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1. Tentar definir 0 homem e frustante, ja que a complexidade
~umana, com 0 seu constante apelo a transcendencia, a sua incessante
busca de sentido forma um.todo indiziveI.(No entanto, se? pretensao e
pesquisar a motricidade humana, e precise ter presente .;:na nU'rdo de
homem que, embora escapando a uma definiyao cabal, favoreya-nos a
eclosao do conhecimento que pretendemos analisar. ~e fata, nao nas e
passivel uma epistertlOlogiada matricidade humana, sem a considerasao
da metaproblemcitica (Gabriel Marcel) da complexidade do IlOlIle1ll. Ora
se 0 ser humano e urn ser aberto (permanentemente) a transcendencia e,
como tal, urn ser '-praxico e essa sua praxidade e~j~~li;-~~~~~~te
motricidade ~~mana-e'o tropismo imparaveliit'fanscelJ
~;:9ue tanto:P-.Q.l;le::r_~_~Jat:-s!l-,n.2~~~~ento como; pore_x_emplo:nll
m.~~ijtI:lS~Q;transcendental~Concordo inteiramente com 0 Joao Batista
Freire;-"Quando se f~~ em"Eaucas:aoFisica, fala-se sempre em educayiio
de movimentos, de movimentayao intensa, dinamica etc. E como e que
se chama aquela parte da educas:ao que envolve 0 corro e Tlil qual as
pessoas procuram relaxar, isto e, ~ao se movimentar, nao criar tens6es?
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mQy.bnento;,m~l~beJn:Ym!~..E£!!~2Pl!'!l"Q)liC:ji1o\ims!!t'2~~.~ja,
pode-se pensar num certo conceito de Educa9ao Fisica em que 0 oao-
fazer seja ta~ importante quanta 0 fazer"·.

Ora, tendo em conta 0 anatomofisiologismo, ou 0 pedagogismo
sem mauiz .te.2-rica,.daPdl!~9a.9£~sjc.aJtadicio~}:-: cheg9!1_a_.aJt1!rade
esclarecer os CQ!1(,4oQasmutafoes, ou osfenome/iUsde ruptura, que tor-
nam visivel a mudan93 de aradi~---anesta area dosonnec1men.(Q. Lucien
Goldmann empregava muito os conceitos momentos privilegiados e
maxima consciencia possivel para mostrar a continuidade e a de5.fQ!1ti-
JlllM.a~kdialeticasqueatravessam a historia das ciencias2• Aarqueologia
de Foucault, ao inves cia hist6rJ~dos ideios, nao visa "reencontrar a
transi9iio continua e insensivel, que Iiga, paulatina e suavemente, os dis-
cursos aos que os precedem, os cercam ou os sucedem"3. Demais, "a
arqueologia procura desfazer todos os fios de continuidade que os histo-
riadores teceram"4. E embora se excogitem teses que confundem irracio-
nalismo com descontinuidade- Foucault reage com garboso coment<irio:
"Pelo uso que faWn, vOe~'desvalorizam 0 continuo. Tratam-no como
urn elemento fimdamental ao qual tudo deve referir-se. Fazem dele a lei \
primeira, a gravidade essencial de toda a pratica discursiva. A arqueolo-
gia propae inverter essa posi9aO e colocar urn contra 0 outro, 0 continuo
e 0 descontinuo"S.

Mas, sew mn tenno de impottincia decisiva na compreensao da
mensagem foucaultiana, esse e 0 de episteme. OU9amo-lo, a proposito:
"essa episteme e qualquer coisa conio urna vi;ao do mundo, urn corte na
hist6na comurn a todos os conhecimentos e que imporia a cada urn deles,
as mesma<; nonnas, os mesmos postulados, urn certo est<igio geral da
razdo, mna certa estrutura do pensamento it qual nao saberiam como
esc.apar os homens de uma certa epoca". E poucas Iinhas adiante escla-
rec,e,:~Pof'e isteme co~ reeiidem~. <;Iefato;c5.E>njUn!i>:9~_relas:OeSg~~
I'-oQe~unit~'numa;dada'ee§ci!ra:s: niti~:'disciitsl5'as;gue::'dao'']ijgara~
iftgUtllS'e' istemo~cas. as cieocias eventualmente; a sistemas forma'"
)~f.lli, assim, em Foucault. urna descontinuidade- epistemica,
como em Kuhn h8 mna descontinuidade paradigrruitica e, anos antes, em
Bachelard e Koyre se defendiam, respectivamente, cortes e mutafoes
intelectuais. Deve-se sublinhar que, nesses dois ultimos autores, a con-
tinuidade e garantida, unicamente, pela ideia de progresso cientifico ...

