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A DANA DA PEDRA MO: MOVIMENTO E EXTENSA° UNIVERSITARIA

Wilson Winter *

A necessidade de uma andlise mais abran-
gente e crftica do movimento humano, principal-
mente no que diz respeito aos aspectos histericos,
filoseficos e ideolOgicos, tern gerado eventos de
excelente qualidade. Corn estas caracterfsticas,
aconteceu na Universidade Federal do Parand, ern
outubro de 89, urn curso de extensâo universitdria
que contou corn a presenca de grandes nomes
da expressao cientffica e cultural do cenario brasi-
leiro. Gragas a participagâo dos professores Vitor
Marinho de Oliveira, Francisco Mauri de Carvalho
Freitas, Maurfcio Roberto da Silva, Mario NegrOo,
ldelzi Massaneiro, Marco Antonio de Moraes, Vera
M. Carvalho Faria e do Dr. Jose Angelo Gaiarsa,
a proposta elaborada por alguns formandos reali-
zou-se: uma abordagem ampla e integrada do mo-
vimento humano, que levou em considerageo diver-
sos enfoques, entre eles os aspectos psicolOgicos
envolvidos, e sobretudo manteve-se dentro do con-
text° social e politico brasileiro. Durante quatro
dias, academicos e professores de diversas areas
de estudo do movimento discutiram o problema
da alienagOo social e politica na atuagão profissio-
nal, e realizaram atividades buscando solucees pra-
ticas e coerentes pra esta realidade. Outra reflexdo
importante girou em torno das relagOes interpes-
soais, onde foram levantados questionamentos so-
bre os valores morals, eticos, religiosos e sociais
que ainda se caracterizam pela presenga de tradi-
cionalismos antiquados e preconceitos absurdos.
Foi levantada a importancia de uma atualizageo

continua e crftica do modo de pensar e agir que
se manifesta diariamente nas relacees (des)huma-
nas; e o quanto isto define a "moderna" estrutura
da organizacão social e politica nacional... impreg-
nada de ambigeo, desonestidade, inveja, injustica

de diversos mecanismos de manipulacdo popular,
utilizados por uma oligarquia para manter o sistema
capitalista em alta.

Felizmente, os conflitos internos gerados por
discussâo, em eventos como este, Om impulsio-
nando a procura por ideais de organizageo e desen-
volvimento para a especie humana... que, entre
todas, é a que possui a maior potencialidade para
evoluir, o que depende, sobretudo, da aproximagäo
de urn equilibrio energetic° e da harmonia corn
a natureza.

Permanece o desejo e a esperanga de que
novos grupos se preocupem corn o destino da
humanidade, e tomem como inspiragao a energia

o sucesso gerados durante o redimensionamento
de ideias e valores que ocorre quando as pessoas
se encontram corn urn mesmo propOsito, corn a
intengeo de amar, viver e acelerar o processo
evolutivo.

Fica registrado, cam muito carinho o agrade-
cimento as pessoas que idealizaram, organizaram

viabilizaram a realizacäo do curso "A DANA
DA PEDRA MO: MOVIMENTO, CORPO E VIDA".

A todos um grande abrago e o nosso mats
sincero muito obrigado.

Académico do Curso de Educasao Fisica da Universidade Federal do Paraná.



Motriuifncia 	  
Janeiro, 1990 — 33

DAKANDO E EDUCANDO

Karenine Porpino *
Larissa Marques *
Poliana Sampaio *

Buscando alternativas para a aplicagâo meto-
dolOgica da danga, desmistificando a concepgão
do ballet classic° como 6nico e suficiente recurso
utilizado na sua aprendizagem, tentamos transmitir
as nossas alunas uma visa() desta atividade corpo-
ral voltada para a educagão, onde a tecnica näo
seja urn fim em si mesma, mas urn dos meios
que possibilitem a descoberta do prOprio estilo.

Utilizamos como recursos pedagOgic ns o Ba-
llet classic° associado a vivancias de alongamento,
relaxamento, massagens, soltura, expressão cor-
poral e nogOes basicas de outros tipos de danga
como : jazz, moderno e danga flocl6rica. Funda-
mentando esta pratica desenvolvemos atividades
te6ricas como: trabalhos de pesquisa, exposigOes,
seminarios, leituras em sala de aula corn posterio-
res discussOes, possibilitando ao aluno uma valori-
zagdo major de sua pratica.

Atravas dessas experimentacOes almejamos
ampliar o leque de conhecimentos referentes
danga e ao praprio corpo do aluno, baseado num
clima de dialog° como engrandecimento pessoal

grupal, onde o aluno 6 capaz de ouvir, falar
argumentar, tornando-se mais consciente do seu

papel no processo de aprendizagem e podendo
participar de uma forma mais ativa para uma me-
Ihor qualidade de vida.

Como fruto deste trabalho, realizamos, ao
final deste ano, mais uma amostra de Ballet do
Colegio Nossa Senhora das Neves, tendo como
objetivo estimular nas participantes, assim como
na plateia, urn major interesse, valorizagao e co-
nhecimento do pr6prio corpo.

*

Empregando subsidios te6ricos que nos auxi-
liassem na discussäo do tema, em sala de aula

na transmissáo dos nossos objetivos, tivemos
a alegria de perceber uma major integragao entre
professores/alunos na elaboragâo da proposta, per-
mitindo, assim, o engrandecimento de ambas as
partes, fato ate entao nâo observado em espeta-
culos anteriores.

