
Mit('Aria24 — Janeiro, 1990

/34)
AS RELACOES DO CORPO COM 0 COTIDIANO DO TRABALHO E DO LAZER.

PARA UMA NOVA CONCEPOO

José Norberto dos Santos *

Quando peguei o tema achei muito compli-
cado, mas quando a tensäo inical esfriou comecei
a relacionar que existe uma profunda ligacâo entre
o trabalho e lazer.

lazer, no caso, é uma coisa divertida, pois
voc6 aproveita os seus momentos para descanso
para os habituais JOGOS. So que os jogos na
Vida Real se transformam em CompeticOes onde
emana a vontade de superar mitos, vencer obstâ-
culos, enfim, a vontade de todo ser humano de
tentar ser o MELHOR.

corpo, como uma maquina necessita de
movimentos, pois se uma maquina (motor) fica
muito tempo parada, tende a emperrar suas engre-
nagens, o corpo, tambern, quando nä° exercitado,
tende a atrofiar suas funcOes. 0 trabalho 6 muito
importante para o ser Humano, pois, alem do fator
de sobrevivencia — pois é através do trabalho
que nOs somos remunerados, recebemos urn saldrio

6 a maneira de o Homem ou a Mulher se
sentir Cjtil para sociedade. 0 trabalho no lado ffsicd
funciona como urn esporte, pois voce agiliza suas
fungOes mentais procurando aperfeigoar aquilo que
faz, o que é muito gratificante, e, através do
trabalho, bracal, vocé ganha mobilidade, agilidade
de movimentos.

trabalho na PETROM ISA, que envolve ser-
vico no subsolo, tern uma modalidade bastante
diferente dos trabalhos tradicionais, pois envolve
alguns riscos alern da falta de renovacäo do ar,
em alguns iugares ate ar corn baixa oxigenacâo,
altas temperaturas, total falta de iluminacâo, fa-
zendo que essa somatbria de problemas venha
a resultar numa situagdo de altos riscos, pois
fica facil de sofrer urn acidente (alguma lesao).
Nesta situagab, o cansaco, a fadiga diminui a
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produtividade, e o servico é realizado a 500 metros
de prof undidade, o que torna moroso ate urn caso
de socorro a um acidentado.

Mas tamb6m no trabalho acontece uma situa-
cäo interessante, pois o Homem tende a se habi-
tuar mesmo corn as condiceis perigosas e desagra-
clOveis e tentar extrapolar os seus limites, as
suas deficiencias.
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1 Antonio Albertino V. de Oliveira

0 homem 6 obrigado a conservar a sua exis-
tencia. Este dever acarreta a obrigacao de pre-
servar a prOpria vida, observando as leis da mo-
deracao.

Deve o homem, portanto, assegurar a conser-
vacao ou a restauragao de sua sa6de corporal,
da alimentacao, higiene, exercfcios, repouso, e cui-
dado nas doengas, como bem expressa o fil6sofo
Juvenal: "mens sana, in corpore sano (mente sä
em um corpo sao).

Para tanto, 6 indispensdvel a pratica de es-
portes durante a juventude, nao s6 como lazer,
bem como para urn desenvolvimento ffsico harmo-
nioso, que venha proporcionar ao corpo, forca,
agilidade e resistOncia.

0 esporte tambern 6 valoroso para a formagao
da vontade, dado o esforco exigido, contribuindo,
assim, para urn melhor desempenho profissional
qualitativo.

Nos tempos modernos em que vivemos, exis-
te, portanto, uma total interacao entre o trabalho
e o lazer, nao podendo urn existir dissociado do
outro.

2 Joelina Souza Menezes

A pergunta em questao pressupOe uma dico-
tomia a qual nao podemos considerar como urn
fenOmeno universal. Isto porque a separacao entre
trabalho e lazer 6 uma caracterfstica de uma for-
macao social especffica: as sociedades modernas
capitalistas.

