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quem serAo os verdadeiros benefIclados e pare
quem serAo sodallzadas as perdas.

Pouco irnporta se Oa ocorra dentro ou fora
des escolas. E dare que toda educaglio formal
tern os limites da prepria institulgao, contudo ela
nao 6 manes importante e/ou manes necessaria
qua a que ocorre atravtis das organizaceres socials
e poifticas no interior do socledade civil, como
movimentos socials, associageres, entIdades e par-
ticle!) preocupados corn a problemática ambiental.

0 importante 6 saber discemir a concepck
de sociedade, progresso e desenvolvimento que
aid sendo difundida rasa pnitica educacional.

Se estamos apenas justificando os erros e Ia-
mentando "o prego a ser pogo" polo p rasa°
e pelas maravilhas advindas do avango
se estamos justificando os contrastes exi antes
no mundo atual, atrIbubdo o márlto aos "desenvol-

vidos" e culpando os "subdesenvolvidos" pelos
atrasos e dIstorgOes, apesar de comemorarmos
"o dla da arvore", "o die do meb ambiente", usar-
mos todo urn kitch eeelOgige de vanguards, inclusi-
ve o de propagarmos a defesa do educaglito am-
biental, tal coma hoje defendem e , financiam Os
grandes grupos multinacionals e transnacionals,
principals responsive's polo devastagAo de nossas
reserves ecolOgicas e de nossa mIserallazagio.

Ou, se realmente estamos Imbuidos de uma
outra fibsofia, uma outra concepgao de desenvolvi-
mento, de cultura, capaz de freer a ganAncia do
lucro, dos modebs embasados na produck em
larga escala, do consumlsmo exacerbado, do con-
tradigio des classes socials, se estamos desenvol-
vendo uma vontade revolucionarla de construgáo
de uma outra ordem social, cuja matriz lave em
consideragão o homem por intelro, o homem-na-
tureza.
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EDUCACAO FISICA: CRITICA A MEDIOCRIDADE

Francisco Mauri de Carvalho Freitas'

recente Congress° de Fibsofia, HIstria, So-
cbbgia e Educagão Fisica Comparada — Agosto
de 1990 —, realizado na Universidade Estadual
do Rio de Janeiro — UFRJ, apesar de ter represen-
tado um marco avangado, inquestbrvivel, na luta

que se trava no interior da Educaglio Fisica, levada
a !HOW pelos estudantes do Centro Academic°
dos Estudantes de Educagilo Fisica da UERJ, a
quem rendemos votes de admiragAo e solidarie-
dada, mesmo assim, fomos levados A construglio
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de uma critica, uma verbenagdo, que deixa afbrar
todo o nosso ceticismo a ret6rica dos doutos pales-
trantes, corn raras excegOes.

Esse evento, pelo menos para n6s, revelou o
compromisso politico de uma parcela significativa
da intelectualidade da Educagdo Fisica. Perdida
em devaneios pfticos, diagramas hist6ricos tergi-
versados e "%sof ias" patdticas, verdadeiros pas-
tichos, essa intelectualidade deu uma cabal e Ina-
qufvoca demonstragdo de como 6 possfvel, ainda,
a fragmentagão do objeto de estudo ou do fen8me-
no objetivado e o afastamento, adrede, da realida-
de, para continuar corn a sua corrida prescrita
polo oportunismo politico.

Palestras bizarras e bizantinas, regougo de inte-
lectual6ides, como, por exemplo, "Perspectivas Fu-
turas da Educagdo Fisica" — verdadeira demons-
track circense de futurologia — e "Educagdo Fisi-
ca Comparada" (comparada?) 	 procuram delinear
"analises" modernosas ou simplesmente explicitar
pontos de vista, aqudm da Cidncia, que ndo lam
aldm de especulagees hermeneuticolOgicas ou fatos
historiolOgicos e suas mil interpretagOes. Tergiver-
sagOes esotaricas sobre o "corpo", abstrato e
vdcuo, e tantos outros devaneios foi a tOnica de
alguns discursos.

Todavia, a atengdo para corn a Comissdo Orga-
nizadora — Professor ROBERTO FERREIRA DOS
SANTOS e os Acaddmicos CARLOS MAGNO,
MARCELO GUINA e VISTOR ANDRADE —, e aos
companheiros de luta, ADROALDO GAZA, FLOR IS -
MAR OLIVEIRA, VINICIUS RUAS (histOria viva!),
VALTER BRACHT, ALFREDO HOMES DE FARIA
JR. (o pal da iddia materializada ou que se fez
fato), GEORGETE HORTALE e FERNANDA SIMO-
NE (representado tantos outros companheiros de
luta, ausentes) e outros professores de igual im-
portancia, consideramos apropriado este labor, on-
de a critica apaixonada, dura e pertinaz, substi-
tuindo o devaneio acaddmico, critica a sapiencia
da "doutorice" professoral que, como uma sock:etas
sceleres, procura, fazendo a apologia do abstrato,
manter seus privilaglos, muitos dos quais foram
adquiridos ainda no perfodo dos generals ou perfodo
do BOLOR VERDE. 0 fartum dessa "doutorice"
evidencia uma verdadeira simbiose entre os ditado-
res e seus apaniguados.

