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0 CORPO FEMININO NUMA PERSPECTIVA LIBERTARIA

Eliane Pardo Chagas *
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I - AINDA HA MUITOS MUROS A DER-
RUBAR

de dentro da tempestade construimos os
caminhos, tantas vezes quantas forem ne-
cessarias. Reinventaremos o futuro. 0 so-
cialismo sera libertario, ou nao sera...

Ao propormo-nos escrever este artigo, tenta-
remos fazer corn que ele reflita boa parte de
nossas angestias e, por que não? — de nossas
limitagOes. Porem, acima de tudo, queremos que
ele consiga traduzir a nossa esperanga, nossa
busca de novas alternativas, por mais tfmidas e
iniciais que alas possam parecer. Buscaremos, na
verdade, potencializar essas esperancas em nossa
praxis cotidiana e profissional, na expectativa de
que possam vir a constituirem-se em contribuigees
organicas para a construgeo da nova sociedade
justa e igualitaria que queremos.

0 momento hist6rico pelo qual passamos des-
perta-nos fortemente para a necessidade de raver-
mos radicalmente nossas concepgaes, nossas vi-
sees de mundo, resgatando uma totalidade muitas
vezes desconsiderada. A crise do socialismo real,
a realidade da disputa politica dos pafses latino-a-
mericanos, enfim, as dificuldades encontradas pe-
las nagees que procuram construir uma sociedade
diferente, socialista (Nicaragua p. ex.) e sentiram-
se obstruidas por inerneros fatores, tais como
a pressao imperialista, a burocratizagao do estado
socialista etc., sac, problemas que mobilizam o
mundo inteiro atualmente e que levam-nos inevita-
velmente a repensar o nosso projeto politico ideal,
ou seja, o "socialismo", de uma forma bem mais
ampla e crftica, superando dogmas e receitas soli-
dif icadas e acabadas que mais assemelham-se
a manuals bfblicos do que a reflexees filoseficas.

preciso, sim, aplicar a dialeticidade e a
historicidade sabre nossas preprias concepgöes do
"marxismo" precisamos, sim, corn humildade,
aprender criticamente o que desfazer.

A busca dialetica de resgatar o passado de
forma crftica, visualizando as seus equfvocos histb-
ricos e as suas limitagees tebricas soma-se a

necessidade de raver radicalmente as relagees en-
tre a infra e a superestrutura. Acreditamos que
a sociedade utepica (nao existe porem possfvel)
nao surgira meramente a partir das transformagees
da base econemica, que, por sua vez, acarretarao
automaticamente mudangas nos valores superes-
truturais, condicionando urn "vir a ser" limitante
quanto a necessidade da conscientizagao e atuacao
do homem sabre a hist6ria. Dentro dessa perspec-
tiva limitante, a nova sociedade é visualizada a
partir de etapas determinadas "cientificamente",
e estas irk conduzir inevitavelmente ao socialismo.

No entanto, o que percebemos, na realidade,
é uma grande capacidade do capitalismo desenvol-
vido recompor-se diariamente, a partir de suas
crises, vestindo-se de novas roupagens onde, mes-
mo mantendo a exploragao do homem, corn todo
o arsenal produzido pela indOstria cultural, conse-
gue camuflar a luta de classe e manter-se no
poder sem deixar transparecer seu final prede-
terminado.

A partir dessas colocagees, queremos deixar
claro que, para n6s, a construgao do socialismo
libertario sup& envolver, junto a luta econOrnica,
uma disputa corn a sociedade burguesa no que
diz respeito aos valores do indivfduo e da sociedade
os quais foram historicamente muitas vezes rele-
gados a um segundo piano ou ate mesmo desconsi-
derandos pelos marxistas ortodoxos.

He, portanto, ainda, muitos muros a derrubar
em busca de uma sociedade que tenha como objeti-
vo fundamental a possibilidade do homem desenvol-
ver-se em sua totalidade.

Questionar as valores que dizem respeito
corporeidade, nessa 6tica, adquire uma importancia
fundamental, na medida ern que o corpo consti-
tui-se numa das instancias onde se registram as
marcas do controle e da repressäo social exercido
pela sociedade burguesa para a manutengao do
"status quo" e realimentagão constante do sistema
produtivo.

