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RESUMO

A relacáo Teoria & PrAtica,
analisada no presente texto,

concebida a partir do ämbito da
pesquisa e do ensino,

considerando, especialmente, o
contexto da Educacão Fisica.

Neste sentido, procura-se
mostrar inicilamente que a

prâtica e urn anecessidade da
teoria e que a teoria a uma
necessidade da prätica. Ern

seguida, faz-se uma critica ao
entendimento polarizado, ou

seja, do predominio teOrico ou
do predominio prätico e suas
conseqUdncias, para finalizar

apontando para urn projeto
critico-dialOgico nas relacOes

teOrico-prãticas que determinam
o futuro desenvolvimento da

area.

ABSTRACT

The theory-practice realtionship
analyzed in the present text is
conceived within the scope of
research on teaching,
considering especially the
Physical Education context. In
this sense, an attempt is made
to show in the introduction that
practice must be accompanied
by theory, and that theory must
be complemented by practice. A
criticism is then made of
polarized thinking, that is, either
theoretical or practical
predominance and the
consequences of each extreme.
To conclude, a project is
suggested, involving critical
dialogue regarding theoretical-
practical relations that
determine the future
development in the area.
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Introducao
s relac6es entre teo-
ria e pratica sdo mui-
to discutidas em
quase todas as are-
as do conhecimento
cientifico, mas, sdo
especialmente dis-
cutidas, nas chama-
das ciencias huma-

nas e sociais, onde são referencia obriga-
tOria e constitutivas nas fundamenta-
cOes te6ricas de diferentes praxis soci-
ais. Ha neste sentido, em principio, uma
dificuldade conceitual, de definicdo
conceitual, entre o que se constitui como
teoria e o que se constitui como pratica.

Portanto, e para nao cair num caos
conceitual, procuro explicitar de inicio o
que nesta abordagem trato como teoria e
como pratica, ou seja, o que pretendo
dizer quando me refiro a teoria e o que
pretendo dizer quando me refiro a
pratica.

Embora ciente da complexidade do
tema, procurarei vincular o conceito de
teoria as producOes te6ricas de conheci-
mento e a sua transformacão em aches
concretas na real idade especifica, o con-
ceito de pratica. A relacdo entre ambas,
evidentemente, é analisada apenas den-
tro do que me permite a ternatica em
questdo e o reduzido espaco desta dis-
cussdo.

Atualmente, na Educacdo Fisica
Brasile ira, torna-se extremamente neces-
sari° uma discussao aprofundada sobre
aproblematica em questa°, especialmente
para o esclarecimento de problemas rela-
cionados ao ensino e pesquisa da mes-

ma. Ex iste, ainda, um verdadeiro abismo
entre o entendimento teOrico e o enten-
dimento da pratica, principalmente no
que se refere, ao ensino da Educacdo
Fisica e Esportes. Pensa-se, de urn lado,
que muita teoria ndo traz conseqUencias
praticas, ou de outro lado, que a pratica
deve ser acima de tudo conseqUencia de
uma reflexdo e explicitacdo teOrica
abrangente. 1st° tem provocado, nas
pesquisas de muitos estudiosos da Edu-
cacao Fisica, um destaque maior, especi-
almente, para as relacOes pratico/teOri-
cas, ou seja, a busca de uma melhoria
efetiva das atividades praticas da Educa-
cdo Fisica na Escola, sem, no entanto,
uma melhor contextual izacao de carater
sOcio-politico destas melhorias praticas.
Por outro lado, alguns estudiosos tem
destacado a complexidade te6rica, espe-
cialmente de carater filosOfico, politico e
sociolOgico, que envolve uma pratica
social como a do ensino da Educacdo
Fisica, distanciando-se, assim, muitas
vezes, da prOpria especificidade da area.
1st°, bem claro, é o entendimento e a
relevanciaque es dado aTeoria e a Pratica,
isoladamente. Mas, sobre as relacOes
que ambas mantem, podemos dizer que,
em geral, ha urn entendimento ndo pro-
blematic° na pesquisa e, menos ainda,
no ensino. Um exemplo 6 a fragmentacdo
dos conhecimentos cientificos como a
anatomia, fisiologia, psicologia, etc., no
contexto académico, para o ensinoe para
a pesquisa da Educacdo Fisica e Espor-
tes. Assim, especialmente o graduando,
s6 pode ter uma ideia muito vaga do que
vem a se constituir como conhecimento
cientifico nesta area e de como estes
conhecimentos sao produzidos.