Aqueles que tomarem nossa critica como pantie-
tdria, ndo no seu sentido original — "escrito polarni-
co em estib veemente ou escrito sobre assunto
politico em estib violento" (vide AURELIO e AULE-
TE) —, mas em sentido pejorativo, detrator, como
algo partidarizado e destituido de arrazoado cientf-
fico, estdo, a bem da verdade, confundido e fugindo
a justa acaddmico-polftica. Ndo a justa pela justa.
Mas, a justa por uma outra Sociedade e uma
Educagdo Fisica encaradas sobre uma outra dimen-
sionalidade politico-ideolOgica.

ESPONTANEISMO IDEOLOGIC° E
SIMULACRO POLITICO

Trotando por vies tortuosas da imparcialldade
politica e da neutralidade Ideol6gIca e confundlndo
politizagdo corn partidarizagdo, mas, subsumida ao
simulacro politico brasileiro, "collorido" em sua for-
ma e burlesco em sua essencia, a comunidade
dos pesquisadores da Educagdo Fisica, a parte
conservadora e reaclondria que se fez presente
no evento em tela, ndo visuallza que a sua falsa
recusa em participar &eta e abertamente do pro-
cesso politico brasileiro e a sua conduta mentirosa.
"nao somente deturpa e torce a realldade, instiga
tendenclosamente, encobre, mas tambdm invents,
abandona os fatos por versOes e faz destas os
fatos" (DEMO, 1988, p. 15).

Sob falsos filosofemas e eciétimos teoremas,
essa comunidade de pesquisadores demonstra ser
portadora de uma concepgdo de mundo ( wMtans-
chasing) supersticiosa e ca6tica que welts a
Glenda como a procura desinteressada da verdade,
absoluta e universal, valida tanto para os excluden-
tes como para os exclufdos. A Cidncia para essa
intelectualidade apresenta-se, pois — como Poder
apreendido e nitro como produto — trabelhado.

Por trim de urn biombo politico inercial, letarglco,
essa intelectualidade, portadora, ainda, de um irrEp

-clonalisrno grosseiro, esconde ou procura esconder
fato de que, primeiro, ndo faz parte dos excluidoS;

segundo, que viveu e viva mutt° barn, a sombra
dos laranjais da plutocracia e do Estado privatista
brasileiro; e, terceiro, que a Educagdo Fisica sem-
pre fol usada, no Brasil, como mecanismo ou apa-
rato ideolOgico-repressor a servigo de govemOs
autoritdrios, autocraticos.

0 agravante estd em que mente corn engenho
arte. Tripudia, usando a maquInarla escolastica,

pseudocientifica, sobre a ingenuidade, a ignortincla
a boa fd alhela. Ah! Nisto 8 profundamente

competente, como ningudm. Tal comportamento
soa "como uma gargalhada cdustIca de quem ganha
a vida corn a pobreza e a ignoráncia da populagdo"
(DEMO, ibd).

Se bem observarmos, essa comunidade de pes-
quisadores fica sob suspetta, por ter assumido,
he algum tempo, um mimetismo de atitudes que
encobre ou procura encobrir sua vinculagdo simp16-
ria ao simulacro politico brasileiro, atravds da de-
turpagib dos fatos hist6ricos; da mistificagáo aca-
demicista e pela manipulagtio de padrOes metodold-
gicos ou paradlgmas que mais se assemelham
a verdadeiros paradogmas; da sua pretensa despo-
tilizagEto e desideologizacao, garantes de imparcia-
lidade; do seu subjetivisrno radical que prega a
total isengdo ideol6gica para praticar ideologias.

Aqui, é necessfirlo urn pardntese para corn AL-
THUSSER 8174, p. 35) aflrmarmos, de modo claro,
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Irreprochivel, que os prOprios "clentlstas sitto por-
tadores de idalas falsas sabre a Clência". Falsas
evIdencias que, tinge de serem mobs de progredIr,
representam, na realidade, obstaculos ou barrelras
eplstemolOglcas, solugOes imaglnirlas, fragments-
g6es especulatIvas sabre os fatos histarlcos,
encobrem a realldade objetiva com uma fogaz fu-
silo do imagInkb corn a reaNdade.