Na seqUencia deste estudo, tentaremos refle-
tir algumas questees referentes ao corpo feminino
e a sua utilizagao na sociedade capitalista brasi-
leira.
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II - CORPO: MERCADORIA PARA 0 USO
- CORPO: LUTA PELA LIBERTACAO -
PROCESSO RICO DE CONSTRUCAO DO
F EMININO

Este estudo, ao tentar desenvolver sua temA-
tica, partirA de algumas sltuac6es concretas que
evidenciam a necessidade de repensar a problemA-
tIca aqul levantada, no sentido de desvelar a sua
pseudoconcreticidade e, conseq0entemente, atuar
na realidade numa perspectiva de transformacao.
Apresentaremos, entAo, algumas cltacOes que ilus-
tram a contextualizacao do problema, assim como
a InIclam:

Que venham as mulheres. Saberemos ins-
truf-las e adestrA-las para a profissAo mill-
tar. Com certeza, peia sua dedicacAo, abne-
gacão e persIstencla, absorverAo rapidamen-
te os segredos da caserna. A partir do
ano 2000 estarao cumprindo miss6es opera-
clonais ao nosso lado, levando a sua esquer-
da a coragem, e A sua direlta a disciplina
(Revista Verde Oliva-Ex. Brax.)

"Turbeline 6 melhor que cama". Antinclo pu-
blicItArio.

Este anOncio mostra a fotografla das nAdegas
de uma muiher e ao lado 16-se:

Tubeline 6 uma questão de encaixe. Macia
onde 6 necessAria, firme onde 6 IndispensA-
vel, conhece todos os meus segredos. Feita
em tubos PVC, 6 mais econOmica e mais
resistente. Quando sento numa tubeline, te-
nho certeza que nasci virado para lua.

Logo abaixo do antInclo, em proporcOes bem
menores do que a fotografia exposta, encontra-se
o desenho de uma cadeira. 0 problema 6 decifrar
se o referido anCinclo busca vender uma marca
de cadeira ou urn traseiro de muiher.

RecomendacOes As mulheres: Do mesmo
modo, quero que as mulheres usem traje
honesto... A muiher ouca a instrucAo em
silencio, corn espirito de submissao. NA°
permito a muiher que ensine, e slm que
permaneca em silOncio, nem se arrogue au-
toridade sobre o homem. Pois o primeiro
a ser criado fol AdAo, depois Eva. E que,
enganada, tornou-se culpada de transgres-
sào. Contudo, ela poderA salvar-se, contanto
que permaneca na fe, na caridade e na
modestia e na santldade, cumprindo os seus
deveres de mAe. (Tim6teo I, 2.3)

Essas situac0es distintas, aparentemente nao
relacionadas, quando desvendadas em sua concre-
ticIdade, refletem a visa° de corpo e de muiher
que perpassa a histOria da humanidade.

Urn corpo submisso, uma muiher submissa,
que se define a partir do homem. 0 homem s6
se pensa pensando o Outro: "apreende o mundo
sob o signo da dualkiade, esta não tern, de infcio,
urn carAter sexual" (BEAUVOIR, 1980), porem, na-
turaimente, sendo diferente do homem que se p6e
como o Mesmo, 6 na categoria do Outro que
a muiher 6 inclufda, o Outro envolve a muiher.
Nessa Mica, sendo a mulher conslderada o Outro
Absoluto, faz-se precisamente impossfvel encarA-
la como sujeito.

As mulheres nunca, portanto, constitufram urn
grupo separado que se pusesse "para si" em face
do grupo masculino, nunca tiveram urn relack
direta e autOnoma corn os homens. Segundo estes
(vide citacao da revista do Exército), talvez no
ano 2000 consigam estar ao iado delas. Onde
se encontram agora as mulheres?

Que caracterfsticas sae) atribufdas as mulhe-
res pelos militares, ao chamarem-nas, ate eles,
pela sua persistOncia, dedicack e abnegacao? A
coragem e a disciplina, valores perpassados pela
ideologla militar, estâo a favor de quem? Qual
seria, na verdade, a real utilizagão desses valores?

A respeito da disciplina, provavelmente disci-
plinar o corpo para ser melhor controlado e, conse-
q0entemente manlpulado. FOUCAULT (1987) colo-
ca a questAo da disciplina a partir da 6poca clAssi-
ca, onde o mesmo 6 apropriado de forma singular
pelo Poder, 6 descoberto como objeto e alvo desse
poder. Constr6I-se, a partir daf, uma "anatomia
politica", uma "mecanica do poder", onde os corpos
passam a ser manipulados, modelados, treinados,
tornando-se hAbeis, respondendo As solicitacOes,
multiplicando suas tarps.