E, no centro deste problema, se

encontra o profissional da Educacao Fi-
sica atuante no cotidiano escolar, ainda
a espera de uma melhor compreensao de
sua area de atuacao profissional e sua
relacao corn o contexto educacional,
politico e social, alem de, melhores solu-
cOes para a sua prOpria pratica pedagO-
gica.

Com isto nao pretendo dizer que a
expectativa dos profissionais atuantes
na pratica cotidiana da Educacao Fisica
Escolar, de receber receitas prontas dos
estudiosos/pesquisadores, deva ser
atendido pela pesquisa.

As Questiles da Teoria
e da Pritica,
da Pritica e da Teoria
ou o Problema TeOrico-
Pratico

Portanto, cabe agora questionar
como e corn que objetivos os conheci-
mentos cientificos (teorias) produzidos
para a area da Educacao Fisica se tornam
conteados 6teis as praticas pedagOgi-
cas da Educacao Fisica Escolar? Ate que
ponto as pesquisas tern se ocupado,
realmente, em anal isar e refletir sobre o
processo pedagOgico enquanto
explicitacao de praticas educativas e de
teorias que, em reciprocidade, se
constrOem? Ou ainda, ate que ponto a
realidade empirica e pratica 6 realmente
objeto de investigacao e reflexao teOri-
ca? Sim, pois como afirma Demo (1994),
a pratica nao 6 uma mera aplicacao ou
exercfcio, ou ensaio, ou efeito demons-
tracao, mas 6 parte inerente, integrante,
constituinte do questionamento siste-
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mdtico critico e criativo da pesquisa. A
pratica a necessidade da teoria, como a
teoria a necessidade da pratica, ainda
que uma rift() se reduz a outra, porque
possuem estruturas e movimentos di-
versos.

Desenvolve-se	 entre	 nos,
atualmen-te, para a pratica da Educacao
Fisica Escolar, dois tipos de teoria: uma
instrumental e outra critica. A primeira
corn clara tendencia em se inserir nos
avancos tecnico-cientifico das chama-
das sociedades desenvolvidas formu-
lando instrumentos teOricos de inter-
vencao ou tecnologias para a interven-
cao imediata nas praticas do ensino da
Educacao Fisica Escolar. As praticas
pedag6gicas que se constituem a partir
destas teorias se desenvolvem pela lOgi-
ca do treino, da execucao e da obedién-
cia. A segunda, que vem evoluindo rapi-
damente, procura justamente questionar
o estabelecido, questionar os interes-
ses, os valores e as conseqtléricias do
desenvolvimento cientifico e tecnolOgico
do mundo moderno e assim contribuir
corn uma pedagogia que ensine a pensar
e decidir, ou como prefere Demo (1994)
"saber pensar e aprender a aprender".

0 desenvolvimento da pesquisa
relacionado corn os aspectos pedagOgi-
cos da Educacao Fisica Escolar nao pode
atender apenas a formulacao de instru-
mentos teOricos de intervencao na prati-
ca imediata, como nao pode, tamb6m,
ficar apenas desenvolvendo conceitos
abstratos ou distanciados da real idade
especifica. E nao se pode, em nenhum
dos dois momentos, separar teoria e pra-
tica, pois, nem a pratica e real idade pron-
ta e indeterminada, nem a teoria a sistema
autOnomo de ideias.
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A teoria tern que ser mais que ape-
nas analise de processos de ensino. A
teoria tem a capacidade de antecipar
aches prdticas, mas é a partir, tambern, de
propostas pi-Micas concretas que o de-
senvolvimento teOrico pode tomar um
novo impulso. E e nesta dialetica de
interacao entre a teoria e a pi-Mica, a
pratica e a teoria, que se insere a relevân-
cia das relacOes teOrico-praticas na bus-
ca de uma pedagogia consistente para o
ensino da Educacao Fisica. Ou, como
lembra Mario OsOrio Marques (1992):

"Nem bastam apenasjuizos criti-
cos sobre as prciticas realizadas,
com o objetivo de aprender mais
sobre elas e superci-las. Exige a
conducdo das prciticas algo mais,
que delas se descole nu ubsiraccio
dos pro-cessos panic ulares em que
se realizam, no senlido de uma
reconstruceio teOrica delas, que
supere o entendimento que delas
se tem e lance bases paw a cons-
truccio dos conhecimentos em um
novo patamar teOrico."

