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tema provocador des-
sa nossa conversa in-
voca inOmeras abor-
dagens. Do meu pon-
to de vista e impor-
tante subl inharmos,
como reflexAo bdsica,
as intencOes politico-
pedagOgicas que es-

tao por yds, tanto da postura daqueles
que problematizam a relacAo entre teoria
e pratica, quanto dos que tratam, com
muita certeza, a separacfto entre esses

Seja como for, temos que admitir
que falar de teoria versus prdtica sempre
foi algo inquietante para os que defen-
dem a inexisténcia dessa relacdo e, tam-
bern, para os que procuram descobrir
significados para ela. De uma forma ge-
ral, cresce o numero de educadores, nao
s6 da Educacão Fisica como de di feren-
tes areas de conhecimentos, que se ache-
gam as discussOes de novos dngulos da
relacao entre teoria e prdtica, remexendo
em velhos costumes acomodados em
conjuntos de iddias e de valores dados
como verdadeiros e, por isso, ate entAo
inquestiondve is.

Nesses debates, mesmo que mui-
tos insistam em distanciar a teoria da

sao levantados aspectos sobre a
cotidianidade, que revelam movimentos
constantes entre fundamentos e acOes,
os quais nem sempre percebemos.

0 que não passa despercebido por
um olhar mais atento sobre a realidade é
que, pelas nossas inter-relacOes corn as
coisas e os outros, sao construidos es-
quemas que organizam nossos pensa-
mentos, desejos, discursos e acOes, apre-
endendo a teoria que toda acao cultural
tem, determinando seus fins e del im itan-
do seus mdtodos.

TodaprAtica cultural a sempre uma
forma sistematizada de deliberacfto do
agir, relacionada estreitamente corn o
contexto social mais amplo, ideologica-
mente marcado, que a condiciona. Reci-
procamente, toda acão cultural incide
sobre a pratica social mais ampla, no
sentido de mante-la como estd, ou mais
ou menos como estd, ou, ainda, no sen-
tido de transformd-la. I sso faz da cultura,
ilk) um repertOrio comum de respostas a
problemas comuns, mas um conjunto de
esquemas fundamentais, previamente
assimilados, a partir dos quais se engen-
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dra uma infinidade de outros esquemas
particulares, aplicados as mais diversas
situacOes cotidianas. E. ao repetirmos
constantemente estes esquemas, con-
traimos habitos de conduzir nossos pen-
samentos e acaes, habitos que se vao
atualizando na lOgica especifica de pra-
ticas particulares.

Assim, os principios norteadores
que definem o trajeto, o tracado e o
arranjo das nossas iddias e dos nossos
movimentos nos espacos arquitetOnicos
e temporais que nos sao disponiveis;
que definem as regras organ izadoras dos
nossos desafios, bem como os significa-
dos dos nossos sonhos, comportamen-
tos e realizacOes; ao mesmo tempo que
sao originais - por nao serem absolutos
e fixos - sac, redutiveis a esquemas mais
gerais que tendem a reproduzir valores e
categorias de le itura, anal ise e organ iza-
cao de vida.

De maneira geral, vivemos em uma
pratica social que insiste em nos
condicionar a padrOes que, cada vez
mais, se esforcam por castrar nossa cu-
riosidade sobre os rumos do nosso vi-
ver, nos desencorajando a pensar sobre
os sentidos do que fazemos; sobre pos-
siveis porque's de nossas aches, tantas
vezes realizadas do "mesmojeito ",. so-
bre o que mais poderiamos saber dela;
sobre a descoberta dos saberes que es-
tao embutidos nessa pratica e que articu-
lam nossas realizaceles e, ainda, sobre
porque nem sempre concretizamos o que
esperavamos.

0 desafio de ler e decifrar os signi-
ficados e as funcOes envolvidos no todo
do nosso contexto real que, em sua
concretude, junta teoria e pratica, pare-
ce, aosolhos de muitos, urn espaco impe-

neträvel, ate mesmo, inexistente. Por isso,
e comum ouvirmos em nossos "hate-
papos pedagOgicos expressaes como:
"eu sou do agir, nao tenho tempo a
perder corn falatOrio". "Ficar filoso-
fando nao leva a nada, nao me interes-
sa, pots precisamos e de orientacOes
para o nosso fazer e uma coisa e a teoria,
outra a pratica. Na prätica ludo e bem
diferente! "E bonita a sua teoria, que-
rn ver vote falar isso na prótica!

