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Educacào Fisica como Terapia para Dependentes
Quimicos, AO° Libertadora ou Instrumento
do Poder como Reforcador de Dependencia

Minha tentativa: mostrar a Edu-
cacao Fisica como praxiterapie, pelo
lado de dentro, pois o que se conhece,
na verdade, a muito pouco, apenas o
lado de fora.

Minha histOria: o fato de ter ad-
quirido, em cinco anos de trabalho,
como praxiterapeuta, em instituicees
que "tratam" de problemas da depen-
des' cla qulmica do homem (alcoolis-
mo e outras drogas), uma certa expe-
riencta' c urn aglomerado de dthfidas
cm' relicAo a dinamica de uma comu-
nidade terapeutica, fez corn que eu
procurasse compreender mais pro-
ftmdamente esse campo de atuacão
da Ethicacão Fisica . A procura, urn
tanto exaustiva, de aclarar as rela-
cties entre o esporte (em sua pritica
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tradicional) e o seu use no probleind-
tico contexto das instituicees terapeu-
ticas, fez-me perceber o esporte sen-
do praticado conforme as determina-
gees das leis e dos valores capitalistas
(sobrepujanca, segregacao, acumu-
lacão) e quando a servico das finalida-
des institucionais, apenas serve como
urn reforcador do disciplinamento
corporal, ou seja, como produtor de
corpos sujeitados e submissos.

Minha hipOtese: o corpo da pes-
soa é sua principal referencia no mun-
do, por isso, é nele que vac) investir e
operar as tecnicas de (re) modelacão
ao sistema social vigente. A partir
desta constatacão, fica claro que a
pritica esportiva, em suas formas tra-
dicionais, 6 uma tecnica de remodela-
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cao ao sistema (embora nao seja a
(mica) e serve, primordialmente, ao
disciplinamento. Este pode ser enten-
dido como uma tecnologia de poder,
produtora de uma ante do corpo hu-
mano que o torna tanto mais obedien-
te, quarto mais	 e vice-versa.

Forja-se corn o disciplinamento
uma politica e maltiplas estrategias de
coerces ao corpo onde: ..." o corpo
humano entra numa maquinaria de
poder que o esquadrinha e o recom-
pile (...) A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, cor-
pos &eels. A disciplina aumenta as
forcas do corpo (em termos econemi-
cos de utilidade) e diminui estas mes-
mas forcas (em termos politicos de
obediencia). ( Foucault, 1991, p. 127).

Meu questionamento: ao inter-
pretar, desta forma, a atuacao da
maioria dos profissionais que traba-
lham nesta area da Educacao Fisica,
nao estou querendo subtrair nem des-
merecer a importincia da presenca e
da atuacao destes nas instituickles te-
rapeuticas. A questa° que coloco,
tambem, nao 6, propriamente, des-
cartar a Educacao Fisica das clinicas

dos hospitais de tratamento de de-
pendentes quimicos como algo total-
mente indesejivel, cujo Cmico prop&
sito seria promover, no bojo dos inte-
resses da indirstria do corpo, da sadde

do servico medico, os valores da
sociedade industrial-burocritica. A
questa() que coloco 6: a Educacao
Fisica pode contribuir de modo con-
creto, para a "libertacao" pessoal do
dependente quimico que procura aju-
da em instituicees especializadas,
construindo com ele um espaco mate-

rial/mental de major independencia
ern relacao aos interesses imediatos
(ou longinquos) da sociedade em que
vive, a qual deve adaptar-se ou "ser-
vir"?