A Relevfincia do Saber
TeOrico para a
Competencia do Agir
Pratico

Normalmente, o Saber TeOrico
(cientifico) para o profissional que atua
na prdtica com o ensino da Educacao
Fisica, tern um valor muito limitado. Isto
acontece, no meu modo de ver, por dois
motivos principals:

1. Na formacao académica, predo-mina a
enfase a uma instrumental izacao fun-
cional/prAtica, ou seja, a apropriacao

da forma e de meios concretos de
intervencao pi-Mica nos di ferentes
contextos de atuacao do profissional
da Educacao Fisica.

2. Relacionado a esta formacao, o pro-
fissional que atua no ensino escolar
da Educacao Fisica nao tern a preocu-
pacao em agir pedagogicamente na
sua disciplina de acordo corn determi-
nada compreensao teeorico-c onceitual
relacionado a temas como por ex.:
Escola, Educacao e Sociedade. Ele
apenas, repete o receitudrio prntico
recebido na sua formacao.

Evidentemente, isto nao é urn pro-
blema apenas da Educacao Fisica. Existe
hoje, no mundo todo, uma tenancia
"cientificista" e tecnolOgica de produzir
conhecimentos dos quais, apenas os
especial istas, experts ou cientistas tern
consciência dos conceitos te gricos, os
usuarios comuns conhecem apenas os
efeitos praticos, sao meros consumido-
res.

As conseqiiencias do predominio
"cientificista"deproduzir conhecimen-
tos, que aqui se referem aos conhecimen-
tos produzidos pelos principios
metodolOgicos empirico-analiticos, sao,
especialmente, o gradativo aumento da
al ienacao e reificacao humana, ou seja, o
Homem perde cada vez mais a I iberdade
de pensar e decidir, perdendo, com isto,
tambern, a capacidade da percepcao
sensivel em relacao aos problemas soci-
ais e humanos. Excedendo um pouco,
nesta analise critica e para facilitar a
compreensao do que pretendo dizer,
poderia concordar corn Horkheimer e
Adorno (1988), que afirmam que isto
significa um retorno ao Mito, ou seja, a
crenca em conhecimentos enquanto
verdades inquestiondveis, pois produzi-



dos por especialistas, experts que tern o
poder de dizer o que 6 ou nao e verdade,
o que pode ou nao pode ser consumido,
percebido, desejado, compreendido, etc..
Os "consumidores " destes conhec imen-
tos nao precisam se valer, como os "pro-
dutores", do pensamento Ingico e racio-
nal, pois estas verdades tem valor e sig-
nificado que nao necessitam ser questio-
nadas, pois valem pela sua univer-
salizacao, pelo simples fato de terem sido
produzidas por especialistas altamente
capacitados e reconhecidos. Criam-se
assim, tamb6m, os meios para univer-
sal izar estes conhecimentos produzidos
por especialistas, onde se destacam,
especialmente, os meios de comunica-
cao de massa e os prOprios especialistas
em Educacao e Educacao Fisica.

Em sintese, isto pretende dizer que
as conseqiiências em veicular tambem
no contexto educacional, na Educacao
Fisica, conhecimentos produzidos em
serie com intencOes de aplicacao
tecnolOgica, sem analise e questiona-
mento de sentidos inerentes a estes co-
nhecimentos, 6 a quase eliminacao da
capacidade maxima no Homem, sua ca-
pacidade de reflexao.

Podemos, assim, concordar corn
Trebels (1994) quando afirma que a Ciën-
cia (teoria) da Educacao Fisica e Espor-
tes aparece de urn lado, como I nstrutora,
ou seja, como Conhecimento de Inter-
vencdo 'medial° quando prescreve com
exatidao o que os praticantes da Educa-
cao Fisica e Esportes devem fazer para
conseguir corn sucesso as melhorias ou
mudancas desejadas. De outro lado, ela
aparece como Conhecimento de Escla-
recimento que, retomando pressupos-
tos tenricos do conhecimento cientifico
que serviram de base para a producao do
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saber novo, procura fundarnentar atra-
vës fiestas, os motivos, ou melhor dizen-
do, as causas que levaram obrigatoria-
mente as conseqUncias almejadas.

