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RESUMO

Esse estudo tern por objetivo,
por meio de apontamentos

ligados ao desenvolvimento e
criacâo de escolas e cursos de

formacão de professores na
Educacao Fisica brasileira,

refletir como no interior desse
processo se apresentaram

questOes relativas a relacao
teoria-pratica. Ao final concluo

que teoria e prätica se apresen-
taram dissociadas desde os

primOrdios da Educacão Fisica
brasileira e a criacáo de escolas

e cursos de formacào de
professores nä° s6 refletiu essa

possibilidade, como tambêm a
referendou.

UNITERMOS: Historia da
Educacão Fisica; Relacäo teoria-

prêtica; formacao profissional.

ABSTRACT

This study has for purpose,
using observations about the
development and creation of the
schools (or colleges) and
courses of teachers formation in
the Brazilian Physical Education,
think about relation theory-
practice in this development. At
the final I conclude that theory
and practice hasn't been
together since the Physical
Education beginning in Brazil and
the schools and courses of
teachers formation aid the
development of this kind of
matter.

UNITERMS: Physical Education
History; Relation theory-practice;
professional formation.
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sse estudo tern por
objetivo, por meio de
apontamentos 1 iga-
dos ao desenvolvi-
mento e criacao de
escolas e cursos de
formacão de profes-
sores na Educacao
Fisica brasileira, refle-

tir como no interior desse processo se
apresentaram questOes relativas a rela-
cao teoria-prdtica. Perceber-se-a que no
decorrer desse estudo estarei fundamen-
talmente preocupado em desvendar uma
possivel lOgica interna do processo de
criacao desses cursos e/ou escolas, no
period() histOrico que vai do s6culo XIX
ate a criacao da Escola Nacional de Edu-
cacao Fisica e Desportos (EN EFD). Corn
isso, alerto que nao estarei a privilegiar
andlises macro, I igadas ao panorama
sOcio-politico-econOmico, embora em de-
terminados momentos nao possa me
abster de tocar em pontos dessa(s)
natureza(s).

De fato, penso que nesse estudo
posso, identificando especificidades que
permearam as articulacOes em tomb do
desenvolvimento da formacao profissi-
onal na Educacdo Fisica brasileira, iden-
tificar algumas possiveis origens da
dissociacao teoria-prdtica em nossa area
e ate mesmo o papel das escolas e cursos
de formacao de professores nesse pro-
cesso.

Um possivel passo para comecar
nossa abordagem seria compreender o
papel central dos militares no desenvol-
vimento da formacAo profissional na
Educacao Fisica brasileira. Desde as ori-
gens das escolas militares brasileiras
pode-se observar a preocupacdo e a pre-
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senca de profissionais especialmente
vinculadas ao ensino de exercicios  fisi-
cos'. Exemplos disso sac) as nomeacOes
tanto do mestre de Esgrima AntOnio Fran-
cisco da Gama, em 1 85 8, como do contra-
mestre de gindstica Pedro Guilhermino
Meyer, em 1860, ambos para a Escola
Militar, responsdvel na 6poca pela for-
maga() do oficialato do Exercito. A valo-
rizacao da prdtica sistematizada de exer-
cicios fisicos estava ligada a manuten-
Oo da boa forma do combatente, mas
também a crenca de sua utilidade na
disciplinarizacdo da tropa.

Tao importante quanto identificar
a precoce presenca de militaresligados a
docência de exercicios fisicos, e perce-
ber a forte inflancia e presenca do Me-
todo Alemao nos primOrdios da
institucionalizacao e sistematizacao do
ensino desses exercicios no Brasil. 0
grande ntimero de imigrantes alernaes
que continuavam corn eus hdbitos
gimnicos, a guarda imperial, uma forca
militar brasileira que possuia raizes aus-
triacas devido a infludncia de nossa im-
peratriz, e a influéncia do exercito, que
adotou como oficial o m6todo alemão em
I 860, tiveram grande inflancia na im-
plantacao da gindstica no Brasil, Segun-
do os moldes desse método. E interes-
saitte observar que o pr6prio Pedro
Guilhermino Meyer era alemao e alferes
do estado major da 2 8 classe.