Dando enfase a utilizagao desses recursos
te6ricos, citamos aqui alguns procedimentos que
tiveram bastante importancia como fatores positi-
vos na efetivagao:

pesquisa na biblioteca infantil do colegio
corn a escolha do livro "0 maravilhoso corpo
humano" (titulo adotado posteriormente para
o espetaculo) como facilitador e leitura basi-
ca tornando-se o alicerce para o trabalho
de senso-percepgäo e desenhos do corpo
(turma menores);
— a solicitagao de trabalhos referentes ao
assunto, corn posterior discussáo em sala
de aula (turma maiores);

exposigao de alguns trabalhos e desenhos
em murais colocados no hall de entrada
do local onde se realizou o evento.

Apesar de nao fecharmos conceitos corn rela-
gäo a esta nova experiencia, estamos disponfveis
a analise de criticas que possam surgir durante

nosso trabalho, constatamos que a proposta
pode ser urn meio veiculador de espagos para
transformagao atraves do corpo que danga.

Professoras da Rede Estadual e Municipal do Estado do Rio Grande do Norte.
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INQUIETACOES BURGUESAS DO CORPO

Joiio Paulo Subira Medina *

Ha, de uns tempos para cá, entre n6s, uma
verdadelra expbstio de dlscursos e propagandas
quo procuram induzlr as pessoas a certas práticas
corporals e a certos comportamentos em relagão
aos seus corpos. Se, por urn !ado, esta tagarellce
sobre o corporal promove algumas reflex6es e
agOes sobre esta dimensâo hIstoricamente aro es-
quecida e reprimIda do ser humano, por outro,
manifesta dIferentes graus de manlpulagao A qual
somos constantemente submetldos e que nao faz
multo mais do que mudar o elm) de nossas allena-
g6es, mantendo as nossas vidas (ou nossos cor-
pos) suflclentemente distantes de suas possibIlida-
de:- de amplo desenvolvlmento ou verdadelra huma-
nizagao.

A Ideologia, quo reflete as relagaras de poder
em nossa socledade, patrocinada por uma diretrlz
que busca o lucro a qualquer custo, tenta passar,
entre outras colsas, uma visa° simplista de quo
para ser fellz basta seguir algumas regras, adquirir
certos bens materials, tomar alguns culdados e
Aver o aqul e o agora; sedlmentando ainda mats
o individualism bem a cardter de nossa atual
crlse exIstenclal. E A neste embalo quo prolifera
todo urn arsenal de tecnicas de hIgiene, danga,
esporte, ginastIca, massagem, dleta, moda, ma-
qulagem, clrurgia etc.

Como dlz o GabeIra, tudo A colocado como
se fosse possfvel comprar urn novo corpo. Basta
querer e esforgar-se urn pouco. As dimens6es
socials, neste caso, sao multo pouco consIderadas.
"Vlver o aqui e o agora", por exemplo, pode ser
urn born lema a ser perseguldo, neste final de
seculo, pelos Estados Unldos, Japdo, Unlao Sov16-
tica, Sulkla, Franca ou Inglaterra, quo, gragas
aos seus pr6prios esforgos ou As custas da explo-
raga° dos parses perlfdrIcos, consegulram garantlr
a grande parte de suas populagOes, o suficlente
para uma sobrevIvencla corn menores cananclas
materials. Mas não pode servIr de parametro para

o conjunto de uma socledade como a brasllelra,
onde a maiorla dos seus trabalhadores nao conse-
gue ganhar o correspondente a 100 d6lares men-
sals. Para n6s a realidade A outra e requer urn
tratamento e enfoque dIferenclado.

Como sabemos todos, biologicamente, a vida
humana comega no ato da concepgao, e as marcas
socials ja se fazem sentlr desde o processo de
gestagao. A mae faminta e desesperada dIficuldade
deixara de cravar na came de sou fIlho a cruz
de uma exIstrancla mals IlmHada. Desde o infelo,
o cutttral conspira contra o bblOgIco. 0 corpo
6 apropriado pela cultura. Val sendo cada vez
ma's urn suporte de signos socials. As instrugaes
assumem seu papel. Faz-se necessárla a prepara-
gap (do corpo) para o convfvlo em sociedade.
E precis() aprender as regras socials. Comega a

Comega a educagao. 0 corpo da crianga
vat sendo vlolado por urn con junto de regras s6clo-
econ6mIcas que sufoca, domestlea, °prime, repri-
me, "educa".

E asslm quo, culturalmente, se faz o nosso
corpo. E como alguarn jd disse, o que o corpo
fala é o que o social estit falando atraves do
oorpo.

A Influrancia do social no pessoal 6, portant°,
um fator exlstencial pouco considerado numa so-
cledade Individualista como a nossa, mas determi-
nante para podermos compreender as nossas

e nossas possibilidades. Analisando-se o
contexto brasIldro, por este prisma, crab quo nao
flea multo Mid de se perceber que aquela crianga
nascIda na mIsdria multo provavelmente nao
as mesmas condlg6es e oportunidades da crianga
cujos pals assumem recursos materials para suprir
suas necessIdades básicas de alimentagao, mora-
dla, Instrugão, assistancla medica, etc.