0 conhecimento esclarecedor 6, na
verdade, o contexto tenrico que enco-
bre/esconde a reacionalidade presente
no caso do ensino de acOes praticas,
assim como do prOprio conhecimento de
intervencao, mas que ao mesmo tempo
determina os limites de validade desta
racionalidade. Esta tentativa, no entan-
to, se limita apenas e exclusivamente
para o ensino de atividades praticas e ao
"saber agir" a que se propOe, nao mos-
trando assim, os problemas que podem
ocorrer quando ha excesso de confianca
nesta fundamentacao cientifica, ou seja,
quando nao se consegue mais perceber
os limites de validade dos pressupostos
e tendo em conseqiiéncia urn agir ingé-
nuo. A aceitacao de t6cnicas de rendi-
mento esportivo de atletas de elite, al-
cancados por meio de pressupostos do
treinamento cientifico, na Educacao Fisi-
ca Escolar, e um born exemplo do que
pretendo dizer. A tecnica do arremesso
de peso "B. O'Brian" e a saida em blocos
para as corridas de velocidade, compro-
yarn exatamente isto. Corn estas tëcni-
cas, a tentativa de melhorar o rendimento
ern alunos da Educacao Fisica, e urn
conhecimento falso, por que apresenfa
resultados contrarios ao almej ado.

Alerto para o fato de que o Conhe-
cimento de Esclarecimento aqui referido
nao pretende dizer o Esclarecimento
pelo Conhecimento onde se entende
sempre urn conhecimento critico que
conduz a Emancipacao.

Por outro lado, 6 necessario enten-
der os interesses que orientam todo e



Dezembro, 1995

qualquer tipo de producão de conheci-
mentos. Assim, podemos concordar corn
Jtirgen Habermas (1973) para quem, na
producão de conhecimentos de valor
cientifico no mundo atual pode-se per-
feitamente perceber tres tipos de "inte-
resses condutores" deste conhecimen-
to. Em primeiro I ugar se destaca a produ-
cao de conhecimentos nas chamadas
ciencias da natureza e ciencias socials
corn final idades de produzir conhecimen-
tos nomolOgicos atraves de uma forma
de investigacao denominada empirico-
anal itico onde intervem o "interesse tec-
nico" do conhecimento. A realidade so-
cial pode, neste sentido, ser interpretada
como um evento natural e, pela observa-
cdo de suas regularidades empirical, ser
explicada a partir de hip6teses
nomolOgicas. 0 que significa que as
Ciéncias empirico-experimentais corn
nal idades interventoras (conhecimento
de IntervencAo), pela dominacdo da na-
tureza, na verdade, procuram analisar a
realidade corn urn interesse direcionado
paragarantire expandir informacOesdesta
e assim, agir nela corn major sucesso, de
forma instrumental, para dispor, prever
controlar e ate recriar artificialmente a
natureza. Desta forma pensa-se apenas
ern conseguir um major rendimento corn
menor disponibilidade de meios. Em se-
guida, vem o desenvolvimento de cien-
cias histOrico-culturais corn final idades
de organizacAo sistemdtica de entendi-
mentos no campo social, profissional e
cultural, que tem se preocupado em pro-
duzir conhecimentos para serem apro-
veitados na vida social pratica. Se en-
quadram estas pesquisas nas chamadas
"ciencias histOrico-hermeneuticas"
que se orientam, segundo Habermas,
num "interesse prát ico do conhecimen-

to". Como um terceiro modo de investi-
gaga), Habermas considera, ainda, a re-
flexdo critica e o interesse para um conhe-
cimento que se orienta pela critica das
formas de poder hipostasiadas, visando
a libertacão de todas as formas de coer-
cdo, externas e internal, uma vez que
denuncia aquelas formas de dominacão
objetivamente superfluas, ancoradas no
quadro institucional de uma determina-
da sociedade. A este interesse ele deno-
m ina de EmancipatOrio, ou seja, interes-
se de conhecimento que conduz a eman-
cipacdo de coacOes pseudonaturais cujo
poder reside em sua intransparencia.
Neste caso, a psicandlise e as teorias
criticas da sociedade sAo as 6nicas capa-
zes de produzir tal conhecimento que
conduz a libertacào da consciencia da
dependencia em relacao a poderes que
se configuram ideologicamente. E este
saber te6rico que deve conduzir a uma
prdticalivre e emancipada. A estes tres
enfoques na producäo de conhecimen-
tos coloca-se tres dimensdes fundamen-
tais da vida humana: Trabalho, Lingua-
gem e Poder. Estas tres dimensOes da
vida humana podem ser sintetizadas a
partir de Habermas, da seguinte forma:

