistOria, especificamente buscando o estudo e a pesquisa sobre as dangas primitivas

os seus sfrnbolos e significados no que tange a relagäo dessas dancas na sociedade de consume
em que vivemos.
0 grupo surgiu tambem em face da nâo veiculacâo de tais questOes hist6ricas no Ambito da Universidade,
especificamente no Curso de Educagão Fisica.

Grupo Nataraja surge corn a proposta, em forma de pesquisa, buscando o crescimento da danga
as bases antropolagicas e sOcio-hist6ricas do movimento humano, situando a danga a partir do

estilo de vida do homem primitivo e relacionando-a corn nossa atualidade.
Alern disso, contribui para a reflexao sobre o corpo na dimensäo s6cio-polftica, buscando o resgate
da hist6ria do movimento humano, a compreensao das tatuagens histOricas que trazemos no corpo,
enquanto signos de opressao, dominacâo e exploragâo do homem em determinada Opoca. Nossa
intengâo primordial é o resgate da consciencia corporal come fator de libertagao e ludicidade.

"0 HOMEM PRIMITIVO E A DANA
DA SUA HISTORIA"

Em face da sua experiOncia corn o caos e
da sua pr6pria impotencia, o homem primitivo teve
necessidade de transcender a sua condigào. A
vida que se desenvolvia a sua volta, em constante
mutaggão, fez com que ele se sentisse em sintonia
com as plantas, os animais e as estrelas per
meio de uma forga Unica e universal que tern

poder de transformar tudo e de ate estabelecer
ritmos para essas mudangas. Ritmos corn que
ele procura exprimir o poder invisfvel e todas as
aspirag'Oes de seu espirito. A danca foi, portanto,
para o homem primitivo, o meio mais natural de
transcender a sua condigâo humana.

No sentido c6smico, a danga é uma guerra,
uma luta da luz contra as trevas, do bem contra

mal, constituindo-se, portant°, o meio de reins-
taurar a ordem primordial do criador — in Revista
Planeta (1990, pag. 41).

Diferenciada da danca moderna, que hoje se
apresenta ao mundo de forma mais voltada para

consumo, perdendo os seus valores inerentes,
a danga primitiva tern aspectos relacionados a
magia, misted°, fantasia, religiosidade etc.", por
isso encontramos no samba, na lambada, dangas
modernas, ainda ritmos de significados primitivos,
come o movimento de quadri', ou seja o centre
da sexualidade.

A danga primitiva tem aspecto expresso atra-
yes de sons e gestos imitados a sua volta, tradu-
zindo, através do corpo, toda a sexualidade, alegria,
tristeza, amor, nascimento, morte, ou tudo que

Acadèrnicos do Curse de Ucenciatura em Educacão Ffsica e integrantes do Ballet de Danca Primitiva da
U.F.S.
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constitufsse uma cocas& para dangar. A exemplo
de expressao primitiva temos os Indios da America
do Norte, corn dangas comemorativas em torno
de urn totem, que representa, para ales, o retorno
do homem ao seu ancestral.

"0 HOMEM PRIMITIVO
E SEUS RITUAIS"

Ha exemplos de alguns rituals utilizados pelo
homem primitivo, na agricultura, os quais tornaram
o dia de trabalho mais prazeroso e produtivo. Para
ele, surgiram rituals que partiam, desde o preparar
da terra ao pre-consumo do alimento, sendo:

Cavar
Semear
Aguar
Cortar
Co!her
Transportar
Pilar
Peneirar
Ralar

Alem dos rituals acima mencionados, enquan-
to atividades relacionadas ao trabalho, 6 importante
tambern mencionarmos outros rituals que possuem
carater I6dico, religioso e de luta, como:

Lundu
Maracatu
Maculale, etc...

Como vimos, nosso grupo 6 novo, corn forte
disposigao a pesquisa do tema "0 HOMEM E A
DANCA DA SUA HISTORIA", buscando cada vez
mais o aprofundamento deste tema na perspectiva
de contribuigao para reflexao sobre urn out ro proje-
to de Educagao Ffsica, onde o corpo, o ritmo,
enfim, a danga sejam expressOes da histOria do
homem em movimento.
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GRUPO DE ESTUDO

"DEVIR"

Gerfesson de Souza Neto *
Simone Dias Oliveira *

Jovani Alves Nascimento *
Murilo Comes da Silva Junior *

Neklson de Oliveira Mangueira *
Simone Ferreira dos Santos *

Raizes

Nasceu de urn convite do professor Maurfcio
R. da Silva, ap6s o mesmo ter verificado o nosso
desempenho participativo na sua disciplina — Re-
creacao — no perfodo 90/1, no Curso de Educagao
Ffsica da Universidade Federal de Sergipe.

Foi marcada uma reuniao entre professor e
possfveis integrantes do grupo, onde discutimos
as possibilidades de se fazer um trabalho que
coincidisse corn as idaias de todos e atingisse
nossas metas.

Assim, através deste trabalho, pretendemos
despertar o interesse e a curiosidade dos demais
acadernicos e corpo docente, corn relacâo a assun-
tos que dizem respeito a educacao, ao lazer, aos
esportes e aos eventos, dentro de uma visao crfti-
co-analftica, através de leituras de textos sobre
temas polamicos na area de educacao ffsica. Alain
disso, tencionamos elaborar projetos de pesquisa,
realizar intercambio cultural e cientffico corn diver-
sas instituic6es educacionais, e apresentar produ-
cOes cientfficas ern simp6sios e seminarios para
possibilitar uma melhor relacao afetiva e resistancia
a apatia imposta ao ensino de terceiro grau.

Esse espaco cedido pela revista MOTRIVI-
VENCIA a uma grande oportunidae para realizarmos
urn trabalho que inclui responsabilidade e, acima
de tudo, dedicacao, a fim de atingirmos as metas
já expostas e demonstrarmos que educagao ffsica
tambarn a sinanimo de seriedade.

TRABALHO E LAZER

Introducâo

Nesse artigo mostraremos as diferencas exis-
tentes entre trabalho/lazer pre e p6s-revolugao
industrial.

Iniciaremos corn as relagOes entre o trabalho
e o lazer nas sociedades que antecederam a revo-
lucao industrial, mostrando que nestas nao havia
uma separacao nftida. Logo depois, trataremos da
evolugao do trabalho e uma consegilente divisao
que passou a existir alp& a revolucao industrial
entre trabalho/lazer, acompanhado de urn conceito
de lazer.

No segundo capftulo apresentaremos concep-
cOes de lazer/trabalho pertencentes a diferentes
correntes filos6ficas e, tambarn, as funcOes e ca-
racteristicas mais importantes dessas atividades.

Evoluck) do trabalho e do lazer

dificil fazer-se analise em separado do
que venha a ser binarnio trabalho/lazer, pois, se
verificarmos o pr6prio conceito de lazer, veremos
que este esta sempre associado ao trabalho.