E tambOrn precis° entender que, apesar do
forte peso da ideologla domlnante, o corpo-margi-
nallzado do pobre não tern os mesmos desejos

• E professor de Edudagão Fisica e mestre em Filosofla da Educagflo, tendo trabalhado como Preparador Fisico
em diversos clubes de futebol do pa a exterior. Lecionou, de 1971 a 1983, na PUC de Campinas e, em
1987, na UNICAMP. Atualmentg trabalha como Assessor Têcnico da Secretarla Municipal de Esportes, Lazar
e Recreagão de Sao Paulo. E autor dos Ilvros A Educacao Mica culda do corpo... e mente, 1983,
corn 8 edicees, e 0 BrasileIro e seu Corpo, 1987, corn 2 edicOes, ambos ecitados pela Editora Papirus
de CampInas, Sao Paulo.
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interesses que tern o "corpo-burgues". Pesquisas
recentes realizadas no Brasil demonstram que a
visa° e sensacâo de corpo variam segundo 0
segmento social do qual se faz parte. Neste senti-
do poucas variaveis perpassam as classes sociais.
Temas como o orgasmo, a virgindade, o adult6rio,

aborto (para ficarmos na sexualidade como
exemplo) nao sao tratados da mesma forma por
todas as classes socials; peb contrario, cada es-
trato tern suas caracterfsticas, conforme o grau
de exploracao e opressao a que seus corpos estao
sujeitos. Vista desta maneira, a questa() da corpo-
reidade assume uma relevancia ainda pouco explo-
rada quando se trata de entender a estrutura s6cio-
polftica-econOrnica brasileira.

Falando genericamente, podemos dizer que
corpo do brasileiro 6 urn corpo violado pelas

condicôes histOrico-culturais e concretas que vive-
mos. Nossa sociedade nao conseguiu construir as
bases que garantam que todos os brasileiros pos-
sam alcangar urn estado de saade mais amplo,
que seria justamente urn estado de profundo e
dinamico bem-estar fisico, mental e social. Ao
contrario, ela estabelece um padrao neur6tico de
normalidade comportamental que provoca toda sor-
te de pressOes e repressOes que vao caracterizar
as diversas camadas sociais. estranho reconhe-
cer que nossa visa) de sake tern algo de pato16-
gico. Isto explica, por exemplo, como muitas pes-
soas obesas ou gordas passam a vida inteira bri-
gando consigo mesmas em funcao de pressOes
sociais que as obrigam a emagrecer. 0 gordo
passa a ser, assim, aquele indivfduo que, parado-
xalmente, mais passa Tome. Nao percebe que suas
frustagOes, angLstias ou mesmo neuroses, sac)
produtos de uma sociedade doente (tambarn neur6-
tica) e que determina estes padrOes fascistas que
somos obrigados a seguir.

Tais contradicOes tambOrn ocorrem corn mui-
tas mulheres burguesas. 0 tempo e o dinheiro
que gastam para ficarem bonitas, magras e "gosto-
sas" superam em muito o investimento que fazem
para se perceberem melhor no mundo e tornarem-

se pessoas mais humanas, mais crfticas e autenti-
camente mais Oteis ao desenvolvimento da socie-
dade, ou seja, verdadeiramente mais saudaveis.
Para estas mulheres, atingir urn certo padrao est6-
tico parece ser a (mica meta em suas villas.
Nao se dao conta de que o prOprio corpo delas
6 tornado, muitas vezes, como uma propriedade
dos homens que vao possuf-las.

Estas reflexOes me fazem lembrar tambarn
urn outro exemplo nesta direcao, que mostra bem
estes conflitos pessoais em relagao aos valores
que sao estabelecidos culturalmente. Constante-
mente sou abordado por pessoas que pedem orien-
tagao sobre dieta e exercfcios apropriados para
emagrecer e entrar em forma. Dizem que vac
iniciar urn regime "para valer" na prOxima segunda-
feira e querem mais algumas sugest5es. Para sua
decepgao respondo-Ihe que, se pretendem iniciar
seu regime na segunda-feira, talvez o melhor seja
nem comega-lo. Comecar urn regime na segunda-
feira ja deixa implfcito uma disposicao de abando-
n6-lo asim que chegar o prOximo fim de semana.
E 6 o que se constata. A grande maioria daqueles
que possuem problemas de excesso de peso, por
exageros na alimentacao e carencia nas atividades
ffsicas, passa a vida toda brigando consigo mesma,
sem nunca atingir seu objetivo. Pouca gente se
disp6e, ao inves de urn regime — quase sempre
temporario, pois serve mais para aliviar o peso
da consciancia do que o peso da gordura — a
rever a prOpria vida (habitos, postura, valores,
visa° de mundo...) e lutar por muda-la efetivamente
num sentido mais amplo de realizacao, que contri-
bua para as transformacOes que nossa sociedade
tanto reclama.

certo que alguns se negam a isto, face
aos seus prOprios interesses de classe, que Ihes
permitem privilegios que a maioria das pessoas
nao pole ter. Outros, por ingenuidade (ou por
inclusao da ideologia dominante) nao se ciao conta
de seu papel hist6rico na construcao de uma socie-
dade melhor.
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LAZER DO SESI - UMA ALTERNATIVA
PARA 0 TRABALHADOR

0 Sesi é uma das poucas instituicOes
brasileiras que tern o lazer como urn de seus
campos prioritarios de atuacao. Desenvolve
atividades de recreacao, que visam diminuir
os efeitos da fadiga e da tensäo e estimuiar
o espirito associativo e comunitario de sua
clientela, composta pelos trabalhadores da
indListria e seus dependentes.

Em 43 anos de existencia, o Sesi
construiu uma das principals redes de cen-
tros esportivos e recreativos do pais, atuan-
do através de mais de 500 unidades, entre
centros de atividades, colOnias de ferias,
clubes do trabalhador e unidades operacio-
nais, onde estäo instalados estadios, qua-
dras de esportes, parques infantis, salOes de
festas, piscinas, audit6rios e pistas de atle-
tismo, entre outros equipamentos.

Esta sOlida base fisica permite a insti-
tuicao destacar-se na sua prestacao de ser-
vicos. No ano passado, o Sesi atendeu mais
de 12 milhOes e 700 mil usuarios em suas
atividades de lazer, englobando os setores
a rtistico/cu ltu ral, esportivo e social.