"Trabalho, primeira das dimen-
sOesfundamentais do homem, per-
mite a manipulaccio do meiofisico
e social. Relacionada corn esta
dimenscio, desenvolve-se uma pes-
quisa baseada no interesse tecni-
co e que busca informacoes que
permitem o controle de processor
objetivos e objetivados.
A linguaguem, outra dimenseio
fundamental da vida humana,
constitui a mediaceio que permite
a transmisscio da cultura de forma



institucionalizada. Vinculada
linguagem desenvolve-se uma
pesquisa interessadu no consen-
so (interesse pratico) "projetaa'a
para auxiliar a interpretacdo da
intersubjetividade do sujeito com
respeito ao possivel significado
de acOes, de textos, etc."
(Dom ingues, 1986:352). Pelo po-
der, terceiru dimen.sdofundamen-
tal, os homens tomam posictio e
assumem objetivos corn relacdo
criaccio e manutencao da socie-
dade. Aqui a pesquisa se desen-
volve como critica que visa a li-
6er:tied° dos sujeilos de seus con-
dicionamenios corn vistas a eman-
cipagek."(Boufleuer, 1993:99-100)

E interessante destacar, ainda, que
Habermas nao emprega o conceito "in-
teresse" no sentido usual, como urn de-
sejo ou curiosidade de urn sujeito. Ele
chama de interesse as orientacks bdsi-
cas que aderem a certas condicOes fun-
damentais da reproducao e da autocons-
tituicao possiveis da especie humana
que se manifestam no Trabalho e na
Interacao.

E por meio destas categorias do
"interesses condutores do conhecimen-
to" que se pode entender melhor as
teorias corn as quais nos deparamos nas
chamadas Ciencias da Educacao Fisica e
do Esporte.

Na Educacao Fisica destacam-se
as pesquisas corn interesse técnico do
conhecimento. Pode-se verificar isto nas
areas do treinamento esportivo, na
biomecanica, na cineantropometria e ern
todas as pesquisas ligadas ao ensino do
Movimento Humano que nao conside-
ram o Contexto HistOrico-Cultural para o
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qual pretendem destinar o conhecimen-
to produzido. Sao conhecimentos que
parecem ter o poder de legislar, ou seja,
de determinar em lugar das "experien-
ciascegas ", a utilizacao de conhecimen-
tos cientificamente comprovados para
atuar de forma racional e assim alcancar
corn seguranca os objetivos almejados.

E notOrio que a maioria das pesqui-
sas, entre n6s, ainda se orienta neste
interesse teen ico do conhecimento. Onde
a pratica concreta da Educacao Fisica e
Esportes nao se constitui verdadeira-
mente urn campo de Intervencao especi-
fico a partir de suas concepcOes cientifi-
cas (teorias) desenvolvidas ou em de-
senvolvimento. As general izacOes te6ri-
cas nao perm item isto. 0 campo da prd-
tica se constitui, na verdade, apenas num
novo objeto de investigacao e experi-
mentacao.

Um nOrnero muito reduzido de pes-
quisas, no entanto, se ocupam em inter-
pretar determinadas realidades sOcio-
culturais e sOcio-educacionais corn seus
determinantes hist6ricos e corn a final i-
dade de examinar validades e adequa-
cOes de preceitos eticos, politicos e morais
nestas realidades. Podemos chamar es-
tas pesquisas de histOrico-herme-
neuticas e que se orientam num interesse
do conhecimento pratico, ou seja, tornar
as experiencias do presente e passado,
algo prâtico para a vida.

Mais reduzido ainda, e o nOmero de
pesquisas que se ocupam na recupera-
cao da perda da capacidade de reflexao
dos individuos e sua consequente
despolitizacao que se man i festa em gru-
pos sociais pluralmente organizados.
Sao as pesquisas que se orientam em
teorias criticas da sociedade com inte-
resses na emancipacao social.
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As Formas de Entender
a Relacao Teoria-Pritica