No meio civil a influência alemd
estendeu-se a nossas escolas. Essa in-
fludncia dava-se por conta da atuacao
direta dos professores da epoca, mas
tamb6m atrav6s de aches governamen-
tais como a publicac'do do "Novo Guia
para o ensino da Gincistica nas escolas
pUblicasdaPrUssia", traduzido em 1 870
por determinacao do Governo Imperial,
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que assim parecia, no m in imo, querer
difundir esse metodo em nosso sistema
escolar. Ndo se pode, aldm disso, despre-
zar o importante papel das sociedades
alemas de gindstica, criadas a partir de
1880 (Sao Paulo), que muito contribuiram
no reforcar e propagar da doutrina alernd
de gindstica. E importante ressaltar que,
nesse momento, o alemdo era uma lingua
muito prestigiada e di fundida no pals
(Renault, 1982). Outra influencia a ser
considerada nos primeiros passos da
Educacdo Fisica no Brasil ë a das religi-
Oes protestantes, religiOes de grande
parte dos alerndes que aqui chegavam.

"...Outras inovaclies scio
introduzidas gracas as correntes
protestantes. Dentre essas, alem
da pratica de alguns generos de
esporte e de novos metodos de
ensino, observa-se a adocäo do
sistema de classes mistas"
(Renault, 1982, p.84).

Embora possamos dizer que o me-
todo alemdo tenha tido grande propaga-
cdo, existiram resistencias a essa doutri-
na. Uma reacdo mais efetiva e direta pa-
rece ter sido in iciada pelo Dr. Eduardo
Augusto Pereira de Abreu com seu I ivro
"Estudos Higienicos sabre a Educaccio
Fisica, Intelectual e moral do soldado".
Essa reacão, no entanto, parece ter sido
esvaziada pela forte inflancia de Meyer
junto a oficialidade brasi le ira. No meio
civil tambem as reaches foram
observdveis corn Rui Barbosa, Pedro
Manuel Borges, Arthur Higgins, Jorge
de Morals e Fernando Azevedo, entre
outros.

De fato, no Brasil, e possivel iden-
tificar preocupacOes relati vas a exist6n-
cia de exercicios fisicos nos curriculos

escolares desde o infcio do seculo pas-
sado2 . Muitos regulamentos, recomen-
dacOes e decretos se sucederam' sem
que efetivamente fosse implementada
uma disciplina curricular, provavelmen-
te devido a dificuldades operacionais de
urn sistema educacional ainda
engatinhando, como por exemplo espa-
co para a pi-Mica das atividades, e resis-
tëncias devido a seu carater "manual'''.
Um exemplo disso a observdvel, no mu-
nicipio da Corte, em 1876. Nessa ocasido
foram propostas, para as duas escolas
normais de ensino primario ream cria-
das, disciplinas ligadas a principios da
Educacdo Fisica, intelectual e moral e
Gindstica(Marinho, 1952).