Nas sociedades tradicionais, tipicamente ru-
rais, e mesmo nos setores urbanos, ainda, nao
industrializados, observa-se o ritmo de trabalho
onde eram comuns os intervalos para conversas
e ate mesmo uma execucao de tarefas ao som
de cantos (cantigas de trabalho). Os locals de
trabalho chegavam a se confundir corn a prOpria
morada. A producao era unida, quase que por
total, ao seio da familia. A partir dessas caracterf-
siticas, percebe-se que nao havia uma separacao
entre trabalho e lazer, nem uma caracterizacao
desse binamio.

JA nas sociedades modernas, principalmente
nas urbanas, em vista da industrializacao, perce-
be-se uma divisao social do trabalho que separa
as pessoas em grupos variados, obrigando-as a
trabalhar no ritmo das maquinas, impossibilitando
aquela socialzagao vista nas atividades das socie-
dades tradicionais. Agora, jé se percebe a caracte-
rizacao da divisao do bin6mio trabalho/lazer, pois

Endereco para Correspondència: Av. Rio Grande do Sul n° 1307, Cairo Siqueira Campos — Aracaju/SE,
CEP: 49050
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o lazer ja comeca a aparecer como uma necessi-
dade do trabalhador fora de sua atividade prof is-
sional (Marcelino, 1987).

Baseados neste estudo 6 que concordamos
corn o conceito de lazer descrito por Dumazedier
in Marcelino (1987, pg. 25) da seguinte maneira:
"Conjunto de ocupagOes as quais o individuo pode
entregar-se de livre vontade, seja para repousar,
seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou,
ainda para desenvolver sua informagao ou formagao
desinteressada, sua participagao social voluntaria
ou sua livre capacidade criadora, ap6s livrar-se
ou desembaragar-se das obrigagOes, profissionais,
familiares e socials".

ConcepgOes Fong -6es e
Caracteristicas

Para entendermos a relagao entre lazer e
trabalho e ate mesmo para urn estudo sobre estas
questOes que v8m tornando-se enfatizadoras e
ganhando espago nas concepgOes dos estudiosos
desta area, 6 necesskio citarmos alguns conceitos
sobre os determinados termos.

A concepgao atribulda por Dumazedier, vista
anteriormente, diferencia-se do vocabulkio t6cni-
co-cientffico que atribui ao lazer uma mera defini-
gao de: descanso, liberdade, folga, ou seja, algo
sem compromisso.

0 lazer, corn o passar do tempo, vai adqui-
rindo novos valores, referenciando novas concep-
g6es. Nessas novas linhas de concepgOes surgem
crfticas e pregagOes tanto cristas quanto mate-
rialistas.

A Igreja reduz o lazer a mero complemento
ou compensagao do trabalho estaf ante; os marxis-
tas privilegiam o trabalho como sendo fonte de
realizagao, porOm defendem o tempo fora do traba-
lho, nao necessariamente o lazer, uma vez que,
em Marx, encontram-se textos dos dois generos.
Existem, pois, inflancias marcantes dos valores
do trabalho sobre o lazer, o que provoca uma
skie de equfvocos quanto ao seu significado.

E born ressaltar que, corn a industrializagao,
as pessoas passam a compreender de forma dife-
rente o que significa lazer, pois o sentido deste
varia de acordo corn a situagao s6cio-econ6mica,
a faixa etaria e ate mesmo o sexo das pessoas.
Corn isso, o use do termo "lazes", fica restrito
a atividades especfficas ou a jufzos de valor a
ele associados.

Na analise sobre o que venha a ser especifi-
camente trabalho, n6s encontramos diversas con-
cepcOes de diferentes autores que serviram de
base para atingirmos uma visao geral do seu sig-
nificado.

Colson in Friedmam (1973, p20), declara:"0
trabalho 6 o emprego que faz o homem das suas

forgas ffsicas e morals para a produgao de riquezas
e servigos". Para os individuos corn essa concep-
gao, a atividde de trabalho se distingue essencial-
mente pela finalidade, pela utilidade, pelo valor
dos produtos que cria.

JA Bergson, in Friedman (1973, p20), afirma
que "o trabalho deve criar utilidade".

Friedmam et alii (1973, p.20), define "traba-
lho" como sendo "o conjunto das agOes que o
homem, corn a finalidade pratica, corn ajuda do
ckebro, das maos, de instrumentos ou de maqui-
nas, exerce sobre a matkia, agOes que, por sua
vez, reagindo sobre o homem, modificam-no".

0 fenOmeno do trabalho na sociedade con-
temporanea nao equipara todos os comportamentos
do "homo-faber". As atividades do homem nao
sac, necessariamente rurais ou industrials. Nan
consistem exclusivamente em atividades de produ-
gat) de bens de consumo. Sob este aspecto, na
medida que sup6e coagao, o trabalho se diferencia,
em muitos casos, da agar), que 6 liberdade. Traba-
Iho 6 agao quando se alimenta de uma s6 disciplina
livremente aceita. Assim, o trabalho, por si s6
,nao realiza necessariamente o homem nem traz,
em consegancia do seu avanco, o lazer como
recompensa.

ApOs a revolugao industrial, o homem passou
a ser comandado como uma simples maquina que,
ap6s suas diversas fungOes, necessita de um sim-
ples reparo, como lubrificagao, limpeza para voltar
a funcionar. As empresas e industrial exploram
bem isto, oferecendo como "reparo" um simples
"espago no tempo livre, para pratica de algumas
atividades ffsicas e desportivas, confundindo-as
corn lazer e que, na verdade, 6 utilizado para
repor as energias gastas pelo trabalhodor no tempo
de trabalho, a fim de produzir mais.

Fungbes de Lazer e de Trabalho

0 lazer apresenta as fungOes de descanso,
tanto ffsico quanto mental, de divertimento (como
superagao da monotonia quotidiana verificada nas
taref as obrigatOrias), embora exista uma pequena
parcela da populagao dizendo-se realizada no seu
trabalho e que nao o ye como monotonia quotidiana,
e sim como uma atividade gratificante. Na maioria
desses casos, os indivfduos tiveram a chance de
escolher a sua atividade diaria, entretanto isso
nao ocorre corn grande parte da massa populacio-
nal, pois, nas atividades (principalmente as Indus-
triais), existe urn divisao social do trabalho, que
esta cada vez mais especialzado, impedindo, as-
sim, o senso de ajuda m6tua e fortalecendo cada
vez mais o individualism°.

Torna-se diffdl citar fung6es de trabalho que
nao estejam associados as fundSes de exploragao,
porem alguns autores conseguem resgatar algumas
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fung6es fora deste sentldo, como 6 o caso de
Friedmam no seu livro, "Sociologia do trabalho"
em que supt5e duas functles:

dIstracho — entende-se nesta funcao o
trabalho como vocacao do indivIcluo, ou seja,
algo que Ihe realize corn gosto, dentro de
sua prOpria vontade.

cornpensaciio — esta funcao nao foge
muito da primelra, pois parece ser dela urn
complemento, ou seja, o indivIcluo é reconhe-
ddo por aquilo que ele faz e 6 recompensado
dentro das pespectivas esperadas.