Nossas herancas positivistas se
desvelam nao somente em expressOes
como estas, que demonstram uma visa°
dicotOmica dissociativa sobre as relacao
entre teoria e pratica, mas tambem, em
visOes dicotOmicas associativas.

Sob a énfase dicotOmica
dissociativa, a teoria e a pratica sao con-
sideradas pOlos isolados e, ate mesmo,
opostos, valorizando os leOricos como
aqueles que pensam, elaboram, planejam
e refletem e, os prdlicos, como os que
executam, os que agem. Por sua vez, uma
visao dicotOmica associativa considera
a teoria e a pratica como pOlos separa-
dos, mas justapostos, sendo que o
primato e a teoria. A pratica torna-se
aplicacao da teoria. Ela nao cria, nao
introduz situacides novas. Sob esse pon-
to de vista a inovacao a da teoria, que
comanda o planejamento racional e efici-
ente. A pratica so tera sentido se for fiel
aplicadora da teoria. Nesse jogo de sa-
ber, quern detern o poder, sao os teOricos.

Em nosso meio ha, ainda, aqueles
que valorizam a pratica fechada em si
mesma, defendendo ideias, tambem con-
servadoras, de que 6 fazendo que apren-
demos o fazer. Para esses, o fazer mostra-
nos os erros e os acertos, dependendo
dos saberes que a prOpria pratica forne-



ce. Por esse motivo, nao ha o que buscar
de respostas nas teorias. Has sao abstra-
tas e distantes dos problemas reais, pois
nao vivem diretamente o fazer.

Estes e outros argumentos mos-
tram-nos o contraditOrio contexto em
que vivemos, cujas buscas de alternati-
vas criativas, ao nosso ver, dependem de
concretizacks de projetos pedagOgi-
cos criticos, que ampl iem nossas chances
de compreensao do avesso das nossas
ickias e praticas, redescobrindo senti-
dos e relacaes entre elas. Quanto mais
criticas forem nossa leituras, interl igan-
do perguntas, respostas e aches, tanto
mais conscientemente entenderemos o
contexto no qual nos fazemos sujeitos
histOricos e ajudamos a construir e a
transformar.

0 despertar do gosto pelo escudo
critico sobre o contexto concreto, leva-
nos a considerar que as teorias apresen-
tarn respostas aos nossos problemas
mas, para tanto, nao basta termos acesso
e aplicarmos suas informacOes como
conjuntos frios de conceitos, regras e
normas. Para ser transformada, a real ida-
de pratica, necessita ler critica e criativa-
mente os fundamentos das teorias, os
quais nao sac, absolutos. Sendo meios
importantes para compreendermos a re-
alidade, as teorias nao podem romper
corn o concreto, afastando-se dele. De
forma dindmica e partindo da realidade
pratica, empregamos categorias teOricas
e retornamos a esta realidade para co-
lhermos sua criatividade.

Mas este encontro corn o real nao
integra os projetos dos grupos que con-
trolam o jogo de poder-saber-ter-fazer e
ser, que domina em nossa sociedade. Por
isso, uma das armas que estes projetos
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utilizam paradificultar nossa compreen-
sao sobre o jogo que manobra a real ida-
de, e a afase dicotOrnica entre teoria e
pratica. Por esse meio, buscam limitar
nossos projetos real izaveis, criando obs-
taculos a nossa participacao critica e
criativa, na construcao sociocultural his-
tOrica. 0 interesse 6 por nao estimular a
curiosidade, pois esta a ponto de cons-
trucao de dOvidas sobre os nossos sabe-
res - incluindo entre eles o senso comum
- dirvidas essas que geram perguntas
que levam a criticas e a novas criacOes.

Desse modo, urn projeto revoluci-
onario, que sonha corn mudancas na
ordem social vigente, articula-se pela
percepcao do inteiro da unidade entre
teoria e pratica, buscando ler suas varias
faces, seus sentidos, seus diversos dis-
cursos, interesses e suas mensagens
cifradas, cujos conteudos envolvem re-
lacOes de saberes de diferentes discipl
nas. Por esse motivo, tais projetos enco-
rajam os debates interdisciplinares so-
bre problemas comuns, que tendem a
aumentar o expectro do processo de
pensar nossas praticas, gerando novas
perguntas que intercruzam buscas de
diferentes conhecimentos. A mobilizacao
de nossa imaginacao criadora, apoiada
em saberes de diferentes naturezas, am-
plia nosso senso de realidade e nossa
leitura sobre a diversidade de saberes
que enriquecem a construcao do conhe-
cimento sobre nOs mesmos e o mundo.
Nesse processo, o mais importante nao
e, propriamente, a evolucao da criacao,
mas, sobretudo, a nossa evolucao en-
quanto criadores.