Corn 400 profissionais atuando na
area, o lazer esportivo destaca-se pela prati-
ca de atividades de ensino e recreativas,
abrangendo programacäo bastante variada,
nas modalidades de atletismo, basquetebol,
natacao, ginastica, volei, futebol de campo e

de salao, tênis de mesa, saltos ornamentais,
handebol e judo, entre outras. Alem disso,
promove torneios e campeonatos locals, re-
gionais e nacionais, a exemplo das olimp1a-
das operarias, realizadas a cada dois anos
corn a participacao de atletas de todo o pais.

Em 1988, quase seis milhOes de pes-
soas participaram das atividades do lazer
esportivo no Sesi em todo o pais e, em Ser-
gipe, essas programacOes atingiram 13 mil
usuarios.

0 lazer cultural atua através do esti-
mulo a formacao de grupos teatrais, de co-
rais e de conjuntos musicals, do incentivo
pratica da danca, a freqUancia as bibliotecas
e as escolinhas de arte. Promove, ainda, ex-
cursOes, exposicOes de arte e festivais de
m6sica, entre outros.

Na area social, a programacao de lazer
do Sesi abrange a promocao de jogos de
salao, gincanas, piqueniques, festas dan-
cantes, serestas, ruas de lazer e outras ativi-
dades, inclusive aquelas relativas as come-
moracOes civicas e religiosas.

Ao oferecer programacào de lazer di-
versificada e que permite a participacao ma-
cica da clientela, o Sesi busca contribuir para
o bem-estar social do trabalhador, uma vez
que lhe proporciona instrumentos para o
seu desenvolvimento individual e integracão
social.  

110.011.•

n11.. 
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SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
DEPARTAMENTO NACIONAL
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OS PARQUES DE RECREACAO DO ESTADO NOVO E A CONTRIBUICAO
DA CULTURA CORPORAL NA SOCIEADE BRASILEIRA

Georgette Alonso Hortale (organizadora)
Jorge Rangel

Renato Vargas
Santa Camara
Santa Franco

I - INTRODUCAO

0 Departamento Geral de Agar Comunitária,
drgdo da Secretdria Municipal de Educagão, foi
criado pela atual gestao corn o objetivo de se
tornar urn canal permanente de comunicagdo da
administragão corn a sociedade e suas diferentes
formas de organizagão.

Compromissado corn a democratizagao da es-
cola, e entendendo que esta s6 se dd corn a
efetiva integragdo corn a comunidade, é que o
Departamento Cultural se apOia no alcance de seu
principal objetivo, ou seja, o da valorizagao das
diferentes formas de expressdo de vide, pensa-
mento e agar), prOprio de cada comunidade.

Estd, portanto, no ambito deste Departemen-
to, a sistematizagdo de dados referentes aos Par-
ques de Recreagdo, através do levantamento de
documentagdo existente, e da produgão de regis-
tros que contribuam para preservagao da merndria
da Educagdolica do Municfpio do Rio de Janeiro.

0 decreto de criagão dos Parques de Recrea-
gao data da dpoca do Estado Novo, de GetOlio
Vargas, isto 6, urn perfodo impregnado de urn
nacionaismo pragmAtico; de uma ideologia de Inspi-
raga° fascista; de uma polftica centralizadora, e
onde se faz sentir a necessidade de controle da
ordem social nas suas mais diversas manifes-
tagOes.

0 estdgio atual ern que se encontram os
Parques de Recreagdo demonstra um desvirtua-
mento dos fins precfpuos para os guars foram
criados. Da mesma forma que, ao considerarmos
o seu decreto de criagdo, observamos algumas
inadequagOes Os necessidades e razOes sociais
que ora se impOem. 1st° tudo aliado aos reais
condicionantes de seu funcionamento, leva-nos a
refletir sobre qual tern sido a fungdo social desses
espagos destinados a recreagao nas horas de lazer.

E objetivo do trabalho analisar o discurso
dos documentos levantados, contextualizando-os.

Quanto ao funcionamento, nos dias de hoje,
hd muito alterou-se dos objetivos de implantagao,
tendo modificado caracterfsticas essenciais — por
exemplo, aiguns funcionam atendendo a educagdo
prd-escolar, outros atendem a comunidade adulta
corn atividades ffsicas.

Na medida em que uma sociedade, em deter-
minada 6poca, cria espagos, ou seja, instituciona-
liza areas ffsicas, recursos materiais e humanos
para a pratica sisternAtica de atividades ditas re-
creativas, esta agar) não estd desconectada da
ideologia que subjaz a este momento histOrico.

Sendo assim, cabe observar os seguintes
pressupostos para a sustentagdo te6rica da pes-
guise:

II — PRESSUPOSTOS E METODOLOGIA

A Recreagão, enquanto atividade orienta-
da, estd comprometida corn a concepgao
e os valores de educagão da sociedade em
que estd inserida.

0 processo educacional 0 urn fenOmeno
de agar) sOcio-polftico-cultural.

Considerando: (1) que a categorizagao hist6ri-
ca compreende os processos estruturais e funcio-
nais do objeto deste estudo; (2) que a categoriza-
gdo I6gica compreende as correlagOes e interagOes
que existem no desenvolvimento deste; (3) que
na relagdo de ambos se inclui o elemento da con-
tradigdo, é que a pesquisa estard apoiada metodo-
logicamente na *ice dialdtica.

Os prof essores acima integram a equipe do Departamento Cultural pertencente ao Departamento Geral de AO°
Comungria da Secretaria Municipal de Educacäo do Rio de Janeiro.
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III - A IDEOLOGIA DO ESTADO NOVO

A partir de dois parametros de desenvol-
vimento — urbanizagao e desenvolvimento Indus-
trial — redefinem-se as relagees de poder dentro
do Estado brasileiro.