Caracteristicas

0 trabalho caracteriza-se por uma busca de-
sesperada de metas que já sao preestabelecidas,
cabendo ao trabalhador apenas o dever de cumprir
suas tarefas, para que tais metas sejam atingidas.
0 objetivo principal dessa busca de metas é uma
coletividade maior e, conseq0entemente, o lucro
ou a subsIst6nda; o lucro, 6 Obvio, do empresarlo;
a subsIstkcia, do trabalhador.

0 lazer, ao contrárlo, 6 urn momento caracte-
rizado peia liberdade. Nele as pessoas liberam sua
criatividade e escolhem aquilo que querem fazer
sem urn preestabelecimento nem uma busca de-
sesperada de metas, pois nao ha o objetivo do
lucro nem a preocupagão corn os rendimentos ou
resultados, havendo apenas o desenvolvimento do
16dico, que predisp6e, como já fol dito, as indivIduos
a uma libertacão.

Conclusâo

ApOs este relato abordando o tema "lazer
e trabalho", faz-se necessária uma analise geral
sobre as termos aqui referenciados.

Vlmos que, ao longo dos anos, as concepcOes,
funcees e caracterfsticas de lazer e do trabalho
vern transformando-se cada vez mais. 0 trabalho
vem sendo fonte de exploracao do homem, neo
so por obriga-lo a uma luta excessiva contra o
tempo, como tambern por utilize-lo para atingir
objetivos quo nem sempre sao seus.

Percebemos que, corn a revoluceo industrial,
as indivIduos passam a ser tratados como "maqui-
nas" e, em contrapartida, o lazer vem perdendo
espaco cada vez maior na vida das pessoas, quo,
ainda ingenuamente, confundem-no corn o tempo
llyre. 0 lCidico, o irreal, o simbelico, 	 o criativo,
tern sido esquecidos cada vez mais.

preciso viver o divertimento, o tempo livre,
fora das regras tradicionais, e buscar novas regras
capazes de transformar a sociedade.

Assim, "conclufmos" que, por ampla determi-
nage°, lazer e trabalho sac, termos que essencial-
mente se completam, se forem realizados corn
inteira vocacao e prazer.
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0 CORPO AINDA PROIBIDO E MALTRATADO

Dr. Jose A. Gaiarsa

Sim, ainda proibido e maltratado, apesar de
todos os discursos e converses em contrario.

A confusao se deve ao fato de termos dois
corpos e ao fato de ninguern separar urn do outro.

Temos o corpo que se ye — que os outros
veem e que eu tambern posso ver em urn espelho
ou em uma gravagao — a figura do corpo. Mas
ha tambern o corpo que se sente e este continua
tao negado quanto sempre foi.

0 primeiro esta muito na moda e correm
bilhOes e bill-16es de cruzeiros em cosmeticos, em
roupas, em academias de modelagem corporal, em
mil desfiles, concursos e campeonatos esportivos.

Ate as mäes — o maior reduto moralista
da sociedade — sentem orgulho e satisfagao se
a filhinha querida se apresenta elegante em micros-
saia, ou se vence urn concurso de beleza mostran-
do-se praticamente nua para o mundo. Ter sucesso
exibindo o corpo para que ele seja yisto pode,
ficar bem, todo mundo gosta e quer.

Mas o corpo que se sente continua proibido.
Aguela mesma mae que adorou ver a filha nua
em pUblico, a vigia o tempo todo para que ninguêm
mexa nela. E haja sermOes sobre reputacão, olha
a fofoca, o que dirk os outros e ate sobre o
born nome da familia...

0 que 6, afinal o corpo que se sente? Curiosa
pergunta, pois a resposta parece 6bvia demais.
Mas nao 6.

Consideremos as Tecnicas (note-se o termo)
corporals em Psicoterapia. 0 que pretendem estas
"tecnicas"?.

Pretendem "libertar o corpo de suas amarras,
de suas inibigOes, de seus bloqueios" — aceitan-
do-se que todos estes bloqueios sac) de origem
familiar e social. Pretendem, sabendo ou sem sa-
ber, tirar o individuo da intrincada rede de precon-
ceitos que envolvem quase todas as sensacees
corporals.

Por que o corpo que eu sinto — que eu
posso sentir — 6 a soma de sensacOes prove-
nientes deste corpo, seja quando isolado, seja
quando em contacto.

Reaver o corpo, perceber que eu tenho corpo,
voltar a sentir o corpo significa ter contacto —

contacto — comigo, e corn outra ou outras pes-
soas.

Esses dots tipos de contacto s6 existem oU
s6 sac) percebidos em sitagao amorosa. Al pode.

Mas quern nunca teve ou pouco teve contacto,
corn outros ou consigo mesmo, na g. 6 uma pessoa
capaz de acariciar — arte sobremodo importante
e por demais esquecida, ignorada — ou condenada.

Desde muito pequeno somos insistentemente
convidados a fazer de conta que nao temos sense-
c8es corporals, sobretudo as mais gostosas, as
sensacOes er6ticas ou sensuais.

Corner pode — as sensacOes de prazer ali-
mentar sac) as Cinicas que as mães adoram e
permitem — sem restricOes. As sensacOes amoro-
sas nao pode — nem com elas, corn as mäes.
Pouqufssimas maes tam contacto erettico prazen-
teiro — corn seus filhos. Nossos pOssimos costu-
mes familiares, hipocritamente puritanos (em fami-
lia sexo nao existe), fazem com que as pessoas
se afastem umas das outras desde muito cedo.
Por isso ninguarn aprende — e pots ninguarn sabe
— entrar em contacto, fazer carfcias, receber cart-
cies. Somos crus ate para dar urn abrago, que
muitas vezes ou apenas se sente ou, no extremo
oposto, 6 sufocante, muito apertado, forte demais.

Que dizem todas as estatisticas sobre sexua-
lidade? Que os homens sac) por demais mondtonos
na cama, fazendo o pouco que fazem sempre
do mesmo modo, estereotipado, egofsta, corn pouca
presence, pouca criatividade, urn sexo maquinal,
sem versatilidade e sem consciencia do que se
esta fazendo.

As mulheres pior ainda. Sof rendo repressao
sexual mais intensa que a do homem elas tendem
a comportar-se como bonecas er6ticas — a ficar
imOveis, ou a realizar mil gestos e posig6es que
tendem a negar o que elas estao fazendo: olhando
para cima ou para longe, voltando o rosto para
o lado oposto ao do parceiro, contraindo os dedos
dos pas, mas sobretudo fazendo cara e exibindo
modos que dizem: "nao tenho nada a ver corn
isso que este acontecendo...".