E interessante observar que direta-
mente ligado aos principios da Educacdo
Fisica, nesse caso colocada separada-
mente da Gindstica, se encontravam as
mais diversas preocupacOes, inclusive e
principalmente de ordem moral e intelec-
tual. 0 que poderia significar "princi-
pios da Educaceio Fisica"? Ademir
Gebara (1992), procedendo analise nas
primeiras publicacOes em lingua portu-
guesa na area, nos mostra que o nome
Educacdo Fisica ilk) gozava de unanimi-
dade de conteados, ora estando I igada a
pediatria, a higiene e ate a ginecologia.
Para chegar a essa conclusdo o autor
procedeu uma analise em algumas das
teses real izadas no seculo passado, nor-
malmente produzidas na Faculdades de
Medicina, que de alguma forma possui-
am ligacdo corn a area de Educacdo Fisi-
ca. Assim, parece que, no Brasil, os mili-
tares foram os primeiros a incluir em seus
programas de formacdo, disciplinas liga-
das a pratica de exercicios fisicos. Foram
os medicos, no entanto, que primeiro se
preocuparam corn o aprofundamento do
seu estudo.
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E possive I interpretar entao que,
desde os primOrd los da Educacao Fisica
no Brasil, teoria e prcitica ficaram sob
responsabilidades distintas? Preocupa-
vam-se os militares em ler o conhecimen-
to produzido pelos medicos ou se con-
tentavam em utilizar manuals importados
ou mesmo apenas o conhecimento re-
produzido de forma oral? Penso que,
ainda que inicialmente, alguns indicado-
res podem jd ser percebidos. Ex istia um
conhecimento sendo produzido e uma
prdtica sendo real izada de forma aparen-
temente dissociada. Isto nao significa
que os "professores" (os da "prcitica")
de forma alguma consultassem qualquer
material teOrico. Possivelmente esses
privilegiavam sua experiencia pratica,
ampliada pelo conhecimento das experi-
encias praticas de outros profissionais,
expressos nos diversos manuais que
comecavam a ser editados na epoca,
tanto de autores estrangeiros como de
autores nacionais6.

Assim estar-se-ia a produzir duas
naturezas de conhecimento: uma
teorizacao que surgia das embriondrias
pesquisas no interior das faculdades de
medicina e uma teorizacao diretamente
1 igada a prdtica dos profissionais que
m in istravam as sessOes. Contempora-
neamente podemos refletir analogamente
sobre esses niveis de conhecimento,
onde, por exemplo, normalmente convi-
vem congressos de uma "natureza cien-
tifica" mais aprofundada e outros mar-
cados pela real izacao de cursos eminen-
temente "prriticos" e voltados para as
necessidades de um mercado de consu-
me em constante mudanc.a.

De qualquer forma, parece claro
que preocunacOes corn os profissionais

que deveriam ministrar as aulas nao fo-
ram umaconstante nesse momento in ic
al. Quais seriam entao os profissionais
que estiveram a ministrar tais aulas? E
provdvel que fossem principalmente imi-
grantes que traziam o conhecimento e a
prdtica adquiridos em seus paises ou os
militares que hd algum tempo jd possuf-
am experiencia prdtica corn atividades
dessa natureza.

lndicio dessa presenca de militares
como professores pode ser, por exemplo,
encontrado em 1881. Nessa ocasiao seria
pela primeira vez nomeado oficialmente
um professor para ministrar aulas de Gi-
ndstica na Escola Normal: o capita()
Ataliba M. Fernandes. Outro indicio pode
ser encontrado na obra de Hely F. Cama-
ra e Euclides Andrade (1931) que comen-
tam a constante presenca de instrutores
formadospela Escolada Forca Policial de
Sao Paulo min istrando atividades em
associacks e estabelecimentos de ensi-
no particular.

"Os clubs esportivos de Ribeirao
Preto dispaem de um monitor da
Forca Picblica para as suas ses-
saes da educaccio physica;...o te-
nente Bernadelli...e professor de
gymnastica e natacao no club
Esperia; o sargento ajudante
Ramalho e mestre de Esgrima no
Club Paulistano e no Portugal
Club...afora muitos mais que, nas
suas horas de folga, dao liccaes
em casas particulares, concorren-
do assim para a maior dificsao do
athletismo" (p.146).

Os imigrantes tambem estiveram
entre os primeiros professores. Em 1873,
um professor alemao (nao identificado)
publica anuncio no Jornal do Comercio
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(1 / 10) se oferecendo para min istrar aulas
de "...sciencias, lingual chissicas, ale-
mao, 	 italiano, desenho e
gymnastica". Anos mais tarde (23/04/
1879) esse mesmo periOdico faz publicar
anancio de urn ream chegado de Paris
que se oferece para m in istrar "licOes (de
gindstica)em alguns collegios da cone
e dos arrabaldes". A aula "...de
gymnastica seria de safide e graduada
conforme a natureza dos discipulos".
Encontrei outro indicioem "0 Paiz"(20/
10/1884), uma noticia sobre a realizacao
de uma demonstracao de ginastica no
Clube Ginastico Francez, corn a partici-
pacao de outros quatro clubes e sob
direcao do prof. Casali, natural da
Franca.'