A crise do domfnio oligarquico permite que
as press6es de track industrial cresgam e, apola-
das na classe media, assegurem a preponderancia
da burguesia emergente.

As caracterfsticas que vao margear a funda-
mentagão do "novo" Estado a se conflgurar sac,:

urn Estado forte;
uma sociedade civil fraca.

Entende-se o surgimento do Estado Novo en-
quanto momento decisivo para que os setores in-
dustrials (em ascensao desde a decada de 20)
assegurem a sua chegada a &agar) do Estado,
conciliando, atraves da identidade politica, face
ao bloco oligarquico, e articulando novos compro-
missos de classe no poder corn os interesses
agrarios (setores agro-exportadores).

Urn quadro antecendente de profundas crises
econernicas, polfticas, e socials ira demarcar a
inoperancia e a incapacidade de qualquer dos gru-
pos dominantes de assumir o controle do Estado
em banal fcb pr6prio e, ao mesmo tempo, repre-
sentar o con junto dos interesses econernicos priva-
dos.

As lutas internas da classe dominante carac-
terizam a fragilidade dos "donos do poder" ante
os movimentos de setores da Sociedade. 0 Levan-
te Comunista de 1935; A alianga Nacional Liberta-
dora; A Frente Negra; 0 Integralismo; A Rev°luck
de 1932, evidenclavam, de forma eloqUente a ne-
cessidade de uma safda repida para a crise.

Os setores industrials, em 1937, corn o Golpe
de Estado, conseguem a dominagao dos aparelhos
ideolOgicos do Estado, a supremacia econernica
da burguesia industrial, e moldam urn novo bloco
hist6rico. Convoca-se para exercer o ponto estra-
tégico da manutengão da ordem e do equilfbrio,

poder moderador — as Forgas Armadas.

A elite intelectual mais os setores militares
operacionalizam urn projeto tecnIco-cientIfico para

controle social e o domfnio da burocracia estatal,
corn a criagao da Escola Superior de Guerra, do
DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda que
era responsavel pela censura aos meios de comuni-
cacao e veiculador da propaganda do governo),
do DASP (Departamento de Administragao e Servi-
co PUblico), 6rgao centralizador e tambem fiscall-
zador e fortificador do poder federal, atraves de
suas repartigees estaduais, e da criagäo dos Orgaos
empresariais: Conselho Nacional de indUstria e
Conselho Nacional de Comercio. Os primelros como

viabilizadores da Ideologla da capacidade ffsica e
intelectual e os segundos como asseguradores da
ideologia do progresso. Este era o pensamento
autoritario brasileiro e a nova Idela de Naga°.

O autoritarlsmo do Estado Novo se utiliza
de mecanismos varlos para a manipulagao da clas-
se trabalhodra. A interterencia de Vargas na regu-
lamentagao da acumulagão de capital aparece corn
a criagao do salad° minimo (que nao comporta
os "ganhos" do trabalhador na produtividade, e
onde Hens como saide e educagao nab sac) compu-
tados na base de calculos).

Os sindlcatos, agora Gnicos por categoria pro-
fissional, e alvo de controle a subordinagao
passam a ter fungao asslstencial e recreativa so-
mente.

Observa-se nas plataformas da Allanga Libe-
ral e do Ministerio do Trabalho:

"(...) A plataforma da Alianga Liberal falava
em dipositivos tutelares", citando entre ales:
a instrugao, a educagao, a higiene, a amen-
tack, a habItagao, a protegao as mulheres,
as criangas, a invalldez e a velhice; o credit°,

salarlo, e recreacio. 0 discurso de posse
de Lindolfo Collor no Ministerio do Trabalho
pbe toda a Onfase na assistencla — salarlos
dignos e remuneradores, a protegao Inds-
pensavel a todo o esforgo humano, a regula-
rizagao do trabalho de mulheres, de adultos

menores, os seguros, socials, as aposen-
tadorlas, as casas higlanicas e baratas, as
escolas, os recrelos". (Rowland, cltado por
Lima, 1979, p. 46)

ainda do Ministro do Trabalho a justificativa:

"As leis ha pouco decretadas, reconhecendo
as organizagees sindicals, tiveram em vista,
prIncipalmente, seu aspecto jurfdico para
que, em vez de atuarem como forga negati-
va, hostis ao poder ptiblico, se tornassem,
na vida social, elemento proveitoso de coo-
peragad no mecanismo dirigente do Estado".
(Rowland, citado por Lima, 1979, p. 46)

Cabe aqui uma observagao quanto ao "alvo
de interesse privileglado" em relagão a Educagao
Fisica no Estado Novo, que foi a classe trabalha-
dora, embora nao seja objeto direto desta pesqulsa,
mas sim indireto, na medida em que os parques
de recreagao atendem aos lithos desta classe.