Feita a analise, e tempo de reunir os disiecta membra, voltando
a Foucault: "Numa c~ra e nurn dado momento, so existe uma epistel~e

_que define as condiyOes de possibilidade de tode- a sa C':"=er''T--C'''-'' ----.. . _- uer. ue e aqUl
permItlda urna compara93o entre a episteme de Foucault e 0paradigma

_de ~uhn .....acrescen~r~~os rapidamente que 0 conceitode episteme eoe-
muIt0n:alorabran~e~cla .qu~o deparadigma: aq~::ie define urn conjunto
?eter~geneo de leIS, InstltUlS:oes, medidas adrninistrativas, enunciados
~~entIficos e proposiyOes fiIosoficas, dado que "cada formayiio historica
ve e faz ver t~do 0 que pode, em fun9ao das suas condiyoes de visibili-
dade, ~om~8dlZ tudo 0 que pode dizer, eI11funS:30 das suas condi90esl1e
enunclado ; este (que tern nos pressuposifoes absoluTos de Colling-
y,'ood 0 seu antec~ente mais proximo) constitui a constelas:iio de
pressupostos materIalS e humanos" que permitern recortar, delimitare
transformar em objeto de pesquisa urna regiiio da realidade.

. Mas, sem mais delongas, qual a epislenze que possibilita e
anuncla ~ corte revelador do que denominamos por ciencia da lllotrici-
~a~e .humana? Eis alguns marcos da estrada longs e larga onde esse a
pnon cultural se alicer9a:' _

,- il Revolu9ao Industrial inglesa, de ha mais de 200 anos, que
lans:a os fundamentos materiais do imperio atual da tecnica;

-a revolu9iio mental da Aufklarung, desteocratizante e desteo-
logizante, onde ja se escutan: os ecos da secularizas:ao hodier-
na (um exemplo: enquanto a historia de Bossuet quer ser uni-
vers~l, .~a~ toda a sua universalidade consiste em dizer que a
B.ibhaJa d!sse tudo, ~ontesquieu, no Espirit des lois, r~jeita
a mtrodu9ao da teologla, na Historia, e procura as leis reals das
cond,utas dos homens);

- a revolu9ao politica francesa, demolidora das estruturas petri- .
ficadas e ancilosadas do Ancien Regime e fbmentadora, a
escala europeia e americana, do principio da liberdade;

- as descobertas e os estudos, no ambito da anatorno-fisiologia,
que permitiram a Ling e Demeny (em bora Demeny seja urn
critico frontal de Ling), entre outros, a teoriza9iio da ginastica,
sem objetivos exclusivamente terapeuticos;

- a revolu9~0 nietzschiana de Zaratustra, proclamando a supe-



rioridadedosuper-homem, dosede duros, do per1Jlaneceifieis
a terra, da transmuta930 de tode:: os valores, apos a morte de
Deus e erguendo wn hino ao "corpo eievado, ao belo corpo,
vitorioso e reconfortante, em tome do qual todas as coisas se
fazern espelho, ao corpo leve que persuade, ao danyarino cuja
expressao e cujo sfmbolo e a alma contente de si mesma";

_ a revolu930 freudiana, reduzindo as energias da psi que a massa
pulsional da libido e dando ao corpo papel de relevo na
reflex30 antropologica;

_ aumento da longevidade e melhoramento das condiqoes de
saude, designadamente na terceira idade, devido a importan-
tes progressos nas varias politicas medico-sanitarias;

_ os tarnbem notaveis progressos, nos campos da etnologia e da
etnografia;

- os tempos livres, onde a motricidade humana adquire pJPel de
relevo quer na fonna de recreaq30, quer nJ fonna de espetacu-

10;
_ a concentra~o urbana, a extens30 e a celeridade das eomuni-

ca~ ea chamada sociedade de COnsUlllOonde a publicidade
joga com 0 inconsciente coletivo, !=riando a miragem de uma
felicidade imediitta ao alcance de todos;

_ a monarquia do sexo (Fouc;ault), na qual 0 sexo se transfonna
, em inteligibilidade do nosso proprio ser;

- , "
- 0 corpo vivido e as contribuiyoes da fenomenologia e da

hermeneutica;

- A industrializa930 e a urbanizaS:30, onde 0 ocio surgepontilha-
do de todo tipo de instalayoes socio-desportivas;

- A publicidadeque liga 0 corpo a cultura hedonista da sociedade
de consumo;

- 0 reeonhecimento generalizado de que a educaS:30 motora,
racionalmente orientada, deve integrar 0 ate educativo;

/"

_ Amedicina preventiva e a curativa, queamiude se socorrem da
motricidade, nomeadamente a terapeutica;

- 0 antidualismo das atuais teorias sobre 0 homem e a integraqao
constante da corporeidade e da m:·,ricidade na complexidade
humana.