Sendo assim, ao analisarmos a forma como
lazer e o trabalho se precessam nas sociedades
rurais tradicionais do Brasil, ver-se-A que estes
dois elementos se integram. Este 6 o caso, por
exempla, do adjuntario ou mutirao, e ainda da
execucao de tarefas realizadas conjuntamente corn
cangOes de trabalho. Nao ha, portanto, neste con-
texto, espaco para separacao entre trabalho e
lazer.

Neste sentido, Bourdieu chama a atencao para
a passagem do jogo para a pratica do esporte.

Ou seja, o jogo, que se constitufa numa atividade
correlata a outras atividades do cotidiano das clas-
ses populares, ao ser apropriado pela burguesia
torna-se esporte, atividade desinteressada e gra-
tuita: e, por isso mesmo, autOnoma.

Esta automatizacao do lazer da-se no interior
de uma sociedade dividida entre trabalho (para
as classes subalternas) e lazer (para as classes
dominantes). E se lazer 6 pensado para as primei-
ras, 6 sempre na perspectiva de torna-las mais
aptas para o trabalho.

Nesta Mica, a crescente preocupacao do cor-
po, que trabalha, como lembra Lenharo, esta asso-
ciada a ideia daqueles que desejam a pr6pria "cor-
porizacao da ordem social". Neste sentido, quando
as praticas esportivas (lazer) chegam as classes
subaltemas, tam o objetivo de nao somente recu-
perar as energias gastas pelo trabalhador no pro-
cesso de trabalho, mas de afasta-las da possibili-
dade de politizar a sua prOpria realidade.

comum, nas sociedades capitalistas moder-
nas, o crescente interesse, por parte de uma fracâo
da classe dominante, de implantar, nas suas em-
presas, este tipo de pratica, como forma de ades-
tramento dos seus trabalhadores.

Todavia, nao se pode negar a existOncia de
praticas populares de lazer ainda nao totalmente
apropriadas pelas classes dominantes.

Enquanto isto, o corpo burgues espelha-se,
nacirso, nas academias. Justifica-se, portanto, a
proliferacao destas onde a burguas trabalha o seu
corpo para o use dos prazeres.

3 Maria da Conceicâo S. S. Dantas

As relacOes do corpo corn o cotidiano do
trabalho e do lazer — Para uma nova concepgao.

Pensar o corpo implica em refletir sobre sua
totalidade. Ao pensa-lo como totalidade parece
ter-se uma major compreensao da dimensao que
6 o prOprio homem. Limitar esta compreensào 6
ater-se apenas a fragmentos. Pensa-lo numa rela-
cao objetiva/subjetiva (corpo e mente). A esta
61tima se atribui a denominacao de "consciOncia"
determinada pela estrutura social, ou, como diz
Marx, pela infra-estrutura, nao ficando tambern

1 Operador de Producâo da PETROBRAS

2 Professora do Departamento de Ciencias Socials da Universidade Federal de Sergipe.

3 Profa. do Departamento de Ciéncias Socials — UFS, 6 soci6loga e concluiu p6s-graduacäo na area do Desenvolvimento
Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco.



26 — Janeiro, 1990 	 MohliAtia

o corpo distanciado dessa relagao. Sendo assim,
percebe-se que ha uma relagao dialatica.

Medina (Medina, J. P. 1987) estudioso que
procurou desmistificar concepgaes tradicionais so-
bre o corpo, procurou mostrar que tanto a for-
ma como este tern sido representado como a
maneira como é percebido na sociedade capitalista,
estao acompanhadas de matizes do sistema do-
minante.

Parece claro que, para o capital, o corpo
nada mais 6 do que mercadoria. Sendo assim,
tera que ser produzido (auxiliado pela mfdia e pelo
marketing) para ser eficientemente consumido, seja
no trabalho ou em atividade "ditas" de "lazer".