E do major It-1kb de Freitas Rolim, entao
diretor da Escola Nacional de Educagáo Fisica e
Desportos, o trecho da conferencia sobre a fungao
da Educagao Fisica para as classes trabalhistas:

"Restabelecer convenientemente a compen-
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sack) do desgaste das tarps, mediante
a pratica dos exercicios adequados, constitui
a missâo da educacao ffsica nos estabeleci-
mentos fabris". "(...) Assim, nesses parses
cujas atividades desportivas tern sido objeto
de nossa apreciagao, milhares de estadios
de natureza diversa foram organizados e
todas as grandes empresas sâo obrigadas
a possuir a aparelhagem completa. Na am-
bigao de ter campos desportivos prOprios
e de incrementar por todos os meios a
pratica dos desportos entre seus auxiliares,
reside o salutar estfmulo para a obtengao
do tftulo de empresa-modelo, concedido
anualmente por ocasiao das comemoragees
do Dia do Trabalho". (Rolim, citado por Lima,
1979, p. 51 e 52)

o controle do tempo livre do trabalhador,
no afa da recomposigao de energia para ser recolo-
cada novamente a disposigao da producao. Entre-
tanto, nao basta controlar o trabalhador, mas o
filho deste tambem, o "menor trabalhador". Utili-
zando-se do espago ffsico dos parques de recrea-
gao (referido na citagao a seguir como parques
infantis), é criado o Clube do Menor Operdrio,
como demonstra a conferencia do Dr. Nicanor Mi-
randa, chefe da Divisao de Educagão e Recreio
do Departamento de Cu!tura de Sao Paulo de entao:

"(...) Nao serao os adolescentes operarlos,
os homens de amanha, que bem ou mal
integrados na sociedade constituirao a mas-
sa trabalhadora da Nagão? Por que nao inte-
gre-los bem, proporcionando-lhes quanto an-
tes, os meios e os recursos para que ve-
nham a ser os profissionais aptos, cidadâos
nobres e dignos das suas fungOes na coleti-
vidade?
(...) Os parques infantis funcionam das 7,30
As 18,00 horas. A essa hora encerram-se
os trabalhos referentes as criangas e as
18,30 inicia-se o Servigo do Clube de Meno-
res que vai ate As 22,30.
Todos os s6cios ao serem registrados rece-
bem uma caderneta de identificagao. A ficha
de registro acusa, entre outros dados, na-
cionalidade, profissao e salario dos pais, sa-
lad° e profissao dos menores". (Miranda,
citado por Lima, 1979, p. 59)

IV — A EDUCAC-A0 NACIONALISTA
DO ESTADO NOVO

Uma ideologia nacionalista era forjada, esca-
moteando os mais significativos e reais interesses
no processo histerico do Estado Novo — os inte-

resses privados. Nao havia intervengao nas ativida-
des das empresas estrangeiras 	 instaladas aqui,
e a dependencia a polftica externa nao mudava
o quadro de pals colonizado, suscetfvel As pressees
politico- econernicas.

E é na Educagao que a ideologia nacionalista
encontra urn campo fertil para a sua proliferagao.

Tragtenberg (1981) faz citagees da Enciclo-
pedia Integralista, em alguns trechos aqui apresen-
tados, de seu artigo sobre a Proposta Integralista:

"A Agao Integralista Brasileira situa-se, an-
tes de mais nada, como urn formidavel "apa-
relho ideolOgico". Publicara ela, entre 1932
e 1937, 8 jornais diarios, 5 revistas e 90
semanarios em todo	 (p. 99)
"Partindo de Boecio, a doutrina integralista
postula ser o homem (...)" urn ser racional,
criado A imagem e semelhanga de Deus,
seu criador, corn direitos e deveres inerentes
e decorrentes de sua racionalidade e da
sua finalidade. 0 objetivo principal do homem
é, portanto, a realizacao plena de sua perso-
nalidade, segundo sua natureza e destino.
(13. 97)
"Todos os autores da Enciclopedia Integra-
lista sao unanimes em definir que "o conceito
de educagao decorrente da filosofia integra-
lista e dos seus criterios interpretativos dos
valores humanos, sociais e nacionais". (p.
98)

As rafzes ideolOgicas do nacionalismo prag-
matic°, como se observa, la estavam plantadas
pelo Integralismo, e a propaganda anticomunista
ganha forga, como mostra o depoimento de Gettilio
Vargas, em relagao a contribuigao da Educagao:

"(...) nao sendo uma simples fornecedora
de nogees tecnicas, mas	 urn instrumento
de integragao da infancia e da juventude
na Patna una e nos interesses sociais que
lhes sao incorporados, a educagao da moci-
dade, nos preceitos basicos estabelecidos
pelo novo Estado, sera urn elemento nao
s6 eficaz, como ate decisivo na luta contra
o comunismo e outras ideologias que preten-
dam contrariar e subverter o ideal de nacio-
nalidade e as contrariar e subverter o ideal
de nacionalidade e as nossas inspiracOes
cfvicas, segundo as quais a juventude, agora
mais do que nunca, sera formada..." (Var-
gas, citado por Castellani	 Filho, 1988, p.
84)

Como resultado de uma politica educacional
voltada para uma sociedade capitalista industrial,
a enfase A valorizagão do ensino profissionalizante,
pela "neutralidade" da tecnica, esvazia o conteildo
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social desta educagao. Isto representa uma manu-
tengao dos valores vigentes pela classe dominante,
onde o contecido social 6 deteriorado pela forma
"fria" e, aparentemente, neutra do tecnicismo. Aqui
conteOdo e forma nao interagem, mas a forma,
sim, impee ao primeiro uma alteragão de natureza
substancial, fazendo corn que a neutralidade seja,
na realidade, a permissao e a possibilidade concreta
de uma conservagao de valores.

Dentro desta concepgao de educagao do Es-
tado Novo, a Educagao Fisica nao poderia ser
diferente. A disciplina moral e o adestramento ffsico
foram o marco conceitual.