Esse questionamento implica,
necessariamente, considerar que o
objeto da Educacao Fisica, o corpo
humano (melhor dizer ser humano),
envolve aspectos subjetivos, simbOli-
cos e sociais se o que se quer 6 uma
apreensao plena da realidade a estu-
dar. Creio, por isso que, para lidar
corn tao complex° problema da vida
humana, a preciso fazer uma viagem
bastante cautelosa ao campo da cien-
cia que embasa a acao terapeutica
das instituicOes que tratam dos depen-
dentes de drogas. Alem disso, a ne-
cessirio, igualmente, compreender a
trajetOria que a sociedade percorreu
no passado e na qual caminha ainda
hoje, embasada na disciplina, na auto-
ridade, na obediencia e demais valo-
res de servidao capitalista, em nome
do alcancar a felicidade e harmonia.
Acredito que, a partir desses valores,
trio sera possivel jamais encontrar
nem a felicidade (harmonia pessoal)
nem a harmonia (felicidade coletiva).

Esta conviccao funda-se na ob-
servacao do que se faz, por exemplo,
corn as criancas desde o nascimento.
A crianca a pura possibilidade de afe-
to, ela esti aberta para todas as
multiplicidades do mundo. Mas toma-
se prisioneira, a partir do,nascimento,
do circulo papai-mamae-Edipo da fa-
mIlia nuclear capitalista. A primeira
doenca que se inocula na crianca 6
Edipo, seu pecado original ?
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Sentimentos parricidas e inces-
tuosos sao lidos nela, o que leva a que
seja tratada como ameagadora por-
que "naturalmente" ma. Em nome da
sua maldade intrinseca, que precisa
ser combatida, é indispensavel educi-
la, controli-la, transformi-la de peri-
go social em bem social o mais breve
possivee Institui-se, assim, aquilo que
Donzelot (apud. Fuganti, 1990, p.66)
denomina de a policia das familias,
quando se refere ao poder externo
que se exerce sobre o grupo familiar:

"0 setor social corn suas assistentes,
seus conselheiros, seus notaveis

filantrOpicos, que est& em conetho
direta corn a maquina politica do

Estado, da escola, das creches, da
Igreja, da medicina, da instituiceio
juridica. Toda essa parafernalia

procura envolver a crianca numa
rede de productio da subjetividade

introjetando valores, fixando nela
atributos incorporais, determinando

funciks, com o objetivo de construir
uma alma submissa e um corpo

docilizado a servico dos interesses em
jogo. De fato, é prOprio da sociedade

moderna a invenciio dos dispositivos
os mais sutis com a luny& de produzi-

rem almas e corpos disciplinados e
controlaveis."

Refletindo sobre a fala de
Donzelot, surge a ideia de, no exerci-
cio das fungOes de professor de Edu-
cacao Fisica (na escola) e de
praxiterapeuta (na clinica para "re-
cuperagao" de toxicOnomos), ousar
desvendar e compreender, atravds
de observagao e estudo de ambos os
contextos, o trajeto que leva de urn (a
escola) a outro (a clinica). Trajeto

criminoso, imposto a crianga (2) pelo
contexto da escola visando a sua in-
sergao no sistema produtivo, e que
consiste em intoxica-la com saberes,
fazeres e deveres de adaptaglo, ate
que ela aprenda como salda para re-
solver seus problemas, mesmo, os
mais Intimos, apenas mecanismos
destrutivos (dependéncia) externos
e/ou internos.

Por que comparar a
clinica com a escola?

Minha resposta: porque a major
parte das pessoas que passam pelas
instituigO'es recuperadoras (no caso,
a clinica para dependentes quimicos)
ja esteve sentada nos bancos escola-
res. Acredito que muitos daqueles que
frequentam, hoje, as escolas, certa-
mente tem destino marcado para
morrer na alienagao social enlou-
quecedora e imbecilizadora.

Defendo a ideia de que a escola,
nos moldes como ela se apresenta
hoje, apenas organiza um pequeno
grupo de pessoas para a disputa de
fatias diferenciadas do mercado de
trabalho (cuja estrategia de aprovei-
tamento humano é maldosa) ao mes-
mo tempo em que, completamente,
induz a maioria para o abismo da igno-
rancia dos acontecimentos e da mor-
tificagao do prOprio ser, sem condi-
gOes de resolver suas necessidades
mais basicas: alimento, abrigo, prote-
gio do corpo ante as intempdries.
Cabe salientar que a primeira causa de
morte no mundo ainda é a fome.