SCORE (1984, p. 67), em sua "MaquIna de
Narciso", trabaihando sabre a constructo do Imagi-
mirk), nos permite fazer uma Inferenck que man-
tam uma analogla fundamental corn a sua obra.
A fugaz fuel° do imaginirb com a realidade
deixa transparecer o aparecimento hibrido de um
imaginirio objetivado — imagens de cuja produglio
ou de cujo drculto dlaktico estamos cads vez
mks afastadas (simulacros) — que privilegla um
modeb polItico-econOmico e educational, reconhe-
cido e fundamentado pela Ciancla, que, precipua-
mente, visa a aboligao de urns certa organizagto
popular, slndlcal e cornunitaria, born como a dos-
trulgao dos "logos interpessoals, atomizando os
bdividuos no espago urbane e flxando-os como
sujeltos-consumidores ou sujeltos funcionals" (lbd.,
P. 69).

A pratIca Ideoldgica dos pesquisadores da Edu-
cacao Fisica, flulndo de uma Ideologla espontarka,
falseadom do real, dellneia-se como a faceta motor
da ideologia clentffica que forma corpo com a
pratica clentlfIca. Surge, a partir dab, uma Ideologia,
que se quer sabre as questianculas polftico-Ideo-
legless qua se debatem nas Aguas lamacentas
da terse polftca, a Ided09111 eirPonfinea doe den

-tists*, dos pesquisadores.
Esse Ideologia reflete, especularmente, a ideolo-

gta hegemOnica em dado mornento hIstarleo. No
Brasil, "collorido", do 6 outra senso a Ideologla
temporaria do Iberalismo modemizante e reforms-
dor. Se 6 verdade que ease liberalism° modernoso
terglversa e obnubila a possibilidade de compreen-
silo do real, flea claro que os seus ref iexos especu-
lares, dentre ales a 'deck* espontanea dos pes-
quisadores da Educaglio Fisica, tambirm trabalham
em funcão e sabre a adulteracilo dos fatos his-
tericos.

Por outro lado, perceber a ideologia velculada
e vinculada polo ensino da Citoncia ou de seus
paradogmas, pela prance clentifica, pela metodo-
!ogle da pesquisa e pela pedagogla introjetada,
nada macs diffell a mentalidade sincratica e supres-
slva desses Intelectuals. ALTHUSSER (1974, p.
46), a propOsito, diz: "eles estto na culture como
pekes na Ague: mas os peixes nAo vOem a Ague
em quo se banham. Pols tudo neles se opt* a
pereepglio exata do lugar que ocupam na sociedade,
a culture de que se alimentam, o ensino quer minis-
tram, as disciplines que praticam, born coma o
lugar que ocupam como Intelectuais na socledade".

Desconhecer facetas da realidade, par conve-

Wanda prepria, 6 seu lama de vide.
Ate porque o positivism° tecnocratico que nor-

tele a passive sumissãO dos Intelectuals aos simu-
lacros politicos de corte neo-liberal, modernizante
e reacionério, faz com que aqulb que deveria pas-
sar-se a sua frente, passe, na verdade, em sua
esslincla, nas sues costes.

Desprezar outras formes de saber, antagoni-
zar-se ao senso comum, so conhecimento popular,
6 outra faceta da weitanschauung, (concepgto
de mundo) dosses Intelectuals, homens da pesqui-
sa. Como refere RUBENS ALVES (1988, p. 11),
"co clentista virou um mito (...) perigoso, porque
Ale induz comportamentos e inibe o pensamento".
Eie nib compreende que "co senso comum e a
Clancia sto expresstos da mesma necessidade
basica, a necessidade de compreender o mundo,
a fim de viver" melhor e sobrevlver" (ibd., p.
20).

Pregando uma Isengao IdeolOgIca, os nossos
pesquisadores, que pesquisam (dlzem!) as "eh:M-
elee" do desporto — "citonclas" parcelares — ou,
ainda, de uma certa motricidade humane, tambOm

compreendem (eta cabeca dura, subintelectuals
de miolo mole!), que os mOtodos s8o anzeis. E,
"da mesma forma como os anzOis determinam
os resultados da pescarla, os mOtodos pr6-deter-
minados o resultado da pesquisa. Porque os mato-
dos sto preparados de anternto para pager aquilo
que desejamos pegar" (RUBENS ALVES, 1988,
p. 106).

Assim, se utilizarmos uma metodologia marxista,
no cameo da pesquisa pedagegica, por exemplo,
os resultados (os peixes pescados encontrados
sera° marxistas. Se, por outro lado, for utilizada
urns metodologia capitalists, os resultados sera°
um beneplicito so modo de producOo capitalists.