De acordo corn Lima (1979), a Educagao Fisi-
ca integra pela primeira vez, em 1937, a Consti-
tuigao Brasileira, como parte de uma politica de
"Educagao Nacional":

Art. 131:
"A Educagao Ffsica, o ensino cfvico e o
de trabalhos manuais sera° obrigatorios em
todas as escolas primarias, normais e se-
cundarias, nao podendo nenhum de qualquer
desses graus ser autorizado sem que satis-
faga aquela exigencia". (Almeida e Barreto,
citado por Lima, 1979, p. 37 e 38)

Art. 132:
"0 Estado fundara instituigees ou dart o
seu auxflio e protegao as fundadas por asso-
ciagees civis, tendo umas e outras por fim
organizar para a juventude periodos de tra-
balho anual nos campos e oficinas, assim
como promover-lhe a disciplina moral e o
adestramento ffsico, de maneira a prepa-
ra-la ao cumprimento dos seus deveres para
corn a economia e a defesa da Nagão".
(Almeida e Barreto, citado por Lima, 1979,
p. 38)

E a Educagdo Ffsica sendo utilizada como
instrumento de engajamento dos jovens as inspira-
gaes fascistas, atraves da sua obrigatoriedade,
juntamente corn o civismo e os trabalhos manuals.

Corpos sadios e aptos para desempenhar fun-
gees na sociedade; economicamente produtivos;
adestrados como forga de trabalho, e politicamente
obedientes e ordeiros. E o corpo sendo capturado
por uma polftica de cultura corporal que ciente
da miscigenagao, prega a formagao do "Homem
Brasileiro" numa tentativa de homogeneizagao.

ainda do major Rolim, por ocasiao de seu
pronunciamento na conferencia anteriormente ref e-
rida sobre a Educagdo Fisica e a temAtica tra-
balhista:

"(...) Euclides da Cunha, pensador e estilista
notavel, honra da cultura nacional, caracte-
rizou o nosso homem na sua realidade mais

expressiva, dizendo: surgem her6is, mas a
estatura avulta-Ihe, major, pelo contraste
corn o meio; belas páginas vibrantes eviden-
ciam a acao das fres ragas formadoras.
(...) A nossa evolucâo biolOgica reclama a
garantia da evolucäo social. (Rolim, citado
por Lima, 1979, p. 49)
"(...) A maquina humana, pobre por heran-
ca, sobre todo o desgaste do meio, sem
que uma alimentagao compensadora e o tra-
balho ffsico de caster higiënico possam
reconduzi-la as condigees que Ihe impee
a luta pela vida. "(Rolim, citado por Lima,
1979, p. 50 e 51)

Numa concepgao higienista da pratica da ati-
vidade ffsica, e eugenista de raga, o discurso sobre
esse "Homem Brasileiro" a ser forjado, vai as
rajas do absurdo, em materia de genetica:

"A Educagdo Ffsica 6 urn poderoso elemento
de eugenia e fornece os elementos susceptf-
veis de desenvolver e aperfeigoar as qualida-
des ffsicas e morais do indivfduo, por urn
lado provocando a forca, a resister-Ida, a
destreza, a saide, e equilfbrio das grandes
fungees organicas, a beleza das formas e
a harmonia das proporgees, por outro lado
proporcionando a audacia, o sangue frio, a
tenacidade, a acuidade de iniciativa, a solida-
riedade e o espfrito de disciplina, em suma
a tempera de canter, qualidades essas ne-
cessarias para o sucesso na vida, para o
exito de qualquer empreendimento". (Loyolla,
citado Lima, 1979, p. 15)
"A NOVA EDUCACAO FESICA devera formar
urn homem tfpico que tenha as seguintes
caracterfsticas: de talhe mais delgado que
cheio, gracioso de musculatura, flexfvel, de
olhos claros, pele sa, agil, desperto, erecto,
d6cil, entusiasta, alegre, viril, Imaginoso, se-
nhor de si mesmo, sincero, honesto, puro
de atos e de pensamentos, dotado corn

senso de honra e de justiga, comparti-
clpando no companheirismo dos seus seme-
Ihantes, e levando o amor da Providencia

dos homens no seu coragao". (Fisher,
citado por Lima, 1979, p. 16)

Fundada em 1939, a Escola de Educagao Fisi-
ca, entao, Escola Nacional de Educagao Fisica
e Desportos, tern seu corpo docente fornecido
pela Escola de Educagao Fisica do Exercito, tendo
sido clara a sua fun* como ficou evidenciado
neste discurso:

"Esta Escola nasceu do desejo de se dar
ao Brasil o homem de que precisa, para
a exploragao de suas riquezas, para garantia
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de seu patrim6nio material e moral e, sobre-
tudo para a integiidade de sua soberania.
(...) A Nagao, um dia, forte, feliz e soberana
inscreverd no portico deste instituto o seu
reconhecimento a quem, criando o Estado
Nacional, cuidou de modo tao acertado e
de maneira tao racional, da pujanca ffsica
da raca(...) 0 que hoje vimos aqui 6 uma
combinagao daquela previdente politica de
seguranca nacional, pelo preparo adequado
do homem, de que se tormou pioneiro entre
nOs o Exercito"...(Rolim, citado por Lima
1979, P. 41 e 42).

V - OS PARQUES DE RECREACAO
DO ESTADO NOVO

Criada pela Lei 378, de 13 de janeiro de
1937, a Divisao de Educagao Fisica propOe ao
govemo federal "Pianos de Agao" junto aos estados
e municfpios, segundo Leite (citado por Lima, 1979,
p. 40 e 41). Nestes pianos encontravam-se os
Parques de Recreio, tamb6m chamados Parques
Infantis.