Portanto, aqueles que filo se
adaptam completamente a intoxica-
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gio normalizadora imposta pela es-
cola e demais instituicOes educativas
e/ou outras miquinas de morte, aque-
les que procurarem escapar das de-
pendencias institucionais pelo uso
"abusivo" de drogas licitas ou pelo
uso "desautorizado" das drogas

aqueles que s8o rotulados como
quimicamente "dependentes", na
maioria das vezes são acolhidos pelas
instituicOes recuperadoras. Estas, em
nome de "boas intencOes" e calcadas
no discurso capitalista defensor dos
direitos humanos (direito a saf►de, por
exemplo), mas defensor, tambem, da
responsabilidade individual sobre os
prOprios atos (a culpa do viciado pelo
vicio/doenca), procurarao transfor-
mar os "desadaptados" em
normalizados ao convivio "sadio" e
"hannOnico" do sistema de producio
capitalista.

Acredito na verdade da fala de
Fuganti (1990, p.67) quando diz que:

"Seria interessante urn grande avanco
se perdéssemos a ilustro com a

educacdo, pelo menos com os tipos de
prciticas pedagOgicas instituidas em

nossa sociedade. Me parece evidente
que a educacclo a uma peca chave na

maquina de morte montada pelo
conjunto de saberes do ocidente.
Porque se a educactio fosse uma

prcitica para tornar os espiritos livres,
nclo estaria centrada na obediencia,

mas no pensamento."

No seu modo de analisar, Fuganti
afirma que a escola traz consigo uma
sentenca de morte, e eu, no meu jeito
de perceber, concebo as clinicas e
demais instituicOes "recuperadoras"

como o funil mortificador do ser, na
A

medida em que ressuscitam' e re-mo-
delam alguns mortos-vivos e termi-
nam de sacrificar outros (disparando
o tiro de misericOrdia), corn um
gostinho facista encoberto por um
ideal sanitirio, higienista e moralista.

Imperam no mundo dos asilos
(das instituicOes recuperadoras), os
valores do isolamento intimo e da
mortificacao da individualidade.
Cooper (1982, p.50), ao afirmar isso,
apoiou-se na obra de Claude Levi
Strauss - Tristes Tropiques (1955)
onde acentua o caster destrutivo da
"recuperacio" institucional.

0 autor descreve o asilo como
verdadeiro holocausto da sociedade
moderna, rompendo a cortina do falso
discurso dos direitos humanos, em
especial, o da saade coletiva. Afirma
que existem sociedades que engolem
os individuos (chamadas antropo-
figicas) e aquelas que vomitam os
individuos (antropoemicas). Vemos
pois, a transicio do engolfamento me-
dieval da crianca-pessoa na comuni-
dade, uma modalidade de aceitacio
assimilatOria que remonta ao caniba-
lismo ritualistico nas sociedades pri-
mitivas, nas quais o ritual capacitava
o individuo a aceitar o inaceitivel -
particularmente a morte - , para a
moderna sociedade antropoemica,
que expele de si tudo o que nio se
submete as suas regras de jogo ardi-
losamente inventadas. Nesta base,
tal sociedade exclui fatos, teorias,
atitudes e homens - homens da classe
ma, da sexualidade ma, da mentalida-
de ma. No hospital psiquiatrico, a des-
peito da proclamacio de progresso, a
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sociedade consegue o meihor de am-
bos os mundos - a pessoa, que é "vo-
mitada" para fora de sua familia, para
fora da sociedade, é engolfada pelo
hospital e, end° dirigida e metabo-
lizada, fora da existencia como pes-
soa identificivel. Isso pode ser enca-
rado como violencia.

Onde Estäo
os Afetos do Corpo?