Por ultimo, podemos considerar
ainda as concepcOes ou modelos que,
conforme Trebels (1994), predominam
no entendimento das relacOes teOrico-
praticas dos conhecimentos em Educa-
cao Fisica e Esportes. 0 modelo mais
conhecido, tambdm entre nos, Trebels
chama de Modelo Aditivo que entende
que esta relacao pode ser desenvolvido
na pesquisa ou no ensino, de forma frag-
mentada. E a chamada pesquisa teOrica e
a pesquisa dapratica (empirica)ou ainda,
o ensino teOrico e o ensino de atividades
praticas. A relacao entre ambas fica en-
tendido como dada, como evidente. Tipi-
co para este modelo é o que comumente
encontramos nas disciplinas acadêm
cas que privilegiam teorias e praticas,
separadamen-te. Como por exemplo, para
a disciplina pratica do Atletismo, vincu-
la-se a disciplina teOrica do treinamento
esportivo, mesmo que os professores
destas disciplinas Ira° sejam os mesmos.
Urn outro modelo, Trebels denomina de
Modelo Ilustrativo onde o interesse te-
()rico se sobrepOe ao interesse pela pra-
tica. Ou seja, nas pesquisas procura-se
formular teorias explicativas a partir de
real idades prâticas, notadamente experi-
mentos praticos, na busca de esclareci-
mentos para urn agir correto, o que signi-
flea, de acordo corn urn padrao teorica-
mente desenvolvido. Os experimentos
praticos servem assim, para ilustrar a
exatidao e validade teOrica. As experién-
cias praticas, via de regra, nao deixam
dirvidas e comprovam as teorias. 0 ensi-
no e pesquisa da Aprendizagem Motora,
me parece urn born exemplo para este
modelo. Trebels considera por Ultimo,

ainda, o Modelo Integrativo que, se-
gundo ele, objetiva a tematizacao
explicativa do conteirdo das chamadas
ciencias (conhecimentos) da Educacao
Fisica e Esportes na pesquisa e no ensi-
no, o que implica numa compreensao
mais ampla da relacao teOrico-pratica.
Trata-se, acima de tudo, de colocar como
questao de ensino e pesquisa, as lacu-
nas, oslimites das perspectivas objetivadas
e as possiveis falhas no formulacao das
relevancias cientificas das disciplinas iso-
ladas. lsto so pode ser feito a partir de
problemas concretos na pratica individual
e coletivada Educacao Fisica e dos Espor-
tes. SO assim, se pode apreender de forma
concreta, os limites e as possibilidades
dos Conhecimentos Cientificos (Teorias)
da Educacao Fisica e Esportes no dominio
de problemas da pratica e a mirtua neces-
sidade e independéncia relativa destas, ou
seja, o relacionamento lOgico-dialdtico
entre teoria e pratica.

Conclusao

Fica evidente que é corn base nes-
tes conhecimentos teOrico-praticos
hegemOnicos, que se estrutura o ato
pedagOgico de ensinar movimentos na
Educacao Fisica Escolare, que constitui,
tambdrn, grande parte da pesquisa desta
area. 0 que significa no campo da pes-
quisa um claro predominio da teoria ins-
trumental e a producao de conhecimen-
tos de Intervencao e destituidos de cri-
tica. No entendimento das relacOes tar-
rico-praticas predominam os modelos
aditivo e ilustrativo. Em conseqUencia,
predomina uma interpretacao tdcnica do
Movimento Humano que se transfere
para a pratica através de conceitos de



Movimento, Esporte, Educacdo, Indivi-
duo, Sociedade, Rendimento e etc., a
despeito de qualquer relacdo com situa-
cOes sOcio-histOrico-culturais e indivi-
duais.

No entanto, ndo pretendo fazer
entender aqui, que pe las criticas destina-
das a determinadas formas de entendi-
mento teOrico e prdtico, isto signifique
que se deva abandonar estas formas e
enveredar apenas para as pesquisas ori-
entadas nas teorias criticas de interesse
prdtico e/ou emancipatOrias, mas propo-
nho apenas, que entre estas diferentes
formas de produzir teorias para as nos-
sas realidades prdticas onde se insere o
Movimento Humano e o seu ensino na
Educacdo Fisica Escolar, se consiga es-
tabelecer um didlogo. Um Dialog() que ,
segundo Trebels (1992), deve apontar
para os pontos controvertidos das dife-
rentesteorias e fornecer orientaceles para
que o didlogo possa se manter cons-
tante.

No Brasill este didlogo, aldm de se
tornar muito interessante, deveria se tor-
nar algo cada vez mais necessdrio, pois
acredito que deva se fomentar uma dis-
cussdo ptiblica constante sobre a
abrangéncia e relevdncia de conheci-
mentos cientificamen-te produzidos para
a area, bem como sobre a transferéncia
destes resultados cientificos ao contex-
to externo intencionado nas investiga-
cOes. Ha, neste sentido, uma necessida-
de urgente em se analisar as relacOes
teOrico/prdticas nas pesquisas realiza-
das ultimamente, pelo menos as que fo-

MotrIvIvicia

ram e estao sendo desenvolvidas, em
nome do progresso das Ciéncias da
Educacao Fisica e Esportes, as custas de
verbas publ icas no Pais e/ou no Exterior.
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