"Outas instituigOes foram criadas coma a
Comissao Nacional de Desportos (Decre-
to- Lei n° 1056 de 19/01/39); o Congresso
Nacional de Desportos (Decreto-Lei n° 3199,
de 14/04/41-out. 1); a criagao de in6meros
centros de recuperack e parques inf antis,
associagOes, clubes, Inspetorlas (...); a cria-
gao da "Juventude Brasileira" (Decreto-lei
n° 2072, de 08/03/40), cujo papal importante
6 confiado a Educagao Fisica, que "tera
par objetivo nao somente fortalecer a saide
das criangas e dos (ovens, tornando-as re-
sistentes a qualquer especie de invasäo
mOrbida (...)" e, quanta a formagao moral
(que é o pressuposto basic° da Educagao
Fisica) "visara a elevagao espiritual da per-
sonalidade, para o que buscara incutir nas
criangas e nos jovens a confianca no pr6xi-
mo esforco, o hâbtto da disciplina"... (Lima,
1979, p. 42).

Criados em 29 de outubro de 1939, polo De-
creto-lei n° 6.316, as Parques Infant's subordi-
nam-se ao Departamento de Educagao da S.G.E.C.
(Distrito Federal), segundo Lima, (1979, p. 89),
tendo coma finalidades:

dirigir e orientar criangas da localidade
escolas em seu tempo livre;
desenvolver "habitos sadios de vida ffsica

recreativa";
desviar da rua, da "marginalidade", crian-

gas sem amparo.

Nos documentos ate agora encontrados,
consta que o Parque Alina de Brito, doado pelo
ExOrcito Nacional, e anexo a Escola Rosa da Fon-
seca, na Vila Miltar, foi "o primeiro que se construiu
no Distrito Federal obedecendo a regras pedag6-
gicas e orientagao moderna..." (Documento sabre
a Escola Rosa da Fonseca, RJ, s.d., p. 105),
embora esteja citado como "campo de jogos".

de Lima (1979) a classificagao coma parque
int anti!, e que ora utilizar-se-a para ser fiel
caraterlzagao: "o parque infantil tern urn sentido
mais amplo. Retine atividade intelectual, atividade
artistica, e atividade ffsica. Os horarios &do estabe-
lecidos, programados, para tais atividades." (Lima,
1979, p. 88)

Constam do Document° sabre a Escola Rosa
da Fonseca alguns trechos esclarecedores da ideo-
logia que permeava a Educagão e a Educagao
Fisica naquele period° (as grifos sao nossos):

"Avante, corpo docente da Escola Rosa da
Fonseca, continuar a vossa tarefa honrosa,
formando em vosso pequenino quartel, bata-
lhOes unidos, denodados, prontos a se reuni-
rem ao primeiro toque de clarim para as
avangadas conquistas do saber, visando
sempre a defesa e o engrandecimento do
nosso muito amado Brasil..." (p. 14)

Em relagao 0 merenda escolar (que era ofere-
cida no parque):

"Os pequenos que corn as primeiras letras
recebem o aliment° do corpo que Ihe vem
do exercito, comegam desde cedo a estimar
as forgas vigilantes da nacionalidade e a
compreender melhor a formagao do soldado
que as simboliza". (p.8)
"Foi institufda tambern, oficialmente, e de
manelra notavel, a merenda gratuita para
300 criancas pobres, solugao quo foi inicial

basica, para o tacit desempenho de todos
as restantes itens desse piano de remodela-
câo material, moral e intelectual."(p, 14)

seria admissfvel quo o objetivo dos
campos de jogos fosse apenas o de propor-
cionar recreio A crianga. Alga de mais impor-
tante 6 visado pela sua organizagao: estabe-
lacer uma perfeita solidariedade entre a vida
intelectual e a vida ffsica da crianga. Educar,
brincando, 6 a orientagao da escola nova."
(p, 108)

Observe-se ainda este depolmento:

"Os parques Inf antis sao, em Ultima anallse,
uma obra de assIstència social e de educa-
cäo popular. Nao 6 possfvel, pals, separar
a sua missào daquela quo lhes cabe como
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elemento formador de urn Estado que deve
ser, pelo nosso julgar, essencialmente de-
moc râtico.
Prover os meios necess6rios para que os
homens das novas geragi5es sejam dotados
de aptidOes para exercer funcOes vivas da
coletividade: estimular a formacäo de uma
consciOncia nacional; lutar pela realizagao
dos ideais de uma verdadeira solidariedade
humana; ter sempre presente ao espfrito
a obediOncia, princfpios racionAveis de justi-
ga social, esses sao os objetivos mediatos
de uma educacäo popular que vise a supre-
macia da verdade e da liberdade.
Mas sem a preparacao da crianga tudo sere
simples utopia. Por isso acostumemos a
crianca a ler; a norma objetiva e social
para que ela cumpra volunt6ria e livremente
corn nobre e humana disciplina. Nao a sub-
metamos a arbitrariedades, a ordens absur-
das e pessoais por bem intencionadas que
sejam, porque enteo nao [he deixaremos
abertos sena() dois caminhos, igualmente pe-
nosos e prejudiciais ao seu normal desenvol-
vimento 6tico e social: o da rebeldia ou
da obediencia cega inerte, no fundo depri-
mente e vil (Barros)" (Miranda, citado por
Lima, 1979, p. 91 e 92).

Como conclusao, fica evidenciado que a con-
cepgao ideolegica dos parques de recreagao de-
monstra uma viseo eugenista de raga, higienista
de corpo ffsico, e disciplinador do corpo social.
Como contribuigao a construgao da culture corporal
da nossa sociedade, os parques de recreagao foram
concebidos e constituem, ate hoje, espagos de
controle social, onde os valores esteticos de classe
economicamente dominante ditam o corpo que Ihe
convern.

Como consideragbes, entende-se que o traba-
Iho este no seu comego, e que deve ser ampliado
onde existam parques de recreagao.
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