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a pratica, a teoria
"outra - Nesta in-
genua forma de per-
ceber a desvincu-
lacao entre teoria e
pratica ha um equi-
voco que permeia os
caminhos da miti-
ficacao. Leopardi

(1995) coloca essa questa() do mito da
dicotomia teoria e pratica, como urn fos-
so intransponivel entre tais segmentos
da producao social do trabalho. Tal mito,
no entanto, nao desfigura a patente rela-
cao de necessidade mAtua entre teoria e
pratica.

A pensar como Demo (1985) e Car-
valho (1985), a teoria vem da pratica e a
ela retorna para fundamentar a necessi-
dade de umapratica critica. Assim, teorizar
'la() é urn fato intelectual isolado da pra-
tica e constitui-se em urn momento de
abstracao sobre a realidade e a pratica.
Por sua vez, Hurtado (1992) coloca que
nao se deve pensar que o processo de
conhecimento possa chegar a niveis pro-
fundos s6 a partir da prOpria experiéncia,
ressaltando a contribuicao da teoria
como parte essential do processo teoria-
pratica.

Ademais, a teoria rift() é neutra e
traz consigo posicOes conceituais que

definem seu carater enquanto dimensao
politica, o que se mostra nas versOes
interpretativas que atingem o interior
das praticas. Portanto, o processo
dialetico da teoria e pratica implica na
possibilidade de intervir ativa e consci-
entemente em transformacOes. Estas s6
sao construidas por aches, a medida em
que, por explicac6es teOricas real izadas
por abstracao, sao dados saltos qualita-
ti vos, passando da aparéncia exterior
dos fatos as suas causal internal - estru-
turais e histOricas.

Urn outro aspecto, nao menos
destacavel, é que uma teoria pode adqui-
rir muitas leituras e que essas diversas
versOes determinam variac6es praticas.

De urn outro lado, uma pratica pode
ser focalizada de diversos angulos, e o
olhar teOrico corresponde a posicao do
teorista, o que dd sentido pensar na
construcao derivada de modos
interpretativos de uma mesma realidade.
Como uma qualidade de qualquer teoria
esta na entrega desta a provocacao de
uma pratica critica, essa criticidade da
pratica, aquecida por uma teoria, incita
transformacOes na pratica mesma, ao
tempo em que comprova, por agucamento
da critica, a qual idade da teoria de ser, ela
prOpria, retificavel. Esse ciclo que se
expressa em urn processo dialético ines-
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gotavel, requer pensar tambem que a
apreensdo da realidade se (la em suces-
sivas aprox imacOes, escapando pelas
gretas de metodos insuficientes ou ain-
da por teorias intencionalmente
determinantes de postura de reprodu-
cao. Estas, numa visdo superficial e inge-
nua, orientam, de inicio, a teoria que,
repetitiva, aprisiona a sintese do novo
conhecimento, em circulo fechado.

Quando se trata de Educacdo, as
teorias de escolha precisam guardar uni-
dade em termos de que seus conceitos
expressem, na praxis, a tendencia a ex-
pansdo e aprofundamento dos principi-
os democraticos e, em conseqtlencia,
tenhacompromisso com uma pratica cri-
tico - criativa que produza um avanco em
termos tanto intelectuais como
organizativos e politicos das aches
transformadoras da mesma real idade que
the inspirou como ponto de partida.

Entre teoria e pratica tido ha ponto
final do processo de educacdo, do con-
trario, os principios do processo dialetico,
estariam feridos - e nesse aspecto, a
impossibilidade dessa ruptura se com-
preende pela inerencia desses termos e
seu sentido original.

Quando se tern em conta que a
Educacdo Fisica e uma pratica social,
também se quer dizer do compromisso
social corn uma pratica critica e
emancipatOria. A 'dm disso, e preciso ter
em conta que, para tanto, sera preciso
buscar explicacaes dessa pratica - a luz
de conceitos teOricos igualmente provi-
dos de critica e incentivo a criacdo de
sujeitos, portanto, uma teoria que reco-
nheca a continua oportunidade de liber-
tacdo e autonom is no exerc icio da praxis
daqueles que, com essa relacdo, se en-
volvem.

Repetir que na pratica a teoria
"outra" a ratificar a acriticidade, e ali-
mentar o mito da dissociabilidade do
indissociavel, pois, mesmo onde a teoria
ndo se apresenta como clara, em meio as
aches em pratica, aindaassim, ela al i esta,
implicita e sujeita ao custo de uma atitude
mecanica e (in)consciente.

Teori a e pratica sdo e I ementos i nter-
relacionados no processo histOrico e na
dimensdo politica da realidade, em con-
tinua possibilidade de transformacdo.

Discutir esse tema como oportuni-
dade curricular na Educacdo Fisica e criar
exercicios de leituras e interpretacaes de
teorias de carater emancipatOrio, a luz de
praticas pedagOgicas correspondentes,
são aproximaebes que ajudam docentes,
discentes e outros envolvidos nessas
situacOes, a reconhecer a importancia da
desmitificacdo de que na pratica a teoria

"OUTRA ".