Tanto homens como mulheres, durante o en-

Autor de diversas obras sobre o corpo, entre elas, "0 que 6 corpd' da serie "Primeiros Passos".
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aflita, meio desesperada, frenatica, agitada e ate
agressiva. Ora segundo mestre Reich, se as pes-
soas se mostram assim, é porque elas se sentem
assim — e o espetaculo nao 6 dos mais bonitos
de se ver.

Tanto Reich como Tantra dizem coisas muito
parecidas que o encontro sexual pode ser lento,
consciente, terno, amoroso, uma verdadeira "Medi-
tagão amorosa".

Mas quern acredita nisto depois de toda a
falta de educagao que recebeu?

For que em nosso mundo nä° ha nada e
ninguem que de nada de parecido com uma educa-
cao sexual que nap seja moralista ou fisiolOgica.

Nada e ninguarn. Porque ninguarn sabel
For isso hoje comegam a aparecer os Se-

x6logos.
A profundidade de nossas repressties sexuais

pode ser medida polo seguinte fato: nem mesmo
na masturbagao as pessoas fazem variagOes, a
maioria realiza o ato de modo furtivo, nao muito
conscientemente, e sempre do mesmo modo.

Comem todos arroz corn feijao a vida toda,
seja sozinhos, seja corn urn parceiro. E somente
arroz corn feijao...

Frente a possibilidade de variagOes intermina-
veis, as pessoas se limitam a uma experiencia
miseravel de uns poucos minutos e, segundo tudo
indica, 6 quanto lhes basta.

o que dizem. Mas nao sei se !hes basta,
ou se tem medo de varier — de perceber quo,
na meditagao erotica, se plenamente consciente,
encontramos de forma bem sensfvel a demonstra-
gao de que somos criack continua — prazer eter-
no.

Ate aqui falamos do encontro amoroso, (mica
hora durante a qual as pessoas mantarn alguma
especie de contacto ffsico, e onde se aceita quo
haja troca de carfcias.

Mas depois da publicagao do livro "Tocar"
— 0 significado humano da pele, de Ashley Monta-
gu (Ed. Summus, S. Paulo, 1988); depois desta
publicagao é preciso repensar as carfcias, e os
movimentos que fazem as carfcias. Num alentado
volume de 400 paginas, corn uma bibliografia monu-
mental, Ashley demonstra, corn numerosas expe-
riencias feitas corn animals e corn pessoas, que

contacto entre duas pessoas e as carfcias quo
elas possam trocar — independentemente da se-
xualidade tem valor biolOgico altissfmo. Contacto

carfcias estimulam poderosamente o sistema
imunitario e sac) corn certeza o melhor "remedio"
que existe para reduzir o famoso "stress", afora
mil outros efeitos ben6ficos. E nao sao beneficas
apenas, para criangas (filhotes).

0 corpo, portanto, nao 6 s6 nem esta pre-
sente somente has horas sexuais; seria 6timo se
ele estivesse presente em muitas outras horas,
nao s6 pelos seus efeito fisiolOgicos, como por

seus efeitos psicolOgicos: contacto vivo, quente,
envolvente e macio corn outra pessoa é o modo
de nos persuadir, bem no fundo de nossa animali-
dade saudavel, de quo o mundo é lugar born onde
viver; sentir sensagOes de contacto nos dá prazer

seguranca — a täo procurada seguranga que
todos desejam, quo todos procuram e que tao
poucos encontram.

E agora, leitor, depois desta crftica panora-
mica, vamos fazer urn teste para verificar o teu
grau de aceitagao do corpo (das sensagOes corpo-
rals). Voltemos as tecnicas corporais em Psicote-
rapia e as suas origens em Reich (ignorando tudo

quo se faz e diz no Oriente).
Dizia o mestre — em momento de inspiragao

— quo a pior de todas as angOstias 6 a angtistia
de prazer. 0 termo nao 6 dos mais felizes. E
claro quo as pessoas habitualmente nao sentem
muita angOstia ao experimentar prazeres conhe-
cidos ou modos de desempenho sexual sempre
igual. 0 quo as pessoas temem acima de tudo

o prazer novo, aquele prazer que faz acordar,
entranhar e desconfiar... "0 quo esta acontecendo
comigo? Nunca senti isso em minha vida... Esse
prazer é temido e quem o desperta em mim na
certa 6 uma

Bern no fundo, o quo as pessoas mais temem
6 variar, isto 6, desenvolver-se, experimentar o
mundo como uma soma de coisas continuamente
novas — urn mundo em eterna mutagao — e
pleno de incertezas.

As pessoas temem acima de tudo viver peri-
gosamente; de outra parte, 6 aquilo quo mais
desejam, como se ye pela admiragao de quase
todos frente a urn 007...

Agora o teste. Veja como voce se sente
frente as declaragOes seguintes, ref erentes as t6c-
nicas corporals em Psicoterapia.

Como ninguarn tem muita experiencia corn
pr6prio corpo, nem corn carfcias de polo —

!eves — nem corn movimentos, a terapia deveria
consistir em proporcionar as pessoas, a malor
variedade possfvel de sensacties corporals, de pele

de movimento, inclusive muito do que se sente
quanto as zonas er6genas e genitals sao tocadas.
Corn uma condigao: presenga total permanente.

Qual a sua impressao frente a essa de-
claragao?

lsso é terapia para voce? Voce seria capaz
de ser terapeuta usando esta "tecnica"? Voce
seria capaz de ser "paciente" de urn terapeuta
quo procedesse assim?

E muito pouco provavel. 0 pr6prio Reich e,
depois dole, todos os seus seguidores (bioenergeti-
cistas) evitaram e evitam cuidadosamente produzir
prazer nos sous pacientes. Escolheram, quase to-
dos, o caminho das manobras pesadas, destinadas
a despertar dor, raiva e medo.

Fazem corn os pacientes aquilo quo ja foi
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contro amoroso, ou se contArn muito ou, ao contra-
do, mostram tudo aquilo que se convencionou cha-
mar forca do lostInto: gemidos, agarramentos e
movimentos todos sugerindo corn forca — basta
ter olhos para ver que a pessoa está MUITO
feito corn eles multas vezes; maltratam quem jd
fol bastante maltratado — porque ningudrn sabe

acadclar, nem produzir ou sentir prazer sem culpa,
sem vergonha e sem medo.

Triste mundo o nosso onde uma pessoa em
cada cInco 6 cronlcamente deprimida.

Mundo sem contacto.
Portanto mundo sem vida.
Morrendo.
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A MOTRICIDADE HUMANA - UMA REvoLucAo ciENTIFIcA

Manuel Sergio

1. A Educagao Fisica esta em crlse, como
todas a areas do conhecimento. De fato, s6 não
esta em crise o quo esta morto. A educagao
Fisica moderna, nascIda em fins do sOculo XVIII

dividido em res cogltans e res extensa, mas
sublinhando quo o corpo humano era maquina (Mc)
autopoietica, mas alopolatica).