0 processo de construcao de cria-
cOes/criadores, tendo como fio condu-
tor a unidade teOrico-pratica, nao sera
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reduzido a treinamentos e aplicacOes de
conjuntos de tecnicas e m6todos de cons-
trucAo de conhecimentos comprometi-
dos corn controles ideolOgicos. Ao con-
trario, na experiénc ia da dialeticidade da
praxis - reflexao e acao - muda-se a cara
das relacöes entre pensar e agir, desta-
cando-se alguns contornos fundamen-
tals.

Primeiramente, ressalto o fato de
que e impossivel considerarmos so a
teoria ou so a pratica como pura busca de
respostas, sem uma convivência intima
entre elas.

Por outro lado, observo que nem a
pratica a inteiramente teorizavel, nem a
teoriae inteiramente conversivel em pra-
tica, o que demonstra, mais ainda, a ne-
cessidade de ponte entre ambas.

A teoria e a pratica sao pOlos que
tem o seu sentido prOprio, mas, ao mes-
mo tempo, mantém entre si uma re lacao
reciproca e simultanea de autonomia e
dependência de urn em relacao ao outro.

Sendo dinamicos e inseparaveis,
ambos os pOlos dependem um do outro,
se negando e se contrapondo, constitu-
indo uma unidade dialética. A teoria nega
a pratica enquanto gar) imediatista e
fato dado por si so, revelando-a como
atividade socialmente produzida e pro-
dutora de existência histOrica que, de-
pois, passa a determinar as aches dos
sujeitos. A pratica nega a teoria como
saber separado, acabado e autOnomo,
produzido pelo pensamento dos teOri-
cos e que comandaria, de fora para den-
tro, as aches humanas.

Toda praxis tern urn lado tebrico
ideal e urn pratico concreto possivel.
Tanto na pratica da reflexao como na

pratica da acao, o anti-dogmatismo e o
anti-cepticismo sao caminhos fundamen-
tals para construcaes criativas.

Como a prOpria vida, a pi-Mica 6 o
ponto de partida e de chegada para os
projetos criativos. E o fim, a atividade
objetiva que concretiza a transformacao
da real idade natural e social. Isto deman-
da sensibilidade as necessidades de
mudancas, que nAo sao fixas, por serem
histOricas. Demanda, tambem, leitura dos
I imites e possibilidades concretas de
aches, aliadas corn o sentido de risco, ou
seja, corn coragem para mudar.

A teoria, exprimindo os interesses,
objetivos, fins e meios de tomadas de
decisOes sobre os rumos a seguir, orien-
ta I inhas de Wes que perm item organi-
zar e reorganizar caminhos provocado-
res de buscas. Ela colabora com a
constatacao de problemas, corn a
explicitacao de seus porqués, para qué,
a favor de quê e de quem, onde, quando
e como agir para favorecer o tracado e a
aventura em trilhas criativas.

Aldm de poder funcionar como ins-
trumento de configuracao de fenOme-
nos, a teoria pode exercer o papel de
criticar a pratica, nela introduzindo
questionamentos importances para o
desvendar de possibilidades de encon-
tro corn novas demandas, possibilida-
des que sinalizem condicOes futuras de
real izacOes para mudancas.

Por tudo que foi dito aqui, torna-se
fundamental que apropriemos critica e
criatividade dos conhecimentos teOrico-
prAticos que vêm sendo produzidos pela
humanidade, rao nos esquecendo de
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dialogar corn aqueles que se constituem
no nosso contexto sociocultural mais
prOximo na realidade dos educadores e
dos educandos.

Portanto, poder pensar, viver,
inventar, reinventar a pratica, nao é pri-
vilegio de classes ou grupos, mas cons-
trucOes a serem compartilhadas por to-
dos, corn a seriedade e a alegria prOprias
da curiosidade epistemolOgica.

Concluindo, o desatio final da
nossa busca da unidade teOrico-pratica
destaca-se pelo nosso empenho pela
coeCencia entre o que pensamos e o que
real izamos como educadores/educandos,
atuantes em todos momentos de nossa
vida sociocultural.
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