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Resumo Abstract

Esta pesquisa objetiva explicitar
a analise das relaceies saber-poder
sobre o corpo que se concretizam,

em atividades corporals, no
ambito do tratamento a

tOxicodependentes e alcoolistas de
uma determinada comunidade

terapeutica.

This research aims to show the
analysis of the relations of
knowledge-power that are realized
on the body through body activities
in the range of the treatment of
toxicant and alcoholic addicted
people of a certain therapeutic
community.
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Nesta pesquisa buscamos
compreender a dinamica organiza-
cional, atraves das relacOes entre os
atores de uma comunidade
terapeutica de FlorianOpolis, obser-
vando seus comportamentos
atraves do processo de participacao,
comunicacao, lideranca e, principal-
mente, da relacao de poder
estabelecida entre eles.

Iniciamos o trabalho corn a
busca de pressupostos teOrico-
metodolOgicos que nortearam a
pesquisa para compreender, em
primeiro lugar, como se deu o
processo de utilizacao e legitimacäo
da Educacao Fisica e sua intima
relacao corn os aspectos organiza-
cionais elaborados para atendimen-
to a toxicodependentes.

Dessa viagem no tempo,
realizamos uma incursâo nos livros
que contam a histOria da intima
relacao da Educacao Fisica corn a
medicina e a legitimacao desta na
sociedade brasileira, extraindo,
assim, alguns elementos determi-
nantes na construcäo dos modelos
atuais da atuacao medico-hospitalar
que influenciaram nos aspectos
organizacionais e foram determi-
nantes na construcao da rotina e
funcionamento da clinica.

0 objetivo principal da utilizacâo
da Educacao Fisica na clinica e o

de conseguir, atraves da possibi-
lidade de aumento do repertOrio de
lazer e adequada pratica de
esportes, fazer corn que o viciado
supere e elimine o yid() do alcool e
outras drogas, porque, na ideia
medica, urn dos principais fatores
influentes no use abusivo de drogas
6 a estreiteza do repertOrio de lazer.

Isso no possibilitou a pergunta
de partida, ou seja: pode a Educacao
Fisica, sendo utilizada pelo pensa-
mento medico-tradicional, realmen-
te aumentar o repert6rio de lazer e
conscientizar o individuo da sua
condicao de dependente quimico e
reanima-lo para o encontro consigo
mesmo?

Num segundo momento,
procuramos compreender a rotina
do funcionamento da clinica nos
seus maltiplos aspectos, ocupando-
nos dos detalhes das fung6es e
tarefas dos participantes e suas
capacidades de influencia no
ambiente terapeutico. Desta forma,
pode-se realizar a analise do
discurso medico e confronts-lo as
representacOes dos demais atores
da comunidade terapeutica.

Lima vez estabelecida a leitura da
realidade clinica, e dela retirado o
material para a reflexao e crftica,
elaboramos, no final, uma conclusao
apontando para uma proposta de
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acao diferenciada da tradicional
pratica medica institucional, no
sentido de superar as imposicties
retrOgradas do discurso medico
daquela organizacao, para urn
verdadeiro pensar e agir na busca da
libertacão, nä° so das drogas, mas
tambem da dependencia dos
discursos instituidos.

0 conhecimento sobre determi-
nados saberes sobre o corpo esta
diretamente relacionado corn as
estrategias e objetivos dos individuos
do grupo na luta por espacos de
poder, na organizacao. Essas
estrategias sao modeladas por formas
especificas de exercicio e luta pelo
poder nas quaffs as aloes individuais
e coletivas atravessam o funcio-
namento da organizacao, mais
especificamente, no processo de
tomada de decisao, de lideranca e
coordenacao das atividades. Estas
estrategias sac), nesta analise, a
esséncia das manifestacOes corporals
que revelam e denunciam a
estruturacao e o funcionamento da
organizacäo clinica.