Poderia entao destacar algumas
possiveis caracteristicas desses primei-
ros momentos da Educacao Fisica brasi-
leira, compreensao importante para al-
cance do objetivo desse estudo: a acao
central dos militares na difusao de uma
doutrina importada de uma real idade di-
versa a nossa e que atendia diretamente
a seus interesses I igados a civismo, pa-
triotismo, "corpo saudcivel", interesses
que constantemente vao permear seus
projetos de Educacao Fisica; a falta de
uma formacao adequada para o profes-
sional que ministrava as aulas, que nor-
malmente procurava seu conhecimento
unicamente na experiencia pratica, pri-
meiro transmitida de forma oral, depois
através de manuais; e a dissociacao en-
tre teoria e pratica, levando, diretamente,
a producao de conhecimentos de nature-
zas excludentes e, indiretamente, a con-
fusao tarica em torno de denominacdes
e objetivos.

Assim, embora nao possa afirmar
que somente militares ministravam au-

las, penso ser possivel perceber que sua
insercao, desde os primOrdios, era gran-
de e crescente. Sua influência parece ter
sido sempre presente, rift() somente, ou
especialmente, em determinado per iodo.
Essa impressao acerca da insercao dos
militares fica mais clara quando percebe-
mos o desenvolvimento mais especifico
da formacao professional em si. Possivel-
mente os militares foram os primeiros
profissionais corn algum forma de espe-
cial izacao a m in istrar aulas de exercicios
fisicos de forma sistematizada.

Afirma-nos Inezil Penna Marinho
(1952) que os primeiros esforcos de for-
macao se deram em 1902, corn a fundacao
de uma Escola de Esgrima. corn sede no
Batalhao de Cacadores, sao Paulo. E a
partir de modificacOes na estrutura des-
sa Escola, sempre sugeridas e dirigidas
por militares franceses, que em 1909 e
criada a Escola de Educacao Fisica da
Forca Policial. Na verdade, a Escola era
urn departamento da Forca Policial do
Estado de Sao Paulo, onde urn quadro
fixo de instrutores preparavam novos
especializados e tambërn ministravam
sesseies para todos os batalhOes.

Corn formacao basica em ginasti-
ca, e possivel supor que esses instruto-
res atuassem tambëm fora dos quartdis.
Paulatinamente o campo de acao da Es-
cola foi sendo ampliado, bem como sua
presenca no cotidiano paulistano.

"Creada para educar phy-
sicamente o soldado paulisla, a
Escola, alargou seu campo de
accilo e coadjuva agora efficaz-
mente os governos do Estado e da
Repfiblica na campanha por am-
hos emprehendida no sentido de
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diffundir, tanto quanto possivel, o
amor pela cultura fisica no paiz"
(Andrade e Camara, 1931,p.145).

E ainda nessa primeira decada que
podemos assistir a primeira in iciativa de
carater national no que se refere a forma-
câo do profissional da area: o projeto do
deputado Amazonense Jorge de Morais.
Tal projeto previa a criacão de duas Es-
colas de Educacao Fisica, uma civil e uma
militar, sem dizer, entretanto, o nivel des-
sa formacão. Quais seriam as motivacOes
que levavam o deputado a tentar separar
os cam inhos da Educacâo Fisica civil e
militar? Sera que estava consciente das
diferencas necessarias? Penso que näo,
uma vez que na justificativa e defesa do
projeto, apresentados em plendrio do
Congresso Nacional, em momento ne-
nhum fica explicito o reconhecimento de
possiveis necessidades de di ferencia-
cAo. Penso que tal proposicäo estava
diretamente ligada a clara inspiracäo de
Morais nesse projeto: a real idade da
Educacao Fisica e da formacäo profis-
sional francesa. E mesmo possivel que
tal projeto tenha sido escrito corn auxilio
direto de militares franceses que esta-
vam no Brasil corn as missOes francesas.

