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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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