A disciplina do corpo serve, portanto, aos
interesses daqueles que detem o poder, na medida
em que fabrica corpos "d6cels", aumentando sua
forca em termos politicos de obedikcia.

0 momento hist6rIco das disciplinas 6 o
momento em que nasce uma arte do corpo
human°, que visa não unicamente o aumento
de suas habilidades, nem tampouco aprofun-
dar sua sujeigao, mas a formacAo de uma
relagao que no mesmo mecanismo o torna
tanto mais obediente quanto 6 mais Otil e
inversamente (FOUCAUT, p. 127)

0 corpo disciplinado sera, portanto, sempre
urn corpo controlado, servil a 16gica do capital.
0 corpo livre, a sexualldade vivenciada, conterao,
em sua essOncia, o germe revolucionArio.
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Discipliner o corpo feminino torna-se uma
das metas fundamentais da classe dominante para
que se realize nas instancias econ6micas, politica

juridico-ideolOgica o processo de produgão/ex-
ploragao, apropriagao/dominagao e distribuigào/
consumo dos bens materiais produzidos, na medida
em que a mulher constitui mâo-de-obra barata
quando operaria e consumidora em potencial quando
burguesa.

MURARD (1983), em seu estudo sobre sexua-
lidade da mulher brasileira, tenta mostrar-nos como
interagem a complexa rede corporal e a complexa
rede econOrnica, coma e ate que ponto a dominagao
sexual 6 a base e o fundamento da dominagao
das classes no Brasil.

Essa autora coloca o problema do crescimento
populacional como de extrema importancia para
a conservagao ou perda da hegemonia das econo-
mies dominantes e é no sentido desse crescimento,
do seu controle, que se justifica uma maior vigi-
lancia sobre o corpo feminino na medida que "a
sexualidade feminine em primeiro lugar deve ser
controlada, pois é da mulher que, em Oltima instan-
cia, depende o controle da reprodugão da especie".
Sendo detentora Mime dos destinos da reprodugao,
detórn tambOrn, os destinos do prOprio sisterna
dominante.

Tern-se, portanto, uma visualizagao de que,
na verdade, sac) os problemas mais fntimos, mais
individuais que estao no centro dos problemas mais
graves a nivel macro, e näo nos damos conta
disso.

Os interesses econewnicos articulam-se na
vide cotidiana das mulheres, esculpindo corpos
adequados para a reproducao do sistema capita-
lista, atuantes na esfera da produgao e do consu-
mo, produzindo discursos que alicergam-se como
micropoderes a nivel do imaginario das mulheres.
A produgao articula-se tambern corn as represen-
tag6es do desejo.

Produzem-se corpos economicamente Oteis,
mas para que assim seja é precis° que sejam
submissos. Universalizam-se, entao, o desejo e
a produgao, relagao esta visualizada através das
instituig6es, leis, normas de comportamento e me-
canismos econ6micos, perpetuando o ciclo do capi-
tal, produzindo a mais-valia através da submissao

exploragâo dos corpos.

0 corpo é, portanto, sede tanto da sexuali-
dade coma do trabalho e de qualquer outra atividade
humana, 6 a base da percepgao e organizagao
da vide humana, tanto no seu sentido biolOgico
como social (MURARO, 1983).

Na verdade, o que podemos perceber é que
náo existe uma definigao "a priori" sabre o corpo,
elaborada no mundo das ideias. Toda a definigao
de corpo reflete o que o homem produz e coma
lproduz. A partir disso, algumas instancias superes-

truturais tratarao de perpetuar a imagem de corpo
necessaria para atender a 16gica do modo de produ-
gão em questa°. Porem, essa analise nao 6 de
forma alguma mecanica e direta, e justamente
nesse sentido é que se torna um desafio desvendar
de forma dial6tica as relagOes entre a infraestru-
tura e a superestrutura. Nessa 6tica, receberao
cuidado especial, nesse estudo, as instancias da
culture e da ideologia.