Pensar o corpo como valor de troca (merca-
doria) é relegar a dimensao humanista. Esta parece
s6 ser passivel quando romperem as barreiras
da alienagao e forem superadas as deformacOes
de valores que na sociedade atual envolvem o
homem em seu cotidiano.

0 processo de formagao de uma nova con-
cepgao do corpo 6 concomitante a organizagao
de uma nova dimensao social.

4 Olga Maria Gutierrez

0 Corpo nos leva ao trabalho e ao lazer.
Mas, nao 6 s6 isso, ou melhor, nao 6 nada disso,
porque o corpo nao leva, o corpo 6. NOs somos
COrpo.

Por6m, dentro de n6s existe urn medo, uma
vergonha, uma falsa concepgao de pudor, de peca-
do, que nos priva do corpo, nao nos permite experi-
mentar o toque, o gesto.

Nä° é culpa nossa. 1st° (A vem ha seculos,
passando de geragao em geragao. Acabamos assu-
mindo uma postura, ou uma "apostura" corporal
frente a vida, inconscientemente, por pura heredi-
tar iedade cultural.

Nao é possfvel que toda esta engrenagem,
talc) complexa e bem acabada sirva somente para
transportar o cOrebro. Nao é possVel que todas
as nossas possibilidades de expressao e de relagâo
corn o externo estejam vinculadas somente a ca-
bega.

necessdrio desprendimento. Precisamos
sentir a voz do corpo. Ele se expressa muitas
vezes corn mais clareza que as pr6prias palavras.

As relacaes do corpo corn o cotidiano do

trabalho e do lazer sao todas aquelas que o ser
vivo mantOm corn a vida, porque, por mais que
tentemos nos dividir em 2 ou 3 partes isoladas,
n6s somos um todo, que interage permanentemente
corn o meio em que viva.

5 Francisco Santos

0 corpo é essencial para a vida. Ele 6 parte
da vida. E, como parte da vida, ele 6 fundamental
para o trabalho. Trabalho e corpo sac) o todo
da vida: urn 6 materia e outro energia. No caso
especffico do trabalhador bancario é muito impor-
tante que tenhamos o corpo sempre ern forma,
porque a atividade bancaria tende a deformar o
nosso corpo, em virtude de sempre estarmos sen-
tados, corn excegao de caixas executivos, atenden-
tes e informantes de cadastro.

necessario, portanto, uma atividade ffsica
que mantenha o nosso corpo sempre vivo e em
estado de permanente mobilizagao, para compensar

tempo de relaxamento muscular em que o corpo
se mantêm durante o horario de trabalho.

A alimentagao tambern 6 de vital importancia
na relagäo corpo/trabalho, e al entra urn indicador:

salario que vai qualificar o tipo de alimento
absorvido pelo corpo, que é o sãlario. Num pais
em que o salad° "mfnimo" nä° atende sequer
a urn quarto das necessidades mfnimas exigidas
para a sobrevivencia de urn trabalhador, ,.,6 6 possf-
vel encontrar deficiencia de toda ordem, tanto no
corpo quanto no trabalho. E esse corpo mal alimen-
tado ira, corn certeza, produzir urn trabalho de
altimo nivel, alern de nao ter forcas suficientes
para as atividades do lazer. Os bancarios nä°
fogem a essa regra. Os nossos salarios estao
sempre aquem das necessidades basicas exigidas
pelo corpo para o cumprimento da jornada de traba-
lho diaria. 0 trabalho bancario, apesar de nao
exigir urn grande esforgo ffsico, extraido do traba-
lhador urn grande esforgo mental em fungal:, das
somas e diferencas interminavais. Assim, é muito
comum encontrar entre os bancarios cidadaos obe-
sos, e casos de loucura que levam ao tratamento

internamento psiquiatrico. Urn agravante, ainda,
em relagao aos bancdrios, é que passam em suas
maos, diariamente, valores altos, ern moeda ou
em papeis, que nä° sâo seus e contrastam a
todo minuto corn sua situacâo financeira.