Se nosso olhar volta-se para as
manifestacties corporals, podemos
buscar, na Educacao Fisica, urn
importante espaco de discussao sobre
aspectos ligados ao corpo e movi-
mento humanos, pelo entendimento
de sua aplicabilidade nas terapias
institucionais e suas decorrencias no
cotidiano social.

Nesse sentido, nao podemos
escapar das discussties que
envolvem as relacOes praticas e
teOricas entre corpo e droga, sairde
e doenca e suas representacties.
Pais, ao longo do desenvolvimento
do capitalismo e das novas formas
de organizacôes sociais alicercadas
na lOgica capitalista de producao, o
corpo tern servido como baluarte de
interesses tao est6pidos, quanta a
lOgica que exclui milhares de
pessoas, quotidianamente, ern
quase todas as sociedades.

0 crescente e assustador
nirmero de dependentes quimicos
e as tragedias decorrentes do use
indevido de drogas preocupam as
autoridades da area e, em conse-
qiiencia disso, observa-se uma
producão de novas saberes e
tecnicas especializadas propostas
para a recuperacao de dependentes
que se dao, freqUentemente, a nivel
institucional.

Dentro das instituicoes especia-
lizadas na recuperacao de toxico-
dependentes sac) elaborados
discursos e praticas terapeuticas das
mais variadas correntes psicotera-
picas. As linhas teOricas da
psiquiatria nao sào objeto de nosso
estudo; portanto, o foco de analise
passa a ser a pratica institucional
que utiliza a Educagao Fisica como
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ferramenta teOrico-pratica nas
atividades terapeuticas.

Refletindo sobre a estrutura e seu
processo organizacional, utilizamos a
Educacao Fisica, enquanto conheci-
mento cientifico, para o tratamento
da dependencia quimica. Vendo,
nesse processo, mais uma forma de
exclusao do que de libertacao,
procuramos conhecer o problema da
dependencia relacionado a Educacäo
Fisica e investigar esta area do
conhecimento e sua relacao corn o
processo terapeutico.

Na primeira analise, pudemos
entender que a Educacao Fisica
trabalha no sentido da manutencao
do poder e da autoridade do saber
medico, colaborando na alienacao do
individuo dependente. Buscamos, no
entanto, estudar as possibilidades de
romper corn a estrutura autoritaria
nestas instituici5es, na busca de
didatica terapeutica que se encaminhe
no sentido da libertacao do individuo
e na refiexao sobre os problemas
decorrentes da sua estrutura
organizacional.

Portanto, este trabalho foi
desenvolvido no sentido de
fundamentar as atividades para que
alas, posteriormente, possam ser
levadas ao ambiente, corn mais
argumentaceies, as quais possam
justificar urn trabalho da Educacao

Fisica na direcao do rompimento da
visa° tradicional de tratamento em
clausura e passar a ser uma area de
atuacao na qual a participacao
coletiva seja privilegiada em busca
da libertacao.

Tendo presente essa realidade
clinica verificamos que, pouco a
pouco, urn espaco administrativo e
politico articula-se em espaco
terapeutico, no qual, tende a
individualizar os corpos, as doencas,
os sintomas, as vidas e as mortes,
constituindo urn quadro real de
singularidades justapostas e
cuidadosamente distintas. Nasce da
disciplina urn espaco ail do ponto
de vista medico. Ali, o sujeito
destituido do seu papal de agente
da prOpria histOria, uma vez que ja
chega na instituicao rotulado e
estigmatizado pelo preconceito
social. Na instituicao, o comple-
mento da degradacao do eu,
(Goffman:1987) da-se no esvazia-
mento da sua prOpria vontade
submetido aos cuidados tecnicos,
atraves de medicamentos acorn-
panhados do processo adminis-
trativo da vigilancia.

Mas, apesar de reduzido e
expropriado, sera atraves de
sudimensao corporal que o paciente
podera confrontar-sea hegemonia
institucional. 0 sujeito representa a

I hi
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Ultima possibilidade de resistencia
e critica aos significados oficiais
(Burke:1992).