Segundo BERNARDT (1984), toda a definigao
de corpo é tambOm reflexo de uma postura ideolO-
gica. especificamente sob esse angulo que perce-
bemos claramente o uso do corpo feminino coma
mercadoria atuante a nfvel de produgao e do consu-
mo de diferentes formas. A verdade é que, nas
sociedades capitalistas, o corpo, concretamente

na forma coma se representa e é percebido
pelo homem, acompanha os matizes fornecidos
pelo sistema dominante.

0 Brasil, pals extremamente consumista nä°
foge a regra, e coma caracteriza-se f undamen-
talmente por ser uma sociedade estruturada em
classes, 6 sob essa 6tica que tentaremos analisar
o corpo da mulher brasileira. A essencia do capita-
lism° gira em tomb do lucro, da extragao de mais-
valia, da oferta e da procura e da utilidade. Como
tudo, o corpo não foge a regra e 6 tido coma
objeto de producao e de consumo. E coma produz.

coma é consumido. Que o digam as mulheres.
0 fato concreto é que seus corpos sac) consumidos
diariamete por milhares de olhares ansiosos de
brasileiros todos as dias, em todos as lugares.
Enquanto isso, sobe o aluguel, o prego da came,
do feijdo, porem, o que não faz o brasileiro por
alguns minutos de "sonho", que substituam de
alguma forma a miskia e a falta de perspective
de viver corn dignidade. 0 que nä° faz uma empre-
sa para vender uma pega Intima. E o corpo feminino
responsabiliza-se? par um lado, pela producao des-
sa mercadoria, par outro lado, torna-se ele prOprio
um mercadoria e fetichlza-se ao erotizar as produ-
tos, a custa da dignidade humana, a servigo dos
grandes monopOlies.

Dentro da 16gica do capital, o corpo fetichi-
za-se de diferentes formas.

0 corpo da mulher burguesa padroniza-se,
adquire urn valor exterior a ele, a partir dos valores
esteticos estipulados coma modelos a serem per-
seguidos. Possui, portanto, uma relagao mais Intima
cam a culture. Seus corpos, quando dentro dos
padrOes, sac) colocados a venda e encontrados
nas bancas de revistas, nas prateleiras, nos filmes

mOsicas, concursos de beleza, adquirindo urn
valor de uso na medida em que, enquanto mercado-
rias, vendem outras mercadorias, atuando de forma
mais direta na produgao e no consumo. Portm
preenchem as expectativas do capital ao consuml-
rem diretamente as produtos do mesmo, au seja,
a moda e todo o arsenal de mercadorias colocadas
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a disposIgão das mulheres para a busca de urn
corpo mals ou menos parecido corn o modelo pa-
dronizado do corpo belo, e essa busca constltui
tambOm a garantla da felicidade e ate, quem sabe?
— a conquista de urn "casamento promissor".

Ao mesmo tempo que as relagOes mercantls
penetram em todos os campos da vida so-
cial, os homens e as mulheres %/km-se
cada vez mals sujeltos ao mundo das colsas,
1st° 6, aos seus prOprios produtos. A nova
tuna.° econ6mica da mulher na sociedade
de consumo empola as suas responsabl-
lidades como proprietaria do seu sexo corn-
participando do prestIgio da famflia e detendo
cada vez mals a fungao de compradora.
A ela se dIrige grande parte da publicidade,
"dignifIcando-a", em fun*/ do homem, esti-
mulando-a a comprar mercadorias que criam
uma mfstica esfera de atracão e usufruto
masculino (DUMOULIN, J. p. 36)

0 corpo da mulher trabalhadora padroniza-se
a partir dos valores produtivos: possui uma relagao
direta corn o trabalho, busca modelar-se as maqui-
nas, uma energia que lhe permlte sustentar a
dupla jornada, recebendo salarlos inferiores, ali-
mentando a exploragao e a discriminagão.

Na sociedade de classe, a mulher burguesa
e a operaria correm ambas em busca de urn modelo
de corpo. Reprimida e desvalorizada, a primeira
corre atras da beleza, das "medidas econamicas
do belo", das misses e manequins; a segunda
corre atras da forga, sobreposta a vaidade apesar
de toda a influencia da mfdla, forga esta que
Ihe permitira garantlr o sustento dos fllhos no
final do mas. Seu corpo possul as marcas da
miseria humana e volta-se sobretudo para a produ-
gão e a reproducao.