4 Profa. da Rede Municipal de Ensino de Aracaju-SE.
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0 lazer contribui para a revitalizacao do corpo.
Recobra as energias e faz vibrar toda a sua poten-
cialidade muscular e psfquica, ja que a mente
6 parte do corpo.6m, 6 necessario que o
corpo esteja "sadio" para absorver essa energia
proporcionada pelo lazer.

0 bancario busca sempre o lazer para captar
essa energia nova e como forma de fugir do coti-
diano do trabalho, cuja rotina traz muitos inconve-
nientes a sua vida particular e aos seus compro-
missos coletivos.

6 Selmo J. Queiroz Norte

0 corpo, indubitavelmente, constitui espaco
privilegiado para que, vez por outra, nos cientistas
sociais esbocemos consideragOes que remetem,
em Oltima analise, a dialOtica natureza-cultura.

No interior da Antropologia, mais especifica-
mente, dois pensadores franceses, Marcel Mauss

Pierre Clastres — ainda que trilhando caminhos
distintos — ja nos evidenciaram que o corpo inf or-
ma menos sobre os indivIduos do que sobre a
sociedade. Trazendo inscritas prescrigOes sociais
culturalmente definidas, terminam os corpos por
revelar, aos olhos atentos, elementos estruturado-
res da vida em sociedade.Assim, sociedades diver-
sas correspondem, obviamente, a corpos e manei-
ras igualmente diversos.

Pensando a trfade trabalho-corpo-lazer, no
Ambito de nossa sociedade ocidental moderna, es-
sencialmente regida pela 16gica da producao e do
mercado, encontramos o corpo servindo quase que
exclusivamente como instrumento de trabalho. Na
perspectiva anunciada pela questa°, as classes
trabalhadoras, por exemplo, teriam o corpo como
ferramenta, cumprindo uma funcao social rigida-
mente demarcada e fiscalizada. Neste contexto,

lazer — e, conseqUentemente, o prazer — surge
como retribuicao as tarefas sociais executadas

significa, mais do que °Ka° ou possibilidade
individual, uma permissao do corpo social para
que o indivkluo responda aos chamados do 6cio.

6 Professor do Departamento de Clericlas Socials

7 Presidente da CUT — Sergipe

Devemos lembrar, porem, a existéncia de so-
ciedades, muitas vezes charnadas de "primitivas",
onde a polarizagao trabalho-lazer se apresenta de
forma diferenciada, nao tao dicot6mica, onde o
corpo, ainda que tambern servindo de espaco para
as textos sociais, apresenta-se de forma mais
arnbivalente como vefculo do trabalho e do lazer.

Numa 6tica da subsistencia, onde a preocupa-
cao corn a acumulagao e o mercado praticamente
inexiste, o lazer perde o sentido de retribuicao

se confunde corn o prOprio trabalho. 0 corpo
percorre as dimensOes do social — incluindo of
nao s6 o cotidiano do trabalho e do lazer, mas,
sobretudo, o cotidiano da trama social como urn
todo — de maneira mais fluida e completa, revelan-
do-se como artiffcio para o aprazimento pessoal.

ROmulo Rodrigues

A princfpio, eu imagino, que estas relacOes
deveriam ser as que proporcionassem maior satis-
facao do ponto de vista das necessidades do corpo
para o seu desenvolvimento e aprimoramento mais
saudavel, nao s6 para a satisfacao pessoal, como
tambern para sua interacao corn o coletivo social.

Entretanto, no sistema capitalista, esta rela-
cao 6 nao s6 violentada como imposta, uma vez
que o Ser "humano" esta submetido a relagOes
de trabalho que sac) completamente conflitantes
corn suas aspiragOes e as necessidades do seu
corpo como urn todo (corpo e mente), o que o
leva a castiga-lo em funcâo da necessidade de
sobrevivencia pra sua producao e reproducao.