Ao longo do desenvolvimento
do capitalismo, o corpo humano tern
servido como instrumento e objeto de
use descartavel. 0 corpo é de vital
importfincia na existéncia do ser no
mundo: ele realiza interagOes sociais
na busca da satisfacão das suas mais
variadas necessidades. Por esta ra-
zio é que nele, no corpo, o poder
investe sistemiticamente para torna-
lo dependente da sociedade capitalis-
ta. "0 controle da sociedade sobre os
individuos nap se opera simplesmente
pela consciencia ou pela ideologia.
Mas comega no corpo. Foi no biolOgi-
cot no corporal que, antes de tudo
investiu a sociedade capitalista. 0
corpo a uma realidade bio-politica. A
medicina, uma estratdgia bio-politi-
ca" (Foucault, 1989, p.80).

Para maior clareza a respeito do
que afirma o autor acima, e necessa-
rio compreender as relagees intrinse-
cas entre o desenvolvimento huma-
no, o pensamento medico tradicional,
a histOria do movimento humano e a
forma como as instituigOes funcio-
nam para sustentar o modo de produ-
gão e poder entre os homens.

No decorrer da histOria, o de-
senvolvimento humano traz consigo
uma forte concepgao mecanicista de
vida. Dentro dessa concepglo se en-
quadra, tambetn, o desenvolvimento
das ciencias medicos e sua visa() de
corpo.

A infiuencia da filosofia de Des-
cartes sobre o pensamento medico
faz corn que o corpo humano seja
considerado como uma maquina que
pode ser analisada ao nivel de funcio-
namento de suas pegas. 0 paradigma
cartesiano, com sua rigorosa divisao
entre corpo e mente, leva os medicos
a se concentrarem na miquina corpo-
ral e a negligenciarem os aspectos
psicologicos, sociologicos e ambien-
tais da doenga.

"0 pensamento cartesiano dividiu a
profissào medico em dois campos

distintos com muito pouca comunica-
clio entre si. Os medicos ocupam-se

do tratamento do corpo, os psiquiatras
e psicalogos, da cura da mente"

(Capra, 1982,p. 13).

A medicina psiquiatra, por sua
vez, obedece, na maioria dos casos,
raiz determinista que as outras areas
medicos impOem ao corpo, subme-
tendo, assim, o individuo aos modelos
de "normalidade" construidos pela
sociedade para o seu bom funciona-
mento.

"Quando lemos em registros de
admissào hospitalar que as mulheres

eram comumente admitidas nas
enfermarias, nos sec. XVIII e XIX,
sofrendo de histeria, quase sempre

nab esta claro o que precisamente, se
é que havia algo, estava fisicamente
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errado; elas podiam ter experimenta-
do paralisiaparcial, somcitica ou

psicossomatica; podiam, sobretudo ter
estado sobre carregadas de trabalho
ou subalimentadas. Isso pode provar

um exemplo em que o rOtulo da
doenca serviu como pouco mais que

uma senha administrativa para assegu-
rar a admistho . Seria um empreendi-
mento arriscado esperar que nossos

registros medicos nos proporcionasse
uma hist6ria das doencas confiavel,

objetiva e epidemiolOgica"
(Burke, 1992, p. 29).

As institui93es medicas tratam
do corpo, mas näo estudam sua
historicidade. Em sua histOria, o cor-
po tern uma linguagem, uma expres-
do, gestos e apropriacao do espaco
fisico, aquilo que Golffman (1987)
chamou de apresentacio do ser.
No entanto, a busca da histOria do
corpo tub 6 somente uma questa° de
estruturar as estatisticas vitais sobre
o fisico, nem apenas um conjunto de
m6todos para a decodificacão das
"representaceles". E, antes, um cha-
mado para a compreenstio da aclo
reciproca entre os dois.

"No mundo, quando surpreendemos
o olhar superior do rico sobre o

pobre, este gesto era tanto fisico
quanto simbOlico; os `nobres' cram
tipicamente centimetros mais altos -

uma vantagem ainda aumentada pelos
trajes imponentes, vestucirios e

adereco - corn que se permitiam
adornar seus corpos ".

(Burke,1992, p. 301).