Dessa forma, o valor comercial sobrep6e-se
ao valor estatico, na medida em que se tern o
lucro como parametro, e o corpo da mulher, se
for "belo" vende, se "forte", produz. Os detentores
do monopallo, na verdade, sao os Onicos reals
ganhadores, enchem seus bolsos, lucram, cada
vez ma's, corn os corpos-mercadoria que funcio-
nam constantemente, para que detenham sempre
macs e mais.

Mulheres de classes socials diferentes, tem
seus corpos padronizados de acordo corn a sua
validade no mercado: corpos produtivos, corpo be-
los. A fungao social as torna semelhantes, vendem
seus corpos, a produtividade e utilidade do seu
suor, da sua beleza, da sua forga de trabalho.
Ambas, burguesa e operaria, mercadorias que ven-
dem ou produzem novas mercadorias, diferentes
em multos aspectos, de classes socials antagOni-
cas, por6m, acima de tudo, igualam-se em explora-

cao e dIscrimlnagâo pelo conceito fundamental da
"mals valia".

A exploracao comercial e publIcItaria do corpo
fornece voz alciadora, atravas da tacnica publIcita-
ria, e o homem torna-se vulneravel a ideologia
do luxo comercial, do consumo do corpo pelo corpo
e para o corpo, ideologia da felicidade ffsica e
do bem-estar comercial.

E o modelo do belo e do produtivo, assim
como as disciplinas, citadas por FOUCAULT ante-
riormente, disciplinam ideologicamente corpos e
mentes da mulher brasileira. As tacnicas, de tar)
sutis, parecem afagos, concretizam-se no imagina-
rio das mulheres e passam a fazer parte do seu
mundo subjetivo, camuflando a realidade na medida
em que a mulher passa a buscar esse modelo
de corpo como sin6nimo de felicidade ou de man-
ter-se viva. Passa tambern a competir consigo
mesma e corn as outras mulheres em detrimento
de urn engajamento para futura superagao das
condlgOes em que vivemos na socieade de classes.

A exploragäo do corpo feminino pelo capita-
llsmo, ao forjar padrOes especfficos de corpo, de
acordo corn a sua utilizagao nas esferas da produ-
gão e do consumo, evidencia a premissa de que
os modelos de corpo, muito especialmente o da
mulher, nao sao, portanto, estatIcos, acabados e
universals. Polo contrario, sac) delineados histarica
e socialmente em cima das necessidades colocadas
pelo modo de produgao.

A origem exata da dIscriminagao constItul
uma das grandes questOes colocadas hoje por
pesquisadores que trabalham corn o conhecimento
sobre a mulher, porem 6 certo afirmar que ela
surge de longa data e nao constitui privilOgio das
sociedades capitaistas, nem tampouco acreditamos
que, corn o advento do socialism°, ela Ira automati-
camente desaparecer. Apesar disso, 6 correto af ir-
mar que o capitalismo aproproa-se corn muita sin-
gularidade da opressao e discriminagao das mulhe-
res e redefine-a, integrando-a:

quer na reproducao do mesmo, onde o traba-
lho domastico e a manutengao da parcela
ferninina da forga de trabalho em condigOes
de inferlorldade ampliam a taxa de lucro
do capital social; quer no sistema de domina-
gao burgues, onde a familia como instituigão
essencialmente conservadora e autoritaria
funciona como instancia basica de socialza-
gao e inculcamento dos valores dominantes
na socledade e facilita o controle sobre o
corpo, a sexualdade e a capacidade reprodu-
tiva das mulheres (OLVARES, R. p. 34).

0 investimento do poder sobre o corpo femini-
no, portanto, obedece a uma exigencia fundamental
do capitalismo, que 6 a de manter sob a sua
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tutela o controle das mulheres e, conseq0ente-
mente, da reproducao da especie.

III - A EDUCAC.A0 FISICA
E 0 CORPO FEMININO

A partir de toda a realidade mostrada ante-
riormente sabre as mdltiplas formas de coercao
da sociedade atuantes no corpo feminino, queremos
ref letir sabre a especificidade da educacao ffsica
inserida nesse contexto.

Dais aspectos, para n6s, possuem influencia
determinante nos currfculos de educacao ffsica co-
ma urn todo, direcionando a metodologia, os con-
teddos, as objetivos visualizados na prática de
atividades ffsicas na escola e mesmo fora dela.
Sao eles, o belo e o biolOgico, fatores que, alem
de determinantes sabre as currfculos, condicionam
a prâtica da educagão ffsica a uma visa° fragmen-
tada do corpo, alienada da sociedade e discrimina-
tdria em relagao aos papeis sexuais.