Nesse processo, é necessario
entender o envolvimento social dessa
pessoa, da sua familia, e sua
angirstia, pois a vida do interno, no
interior da instituicao, baseia-se no
pressuposto de que aquele lugar é o
espaco — definido a nivel de discurso
— da possivel cura, fundindo-se,
assim, a realidade da instituicao, o
contexto anterior do paciente.

A busca da internacão pela
familia ou comunidade é,
indiscutivelmente, urn pedido para
que alguern encontre a saida para
uma situacâo conflitiva e angus-
tiante. Na maioria das vezes, ha uma
rejeicao unanime, aquele individuo,
em seu meio de origem. Por exemplo:
a significativa pressao do meio social
para que as pessoas definam-se e
identifiquem-se corn alguma funcao
ou profissao, faz corn que o sujeito
"nao produtivo", ou que nao se
identifique dentro do processo de
producao, tome-se urn estorvo, uma
despesa a mais, sem considerarmos
atitudes que possam subtrair,
eventualmente, o patrimO-nio familiar
ou comunitario. Quando esses
individuos sao encaminhados a
clinica, trazem consigo a marca da
exclusão, pois carregam estigmas,
sendo rotulados pela sociedade

como "desequilibrados" e que
atentam contra as normas impostas
para manter o equilibrio social.

0 rOtulo, na perspectiva das
representacOes sociais, confere
filiacao e uma posicao em uma
matriz de identidades. Quando
classificamos e rotulamos, estamos
atribuindo urn valor positivo ou
negativo e uma posicao em uma
ordem hierarquica, pois, conforme
Moscovici (1981:194),

quando voce classifica alguern
como neur6tico, judeu ou pobre,
nao esta meramente afirmando urn
fato, esta tambern fazendo urn
julgamento e esta estigmatizando
tal pessoa. E tambern revelando sua
"teoria" sobre sociedade humana.

Moscovici (1981) propOe dois
processos importantes nessa forma
de pensamento em que predomi-
nam a mernOria e as conclusOes
pre-estabelecidas: ancoragem e
objetivacao, em que o primeiro
implica trazer para categorias e
imagens conhecidas o que ainda
nä° esta classificado e rotulado
(aquilo que ainda nao esta, parece
nä° existir), enquanto o segundo
transforma uma abstracao em algo
quase fisico. Podemos citar, como
urn exemplo de objetivacao, a
relagao simbOlica de Deus corn o
pai, o que faz corn que uma pessoa
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preencha a mente e desperte os
sentimentos correspondentes.

A clinica representa, para a
familia, a objetivacao da cura ao seu
parente classificado como desviante
e necessitado da ajuda medica. Ao
classificar a preciso decidir, uma
decisao que nab a neutra. Implica
numa atitude para corn a pessoa ou
coisa e urn desejo de considers-la
normal ou desviante.

Na objetivacao, transformamos
nocOes, idelas e imagens em coisas
concretas e materials que constituem
a realidade. Assim, a ancoragem e
subjetivacao do paciente e da familia
sao simultaneas, de forma que isto
elucida-nos o fenOmeno da depen-
dencia e o poder da organizacao no
processo de "cura", no qual a figura
do medico e tida como imagem do
salvador. A representacao, nesse
sentido, a processo ativo,
reconstrucao do dado em contexto
de valores, reacäes, regras e
associacOes.

Vemos, entao, que a funcao das
representacOes a tomar familiar o nao
familiar, numa dinamica em que
objetos e eventos sac) reconhecidos,
compreendidos corn base em
encontros anteriores, em modelos.
No caso, a mernOria predomina sobre
a lOgica, o passado sobre o presente,
a resposta sobre o estimulo.