~~e uma nova antropolof.;;. De fato 0 hOlllell/, depois
de ter conquistado (e devastado segundo os ec~gisias) a na tureza, volta-
se agora para si m.esmo e d_~~<?~~e-secomo urn ser ~?,_o (corpo-
alma-natureza-socledade) e marcadamente cuffural. Com efeito, a pro-
pria natureza nilo e reflexo del a mesma, e uma produyilo cultural- toda
a natureza se transforma, de acordo com as exigencias da praxidade

. humana. E mais: 0 homem sabe que 0 seu m"Ovimento e intencional para
o lIlais-ser: 0 hOlllelll e urn ser incondicionado (Viktor Frankl), precisa-
mente potque 0 seu movimento nao cessa, ou seja: n30 cessa 0 seu anseio
inconttolavel de plenitude ontica. 0 proeesso de mudanya e desenvolvi-
mento, em que 0 hOll/em se eneontra envolvido, toma-se inteligivel
quando se pereebe que 0 sentido da vida human a eonsiste na passagem
do ser ao dever-ser. Esse, alias, e urn dado preexistente, que justifiea a
motrieidade. E 0 seu principio infonnante.

II. Podem dizer-se, no entanto, que a motricidade humana cons-
titui uma nova eiencia do homem? E Jieilo provocar a refleX30 sobre 0
corte epistemol6gieo nessa materia? 0modelo de racionalidade que tern
presidido na ciencia modema constituiu-se a partir da reVOlUy30 ci~Dtf-
fica do seculo XVI e desenvolveu-se nos seculos subseqiientes basica-
mente no. 9.ominio das ciencias da natureza. Depois, 0 fato de as ciencias
do hOll/em (ou sociais) nao se controlarem experimentalmente, nao se
regerem por leis universais e nelas imperar a imprevisibilidade e ~
subjetividade humanas faz nascer mais desconfianya a sua volta. Aj
ciencia d;l motricidade humana, como ciencia do homem que eu julgo ser,
tern tamb6m contra si 0 proprio perfil cientifico e a quase inexistencia de
investigay30 epistemol6gica e hermeneutica. Ha por aqui demasiada
explicay30 e reduzida compreens3o, que "e 0 metodo e 0 paradigma da
hermeneutica "9. Alias, 0 homo hermelleuticus remete-nos sempre il

linguagem como medium da tarefa hermeneutica a realizar, pois a
linguagem e 0 espas:o privilegiado da compreensiio do h01llem. Mas sera
possivel falar-se de urn proeesso de constmeao te6r.~.9-L.~~t~i.ta.mente
demonstra1iYQ:.daciencia da motricidade humana? .

Porque a ciencia e conhecimen 0; porque 0 conhecimento e urn



fenomeno altamente complexo1o; porque, neste caso, estamos diantc da
corporeiclade ou cia motricidade (e portanto do homem) - ha que partir
sempre ciacomplexiclade constitutiva dohumano. Apelar para a categoria
de complexidade significa ter em conta a pluralidade incontavel de
estruturas envolvidas em cada questao. Ora nao se pode conhecer (ou
mellior: tentar-se conhecer) 0 homem, sem um fundo de relaryao com a
corporeiclade e a motriciclade. Depois de Teilhard de Chardin, ja nao faz
senti do ta~ somente uma referencia ao infinitamente grande ou infinita~
mente pequeno, porque 0homem eo infini·tamente complexo. A ciencia,
porern, h3 de ser Jambem "Sistematica, is ue de outra forma nao
constituiria um corpo coerente de questoes.

Foryoso e, por isso, que se enunciem os objetivos e as cOllstant€s ;.
tendenciais (leis?) aplicaveis aos diversos fenomenos das condutas
motoras, partindo do principio de que 0 homem eo proprio rrfundol1 sac
perfeitamente imprevisiveis. E toma-se imprescindivel, de iguaI fonna,
o consenso cia comunidade cientifica, no que diz respeito a validade das
canstantes tendenciais (leis?) e dos objetivos. Sentimo-nos longe das
epocas esttiveis, em que, sob a ilUvem ciacren~a ou 0 cimento da ciencia,
uma comlJrnforma mundi era aceita sem esforyo pel os homens de cultura.
Sabe-se, hoje, que "a ativiclade essencial da ciencia e 0 pensamento, .
originado pela perce~o criativa e expresso pelo jogo, 0 que gera urn
processo em que 0 pensamento se assume como conhecimento proviso-
rio, projetando-se para fora, como a~ao, e retornando na fonna de
percepyao fresca e conhecimento (...). 0 conhecimento .nao e, por
conseguinte, algo de rigido e fixo qUi-se acumula indefinidamente, e urn
processo continuo de mudanya, cujo crescimento se aproxima mais de
urn orgarusmo do que de um banco de dados. Ao deparar-s~ com serias"
contradi¢esno conhecimento, ha neGessicladede vol tar atras, no nivel da
perce~o cri~tiva e do joko livre, que VaG transformar 0 conhecimento
existente. Fora desse cicIo deatividade, 0 conhecimento nao tern nenhum'
significado"l2.