Ora, 6 evidente que o corpo humano nao
6 o que a fislologia descreve, nem o que a anatomia
desenha, nem o que a biologia, em suma, refere.
Porque o corpo 6 a materializagao da complexidade
humana. Reza° tern Edgar Morin, ao escrever:
"o ser humano nao 0 ffsico pelo seu corpo" (0
MOtodo 1. A Natureza da Natureza). De facto,
ninguarn tem urn corpo. HO uma distancia iniludfvel
entre mim e um objecto que possuo: posso delta-lo
fora, sem deixar de ser quem sou. Corn o meu
corpo nao sucede o mesmo: sem ele, eu deixo
de ser quem sou. Por isso, o meu corpo não
6 fialoo, no sentido cartesiano do termo, não
Korper, mas o fundarnento de toda a minha exls-
Wide e de minha prOpria subjetividade, o Leib.

Por outro lado, verifica-se, a partir da dOcada
de 60, nesta area do conhecimento, urn novo dis-
curso centrado, quer no movimento quer na motri-
cidade, anunciador do corte epistemobglco ou,
se se quiser, da mudanga de paradlgma. Que
alias a tambern visfvel quando (sem grande invest'.
gaga° eplstemolOgica, dado quo se descamba numa
visa° unilateral da motricidade humane) se substitul
a Educagao Fisica pelas Ciencias do Desporto...

Assim, sO pode entender-se a Educagao Fisi-
ca como a prO-ciOncia da CiOncia da Motricidade
Humana, a qual se vinculam todas as condutas
motoras em que o Homem persegue a superagao

o sono, nomeadamente o desporto e a dance,
mas sem esquecer a Educagao Especial e Reabili-
tack, a Ergonomia, o Jogo Desportivo tfpico do
Lazer e Recreagao e a Motricidade Infantil.

Dentre estas condutas motoras, o Desporto
ocupa, de fato, lugar de relevo pelo que representa
de corporeidade integralmente assumida e vivencia-
da; de procura de performance em busca de mals
ser; de competigao-dialOgo, dentro de regras quo

tornam real a essencia humanizante da pratica
desportiva; de espetaculo pr6prio de uma sociedade
quo assenta no rendimento e na competicão,
a todos os nfveis; de urn conjunto codificado de
tacnicas, altamente racionalizadas e especializa-
das, de acordo com o modo de produgao capitalista

industrial.
A uma distancia crftica, 6 possivel encontrar,

nele, ma's do quo técnica, um tecnologismo, isto
6, urn novo messianismo, onde a libertacao viria
na e pela sociedade tecnolOgica. S6 que este tipo
de sociedade gera o homem unldlmensbnal, me-
diante uma linguagem puramente informative, quo
perdeu o seu carater de apelo e dialog°, e recusa

estatuto fundamental na historicidade e da pluri-
diversidade do real.

Mesmo assim, ainda 6 no desporto e na dance
quo a apoteose do trabalho e a interdigao da
festa, tfpicas da sociedade unidimensional menos
se acentuam. Tondo em conta, no entanto, que
a culture exprime totalidade social, a qual, nos
dias que passam, tondo a gerar o homem tecno16-
glco, sem densidade nem espessura, incapaz de
descortinar para al6m do sensorial e do imediato...

Seja como for, 6 bem evidente que a Educe-
gão Fisica 6 tao-s6 uma tradicâo discipliner, nao
uma autonomia discipliner. Como tradicao discipli-
ner pode ser ensinada, mas sem autonomia discipli-
ner dificilmente se investiga e se constitui em
comunldade clentlfIca. A Educagao Fisica nunca
precisou de autolegitimar-se epistemologicamente,
ou seja, de encontrar em si as formas e as razaes
da sua pr6pria cientificidade, precisamente porque

Poder sempe se servlu dela e nunca a servlu
como instrumento insubstitufvel de conhecimento

transformagao.
Ora, chegou o momenta de terminar, de vez,

corn uma anarquia epistemolOgIca vigente (nao me
ref iro a quo Feyerabend propugna) e tentar o acto
da legitimagao epistemolOgica, nao s6 atravOs da
ciOncia da motricidade humana ou da investigagao
nesta area do conhecimento, mas do ensino da
motricidade humana em versa° universitaria. Nao
podemos continuar naquela tendência psicolOgica

• Professor associado da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Tócnica de Lisboa. Professor Visitante
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP-BRASIL)
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que adota como critario de legItImack o interesse
da juventude pelas atividades corporals, nem a
tendencla soclolOgIca que toma como critOrio es-
sencial a sua importAncia na sa6de das populacOes,
nem a tendencla pedagOgIca (de que se socorrem
afltivamente todos os saberes, sem autonomla)
que sublinha numa disciplina tAo-s6 o seu valor
formativo.

E por qua? Porque uma disciplina s6 se legitl-
ma "em fungao do papel que uma determinada
6poca !he atribui no quadro geral da organizacao
dos saberes" (Olga Pombo, in Associack dos Pro-
fessores de Filosofia, A fllosofla face a culture
tecnolOgica, 1980). Formulando hipOteses que ul-
trapassam o campo do estritamente observAvel,
e aceitando a competick dos testes que procuram
refutA-las — uma disciplina surge e mant6m-se,
quando os fatores intemos e externos se articulam,
no texto da coerencia lOgica e da evidancia empfrica
e no contexto do piano sacio-cultural.

Todavia, dado que a ciancia da motricidade
humana tern as condigOes necessArias para nascer,
isto 6, porque uma revolucao cientifica (Kuhn) se
anuncia nesta Area do conhecimento, dentro de
urn espfrito de contlnuldade no progresso e descon-
tinuldade na sua manifestack — 6 tempo de
caminhar para uma clêncla normal que desafia
as premissas da fase pre-paradigmAtica de que
a educacao ffsica, desde Ling, Amor& e Jahn,
ainda nAo se libertou, 6 tempo, em poucas pala-
vras, de encontrar a integibilidade da mudanca
na cultura ... de que todas as ciencias sAo parte
integrantel Por esta razAo multo simples: para
que, na histOria da motricidade humana, tome-se
visfvel o paradlgma emergente de que outros sabe-
res j.1 se ufanam.

2. A EducacAo Ffsica e o Desporto fizeram,
muitas vezes, do corpo humano quase uma simples
mAquina. De acordo corn o anAtomo-fisiologismo
do tempo. EntAo, fazia sentido proclamar que se
educavam ffsicos: hoje, s6 faz sentido dizer-se
que se educam homens em movlmento que que-
rem transcender e transcender-se.

Partindo do contributo de fenomenologia e
da hermenAutica, o que sup6e, hoje, urn conceito
de motricidade?