De forma irtonica RUBENS ALVES comenta: "a
ciência se parece, as vezes, corn os detetives
que espancam o suspeito para obter a conflssOo".

Cultivando uma retrica sofisticada, um mime-
tismo de atltudes e urn conjunto de Ilusaes antro-
pomorficas, os pesquisadores da Educagto Fisica,
isto 6, em sua quase totalidade, buscam influir
na elitizagto como urn aspecto do processo de
dominagto e de autoperpetuagáo no poder. Como
um-w*gio de cardeals, Wes, pela fantasia demo-
edifice que ostentam, tudo em nome da
se revezam nos comités dirigentes dos &giros
de financiamento de pesquisa, nas dIregeles cole-
glais ou nos postos-chaves indispensaveis a contl-
nuldade da ignominta poiftica braslleira. Simulacro
de ensino, pesquisa e extensOo. Simulacro uni-
versitario.

A nosso juizo e a rigor, a intelectualidade da
Educagto Fisica, os pesquisadores e os professo-
res — corn raras excegOes — esti* envolvidos,
na essfincia, corn o empreendlmento capitalists,
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de carater hegemOnico, que O obter consentimento
das ' massas" laboriosas pela ideobgia transitOria,
de corte neo-liberal, difundida e introjetada.

FLAMAR ION CARDOSO (1988, p. 61) evidencia
que "o que as pessoas fazem esta, na sua major
parte, programado pela sociedade a qual perten-
cem. Nenhum comportamento pode ser compreen-
dido, ou identificado como pertencente a uma mo-
dalidade qualquer de comportamento compreen-
sfvel, se rid() estiver previsto em alguma codIfica-
gab socialmente difundida". Assim, um dos fatores
que dificultam a apreensAo da realidade, por parte
da intelectualidade da Educactio Fisica, 6 a falta
de compreensAo das "programadas socials de corn-
portamentos" que incluiram, em seu cerne, "varian-
tes e margens — igualmente programadas — de
casualidade ou espontaneidade que, corn freqOan-
cia, permitem e mesmo supOem que o indivkluo
se sinta livre".

Neste sentido, o pensamento rousseauniano di-
ria: o homem (civilizado ou urban) corre para
as suas cadelas pensando estar livre!

Fica claro, pelo mans para nee (pesquisadores
do Projeto Brasil da EEFD/UFRJ), que pensamos
a totalidade fenornemica, onde a "coisa em si"
kantlana esta reduzida a uma faceta do cognoscfvel
amanhA, que a conduta dessa intelectualidade, es-
tribada em sairredias existenclais e atomizantes,
parcelares, derivando da ideobgla modal e afirman-
do-se (?), adrede e espertamente, para uma ideolo-
gia prOpria e espontanea, fragmentadora da realida-
de objetiva, por exagerar caricaturalmente o feria-
mono, em sua Imedladdade, em sua aparancia,
e negligenciar sua mediatIdade, as causas que
o explicam, penetram no fundo do mundo grotesco,
chegando ao paroxismo do cOmico-grotesco.

0 GROTESCO COMO ARMA DO ESPONTANEO

0 exagero das conclusOes ou das inconclustes
ou ndo-conclusOes, barn como o hiperbolismo da
trams estatistIca tern sido a marca que caracteri-
zam a producAo ' clentffica" academicista, positi-
vista, hegemOnica nas publicagOes ou perk5dlcos
que tratam do estudo da Educactio Fisica e dos
Desportos, no Brasil.

No estib grotesco BAKHTIN (1987, p. 266) ref e-
re que se assiste "a ridicularizacAo de certos
fenOmenos socials, levando esses vIcios ao extra-
mo", de tal forma que "o exagero, o hiperbolismo,
a profusilo, o excesso sao os sin& caracterfsticos
mais marcantes do estib grotesco".

0 grotesco, marca indelavel do teatro humano,
flui da utilizacito canica dos olhos e da boca (ou
da careca nao-assumidal) quando da comunicacão
oral pOblica, em eventos simposianos, congressuals
e analogos, da Educack Ffsica, especificamente.

Neste sentido, BAKHTIN (1987, p. 277) diz: "os
olhos arregalados interessam ao grotesco, porque
atestam uma tensAo puramente corporal". E mats:
"o rosto grotesco se resume afinal em ulna boca
escancarada, e todo o resto s6 serve para emoldu-
rar a boca, esse abismo corporal escancarado e
devorador".