De qualquer forma, com algum.<; argumenta~ao discursiva e
demonstrativa e aquela comunicaya~ inteIl>.!!!?jetivaespecifica da comu-
nicladecientifica, toma-se mdispensavel falardas constantes tendenciais

" OeiS?),-tendo"como pressuposto 0 cone epistemol6gico (ou 0 noevo
paradigma), que desponta, irrecusavel, depois de Jean Le Boulch (com 0

liv~o Vers une science du mouvelllent humain) e de Pierre Parle bas (COin
o IIvro Contribution a un lexique commente en scienCe de I'action
,~otrice).' e.mdiante. J:Ia, de fato, a partir de entao, uma linguagem nova
q"Je se dlstmgue das hnguagens cientificas !ltilizadas e que suroe conlO. I b
V~ICU 0 coerente de .uma resposta cientifica as exigencLs do tempo
presente. Trata-semals de um discurso da descoberra do que um discurso
de questionamento reflexivo, pais que assume 0 papel de "verdade
d.e_Ino.nstrada,ainda que relativa, entendendo-se que nao poderia haver na
ClenCla verdades adquiridas"13, Estamos, com efeito, em presens:a de um
verdadeiro glossario:

- desenvolvimento e adaptaryao motora.~
- psicomotricidade :__.-< ..

- gerontomotricidade .
- ludomotricidade

- ergomotricidade

-Iudoergomotricidade
~ cinesioterapia

- psicocinetica

- ciencia do movimento humano
- conduta motora e outros

E, porque 0 corte epistemologico e urn processo teorico irrever-
sivel e continuo, ja e possivel, ate sob a forma de glossario, acrescentar
mais algumas palavras que poderao manifestar esse corte com fide!idade.
Nenhuma ciencia preexiste a linguag~m, que Ihe da forma, e assim 0

surgimento sistematico de novas palavras exprime a existencia de um
novo paradigma ou de uma nova matriz teorica. Seria Jicito, neste
momento, citar Paul Ricoeur: "Para mim, 0 mundo e 0 conjullllLde
referencias abertas a toda a especie de texto, descritivo ou poetico, que Ii,
~ompreendi e amei"J4. Mas aludamos agora as leis que, a meu ver,
Interferem na crias:ao e na expressao do comportatriento motor: lei do .
reflexo - porque em todo comportamento motor torna-se impossive!
a~agar as coordenadas de espa~o, tempo e cultura e, que se gerou; lei do
g:nero - porque as condutas motoras, pelo simples fato de serem 0 que
s~o~possuem 0seu campo e nao outro (a ludomotricidade, a ludoergomo-
tricldade, a ergomotricid~de constituem condutas motoras distintas,



conquanto cabendo todas no vasto mundo da corporeidade ou da
motricidade); lei do genio - porque todas as condutas motoras, se sii,j
reflexo, sac tambem projeto, pot fors:a da subjetividade da pessoa.

Porque a ciencia deve se comunicar, 0 lexico respei [ante a cienc!~
da moiric!.lli!gehumana deve serentendido como urn trabalha de relevan-
;ia. Alem disso, 0 proprio labor cientifico j:i fabrica uma linguagem
distinta da linguagem corrente, resultante das fronteiras que se estabele-
cern entre a pniticc cientifica eo senso comum. "Sera talvez red un dante
escrever que, ~.em.-.esta-~uada e conflitual separas:ao de territorios,
paD baveria ciencia ~.15 Eevidente que nao hauma dlstinqaoradlcal entre
as linguagens forma is das ciencias eas ]inguagens correntes. Mas nao me
parece que urn esfors:o de demarcas:ao nao exija Urr.3 linzuagem bem
diferente do j:i dito e mil vezes tepetido. EjJJbora se saiba ql Ie a 1inguag.em
cientifica mais cedo ou mais tarde se transformani em linguagem dg
senso~~: A c;munidaoectentifica~ res -l.tanteEnoTrTc;idade humana
ve-se dessafonn; obrigada a trabalhar no dominio da linguagem ~
~rg~ ciencia 6 discurso, num esp~s:o eQistemico, m~tm)be_'Il oraue
a~m~icas:ao iilte.r, intra e'transdisci linar deIL'2..~~~sita. Por fim,
'porque todas as ciencias buscam a compreensao, dado que 0 conhecimen-
to 6 subjetivo-objetivo (enao objetivo-subjetivo), com motivos de sobra
tal acontece emrelas:ao as Ciencias do homem e, por conseqiiencia, a
ciencia da motricidade humana, a qual postula uma relas:ao gratificante
esolid:iria cor o-alma-!Ultureza-sociedade. E, nesse caso, em movimen-
to rumo a transcendencia. E nao e em movimento inlencional que 0, ,