A experiênciada formacdo de Pro-
fessores de Educacao Fisica, de modo
geral, ainda tido se mostra consistente
com concepcOes pedagOgicas que se
comprometam corn a emancipacdo. Ao
contrario disso, hã, na histOria da Educa-
cdo Fisica, um rang() autoristarista que,
mesmo nos dias de hoje, quando a opor-
tunidade de democratizacdo veio para
ficar, ainda se percebe os tracos da domi-
nacdo determinada historicamente. A
despeito disso, a conscientizacdo dos
envolvidos corn esta pratica social, vem
fazendo vir a tona o compromisso com
uma participacão critica, participativa e
criativa, embora em incipiente fase, onde
a man ifestacdo discursiva seja mais forte
que os prOprios gestos e sons
mecanicistas, tao visiveis e audiveis nas
praticas profissionais ate entdo desen-
volvidas.
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Os eq. uivocos, mesmo daqueles
que advogam discursivamente a énfase
pedagOgica na relacdo teoria-pratica, sao
varios, mastalvez, o mais desmobi I izador,
seja o que se resume em interpretacOes
de que a sala de aula corresponde a teoria
e os locais de exercicio real izados em
ginasios, campos, pistas, quadras, pisci-
nas, laboratOrios, corresponde a pratica.
Este equivoco reflete o descompasso
entre a teoria e a pi-Mica e faz entender,
com essa dicotomia, que a sala de aula
estd mais prOxima do verbal ismo que da
teoria. Por sua vez, a pratica pouco critica
e distanciada da reflexdo, assim vista,
manifesta-se num ativismo, numa pratica
pela pratica, desprovida da praxis.

0 que esta em jogo, de modo
subjacente, e a dialética entre o pensar e
o fazer, comprometendo imperativamen-
te a explicitacdo da relacao teoria-pratica
em qualquer instdncia da atividade hu-
mana.

As experiencias como Professor
de Educacao Fisica fazem-me trazer a
cena, lembrancas vivas de momentos
curriculares que rap determinam, mas
contribuem para a compreensao da apa-
rente dissociacdo entre teoria e pratica.
Ndo e tao simples como possa parecer
trazer exemplificacOes aqui, mas e sabido
que as praticas docentes em "quadras"
ou em "salas de aula" podem ou não
evidenciar uma ou outra postura: a de
man ifestar a relacdo teoria-pratica corn
os alunos ou (in) conscientemente
neutralize-la. A forca dessa explicitacao
se inicia necessariamente da abordagem
do processo de ensinar-aprender, ao se
considerar verdadeiramente a in-
tencionalidade da acão educativa, so-
bretudo no seu compromisso de declara-

00 de concepcOes que a fundaments.

Quando uma abordagem do prOprio en-
sino-aprendizagem se traduz em acOes
de carater sOcio-cultural, em que concei-
tos e metodologias nao estdo desloca-
dos da real idade, de la emergem e para
essa realidade retornam, essa aborda-
gem docente possibilita a participacdo
ampliada e critica dos alunos, porquan-
to, de urn modo ou de outro, todos se
inserem em determinada real idade. Aqui
surge uma outra implicacão, qual seja, a
do requerimento da abordagem do ensi-
no-aprendizagem vir a estar em compro-
misso corn a competenc ia critica. Ora, tal
competéncia requer, por sua vez, um
processo que salte de uma visdo ingénua
ou aparente da realidade para urna sinte-
se reflexiva, a qual so se obtem a partir da
teorizacdo das questOes apresentadas
por estarealidade. Desse modo, o mito da
dissociacao teoria-pratica vai sendo des-
figurado e a ciéncia, como produto histO-
rico, corn a educacao, como ato politico,
ddo Lugar ao conhecimento como cons-
truck, de uma pratica vinculada ineren-
temente a teoria. A ponte entre a teoria e
pratica é a conscientizacdo, é a presenca
de sujeitos na sociedade. As aborda-
gens educativas que se antepOem a essa
emancipacao dos sujeitos potencialmen-
te existentes em cada professor e cada
aluno, tem a ver, de perto, corn o cresci-
mento da passividade, docilidade e ate
mesmo e, principalmente, com a
acriticidade. Esses primeiros impedimen-
to s da problematizacdo e contex-
tual izacão das situagOes da realidade,
tern levado a prOpria Educacao Fisica a se
colocar de modo, ate entdo mecanicista,
reprodutivista, sem prespectivas con-
cretas a curto ou medio prazo, de apre-
sentar transformacOes das praticas, es-
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tas muitas vezes tao ricas de elementos
teOricos, muitas vezes intocados pelos
profissionais da area.

A prOpria organizacao curricular
da formacao do profissional de Educa-
cao Fisica, por vezes, sugere essa
dissociacao teoria-prdtica, quando re-
forca a memOria de regras e principios
alheios a discussao critica das situaches
da realidade, estimulando corn isto, a
repeticao mecanicista e a postura
alienadora presente nestas outras prati-
cas. A prOpria pratica de ensino nas
aulas de Educacao Fisica em geral, por
nao possibilitar a problematizacao a par-
tir das situagOes concretas e con-
textualizadas da realidade sOcio-cultu-
ral, nisto se perde, obscurecendo os es-
tagios de apreensao dessa realidade
em sua efetiva conscientizacao. Assim,
cada um de nos professores, como os
alunos, teremos que nos exercitar e ex-
pandir-nos como criticos e construtores
criativos de nova realidade. Para tanto,
sO a teorizacdo da pralica e a preitica da
teorizacdo, podem facilitar a postura de
transformacao. E sO assim a teoria na
pratica a outra... outra pratica, transfor-
mada continuamente pela criticidade e
criatividade humanas.
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