Ora, utilizamos a analogla do grotesco corn o
intuito de evidenciar que caracterfstica do falso
intelectual ou do subintelectual de mbb mole da
Educack Ffsica tem sido a utIlizacão dos olhos
esbugalhados, per tras de grosses !antes; o rosto
grotesco, rotundo e Iracundo (proprio de urn "gorila
amestrado") originado pela deturpacifto somato-
psfquica, pelo sedentarismo, que tao bem caracte-
riza a perpetuacao do paralelismo cartesiano; o
corpo quixotesco, ornado corn uma persona talhada
a escopro cego, dura catadura, nimbada, ainda,
corn as vestes de uma falsa e farlsalca, chamin6
ambulante, sujo, maltrapilho, pobre diabo, falsa
esquerda ou esquerda esquizofrOnica; enflm, a fu-
sAo de uma boca escancarada corn urn nariz fallco,
aduncado na hipocrisia, tao nitidamente observrivel
em alguns desses intelectuais ou prestidigitadores
renomados da ClOncia.

Se o exagero, o hiperbolismo =Tor e o fartum
produzido pela ma higlene, sifto caracterfsticas fun-
damentals do grotesco que se alojou na Educactio
Ffsica, a nossa intelectualidade 6 grotesca — corn
raras excecOes — e pedante, na medida em que
exagerando a funcAo da atIncia, coloca a vide
aquam daquilo que 6 falado sobre ela.

RUBENS ALVES (1988, p. 17), saindo no resgate
da vida como fulcro determinante da conduta ou
da pratica clentffica, diz: "a vlda 6 multo macs
que a CiOncia. A Ciência 6 urns coisa entre outras,
que empregamos na aventura de viver, que 6 a
Unica coisa que importa". Ratificando, MANUEL
SERGIO sublinha: a ClOncia a uma aventura hu-
mane.

Todavia, nas sociedades classistas, a Ciancia,
enquanto fonte mOrbida, doentia, de prazer, pelo
saber e pelo poder, tem conduzldo a deturpacOes,
a falsas asceses, a exegeses grosseiras, geradoras
de paradogmas, processos inquisitorials, expurgos
e manipulaccles, enfim, a geragito da culture do
silincb e da pedagogla do consenso. Tudo o que
agride de modo direto a sensibilidade desses doutos
intelectuais 6 considerado ataque pessoal, portanto,
não-acadamico e panfletario.

Ancorados numa hermerikutica idealista e fano-
menolOgica, numa heurfstica anticientffica, numa
pedagogia Murales e numa maleutioa anti- socré-
tica — onde o multiplicar as perguntas 6 substitufdo
pela supressão da possibIlldade da pergunta, deste
modo, os pesquisadores tam como tarefa principal,
Pad passe, corn os professores (condutores de
criancas, nfio sabemos para cede!), como os sofis-
tas, ensinam os educandos ou os Iniciantes na
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pesquisa clentIfIca (na arte de prestidigitar), a

PropedutIca do pensar, falar e agir. Grotesca

fungi°, ji que a metodologla utilizada esti dlreclo-
nada pare ocultar a discussao sobre o concreto
— a FOME OCULTA, que mats milhies de crian-
gas, em nome de uma Clincia isenta de ideologia

sob subterfiglos e enganos verbals.
Todos os menos tem sido utilizados pare alcancar

os fins propostos. Destarte, a construgao de urn
imaginario objetivado, dito clentffico, tern sido 0
quid escamoteador da medatidade fenominica.
Como um faquir que, corn a ajuda de sofismas,
argumenta e refuta qualquer postulado, esses inte-
lectuals da Educacho Fisica substituem as relacies

as conexOes reels pales falsos. Desde que
sejam os postulados da realidade que afirmam

reafirmam sua concepgao de mundo (wMtan-
shaming) e sua situagao na esfera do poder.

ECLETISMO: UM ENG= ACADEMICO

0 ecletismo se evidencla em momentos de cri-
ses agudas das sociedades capitallstas que, na
finsia de darem uma explicaglio factual do ocorrido,
procuram reunir teses antititicas, tats como Iber-
dade, Igualdade e propriedade privada, numa unida-
de (nova formactio social) nova e superior, elvada
de conceitos modernos, que, fundamentalmente,
servem a manutengáo do status quo.

Neste sentldo, atribuindo que a perversidade
social derive muito mais da moral ou da itica,
1.6., da falta de moral, da amoralidade ou da Incoe-
rinds Mica, do que da infra-estrutura, da base
econimica, esses intelectuais (sem vinculacies)
sem compromisso explicit°, o que reef Irma o seu
oportunismo, tentam substituir ou impedir a con-
substandecao do pensamento dialitico, materia-
lista e histirico, reaflrmando o ecletlsmo aced6-
mico decorrente de uma mistura gelatinosa e incoe-
rente de doutrinas, concepgies e opini6es antin6-
micas. Sem part) prix, entendemos que o regougo
da reterica academlcista, através de falsos ajustes

mardpulacies frasals, procura redmir os intelec-
tuals da sua addle para corn a medlatldade feno-
manica, as causes que o explicam.