""homem 6 0 fundamento do homem "16?I?esse ponto de vista, a motricL-
, dade nao e mera kinesisdo mecanicismo - 6 a dimensao fundamental do
orerar humano, ~ ~idade indissoltivel do eu com tudo 0 que constitui

.0 mundo da cultura. A_~I!de mensagem da cie.ncia~da motricidade
'humana resume-se em ~ucas p-ala~ras: nun_caay-igencia de ill!')dualism.Q..
sesaldou elo reconhecimentoda eminente digllidade da essoa humana.
Ao contrario, esteve sempre na raiz das suas mais larnentaveis derrotas.
Sera precise invocar 0 dualismc ~rtesiano, que chegou aos extremos do
corpo-instrulllento e do hOlllem-fun~iio? Ou a mania - apontada a dedo
pelo distinto medico norte-am~cano Larry Dossey e, aqui e 816m, ainda
vigente na medicina - de procurar a origem das enfermidades, quer no
nivel do fisiol6gico, quer no nivel do munclo exterior, esquecendo-se do

•• ,9 IJ7psicol6gico e do espmtua ?

" E qual a matriz disci linar (O!!O paradigma), onde se colhem as
generalizas:6es simbolicas, os paradigmas metafisicos, os valores e os
modelos (estou a servir-me da terminologia de Kuhn) indispensaveis a
constituis:a~ ~e uma cj~ncia? pode~s conferir a essa matrjz discipli/lilr
as car~.cte:lst!CaS segumtes: auto-organizaS;ao s~ 'etiva comp'Jexidade-
conSClenCla Inter-r~ ao co o-alma-natureza-sociedade praxis trailS-
f~rm~do:a,~, primado do todo em relas:ao as Qartes transcen-

. dencla, hnguagem corporal e existencia de um di~curso inade(juado ao
u~o c~rrente. A~[o-organiza~iio subjetiva: ha no ser humano urna orga-
nIzaqao que a Sl mesma se gera (computa-sc), "organizas:ao simultanea-
mente produtora, reprodutora, auto-produtora" (Edgar Morin), em fun-
?30 das suas necessidades e e nessa organizas:ao que a motricidade se
msere ~o~o 0 jogo necessario das interas:6es, que nos transporta a novas
e~ergenclas da complexidade (intimidade e abertura, eis 0 que a motri-
ctdade nos revela do !zol1lel1l,como ser existente e coexistente); comp!e-
xidade-consciencia, visto que, como 0 sublinhava Teilhard de Chardin
a crescente cefalizas:ao, visivel no homel1l, liga-se a crescente complexi~
?~de e sabe-se como a motricidade e causa e conseqiiencia dessa
Inmterrupta antropogenese; inter-rela~iio corpo-a!ma-narureza-socie-
dade, porque dentro de uma visao holistica do homel1l e do Universo tudo
e~t:i em tudoeem tudoe portudo ohomel1l realiza e se realiza; pelapraxis
transformadora, 0 homem abre acesso a transcendencia e toma conscien-
cia de que naD e objeto, mas sujeito fazedor de hist6ria e doador de
senti do; aci/lefantasia diz-nos que a motricidade humana depende de
uma decisao em que se fundem, de fcfima inequivoca, consciencia e
sonho; lingu~g~m corpora!, dado que ';os limites da minha lil\guagem
~enotam os hmltes do meu mundo"18 e 0 corpo tambem possui os seus
Jogos de linguagem, com os quais ele procura senti do, const~oi novas
formas de convivencia e fala da liberdade de criar; urn discurso j'I;~dequa-
~o ao uso corrente, cJado q,p.e._Jodo trabalho teorico precisa de' uma
1ll1guagem adequada-a produs:ao de novos conhecimentos e como tal
distinta da lingua gem cQmum, qu~ vdcula 0 c~~hecil;ento e~pont;lneo~
"A Iinguagem da arteconstituiu-se como 0 outro da linguagern da ciencia
e a ciencia como 0 outro da linguagem da arte"19,.Ora, fazer ciencia nao
~s6 ~ns..ar...conceitos, mas dinamiza-Ios emotivamente. Por isso naoe de
se estranhar 0 Maurice Merleau-Ponty da Fenomeno!ogia da pe.rcepr;iio:
"Tudo 0 que sei do mundo, mesmo devido a ciencia, sei a partir da minha