Mesmo os que buscam o rompimento corn
esta estrutura nao o conseguem em funcao da
relagao e sim da compreensao polftica da sociedade

da sua luta para transforms-la.
Em suma, em funcao das contrdigOes da so-

ciedade em que vivemos, acredito que estas rela-
gOes sac) muito mais de use indiscriminado do
corpo, ate certo ponto corn violencia no trabalho

corn uma dosagem exagerada de sacriffcio no
lazer.
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EDUCAC-A0 FiSICA, ESTADO NOVO E A MILITARIZA00 DO CORPO

Leonardo Graffius Damasceno *
Rosane Maria Biazussi **

tambern na obrigatoriedade da chamada
"instruck militar" nas escolas secundarias brasi-
leiras, a partir de 1908, em nome da Seguranca
Nacional, que encontramos a insistente presenga
dos diversos segmentos militares no sistema de
ensino, notadamente na Educack Fisica.

As idáias preconizadas por Azevedo Amaral,
de urn trabalho permanente de sincronizacâo do
sistema educacional corn as finalidades das forcas
armadas, que sat), em Ultima instancia as finalida-
des da nack, tem na instruck militar e no uso
abusivo da educacão ffsica como urn de seus mais
importantes instrumentos, os maiores indfcios de
"militarizacao do corpo" sustentado pela ideologia
do cidadao-soldado.

Mesmo extinta em 1946, por decreto do presi-
dente Dutra, a instruck militar em muito influen-
ciou a educack ffsica, tanto no que se refere

sua concepcao e aos seus rnêtodos, quanto
sua pratica. Assim é que, os conteUdos pedag6-

gicos referentes aos programas de educack ffsica,
denotam ainda a presenca marcante da ideologia
militarista.

Por outro lado, qualquer fertmeno social, cul-
tural ou politico é hist6rico e s6 pode ser corn-
preendido dentro da hist6ria, através da hist6ria
e em relack ao processo hist6rico. Logo, parece
oportuno registrar o momento histOrico no qual
a educacao ffsica serviu como urn dos suportes
ideolOgicos a implantack de urn modelo politico
nacional. Precisamente, a chamada "Tendencia Mi-
litarista" da educacao oligarquica e a Revoluck
de 1930, cujo apogeu se dá corn o infcio do Estado
Novo (1937) e seu declInio ap6s a II Grande Guerra,
quando da redemocratizacâo do pals — flm da
Ditadura Varguista (1945).

A crise do desenvolvimento acentuada nos
Ultimos anos da dkada de 1920 por urn model°
econOrnico nacional do tipo agrario-exportador, ge-
rou urn conjunto de revolucOes e movimentos ar-
mados culminando na chamada Revoluck de 1930.

Estes mesmos movimentos, prenUncio da ver-
sa° nacional de urn estado mais forte — o Estado
Novo — se empenharam em promover varios rom-
pimentos politicos e econ6micos corn a velha ordem
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social oligArquica que, atada aos interesses estran-
geiros imbufra-se de ideologias importadas que
apenas resguardavam seus privilegios. lsto signifi-
cava que as elites que dominavam a Velha
ca somavam a alienack econ6mica, a alienack
cultural.

A crise delineou-se, portanto, como uma ne-
cessidade de reajustar o aparelho do estado as
novas necessidades da politica e da economia fren-
te as exigencias de uma nova sociedade industrial,
advinda da implantagao do capitalismo no Brasil.

Quer dizer que, para inovar os padthes de
conduta e sanear a desordem prevalecente no Es-
tado Liberal — que se esgotara em 1930, modifi-
cando aquele contexto, o Estado Novo assumiu
o papel de direcäo e de organizack da sociedade
auto-elegendo-se o instrumento mais eficiente nao
s6 para reformular as bases da economia e da
politica, mas tambêm para urn indispensavel refazer
das mentalidades.