— Uma visa° sistemica do homem (que o
mesmo 6 dizer: em termos de relagão e Integra-
cão). "A visa° sistamica dos organismos vivos
6 diffcil de ser apreendida a partir da perspectiva
da ciOncia clAssica, porque requer modificagOes
significativas de muitos conceitos e ideais clAssi-
cos. A situacAo não difere muito daquela que os
ffsicos defrontaram nas primeiras trios dAcadas
deste sOculo, quando foram forgados a fazer revi-
saes drAsticas em seus conceitos bAsicos da reali-
dade, a fim de compreenderem os fenamenos at6-
micos. Esse paralelo a alnda corroborado pelo fato

de que a nocao de complementaridade, tao crucial
no desenvolvimento da ffsica atamica, tambOm pa-
rece desempenhar urn importante papel na nova
biologla sistamica" (Frltjof Capra, 0 Ponto de Mu-
tack).

A existancia de urn ser especlalizado e
carenciado, aberto ao mundo, aos outros e a trans-
cendancia. "0 homem excede infinitamente o ho-
mem", de Pascal, da. bem a medida do dInamls-
mo de transcensào que o hablta. 0 homem 6,
de fato, urn peregrino do absoluto, porque %dyer
6 sentir a contingancia da nossa condi* atual,

tentar superA-Ial
E, porque aberto ao mundo, aos outros

e a transcedancia, a deles carente, urn ser prAxico,
procurando encontrar e produzlr o que, na comple-
xidade, the permits unidade e realizacão, "o homem
6 urn processo, precisamente o processo dos seus
atos', disse-o Antonio Gramscl (ConcepcAo Dialati-
ca da HistOria, Editora ClvIlizacao Brasileira SA).
Mas os seus atos, porque partem de urn ser
incondicionado (Viktor Frank!), forcejam por ser
vias autanticas de lbertacão integral... na angistia,

na esperanca: na angOstia, ou no sentimento
da nossa carancia ontolOgica; na esperanga ou
no pressentlmento de uma plenitude futura.

E porque ser prAxico, corn acesso a uma
experlancia englobante, agente e fator de cultura,
projeto originArio de todo o sentido, mem6ria do
mundo, e ser axiotrOpico (que persegue, aprende,
cria e realiza valores), nao A ao nivel do puramente
animal, mas do intrinssecamente cultural, que o
homem conhece e se conhece, transforma e se
transforma.

Por seu turno, a motricidade constItui:

uma energia... que 6 estatuto ontolOgico,
vocagao e provocack de abertura a trans-
cendancla — para S. Lupasco (Les trois
matieres, Paris) todo o sistema 6 feito de
energia;

o processo adaptativo, a urn meio am-
biente variOvel, de urn ser nap especializado
e, por isso, em que o ritmo evolutivo, incluin-
do as estruturas do sistema nervoso central,
6 lento, implicando a existAncia de uma de-
morada puberdade e de uma famila estAvel
e duradoura.

0 proceso evolutivo de urn ser, com
predisposicAo a interioridade, a prática dia-
gonal e a cultura — e, porque urn ser corn
predisposicAo a interiodidade, a pratica dia-
gonal e a cultura, integrando paulatinamente
padrOes de comportamento e novos quadros
te6ricos, necessArios a criacao e manuten-
cao do meio artificial e informacional, Indis-
pensAvel a sua sobrevivAncia e desenvol-
vimento.

o processo criativo de urn ser em que
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as praxias I6dicas, agonfsticas, simbalicas
e produtivas traduzem a vontade e as condi-
gOes de o homem se realizar como sujeito,
ou seja, como autor responsavel dos seus
atos: designam, Warn disso, a capacidade
(e o direito) de construir uma situagao pes-
soal de maturidade e de sonho, que tome
possfvel uma existencia liberta e libertadora

que adquira a expressao do inedito e do
absoluto.

Mas... qual a problematica geral que possibilita
e anuncia o corte revelador do que adiante denomi-
naremos por Clancia da Motricidade Humana? Els
alguns marcos da estrada longa e larga dessa
problemat Ica:

a revoluck industrial inglesa, de ha mais
de 200 anos, que lanca os fundamentos
materials do impario atual da tacnica;

a revolugao mental da Aufklarung, des-
teocratizante e desteologizante, onde já se
escutam os ecos da secularizacao hodierna
(urn exemplo: enquanto a histaria, de Bos-
suet, quer ser universal, mas toda a sua
universalidade consiste em dizer a Biblia
já disse tudo, Montesquieu, no Esprit des
Lois, rejeita a introducao .da teologia, na
Histaria, e procura as leis reais das condutas
dos homens);

a revolugao polftica francesa, demolidora
das estruturas petrificadas e ancilosadas do
Ancien Ragime e fomentadora, a escola eu-
ropeia e americana, do princfpio da liberdade.

aumento da longevidade e melhoramento
das condigOes de sa6de, designadamente na
3° idade, devido a importantes progressos
da medicina;

os tambern notaveis progressos, nos
campos da etnologia e da etnografia;

as descobertas e os estudos, no ambito
da anatomo-fisiologia, que permitem a Ling

a Demeny, entre outros, a teorizacao da
ginastica, sem objetivos exclusivamente te-
rapOuticos;

a revolugào nitzscheana de Zaratustra,
proclamando a superioridade do super-ho-
mem, do sede duros, do permanecei
a terra. da transmutacão de todos os yak,-
res, al:6s a rnorte de Deus, e erguendo
urn hino ao "corpo elevado, ao belo corpo,
vitorioso e reconfortante, em torno do qual
todas as coisas se fazem espelho, ao corpo
leve que persuade, ao dancarino, cuja ex-
pressào e cujo sfrnbolo 6 a alma contente
de si mesTria";

o aumento dos tempos livres, mormente,
do lazer desportivo, quer na forma de des-

porto-para-todos, quer na forma de desporto
altamente competitivo;

a concentragao urbana, a extensao e
celeridade das comunicagOes e a chamada
cuitura de massas;

a revolugao freudiana, reduzindo as ener-
gias da psique a massa pulsional da libido
e dando ao corpo papel de relevo na reflexao
antropolOgica;

a "monarquia do sexo" (Foucault), na
qual nä.° s6 o sexo 6 vigiado e regulado,
mas, acima do mais, torna-se em inteligibili-
dade do nosso prOprio ser;

a revolugao cibernatica e a revolucao
biolOgica do ADN, chave do cOdigo genetico;

o reconhecimento de que a educagao
motora, racionalmente orientada, deve inte-
grar o ato educativo;

a medida preventiva e a curativa que,
amide, se socorrem das condutas motoras;

o anticartesianismo das atuais teorias
sobre o homem e a integracao constante
da corporeidade na complexidade humana.