visao pessoal ou de uma experlencia dO,mundo sem a qual os slmbolos /
da ciellcia nada significariam. Todo 0 universo da ciencia e construldo
sobre 0 mundo vivido"20. flessa fonna, 0 discurso cientifico, porque
const1UI930do real, e uma atividade estetica. Nomear as coisas e dar-lhes
vida. A Biblia dizomesmo: "Noprincfpiofoi aPalayra" (1oao 1.1). Mas
otdenaro real numa estrutkf:'; significativa pressup6e imaginarrao. Cien-
cia e estetica vivem indisso'luvelmente ligadas. S6 ha ciencia pela
imaginarrao. 0 cientista afinna-se e distingue-se nao pelo que lhe
ensinarnm, mas pot sua capacidade de negar 0 que aprendeu. E nao e isso,
vetciaci\eiramente, uma experiencia estetica?

3. Motricidade humana - urn paradigma emergente? Quero
dizer: Na ciencia da motricidade humana e possivel encontrar, nos
programas de investiga930 dos seus especialistas, uma nova lIlatriz
disciplinar?E visivel, na comunidade cient(fica, as diferenrras de Iingua-
gem, anunciadoras de escolas rivais? Ha mesmo incolllensurabilidade,
entre nrn novo e urn velho paradigrna? Julgo hem que sim. A Educarrao
Fisica visava 0 desenvolvimento das faculdades fisicas do individuo. Os
queseeentram, nos seus estudos e investigarrOes, unica e excI usivamente,
na(s) ciencia(s) do desporto, nao excrescem urn aspecto parcelar da
motricidade hurnana. A ciencia ciamotricidade humana, ao contra rio, em
tudo faz referencia ao corpo: ao corpo-mem6ria e ao corpo-profecia, ao
corpo-estrutura e ao corpo-conduta, ao corpo-razao e ao corpo-emorrao,
ao ~o'TO-natura e ao corpo-cultura, ao corpo-ludico e ao corpo-produti-
vo, aocorpo nonnal e ao corpo com necessidades especiais. E dai que as
Faculdades de Motriciciade Hurnana (FMH) devam preparar Iicenciados
(oumestres, ou doutores) e nao ministrar cursqs abreviados e 'aligeirados
para profissOes de segunda ordem, coonestando 0 oportunismo, a igno-
rancia, 0 nivelamento por baixo. Por outrn..lado, nao devem outrossim,
essas faculdades reduzirem-se it simples condirriio de escolas de fonna-
rrao de pessoai docente, po is devem tambem cobrir outros dominios,
cornoa investigarrao, a organiza930 e 0 treino- no desporto, na danrra, na
ergonomia, na educa930especial e rea bilita 930, no jogo desportivo tipico
do 1azer e a recrearrao e na rnotriciciade infantiJ.

lIma Eaeuldade-de Motricidade H"mana ~ntra a razao cons-
_titutiva cia sua inteligibilidade:

1.No paradigma emergente, antidualista e holistico, expresso na

passagem do [{sico ao motor, em que a Educaqao Fisica,
observada como macroconceito, e a pre-ciencia da Ciencia da
Motricidade Hwnap.;,. A emergencia do novo paradigma
radica, nao s6 nas exigencies da compreensao e da explicayiio
de uma area do conhecimento, que 0 vocabulo fisico ja nao
abrange, mas tambe.:} na dissolurriio do paradigma cartesiano,
onde se cavou mn fossa intrans oniveI entre oser eo pel/sar.
Nao e pensando ue somos mas e sendo que pensalllOS.

2. Em duas correntes da filosofia atuaJ: a fenomenologia e a
henneneutica·. Na primeira, "0 corpo nao .e.. coisa entre as
coisas, mas lugar do advento delas it ~ignificacao, mediante a
doayao de sentido de que ele operativamente se desempe-
nha"21. Na outra, ° corpo "e uma consciencia que e uma
aryao"22e "0 paradigma da problematica maior da liberdade e
da necessidade"23. E assim "aquilo que descobrimos pelo
estudo da motricidade e, em suma, um novo sentido d~ palavra
sentido"24. 0 que esta em jogo na ludomotricidade, na ergo-
motricidade e na ludoergomot:-icidade (expressao com que eu
designo a motricidade tipica da alta competiryao) nao sac
meras qualidades fisicas, mag a capacidade para doar semido
ao movimento- que visa it transcendencia.