Por outro lado, a Educacio Fisi-
ca representa, no interior da maioria

das comunidades terap6uticas, sinti-
nimo de sailde fisica, por estabelecer
entre ambas ( Educaclo Fisica e Safi-
de) uma relacio de causa e efeito.
Assim, a disposicio e o rigor do profes-
sional da praxiterapia devem repre-
sentar, para os doentes internos, o
lado born da vida, o instrumento
recuperador fisico, legitimando a ins-
tituicio como aparelho capaz de pro-
porcionar nao somente sofrimento,
dor, tortura (a abstinéncia ao use das
drogas, as regras de conduta e de
funcionamento autoritirias, o trata-
mento medico imposto) mas, em meio
a essas necessidades terapeuticas,
proporcionar tambem momentos de
satisfacio, prazer e alegria em busca
da cura desejada (ou nio) pelo doente.

Esta constatacão leva-me a re-
pensar toda uma pritica terapeutica,
na tentativa de compreender melhor o
que pode representar, no espaco ins-
titucional de enclausuramento do de-
pendente quimico, a Educacio Fi-
sica trabalhada numa outra perspec-
tiv a que nio a do narcisismo, da
sobrepujanca, do ideal mitico de po-
der e conquista atravds do prOprio
esforco, ou disciplinamento por (e da
sujeicao a) quern detem o saber.

A praxiterapia pode seguir uma
outra via: a de possibilitar as pessoas
perceberem, atraves de suas
vivencias, toda a sistemitica
institucional operacionalizada nos
exercicios e imposta ao seu corpo e,
corn isso, talvez, abrir uma porta para
caminhos onde, do prazer e do gosto
pelo movimento espontineo, brotem
acOes que sejam, ern si mesmas, algu-
ma forma de libertacio.
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Porem, para atingir este nivel de
experiencia humana, é preciso cami-
nhar muito e reconhecer os pedacos
capitalistas que existem em nos, reco-
nhecendo corn isso (e procurando
desconstruir) toda a culpa que em nos
foi produzida desde a int-Ancia e que
regula, corn mlo de ferro, as relacaes
sociais, fazendo corn que tenhamos
sempre muito medo de que as coisas
(os vinculos afetivos, profissionais,
domesticos, etc.) acabem. E exata-
mente esse medo que produz a
institucionalizacão de todos os aspec-
tos de nossa vida. 0 medo inventa a
instituicAo. A instituicAo re-inventa,
aumentando o medo.

0 homem se imagina muito intei-
ro, uno e idéntico - ve-se como indivi-
duo e luta por sua identidade. Mt> se
di conta de sua multiplicidade - ele se
constitui de pedacos capitalistas, pe-
dacos proletarios, pedacos pequeno-
burguéses, pedacos marginais. A sua
identidade é sempre calcada na es-
colha do pedaco que vai vingar em
detrimento de todos os outros, que
deverio gorar. Mas essa escolha é
ficticia se os pedacos gorados forem
considerados como nAo mais existen-
tes. Por exemplo: ao nivel dos interes-
ses de classe podemos nos afirmar
proletarios, mas ao nivel dos desejos
e de fabricar relacties, quem nos ga-
rante que nAo vinga ai o capitalista,
proletirio, autoritirio, racista, e que
nAo desejamos ser ou ter chefes, a
despeito do nosso discurso contra a
exploracao?

E que o homem se sabe incapaz
de sobreviver sem os outros, mas isso

nAo o faz solidario corn o grupo (a
solidariedade pressupde vinculos de
amizade e amor), torna-o dependente
das instituicOes (a dependencia pres-
supae vinculos de medo e de culpa).
Eis ai a origem e, ao mesmo tempo, o
resultado do medo humano - o medo
de fracassar, o medo de enlouquecer,
o medo de perder o seu lugar, em
suma, o medo de "despedacar" liga o
homem as instituicries de forma per-
feita para o funcionamento de uma
sociedade onde a producAo de bens e
de servicos é posterior A produclo da
necessidades desses bens e desses
servicos.