0 edelsmo, uma tautologia acadimica, 6 uma
WWI° do que 6 incompatfvel e, portanto, obscurece
as conexOes reels que formam o todo.

0 ecledsmo, repetindo o erro de forma ligica,
corn palavras diferentes, rebuscadas, e motto pre-
sente nos discursos magistralis dos doutos intelec-
tuals, obnubllando a realldade, cobca os educandos
numa condigio de assistentes passivos da acao
histirica que acontece por fora da orbits em que
vivemos. Vivenciar o vivido 6 uma pure abstracao
fenomenoligica.

Os educandos ou os iniciantes na pesquisa —

na familiarizacito corn a prestidigitactio da Cada,

devem viver, desta mentira, "ao abrigo dos signs
na recusa Idiots do real. A imagem, o sign,
sfmbolo, a mensagem, tudo o que consumlmos

6 a prOpria tranqUilidade selada pela disbands ao
mundo e que Dude, ma's do que compromete"
(BAUDRILLARD, 1981, p. 26). Tal pedagogia ou
proposta clentff Ica objetiva desqualificar polftica

permanentemente todo estudante ou aprendiz
de "alquirnista" que intencione abandonar sua con-
di* de agente passivo, de consumidor psicitico
no processo hist:5de° ou na sociedade de consumo.

0 ecletlsmo, inequlvocamente servil ao "disposi-
tivo", procura condicionar consciancias como pro-
duto das estruturas arcaicas geradas historica-
mente, que apostam em hipistases icinicas, falsos
embolos e imagens, e na manutencao da relack
de dominacao (quem debar!, o saber, detim o poder,
nas Universidades Piablicas onde a res publics fol
aviltadah que tem alocado nos subterrtmeos da
passividade e do servilismo medfocres de mUhOes
de individuos de ambos os sexos, que nä° tern
a minima possibilidade, sob a ditadura do poder
academlcista, de resgatar a sua cidadania universi-
tide (1) pela aquisicao dos "saberes" acadOmicos,
que, no seu conjunto, representariam a chave-
mestra necessirla a compreensao filosifica, crftica

radical, da totalidade humane e do mundo dos
homens, e (2) pela aquisick da titulacao, do diplo-
ma, chancelado pela burguesia ou sua capatazia
douta, chave secundaria, mas necessida, ao exer-
cid° acadimico nas Institulgies de Ensino Su-
perior.

Felizmente, o ecletismo nito consegue herme-
tizar consciincias e multo menos sua pedagogia,
tautolOgica, na exata medida em que a "consclin-
cia, gerada a partir de condicies infra- estruturais,
como refere FREIRE (1986, p. 80), tern a possibill-
dade de se voltar sobre o seu priori() condicionante
e se conhecer condicionada". Se esta relactio dlaI6-
tics entre o condicionante e o condicionado não
existisse, seria impossfvel a feitura do presente
trabalho, da presente diatribe ou verberacao, bem
como a antevisão de que os nossos pesquisadores
empulham mais do que explicam.

As contradigies existentes em qualquer
pedagigico-polftica, contradigies reels, objetivas,
produzem os caminhos necessarlos a superagio

a emancipagao da Ciência, enquanto aventura
humana e, necessariamente, voltada para a resolu-
cito da problernatIca que agride deleteriamente dois
tercos (2/3) da humanidade: A FOME OCULTA.
E nests Otica que FREIRE refere ser a conscientl-
zacio, processo de rupture entre o condicionado
o condicionante, urn produto do engajamento politi-
co que persegue a outrificagao social e, consedien-
temente, na Educactio Fisica, a transformacao das
bastes espenddas em verdadeiros cidadttos, 1.6.,
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individuos cOnsclos de seus direitos e deveres.
Assim, "nao me conscientizo pars lutar. Lutando
me conscientizo", relembra FREIRE (1986, p. 111).

Por fim, enfatizamos que a pratica prestidigita-
dora peculiar aos pesquisadores, homens de deri-
de, para sermos fidis a filosofia que abragamos,
s6 sera transmutada em pratica realmente cientffi-
ca, desmistificadora, desveladora, quando ela cor-
responder as tenancies objetivas do desenvol-
vimento social que contemple a totalidade da popu-
lea° trabaihadora e nao apenas 6% ou 10% dessa
mesma populagao.