3. Na necessidade da criaqao da consciencia corporal de lodo urn
povo e do reconhecimento generalizado da importancia e do
significado do corpo. De fate, toda a consciencia implica
possibiiidade e temporaildade. Tudo em n6s e processo e,
cpmo tal, a transcendencia, a auto-superarrao sao a condirrao
mesma do nqsso desenv,blvimento. Para Vygotski, "0 desen-
volvimento humano e I;lUito mais do que a simples e pura
fonnaqao de conex6es .r~f1exas ou associativas ou apenas a
fonnayao de sinapses". Para ele, 0 desenvolvimento humano
tem origem social, envolve portanto uma interayao e urna
mediarrao qualificada entre os elementos da sociedade. 2.1Lino
Castellani Filho define assim ;, conceito de consciencia corpo-
ral do homem: "E a sua compreensao a respeito dos signos
tatuados em seu corpo, pelos aspectos s6cio-culturais de mo-
mentos historicos detenninados. Eiaze-Io sabedor de que seu



corpo sempre estara expressando 0 discurso hegemonico de
uma epoea e que a compreensao do significado desse discurso,
bem como de seus detenninant~s, e condiyao para que ele
possa vir a participar do processo de ccnstruyao do seu tempo
e, por conseguinte, da elaborayaC' .';.)ssignos a serem grava<los
em seu COrpO~26.Joao Paulo S. Medina adianta; sobre esse
rnesmo tema: "Na relayao corpo-soCiedade, ha urn peso deCi,-

. sivo da estrutura socio-economica que define, de certa forma,
os limites da nossa estrutura corporea. Desde a gestayao,
somos modelados pelos valores vigentes, pela cultura, pela
situaerao de classe social it qual pertencemos e a?sim, dentro
destas circunstancias, nascemos, crescemos, vivemos, sobre-
vivemos, adoecemos e morremos~27. A consciencia corporal
leva-nos em busca de uma condiyao fisica aceitavel, anima-
nos a urna dinamica de saude e perpetua em nos aquelas
vivencias que nos permitem urna continuada pratica de des-
porto, danera e outras atividades corporais.

4. Nas exigencias da cuituraatual, que j:i nao encontra fundamen-
to, quer no d~terminismo mecanicista quer no positivismo. 0
conhecimento cientifico, devido (tambem) it sua propria dia-...•.•
letica interna, chegou aos Iimites da observaerao e da experi-
mentayao e nao the resta agora senao iniciar 0 di:ilogo com a
filosofia. Para concluir, por certo, que entre os dois tipos de
conhecimento nao h:i oposierao, mas complementaridade. A
filosofia e urna "ayao consttutora do sentido, colaborando
com a realidade disronivel, para desenvolve-la, segundo as
linhas da sua intencionalidade universalizante e diferenciado-
ra~2S. Construtora de sentido a filosofia ... e por que? Em
primeiro lugar, porque a ciencia a tanto nao chega. Aspirar it
verda de e proprio do conhecimento cientifico, mas a certeza
escapar-Ihe-a sempre. "E precise renunciar n cerlcza.~, acon-
selha-nos 0 experiente Karl Popper. E acrescenta: "0 essen-
cial e a atitude crjtica. Em primeiro lugar, elaboramos as
teorias para critica-las, depois~29. Mas 0 homem nao pode
verdadeiramente viversem as certeZas decorrentes do senti do.
E dai a necessidade cia filosofia, como componente essencial
e decisivo dessa construyiio de sentido, sem 0 qual a propria

ciencia perde significayiio. Mas, hoje, clencia e filosofia
encontram-se ainda porque se torna imperioso por de lado "0

frenesi tecnocratico-industrial", cau:>ador "de uma especic de
paralisia e de atrofia que diminui na a1:-11aa capacidade de
sentir, de pensar e, em consequencia, ~;equerer"30. Com muita
ciencia, 0 hOll/em pode ser tao-somente simples objero, pode
sujeirar-se e nao ser sujeiro. A cultura atuaI, que deixou de
dogmatizar todo tipo de dualismo, mas que rejeita 0 dogma tis-
mo totalizador; que sa be que, na sociedade de consumo, 0 ref
ultrapassa 0 ser como valor etico e, nela, parece ser 0 agnos- .

. ticismo, longe de todo 0 anseio de transcendencia, a sua
filosofia primeira; que denuncia um certo esvaziamento da
interioridade das pessoas aliado it fuga aos valores axiologi-
cos, em favor da sofreguidao do imediato, da alienac;:ao na
vacuidadee da cessao'ao moralismo; que faz do corpo 0 sujeito
da perceperao. A cuitura atual ve, necessariamente, na I/Iorri-
cidade hUlI/alla (na virtualidade para a aerao que visa a trans-
cendencia), no sujeito ellcarnado e no corpo-sujeiro, nao so
uma revoluerao na filosofia, mas tambem 0 campo especifico
da Educaerao Fisica e do desporto. .