Os papeis sociais e ()tidos
atribuidos aos atores envolvidos na
dinamica de funcionamento da
clinica sac) de fundamental
importancia para a compreensao
das representacOes desta realidade,
no que concerne as relacties de
poder na organizacao e ao
entendimento da estrutura e sua
influencia na interacao dos
pacientes, terapeutas, familia dos
pacientes e sociedade.

Cabe incluir, neste espaco de
discussao, a importancia da
perspectiva das representacOes
sociais de uma psicologia social
mais socialmente orientada que
considere, tanto os componentes
individuals, quanto os fatos sociais
(instituicaes e praticas por exemplo),
em sua concretude e singularidade
histOrica e nao como generica
presenca de outros.

Moscovici (1989:70) afirma que
"as emocOes e os afetos sac)
estimulados pelos simbolos inscritos
na tradicao, nos emblemas-
bandeiras, fOrmulas,etc., aos quais
cada urn faz eco". 0 prOprio autor
chama a atencao para o papel das
comunicacOes de massa na
producao de representacOes tanto
coletivas, como individuais.

Tendo em vista essas questäes,
a busca da compreensao da

I
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representacäo das drogas, da
dependéncia e a producao
simbOlica desta realidade, pode
ajudar as pessoas a situarem-se
melhor no mundo em busca da
emancipacáo na fuga da
mortificacao.

A morte em vida

A maioria dos individuos, numa
sociedade capitalista (onde a
distribuicäo desigual da renda é fator
de sustentacâo desse tipo de
sociedade), nä° tern possibilidade de
adquirir o minim° para satisfazer suas
necessidades mais basicas, nä°
sobrando, a elas, sequer a
possibilidade de sonhar corn
consumo de bens que possam
satisfazer rntaltiplos desejos, mesmo
aqueles criados pelos agencia-
mentos de anunciac5o, conforme
Guattari (1996:31). Afirma esse actor
que esses agenciamentos produzem
a subjetividade, ou seja, os processos
de subjetivacâo nä° estão centrados
em agentes individuals: os individuos
sâo o resultado de producäo de
massa. "A subjetividade não é
passive' de totalizacäo ou de
centralizacao no individuo. A
subjetividade é essencialmente
fabricada e modelada no registro do
social" (id, ibidem). Portanto, ela
essencialmente social e é assumida

e vivida por individuos em suas
existencias particulares.

0 modo pelo qual os individuos
vivem essa subjetividade oscila
entre dois extremos: uma relacâo
de alienacao e opressao, na qual
o individuo se submete
subjetividade tal como a recebe,
ou uma relacao de expressao e de
criacao, da qual o individuo se
reapropria dos componentes da
subjetividade, produzindo urn
processo que eu chamaria de
singularizacao (id.ibid:33).

Na maioria das clinicas, o
processo terapeutico desconsidera
essa realidade concreta e mant6m
a fragmentacao dos individuos em
partes, corroborando sua mortifi-
cacao.

Percebendo essa mortificacao
do ser como rotina de trabalho,
resolvemos analisar as estrategias
organizacionais da clinica, para uma
possivel colaboracäo na discussäo
crftica de modo a reverter o quadro
alienante do funcionamento da
referida comunidade terapéutica.

E indispensavel, portanto, que
sobreviva e permaneca soberano o
discurso medico racional e curativo,
para que justifique sua existencia.
Para manter esse poder, o trabalho
é organizado de forma que a
estrutura da instituicäo desenvolva
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sistemas de papas, de posicOes, em
regras e normas, convencOes e
interdiceies. E esse sistema que
regula as relacães dos individuos
entre si.

Quando observamos uma
organizacao em marcha, sua
natureza sistemica a imediatamente
visivel. Basta que olhemos alem da
estrutura fisica e individuos
presentes, para percebermos que se
trata, literalmente, de atos
organizados: pessoas que atuam
sobre os materiais, o ambiente,
mas, acima de tudo, que interagem
entre si.