E assim nasce uma nova antropologia. De
fato, o homem, depois de ter conquistado (e devas-
tado, segundo os ecologistas) a natureza, volta-se
agora para Si mesmo. E no quadro geral das clan-
cias despontam irreprimfveis as ciênclas do ho-
mem, nas quais os temas centrals sao a totalida-
de, a linguagem, a praxis e o futuro. E o que
sac, imediatamente a linguagem	 e a praxis sena()
corporeidade, motricidade?	 Podera dizer-se,
poram, que a motricidade humana constitui uma
ciancia aut6noma? E fcito o provocar a reflexao
sobre o corte epistemoidgico nesta malaria? Ja
refletimos sobre algumas tendencias culturais do-
minantes, nos nossos dias, para erguë-las ao con-
ceito e dab tentar a sua visualizacao, a sua pers-
pectivagao e a sua crftica. Mas sera possfvel falar-
se de urn processo de construcao te6rico, estrita-
mente demonstrativo da ciencia da motricidade
humana?...

Porque a ciência 6 conhecimento e estamos
em face da motricidade humana (e portanto do
homem), he que partir sempre da complexidade
constitutiva do humano. Apelar para a categoria
de complexidade (ou totalidade) significa ter em
conta as estruturas envolvidas em cada questao.
Ora, nao se pode tentar conhecer o homem, sem
urn f undo de relagao corn a corporeidade e mo-
tricidade.

Porque a ciência ha de ser sistematica, pois
que, doutra forma, Ilk constituiria urn corpo coe-
rente de questOes, é forcoso que se enunciem
os objetivos e as constantes	 tendancias (leis?)
aplicaveis aos diversos fertmenos do comporta-
mento motor. E torna-se imprescindfvel tambem
o consenso da comunidade cientffica, no que res-
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peita a validade das constantes tendencies (leis?)
dos objetivos. Sentimo-nos longe das 6pocas

estaveis em que, sob a nuvem da crenga ou o
cimento da ciencia, uma comum forma mundi era
aceita, sem esforgo, pelos homens da ciAncia e
da filosofia. De qualquer forma, corn alguma argu-
mentagao discursiva e demonstrativa, torna-se in-
dispensavel falar das leis (constantes tenden-
dais?), partindo do cone epistemolOgico que des-
ponta, irrecusavel, de Jean Le Boulch e Pierre
Parlebas em diante. Ha, de fato, a partir de entao,
uma linguagem nova, que se diferencia das lingua-
gens cientfficas utilizadas e que surge como vefculo
coerente de uma resposta cientffica as exigéncias
do tempo presente. Estamos, corn efeito, em pre-
senga de urn verdadeiro glossario:

corpo-instrumento;
ciAncia do movimento humano;
psicocinatica;
motricidade humana;
conduta motora;
etc.

Nenhuma ciencia preexiste a linguagem que
Ihe da forma, e, assim, o surgimento sisternatico
de novas palavras exprime a existencia de uma
nova problematica disciplinar. Mas aludamos, agora,
as trios leis que interferem na criacao e na expres-
sac) do comportamento motor: lei do reflexo, porque
em todo o comportamento motor impossfvel se
torna apagar as coordenadas de espago, tempo

cultura, em que ele se gerou; lei do Oiler°,
porque as condutas motoras, pelo simples fato
de serem o que sao, possuem o seu campo e
nao outro (a ludomotricidade, a ludoergomotrici-
dade, a ergomotricidade sac) condutas motoras dis-
tintas, conquanto cabendo todas no vasto mundo
da corporeidade ou da motricidade); lei do genic),
porque as condutas motoras, se sao reflexo, sao
tambarn projeto, por forga da subjetividade do
indivfduo.

Porque a ciencia se deve comunicar, o lexico
repeitante a ciencia da motricidade humana deve
entender-se como trabalho de extremo relevo. De-
mais, o pr6prio labor cientffico ja fabrica uma
linguagem distinta da linguagem corrente. A comu-
nidade cientffica, respeitante a motricidade huma-
na, ve-se, desta forma, obrigada a trabalhar no
domfnio da linguagem, nao s6 porque a ciencia
nasce, de fato, como a linguagem, mas tambern
porque a comunicagao interdisciplinar dela neces-
sita. Por fim, porque toda a ciência busca a corn-
preens50, corn sobrados motivos tal acontece em
relagao as ciências do homem e, por conseciancia,
a ciencia da motricidade humana, a qual postula
uma relagdo gratificante e solidaria homem-na-
tureza, que nao se pauta por criterios de produgao

consumo, mas pela descoberta de um novo mo-

delo cultural donde ressalta urn vfnculo Otico e
afetivo corn o cosmo. A esse Angulo de visa°,
a motricidade nao 6 a mera Kinesis do mecanismo
— 6 a dimensao fundamental do operar humano.
A grande mensagem da ciAncia da motricidade
humana a sociedade hodierna resume-se em pou-
cas palavras: nunca a vigAncia de urn dualismo
se saldou pelo reconhecimento da eminente digni-
dade da pessoa humana. Ao inves: esteve sempre
na raiz das suas mais lamentaveis derrotas. Sera
preciso invocar o dualismo cartesiano, que chegou
aos extremos do corpor.instrumento e do homem=
fungao?

E qual a problematica discipliner, onde se
colhem o corpo te6rico, a explicagao dos fertme-
nos em questa° e a tendencia geral do seu movi-
mento, elementos indispensaveis a constituigao de
uma ciAncia? Podemos conferir-Ihe as caracte-
risticas seguirtes: auto-organizagao subjetiva,
complexidade-consciencia, inter-relagao natureza/
cultura, praxis transformadora, cinefantasia, prima-
do do todo em relagao as partes, linguagem e
existencia de urn discurso inadequado ao use cor-
rente. Auto-organizaceo subjetiva: ha no ser hu-
mano uma organizaceo que a si mesma se gera
(computa-se) em fungao das sua necessidades vi-
tais, e 6 nesta organizagao que a motricidade
se insere e 6 como sua expressao, comunicavel
de homem para homem, que ela rompe a ordem
de urn simples movimento ffsico — intimidade

abertura, eis o que a motricidade nos revela
do homem, como ser existente e coexistente; corn-
plexida de-consciencia , ou seja, tensao entre o uno

o mUltiplo, entre a complexidade do humano
e a unidade consciente da sua totalidade; a inter-re-
lacho natureza/cultura significa e esclarece que
a carAncia de especializagao motora, no homem,
exige a cultura como exercfcio criador e de aprendi-
zagem; pela praxis transformadora, o homem abre
acesso a transcendencia e toma consciência que
nao 6 objeto, mas sujelto fazedor da histaria;
a cinefantasia diz-nos que a motricidade humana
depende de uma decisão em que se fundem, de
forma inequfvoca, consciencia e sonho; linguagem

existencia de um discurso inadequado ao use
corrente, dado que, no caso especifico da ciAncia
da motricidade humana, ja 6 possfvel verbalizar
a sua pratica cientffica, utilizando UM stock lexical
inconfundfvel, o qual vai permitir a respectiva co-
munidade cientffica que constitua urn corpo coe-
rente, intercomunicante, institucionalizado, auto-
regulado, emancipado (todo o corte epistemolOgico
supae novos textos, invoca novos contextos, exige
novos discursos). 0 primed° do todo em relagao
as partes quer dizer:

— que o homem nao 6 tao-s6 o simples
indivfduo biolOgico, perdido na eco-organi-
zagao, mas o ser eminentemente social, que
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exige a diversidade dos indivkluos na unidade
da esp6cie;
— quo, no homem, a motricidade nAo 6 urn
fenOmeno Is°lado, mas uma reagAo e ex-
pressk do ser humano global;
— que o honnem 6 uma totalidade complexa
em devir.