Em relacao a padronizacao do belo, podemos
perceber claramente urn movimento social acentua-
do em direcão a exaltagao da beleza, do corpo
sauddvel, da proliferagao das academias, do desen-
volvimento da musculature, que se reflete nas
discussOes curriculares da comunidade da educa-
cao ffsica, que, preocupada corn mais uma "brecha"
para seus profissionais no mercado de trabalho,
desvia a reflexao, das causas para os efeitos
imediatos, não radicalizando as questdes, adaptan-
do-se a cada nova moda que surge, sem perceber
claramente a lOgica que sustenta esse ciclo.

E necessdrio, portant°, desmistificar certos
modelos de corpo, propostos ideologicamente na
sociedade de classe e que se sedimentam tambern
na educaeao ffsica, superar a visa° de corpo-
objeto, entre tantos outros, que impede urn cantata
e conheclmento real do corpo e, fundamentalmente,
refletir criticamente esses modelos que enfati-
zam-se na educacao ffsica e ate que ponto eles
impossibilitam o desvelamento do real em termos
de superacao do controle e da repressao exercidos
sabre o corpo.

Ao priorizar a questa° da satide e basear-se
hegemonicamente na biologia, a educagao ffsica
reforca a discriminagao dos sexos, na medida em
que propde diferentes conteddos e objetivos em
funeao das diferencas biofisioldgicas, enfatiza as
diferentes papdis sexuais na sociedade.

A naturalizagão da sociedade pelo positivismo
e a matriz conceitual das demais naturalizacOes
serviu de anteparo para o controle do comporta-
mento feminino na medida em que determine biolo-
gicamente as atitudes femininas e supde a superio-
ridade do sexo masculino sabre o feminino. Urn
fato essencialmente social portanto, passa a adqul-

rir uma conotacao natural. As palavras de BEAU-
VOIR traduzem muito bem a necessidade e de
se repensar essa naturalizacao do fato social, que,
apesar de haver sido superado em termos de co-
nhecimento cientffico, sobrevive fortemente no
senso comum e muito particularmente na educacao
Mica, enfatizando a maternidade coma uma carac-
terfstica prioritária da mulher (ver histaria da edu-
cacao ffsica). Portanto, dar uma nova conotacao

prâtica da educagao ffsica supde f undamen-
talmente rever o papel da biologia na producao
cientffica da area e, tambdrn, superar essa naturali-
zacao de forma radical.

6, portanto, a luz de um contexto ontoldgico
econOrnico, social e psicoldgico que teremos
de esclarecer as dados da biologia. A sujei-
cao da mulher a especie, os limites de suas
capacidades individuais, sac) fatos de extre-
ma importancia. 0 corpo da mulher é urn
dos elementos essenciais a situagao que
ela ocupa neste mundo, mas nao é ele tam-
pouco, que basta para a definir. Ele so tern
realidade vivida quando assumido pela cons-
ciencia através das acdes e no solo de
uma sociedade. A biologia nao basta para
fornecer-nos uma resposta a pergunta que
nos preocupa: Par que a mulher é o outro?
Trata-se de saber como a natureza fob nela
revista através da histdria, trata-se de saber
o que a humanidade fez da fernea humana
(P.57).

A caeca° de BEAUVOIR consegue evidenciar
cam clareza a nossa preocupagao nesse estudo,
au seja, pensar alternatives de superacao de uma
visa° discriminatbria da mulher, que se reflete
enfaticamente na educacao ffsica. Acreditamos na
possibilidade da prAxis da educacao ffsica vir a
constituir-se num f6rum que contribua para o pro-
cesso de libertagao do corpo e da sociedade.

A discussao referente ao corpo feminino pode
ser inserida dentro de propostas que dizem respeito
ao trabalho corn as grupos perifericos, alijados
socialmente de forma mais sisternatica e evidente,
portadores, portanto, quando articulados organica-
mente, de grande possibilidade de desenvolver uma
resistencia que poderd transformd-los em instancia
efervescente de luta pela construcao da nova so-
ciedade, e, conseqUentemente, da nova mulher.

A partir disso, se a educacao ffsica pretende
passar de sua funek geralmente opressora para
uma atuacao que contribua para a libertacao do
corpo feminino, deve rever radicalmente a sua
proposta pedag6gica.
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