Uma possibilidade de
levantar-se das trevas

Nossa intencao e de superar a
visa° reduzida de corpo, homem e
atividades fisicas, mas não pode
existir outra possibilidade se nao for
pela compreensao da sociedade e
do processo de legitimacao das
instituicOes; pois a sociedade e, na
verdade, uma composicäo de
instituicôes legitimadas, n'ao so nas
leis e estruturas autorithrias que as
afirmam e legitimam, mas sim, no
processo civilizatOrio como urn
todo, ou seja, numa composicao
de saberes e relacOes de autori-
dade.

As instituicOes incorporam-se
experiència do indivkluo por meio
dos papeis lingiiisticamente objeti-
vados, que sao urn ingrediente
essencial do mundo objetivamente
acessivel de qualquer sociedade. Ao
desempenhar papeis, o individuo
participa de urn mundo social. Ao
interiorizar esses papeis, o mesmo
mundo torna-se subjetivamente real
para ele.

Os papas representam a ordem
institucional. Essa representacao
realiza-se em dois nix/els. Primeiro,
a execucao do papel representa a si
mesma. Em segundo lugar, o papel
representa uma completa necessi-
dade institucional de conduta.

Os atores corporificam pap6is e
efetivam o drama ao representa-lo em
urn determinado palco. Portanto, dizer
que os papeis representam as
instituicOes, a dizer que os papas
tornam possivel a existéncia das
instituicOes continuamente, como
presenca real na vida dos individuos.

Isto implica distribuicao social
do conhecimento. 0 acervo do
conhecimento social acha-se
estruturado em termos do que
geralmente relevante e do que
somente relevante para papeis
particulares.

Dado o actimulo histOrico do
conhecimento em uma sociedade,
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devido a divisao social do trabalho,
o conhecimento de papeis
especfficos cresceu em proporcao
mais rapida do que o conhecimento
geralmente relevante e acessivel.

De acordo corn essa afirmativa
e compreendendo que a sociedade
de hoje adquire niveis de exigéncia
cada vez mais altos, a possibilidade
de ficarem as pessoas a margem
dessa sociedade é muito maior,
desencadeando no individuo o
pavor e o medo. Alguns autores
arriscam defender o pavor ou, se
quisermos, o panic° como a doenca
do seculo.

Ao deslocar nosso foco de
analise para esse	 individuo
amedrontado, podemos observar
estreita	 relacao	 entre	 o
enfraquecimento do seu eu e a
evolucao da sociedade. Pois é em
uma sociedade capitalista moderna,
sob a influéncia da midia eletrOnica,
da robOtica e dos discursos
televisivos e da prOpria educacäo
competitivista, que se forma o sujeito,
sujeitado de muitas formas, tendo,
nao so que sobreviver, mas ser bem
sucedido dentro dessa cultura da
conquista, da competicao. Na busca
desta territorializaceo (conceito
utilizado por Rolnik e Guattari quando
se referem aos espacos construidos
onde o sujeito transita corn certa
seguranca), ha exigencia de "ser", ser

alguem, ser bem sucedido; assim
esse "ser" implica "ter", ter bens,
ganhar, conquistar. Dessa forma o
individuo cria mitos, passando pelo
rito do use de droga, e dopa-se,
desterritorializando-se e, magica-
mente, constituindo uma viagem ate
o "ser":

Existe estreita correlagdo entre a
obsessão de ganhar, de ser bem
sucedido, de ser alguern, e o
consumo em massa de psicotn5pi-
cos, porque uma cultura da
conquista e, necessariamente,
uma cultura da ansiedade.
(Ehrenberg, 1989:37)

E nas relagOes que se produzem
ou reproduzem as pr6ticas relagOes
de genero, de classe, de raga, ou
de forma abrangente, as relacOes de
poder em jogos de acomodacao e
resistencia dos sujeitos aos modelos
institucionalizados.