Esse miter cientifico fundamenta-se no reflexo
adequado da vida social, na interpretagEto materia-
lista e dialdtica dos fenOmenos e dos processos
socials, no enfoque histOrico concreto e ciassista
de sua andlise e interpretagao (RESHETOV, 1985,
p. 31).

0 ededsmo, como jd dissemos e nao custa
repetir, trabalhando o fenOmeno em si, na sua
Imedladdade, obscurece a medlatidade, as causas
(noumenais) que o explicam; obnubilando os "pen-
sares" de outrem, nega o 1090e, a radio, a capaci-
dade de apreensto e decomposigao crftico-cien-
tifica da realidade concrete.

Contudo a Ueda, sob a Mica marxista-revo-
lucioneria, nao apresenta uma via° unilateral dos
fenOmenos acio-histdricos e nao identifica o pro-
cesso histOrico com uma forge mdgica, mftica,
tributeria da agonia onisciente, onipresente e onipo-
tente de uma "entidade" asmica. nas atividades
materials. nas agas acio-hIstaricas dos homens
que o marxismo-revoluciondrio, ao contrarto do
irracionalismo sem horizontes dos eclêticos, busca
as causas primeiras e mais profundas das desigual-
dades socials.

A propOsito, MARX (1989, p. 86). enfatiza sobre
a necessidade de radicalidade na manse e interpre-
tagao do objeto de estudo, quando diz: "... a
teoria 6 capaz de se apossar das massa ao de-
monstrar-se ad homlnem, e demonstra-se ad ho-
mlnem logo que se torna radical". E mais: "...
a forge material a sera derrubada pela forge
material; mas (que) a teoria em si toma-se tambOm
na forge material quando se apodera das masses' .

No entanto, o alvo da nossa critica, os intelec-
tuais sem vinculagOes ou, em erudito, a frelsch we-
bende Intellgenz, nao sd os da Educagib Ffsica,
tdm trabalhado diuturnamente, insones e pedantes,
construindo obstaculos epistemolOgicos, 116gicos,
que devem impedir a apropriagao pelas masses,
estudantes e trabalhadores, de uma teoria revolu-
cionaria, o mandsmo-lenInIsmo (teoria que alguns
doutos reformistas e liquidacionistas procuram evi-
denciar como exauridaft , que, em se transformando
em forge material, sera o anico instrumental tedrico
capaz de apontar aos oprimidos, aos exclufdos,
o verdadeiro (e toda a verdade O revoluctortria

— GRAMSCI dixit!) caminho pare a sua eman-
°ipecac).

Essa teoria se configure como um arfete revolu-
cloned° capaz de derrubar as pesadas portas do
Capital. 0 mandsmo-lenIntsmo continua sendo 0
imperativo categOrico imprescindivel a compreen-
ao e ao desmonte, conseqüente, das estruturas
socials "em que o homem surge como ser humllha-
do, abandonado, desprezfvel" — que na exciamagto
de um fracas, por °castle da proposta de Impost°
sobre dies, encontra sua melhor e mais crftica
expressao: "Pobres cries! Jd vos querem tratar
como homens!" (MARX, 1989, p. 86).

Finalizando, dirfamos que a Educagao Fisica,
seus pesquisadores, precisam de uma transforma-
gáo radical que esteja constitufda polo retorno
as totalidades socials sIgnificativas, aos processos
socials integrados.	 preciso des-inverter radical-
mente as perspectives: (1) valorizar o centro em
relagão a periferia, buscar na esancia o fuicro
de formas distorcidas pets modismos descarta-
vets; (2) valorizar a realidade social e nee o seu
avesso — imagined° objetivado, sonhos, ideologies
exOticas e bizarras, individualismos animalesca;
(3) 6 necessario compreender que o tecnicismo
que valorize a robOtica e "outras tecnicas de van-
guarda ocuita uma grande pobreza metodolOgica:
as fontes stio escolhidas em forma arbitraria, tra-
tadas sem rigor, usadas de maneira pouco crftica
e racional" (FLAMARION CARDOSO, 1988, p. 100).

Asslm, ao terminarmos, por ora, o presente
labor (faceta de urn mosaic° em construct-eft, es-
tamos convictos que o ecletismo e a pseudoneu-
tralidade polftica dos nossos pesquisadores ou
prestidigitadores "deitados etemamente em bergo
esplOndido, ao som do mar e a luz do cdu profun-
do", intelectualidade sem vinculacao, tam servido
como pan6plia ideolOgica do seu compromisso, per
omissao ou participagao esparia, corn a hegemonia
econOmico-polftica "collorida" que, neste exato mo-
mento histOrico — junho de 1991 —, momento
"colbrido" pela Ignortincle dos excludentes e dos
excluldos, esta a conduzir este pars a uma vasca
social de magnitude incomensurOvel.