Motricidade humana - um paradigma emergente? - Com toda a
certeza! E, c<;>motal, um novo espaero de reflexao. Nao se considera
pomposamente a verdade, mas um caminho alcantiJado que a persegue.
Por outro lado, admite convictamente que satisfaz os quesitos. ~e uma
nova inatriz disciplinar, 0 que penso ab~oIutamente indispensaveJ para
delimitar uma area do conhecimento que, quase sempre, pas de lado a
necessidade conceptual da ruptura epistemologiea e, poucas v~zes, se
reviu como cOlJlullidade cienrifica. Aler,n disso, "e indubitav,el que a
comunidade. cientificatem uma importancia fundamental para..a com-
preensao do processo cientifico e, por isso, constitui uma olltra area
importante de investigac;:ao. As condiyoes teoricas do trnbnlho cicntifico
(modelos teoricos, metodologicos e conceituais), nao so evoluelll histo-
ricamente como a sua aceitaerao e modo de aplicac;:ao num certo momenta
depende do grupo de cientistas com mais autoridade no seio da cOl1luni-
dade cientifica. Desse modo, as condic;:oes teoricas sao verdades socia is
em vigor nessa comunidade"31. Mas a constituic;:iio dessa area, como •
ciencia do homem (ou social autonorna) significa que, nela, a investiga-



9ao passara a ser, simultaneamente, fisica , biologica e antropossociolo-
gica (usando a telTninoIogia de ~gar MOllin) e tendo ern conta a
"hereditariedade genetica, a11eran9acultural (em simbiose e ant?;;onis-
mo com a anterior) e os acontecimentos e as eventualida.des"J2.

No entanto, parece indubitavel que e Una l/lolricidade ;;ue se
manifesta mais claramente a intencionalidade do corpo como intencio-
na lidade original, como urn euposso ~JJ.Dai, a Faculdade de Motricidade
Humana ...

5. Para telTninar, cito Ortega y Gasset: "Pensar e dialogar com a
. circunstancia. Para perceber 0 pensamento do outro haveItlos de com-

preender a sua circunstancia. Sem isso, seria como se de um dialogo
possuissemos apenas 0 que diz urn dos interlocutores" (VI, p. 391). Alem
do que, como diz Gabriel ?'.:farceldo Joumal Meiaphysiq/le, se queremos
conhecer 0 outro, havemos de amtidn ..

E pelo amor que, verdadeiramente, podemos conhecer. Ora, eu
amp 0Brasil: amo a temura, a generosidade e a compreensao do seu povo.
E comecei por sentir isso mesmo na minha Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), OIidetenho ensinado muito e aprendido muitissi-
mo mais. A Educa~ao Fisica-no Brasil e bem esse misto de saber e
sabedoria, que so a temura, a generosidade e a compreensao conseguem
resumir.

A minha tese sobre a ciencia da motricidade hurnana (de que a
Educacao Fisica e, no meu entender, oestagio pre-cientifico)_nao
pretenli'e" impor nada nem colonizar ninguc:;:. Aliis, parafraseand~
Ortega (Y, p. 243): "Nada do que e brasileiro me e alheio, tudo faz parte
de milk. 0 que ela quer, de fato, e alertar para a necessidade de
sintonizannos a Educa~o Fisica com urn conhecimento prospectivo,
criador e a servis:o (porqueatual e atualizante) do povo brasileiro. 0 que
afinal eu quero dizer e que so devemos estudar 0 movimento do hOll/em,
depois de telTnOScompreendido 0 homem em movimento.

Hegel escreveu que "superar e negar, mas negar e conservar". 0
novosupera, ha de conservar porem (nesse caso) a alma brasileira (ou a
cullura brasileira) que e anterior aos produtos que ela mesma originou.
Todoscollhecema.expressaodeOrtega: "Eusoueuea minha circunstan-
cia e se nao a salvo a ela tambem nao me salvo a mim". A ciencia da
motricidade humana (que despontou na minha mente e encontrou os seus

. .~

primeiros cultores precisamente neste querido Brasil) vai integrar-se, por
certo, no Brasil do seculo XXI: urn Brasil com mais ciencia e consciencia
onde-o amor chegara a todos e nao so a alguns (pouquissimos). '

E deixo-vos com Teilhard de Chardin (carta de 1/1/54): ''Tenho
consclwcia, em fodos 0$ mius trabalhos, de ser urn simples e~>'),
ampl.iando 0 que as pessoas pensam a mirrba volta. Nao sou nem posso
nem quero ser urn mestre. Guardem de mim aql1ilo que vos diz .alguma
coisa e construam 0 vosso edifitio. :E isso 0 que interessa".
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