Tudo se passa a partir do fato de, já
eutopeizado, o Estado Liberal desprezar o valor
de nossas tradicOes e de nossa raca brasilelra,
reforcando continuamente os estere6ticos sobre
a natural preguica e incapacidade e o atraso do
povo, a fim de melhor destacar a superioridade
das elites.

Tambêm, por defender abusivamente o
direito de utilizack dos meios de produck por
seus proprietarlos, egoista, individualista e elltista,
faltava entk ao Estado Liberal aptidao para pro-
mover a organicidade nacional; a integracao de
todo o povo numa tarefa de construck nacional,
pedra angular para o sucesso de qualquer projeto
de desenvolvimento.

Assim, o Estado Novo serla urn estado
mais forte reordenando os pianos econOrnicos, so-
cial, politico e cultural.

A intensificack do capitalismo industrial, que
a Revoluck de 1930 acabou por representar, de-
terminou, conseqUentemente, o aparecimento de
novas exigencias educacionais, criando condicOes
para que se modificassem o horizonte cultural e
o nivel de aspiragOes de parte da populack brasi-
leira.
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Urn novo estado nao podia prescindir de urn
novo homeml 0 novo homem s6 seria portador
de uma nova Mica quando se tornasse portador
de direitos de cidadania que ate entao Ihes haviam
sido negados pelo Estado Liberal. Neste sentido,
toda uma estrategia politico-ideolOgica foi montada
como urn primeiro passo para indicar o combate

indigencia e ao desgarramento social. 0 Estado
Novo vinha para colocar o desenvolvimento nacional
a servigo do homem.

Dessa forma, uma reordenagao no mercado
de trabalho se impunha. Para isto, o Jeca-Tatu
modelado na Ilteratura da decada de 1920 por
Monteiro Lobato, prot6tipo do desprezlvel e irrecu-
peravel homem brasileiro, maltrapilho, desnutrido,
incapaz, deveria ser transmudado no trabalhador
urbano, no cidadao construtor e beneficiario do
desenvolvimento nacional.

A criagáo do Ministerio da Educagao e Sa6de,
quase simultaneamente a do MTIC (Ministerio do
Trabalho, Industria e Comercio) ern novembro de
1930, indicava que o Estado percebera a projegao
dos direitos do novo brasileiro ern outro sentido.
Seu esforco transformador se prolongaria tambern
na implementagao, ern escala nacional, de uma
polftica de educagao e sa6de p6blicas.

A mente e o corpo seriam doravante cuidados
por uma rede de escolas e postos de sa6de, de
alimentagao basica (os SAPS) e de centros de
civismo e de desportos.

Desta forma, de urn lado estava vigilante
o MT (Ministerio do Trabalho), preocupado corn
a manutengao e a reprodugao material de mao-de-
obra do presente; de outro, o MES (Ministerio
da Educagao e Sa6de) cuidava de sua reprodugao
e acomodagáo social futuras, sob o ponto de vista
da sa6de ffsica, mental e ideolOgica. 0 Estado,
competente, assumia, assim, tanto a responsa-
bilidade pelas relagOes do trabalhador em sua orga-
nicidade social, quanto a do individuo em seu de-
senvolvimento pessoal.

Observa-se assim, que tambern a Educagao
Ffsica respondeu as necessidades hist6ricas no
pals, modificando, ao longo de sua trajet6ria, seu
conceito e o modo de desenvolver sua prâtica.

Dessa forma, assistimos a uma educagao
ffsica de tendencia Higienista, que perdurou ate
1930, que se preocupava em erigir a Educagao
Fisica como agente de saneamento p6blico, na
busca de uma sociedade livre de doengas infeccio-
sas e dos vfcios deteriorados da sa6de e do carater
do homem do povo.

Em seguida, ha uma Educagao Fisica de con-
cepgão Militarista, que sucedeu a Higienista perdu-
rando ate 1945 (fim da Ditadura Varguista), objeti-
vando fundamentalmente a obtengão de uma juven-
tude capaz de suportar o combate, a luta e a
guerra. Para tal concepgao, a educagao ffsica deve-

ria ser suficientemente rfgida para elevar a Naga°
a condigao de servidora e defensora da ['Atria.