3. Conclusio
0 que se pretende corn a criagão da clemcla

da motrIcIdade humane? Em primeiro lugar, confe-
rIr matrlz te6rIca a uma Area do conhecimento
que ntio 6 habitual surgir, aos olhos de todos,
como arida autOnoma. A motricidade humana 6
virtualidade para agAo de urn ser quo persegue
a transcendencia. Ora, este movimento intencional
em diregão ao mals-ser 6 visfvel no desporto,
na danca, na ergonomia e na motricidade terapeu-
tica. Portanto, a clöncia da motricidade humana
6 o sistema de que säo subsistemas o desporto,
a danga, a ergonomla e a motricidade terapautica.

A expressao citable do desporto descobri-a,
pela vez prlmeira, no livro de Ernst Jokl, Fla°logla
del Ejercicb (INEF, Madrid, 1973, p. 14). Hoje,
estA muito em yoga na RFA, ao mesmo tempo
quo o Conselho do Europa forceja por tornar viAvel
a expressào clancla do desporto. Porque Igual an-
solo de transcenancia eu encontro nas condutas
motoras, tfpicas do desporto e da danga, e da
ergonomla e da educagAo especial e reabllitagAo,
não me fix° num modelo de cientificidade quo
me parece reducionista, embora veiculado per urn
melo significativo de vozes (conviria apurar qual
a sua origem, a sua fundamentagAo te6rica e os
interesses quo as Informam).

Mas ouso sugerir uma reorganizack, quo se
transforme em code eplstemol6gIco. Para mim,
nAo h6 mais eckbacho flake, ou melhor, entendo-a
tão-s6 como a prO-ciAncia do cleincia da motrici-
dade humana. Os ainda denomlnados professores
de EducagAo Fisica tem uma profissAo benn ma's
rica do quo a de educadores de ... ffslcos! Do
ponto de vista epistemolOgico, a expressão educe-
crio ffslca (e sabemos como a onlpotbncia e a
onipresenga do discurso 6 talvez a dimensào do
nosso tempo) parece incapaz de traduzir toda a
grandeza e indIspensabilidade do labor te6rico e
pratico dos professores de Educagáo Fisica, quer
como pedagogos, quer como treinadores, quer co-
mo administradores e gestores. NA° ha educadores
(nem preparadores) de ffsicos, mas de homens
em movimento quo perseguem a transcendencia.

este afinal o campo donde emerge o desporto
e afinal a nova ciencia do homem a quo chamo
ci6ncia da motricidade humana. No modesto de
quem subscreve estas linhas, a motricidade huma-
na 6 urn sistema quo se comp6e dos seguintes
subsistemas: Desporto, Danga, Ergonomia, Motrici-
dade Teraptiutica, Psicomotricidade e o Jogo Des-

portivo tfpico do Lazer e da Recreagao. Em todas
esta condutas motoras 6 vIsfvel o movimento inten-
clonal de quern quer transcender e transcender-se.

Por outro iado, esta ciOncia aut6noma escla-
rece quo hã especlalistas, quo rik se confundem
corn simples t6cnicos, no Desporto, na Danga,
etc.: especlalistas de quo se aproximam, mals
do quo ninguêm (sem esquecer as inevitavels exce-
g6es) os diplomados pelo INEF e os licenciados
pelos ISEPs. De tato, 6 da Universidade quo dove-
rào sair os tecnicos e os gestores do desporto
de amanhã. A cultura hodlerna avisa-nos quo vive-
mos em tempo de mudanga... ate no despoil&

Urn ponto a sublinhar: quando se caminha,
na teorizagào, do ffslco ao motor, nAo tAo-s6
uma 16dica transformagão de nome, ha sobretudo
a exigência da investigack numa Area do conheci-
mento quo ajuda homens em movimento intencional
rumo ao mais-ser. Estudando s6 o ffslco, nasceria
um falso escol, nesta Area: talvez surgissem exem-
plares anAtomo-fisiologista-investigadores. Tecni-
cos e gestores do Desporto ou da Danga, etc.
6 quo nAo surgiria, corn toda a certeza.

Defender quo nasceu, neste campo, uma nova
ciência do homem (ou citincla social e humana),
chamada clencla da motrIcIdade humane, 6, no
fundo, uma reagAo crftica contra a fuga a compro-
missos metodolOgicos s6rios, 6 criar urn novo es-
pago de inter e transdisciplinaridade. A Educagão
Fisica? Repito-me e esclarego: no meu modesto
pensar, como macroconceito, a EducagAo Fisica
6 a pit citIncia, 6 o estadio anterior da ciencia
do motricidade humana; como micro-conceito, po-
derA entender-se como o ramo pedagOgico da clan-
cia da motricidade humana (s6 quo eu, neste caso,
preflro a expressão eckicagio motora).

Por quo nao utilizo a expressAo ciOncia(s)
do desporto? No meu pensar, nAo existem clenclas
do desporto, nas aplicagOes doutras cikcias (como
a psicologia, a sociologia, a biologia, etc.) ao domf-
nio do desporto. A expresato cl6ncla do desporto
parece-me urn modismo, dando relevo a urn aspec-
to da motricidade humana e subalternizando os
demais. Nao me surpreende quo haja urn n6mero
apreciAvel de pessoas quo, no estrangeiro, adiram
(a esmagadora maioria tOo-s6 per tradigAo) ao
já-dlto Culture Fisica, Educagio Fisica, Clanda
do Desporto. Em resposta, poderfamos contrapor
quo tamb6m h estudiosos, no estrangeiro, quo
utilizam as expressOes Ciência da Motricidade Hu-
mana e Olinda do Movlmento Humano. E, per
fim, sera quo os portugueses e os brasileiros preci-
sam de pedir licenga ao estrangeiro para pensar?
A Ciencia da Motricidade Humana que eu investigo,
nao produz verdades, mas conhecimentos. Muitos
falfveis... como tudo o quo 6 humano! A ci6ncia
nasce da d6vida e alimenta-se da incerteza. E
sabe-se, hoje, que são os proprlethrios da verdeoe
quo estib equlvocados, niio 6 a cl6ncia.