Existe imensa e vasta literatura
que aborda essas questOes,
apontando para as mais variadas
causas da dependéncia. Nosso
trabalho, porem, delimita o objeto,
centrando o estudo no enfraque-
cimento da personalidade pelo modo
como a sociedade se organiza e em
que condicties a Educacäo Fisica
poderia auxiliar a recuperar e
fortalecer o "eu"deteriorado.

0 enfraquecimento da persona-
lidade esta relacionado a uma cadeia
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de fatos. A velocidade social que
projetada em forma de terror e
medo, cria situacôes que nä° ajudam
a superar esse medo, mas criam a
fragmentacdo desse eu, num mundo
complexo de frustracOes. 0 ator corn
essa caracteristica sere vitima facil da
dependencia e, uma vez dependente,
sera objeto de especulacaes
multiplas que darao a ele signifi-
cados, representacties, enquadra-
mentos e produzirao nele novas
representacOes e significados.

Pensando e refletindo sobre
essas representacOes a que
conferimos o discurso medico
evidenciando a pratica da Educacao
Fisica, fundada em objetivos
pautados no desenvolvimento da
aptidao fisica, reeducacdo corporal
e disciplinamento para o ajuste
social.

0 que se pode dizer, portanto,
da praxiterapia na instituicao, a que
ela cumpre a Ka° de uma paralisia
corporal, urn disciplinamento
mascarado por urn discurso de
corpo saudavel, belo e

No contexto clinic° nao se°
incluidas, nas discussOes do grupo,
ternaticas que abordem o desenvol-
vimento da autonomia e de
competéncia social.

A fundamentageo da Educacâo
Fisica, enquanto pratica social numa

perspectiva contraria a lOgica
determinista da ciencia positivista e do
discurso higienista do pensamento
medico da instituicao, deve ser
pautada na teoria do se-movimentar
elaborada como ace° pedagOgica por
Kunz (1991), que nos proporciona,
em ultima analise, uma possibilidade
de compreensao e recuperacao do eu
fragmentado e enfraquecido do
individuo dependente.

Lima vez que possa experimen-
tar as atividades corporais, utili-
zando-se de todos os seus sentidos,
na real acepeao do termo, o homem
tere plenas condicOes de compreen-
der e superar as imagens e
representacOes corporais que !he
sdo impostas durante sua vida.

Lima vez considerados os
importantes aspectos sobre as
relacOes de poder na reeducacao
corporal dos internos, as represen-
tacOes e significados dessas
relaeOes no cotidiano clinic°, e suas
decorrencias nas atividades de
Educacao Fisica pode-se afirmar
que as hipOteses do trabalho estao
confirmadas a medida que os dados
indicam o seguinte:

• As formas de intervened°
terapeutica dao margem a
questionamentos sobre seu
objetivo terapeutico: terapia e
cura ou ordem e disciplina? A

I	 $1
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pesquisa revela a predominancia
do segundo fenameno que varia
conforme os interesses mais
imediatos, fato que confirma
nossa hipOtese sobre o
disciplinamento corn base nas
referencias de Michel Foucault.

• A pesquisa realizada e a
metodologia utilizada confirma-
ram nossas hipOteses nos
aspectos referentes as represen-
tacöes e expectativas, pois, uma
vez que a comunidade terapéu-
tica, tendo pouca leitura da
realidade, apenas exerce as
fungties, papeis e oficios de
maneira fragmentada numa visao
cartesiana e psicobiolOgica do
homem, pouco sucesso conse-
guira ern relacâo aos objetivos
propostos.

Cabe-nos, entao, registrar a
necessidade de ampliar o horizonte
de conhecimento, nao somente das
equipes envolvidas nos trabalhos
terapeuticos, mas tambern das
familias e pessoas que estao
relacionadas nesta problematica.
Construir e elaborar grupos de
discussao corn propostas de estudo
corn novos olhares sobre a questa°
das drogas e da dependencia, bem
como envolver a sociedade numa
perspectiva da Educacâo Fisica
menos competitivista, mais humana
e transformadora.
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