E mais: esse medo de "despeda-
car" (que inclui o medo da prnpria
multiplicidade, ensinada a ser sentida
como algo mau) faz com que o homem
nAo desgrude do outro (homem, obje-
to, instituiclo, relacAo), mesmo quan-
do esse grudar nAo tern mais sentido
(alegria, prazer, gosto). NAo custa
repetir: o medo inventa a instituiclo.
A instituicio re-inventa, aumentando
o medo.

Para encarar de frente esse
medo é preciso, antes de mais nada,
compreender que ele nib faz parte de
uma pretensa natureza humana, mas
que é fabricado como subjetividade
(a subjetividade capitalista) e intensi-
ficado por tAticas de dominaclo em
que as regras de conduta, os modelos
de normalidade, as idëias de doenca,
tratamento, cura e as praticas
educativas da familia e da escola sac)
exemplos priticos, embora nAo se-
jam os Unicos.
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Uma Nova
Experiencia do Corpo

E a praxiterapia urn elemento de
libertacao? Puro engodo, 8 preciso
elimini-la, bem como as outras prati-
cas institucionais vistas como fatores
de libertacão, pois nao existe gente
para ser libertada. A existencia da
praxiterapia como proposta de liber-
tacdo pressupOe a sua acao redentora
sobre alguena que foi aprisionado. Sera
mais interessante perguntar a quem
serve o discurso institucional da fiber-
tack), bem como analisar de que modo
esse discurso funciona, sustentando
terapias m8dicas e para-medicas no
processo de enclausular, para trata-
mento, os desvios comportamentais
da normalidade.

Se a Educacdo Fisica deseja ofe-
recer-se como verdadeiro prazer
lathe°, respeitando seus participan-
tes como seres capazes das mais di-
versas manifestacOes, sem culpas
e/ou Tedos, ela necessitara, primei-
ro, que se modifique o pensamento
dominante nas ciencias em geral. SO
a partir dal ela podera, ao se repensar
e se reconstruir, ser uma vivencia das
pessoas, sejam elas dependentes qui-
micas ou nao, capaz de constituir:se
como resistencia ao poder da maqui-
na que vomita-engole singularidades
para produzir estereddipos.

Destruir a dicotomia corpo-men-
te, questionar as ideias de sadde e
doenca, ver as necessidades huma-
nas, hoje, como fabricacOes hist6ri-
cas e nao como elementos
constitutivos do ser humano, sdo tra-
balhos que se imp& quem deseja,

num salto, dar a guinada rumo a uma
outra relacao corn o corpo. Objeto
aprisionado pela Educacdo Fisica
(embora nao apenas por ela), poderia
o corpo lancar-se na experiencia de
inventar multiplicidade e pluralidades
de ser, sem amarras a rOtulos e
modelos?

Esse e o desafio a enfrentar,
fruto da aposta que faro. Porque sem
receitas e prescricOes, o caminho 8
longo. Mas nao impossivel...

Notas:

°' Tecnica de tratamento usada, em
geral, corn doentes crOnicos inter-
nados, e que consiste na utilizaca-o
terapéutica do trabalho, distribuindo-
se aos pacientes tarefas de complexi-
dade crescente (Novo dicionario Au-
rOlio da Lingua Portuguesa).

02 Vale ressaltar que a crianca nao
entra na escola como "tabula
rasa", mas corn suas possibilida-
des de afeto ja alteradas pelos va-
lores da familia capitalista, seja qual
for sua classe social de origem.

03 Para a moderna medicina cientifi-
ca, consideram-se drogas legais
(licitas), bebidas alcOolicas, cigar-
ros e similares, assim como drogas
liberadas para a venda ao consumo
em farmacias e drogarias.

04 Drogas Ilicitas, para o Conselho de
Medicina, sdo aquelas cujo uso,
alem de nao ser regulamentado pela
indastria farmaceutica, causam pro-
blemas a nivel individual e social.
Sdo elas: a maconha, cocaina, he-
roina e demais drogas sem a apro-
vacdo medica, moral ou religiosa.
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