A inconseciancia ignore que robustece o indivi-
dualismo, na sociedade brasileira, representa a per-
sona dos intelectuais que, homiziados no grande
bordel do Capital, constroem, como entidades mo-
nadolOicas, quotidianos enclausurantes, mundos
quIntricos, imagindrios "colloridos", verdadeiras
janelas invertidas de urn quarto "... em cujo interior
a exteriorldade cruel do mundo se torna intima
e calorosa, com calor perverso" (BAUDRILLARD,
1981, p. 28).

Subjetivistas, corn Pelt prix, esses pretensos
homens de citrate, esses pesquisadores, reduzindo
todo o seu interesse cientffico ao estudo de teorias
peregrinas e ascaticas, divorciadas, h tntum, da
realidade, nao desejam encontrar a verdade dos
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fatos. Como evidencia MAO TSE-TUNG (1979,
p . 7), ".. sao brilhantes, mas sem substâncla,
sib fragels e sem firmeza. Julgam-se infalfvels,
tomam-se poles malores autorldades e stio °More-
sentes, como envied°. Imperials. E macs: "a Ira-
seologla pretensiosa, distributda a torto e a direito,
e a simples enunclagiio dos fenOmenos em ordem
numerIca, 1, 2, 3, 4, de nada servem" (lbd., p.
10).

Como o lobo de GOETHE, na sua obra FAUS-
TO, frente ao que presendamos e estamos a
presendar, afirmamos: "... sou o espirito que sem-
pre nega, e Isso can razão porque tudo que exlste
merece acabar".

A rigor, nib 6 a Educagão Fisica que 6 precis°
mincer; eta enquanto fenOmeno cultural 6 Ineluté-
vel. 0 que 6 precis° 6 cornbater o desiderato
politico e a concepctto de mundo — a woftan-
*hazing	 que se apPlam num certo optimism°

e num certo homem generic°. Essa weitans-
chatting tern camuflado a significactio ou a functio
social da Educacto Fisica a mascarado o fato
de que, num socledade de classes, ela apresenta,
enquanto pratica pedag6gica, uma sIgnificacilo, cla-
ra a irretorqufvel, de classe.

Não perceber o contradit6rio 6 fazer o JOGO
DA DIREITA. E ser portador de uma ceguelra
mental; 6 apostar na manutencilo da medlocrldade
qua abrlu suss asas sobre a nossa sodedade;
6, fundamentalmente, reaflrmar em nosso pals a
exacerbacto da CARNAVALIZACAO DA MISERIA.

Enfim, como sentenciou MARX, "nIhN human,
a me allenum puto' , 1st° 6, "nada do que 6 humano
me 6 estranho", e o que Importa 6 a LUTA revolu-
clonarla por uma sociedade justa, de irmãos, de
companhelros que repartam dores e alegrias. Uma
sociedade onde o adverso fol trocado pet° verso.

ATIVIDADES CORPORALS NA INFANCIA: COMENTARIOS As
PERSPECTIVAS DE LE BOULCH, WALLON E LURIA

Fernanda Paiva *

I — INTRODIJOAO

Ao Infclo deste trabalho pretendiamos &border
a Importáncia das atIvidades corporals na infância.
No entanto, nosso senso critico crbu a designagito
"ativkiades corporals" no sentldo de entendermos
que tal expressão carece de uma definigto macs
que bblOgica pare ekiddarmos sue importâncla,
bem como a atuagão da dlta Educagâo Fisica en-
quanto condigilo sine qua non pare o seu sucesso.

Julgamos essa ser uma questão demals comple-
xa a ser "espremida" neste breve artlgo. A titulo
de esclaredmento, gostartamos de mendonar que
esta questâo tomou-se nosso objeto de estudo
na elaboragão da dissertagAo conclusive deste cur-
so.

No entanto, restava-nos o compromisso de ela-
borer este artlgo, al6m da curiosIdade, alnda que
usufruindo de uma certa confusào, de ensalarmos
uma critIca acerca de considerac6es envolvendo
o desenvolvimento psicomotor dos infantes.

Procuramos nos ater ao encaminhamento blob-
glco da questão, mas conclusivamente extrapola-
mos, justamente por entendermos que a dimensão
biolOgica contrlbulu, mas rolo 6 sufblente pars
evidendiarmos as diferentes fundamentactes das
perspectives da motricidade humane aqui aborda-
das. Carece a educagIto ffsica de urn esclareci-
mento profundo — que, Infelizmente, ainda nifto
estamos capacitados a fazer — da relacito de
sues pritticas corn a formagao do homem integral.
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