Ainda nesta mesma concepgao, a educagao
ffsica funcionava mais como selecionadora de elites
condutoras, capaz de distribuir melhor homens e
mulheres nas atividades sociais e profissionais.

Diferentemente da Educagao Ffsica Higienista,
que se acreditava capaz de redimir o povo de
seu pecado mortal, que 6 a ignorancia, e que
o leva as condicaes de deterioragao da
a educagao ffsica militarista, por sua vez, visava
a formagao do "cidadao-soldado" capaz de obede-
cer cegamente e de servir de exemplo para o
restante da juventude pela bravura e coragem.

A presenga dos militares no ensino da educa-
gao ffsica ja se faz notar nesta duas "tendencias",
e, ainda mais, quando, em 1921, o Brasil adotou
como metodo oficial de educagao ffsica o Regula-
mento n° 7. Esse foi, obviamente, um marco no
sentido de romper corn a concepgao Higienista
e dar impulso a educagao ffsica militarista, tornando
mais evidente a presenga deste segmento, o mili-
tar.

necessario ressaltar que a periodicidade
exposta deve ser entendida corn cautela. lsso por-
que, de fato, tendencias que se explicitam numa
epoca estao latentes em epocas anterires e, tam-
barn, tendencias que aparentemente desaparecem
foram, em verdade, incorporadas por outras.

Isso dito, a partir da introducao do Regula-
mento n° 7 ou Matodo do Exercito Frances, suces-
sivos acontecimentos contribufram para ref orgar
a ideologia nazi-facista absorvida com entusiasmo
pelo Governo Vargas, caracterizando os fortes indi-
cios de "miltarizagao do corpo".

Em 1931, quando do infcio da vigencia de
legalizagao que colocou a Educagao Fisica como
disciplina obrigat6ria nos cursos secundarios, o
"Metodo Frances" foi estendido a rede escolar.
Seguidamente, em 1933, foi fundada a Escola de
Educagao Fisica do Exercito, que praticamente fun-
cionou como p6lo aglutinador do pensamento sobre
a Educagao Ffsica durante as duas d6cadas se-
guintes.

Confirma-se, assim, a influencia militarista
na Educagao Ffsica Brasileira como urn componente
forte e duradouro.

Particularmente as minuciosas portarias que
regulamentavam a Educagao Fisica e os Desportos
a partir de 1934, dao a medida de sua importancia
para o Estado Novo: todos os aspectos da educa-
gao deveriam, assim, confluir a plenitude do desen-
volvimento nacional.

Esses e outros fatores que dizem respeito
educagao ffsica, contribufram para reforgar, na

pratica pedag6gica desta 6Itima, a ideologia da
ditadura varguista, refletindo na maxima de juvenal
a questa° da eugenia "mente sa em corpo sao".

0 Novi° que, derrotado o nazi-fascismo ap6s
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1945, a Educagao Fisica Militarista foi obrigada
a se reciclar, despojando-se dos argumentos mais
comprometidos corn o espfrito belicoso. 1st° nao
significa, de maneira alguma, que a pratica da
Educagao Fisica, ap6s a derrota do nazi-fascismo,
tenha-se livrado dos parametros impostos pela
Educagao Hica Militarista.

De fato, ainda hoje, em qualquer aula de
Educagao Ffsica deste pats, é possfvel encontrar
resquicios dos principios norteadores da pratica
ginastica e desportiva fascista. 0 condicionamento

ordem social, o adestramento fisico, o esporte-
espetaculo e ufanista, a disciplina imposta no "for-
mar filas", a repetigao mecanica de ordens do
professor, enfim, "o corpo-insrumento" sao alguns
exemplos da evidancia de uma pratica docente
ainda voltada a militarizagao do corpo.
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