Esse projeto, embora aprovado, nao
se real izou e é mesmo entre os militares
que aparecem esforcos mais s istematiza-
dos e efetivos no desenvolvimento da
formacAo profissional na Educacäo Fisi-
ca brasileira. Um grande passo, por exem-
plo, foi dado corn a fundacào do Centro
Militar de Educacdo Fisica, localizado
junto a Escola de Sargentos de I nfantaria
na Vila Militar do Rio de Janeiro. Esse
centro, in icialmente, deveria m in istrar
cursos preparatOrios de trés meses para
oficiais e sargentos.

A fundacAo desse Centro pode ser
considerada uma das evidéncias da in-
fluencia que teriam os militares. Por outro
lado, os medicos não ficavam fora desse
processo, embora muitas vezes aparen-
temente estivessem menos presentes.
Tambern no Centro Militar é possivel
perceber que os militares se encontra-
yarn mais diretamente na "prciiica", dire-
tamente ligados ao ensino, enquanto os
medicos estavam nas academias,
teorizando sobre a Educacäo Fisica, co-
mecando a dar urn carater "cientifico"
para a area. No caso do Centro M ilitar, os
medicos eram tambem mi I itares.

Creio ser bastante peculiar o qua-
dro que se apresentava. Era imprescindi-
vel que medicos e militares estivessem
juntos no desenvolvimento dc processo
de formacAo. Os medicos forneciam, atra-
yes da argumentacdo "cientifica ", um
status para o campo de conhecimento.
Enquanto os militares estavam mais pre-
sentes e inseridos, não so nos grandes
escalOes, como tambem no meio civil,
onde atuavam como professores. Parece
que o interesse de estar presente, seja
por quais fossem os motivos, no proces-
so de desenvolvimento da formacao pro-
fissional na area de Educacao Fisica, de
alguma forma os aproximou. Mas esse
dialog() nesse mesmo ponto se encerra-
va, näo extrapolando para outras neces-
sidades da Educacdo Fisica em seus
passos in iciais.

lndicadores, por exemplo, podem
ser encontrados na composicao do qua-
dro docente initial da Escola Nacional de
Educacao Fisica e Desportos (EN EFD).
Uma analise desse quadro mostra que
era formado basicamente por medicos e
militares. muitos inclusive oriundos da
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Escola de Educacdo Fisica do Exercito e
da Policial Especial, ficando os medicos
ministrando as disciplinas mais direta-
mente I igadas a teoriu (anatomia, fisiolo-
gia etc...), enquanto os militares as prth-
ticas (treinamento esportivo, esportes,
I utas etc...).

Ndo acredito, assim, que seja pos-
sivel dividir periodos na histep ria da Edu-
cacao Fisica brasileira de forma estanque
segundo essas influencias considera-
das separadamente. E mais, devemos
nos afastar de posturas maniqueistas
que imputam "culpus e peeados - a es-
sas duas categorias, por alguns dos pro-
blemas que hoje venham a impregnar
nossa area de conhecimento. Devemos
reconhecer que foram deveras importan-
tes por emprestar prestigio e fundamen-
tacdo inicial a area de conhecimento,
pioneiros na defesa e na consideracdo de
suas possibilidades. Entretanto, trouxe-
ram determinadas posturas filosOficas e
ideolOgicas, como a falta de dialogo na
construcdo de conhecimento que con-
duzia inclusive a uma dissociacdo entre
teOricos e praticos, que devem ser cuida-
dosamente consideradas segundo uma
perspectiva critica, na medida que se
pretenda reorientar os rumos da Educa-
cdo Fisica brasileira. Podemosentdo iden-
tificar no presente como tem se manifes-
tado, muitas vezes dissimuladamente,
essas herancas, de forma que possamos
dar novos rumos a nossa pratica.

0 Centro Militar efetivamente so
comecaria a atuar em 1929 com a realiza-
cdo de um curso provisOrio de formacdo
em convenio corn a prefeitura do Distrito
Federal. Essa iniciativa referendava a
responsabilidade dos militares no que se
refere a formando profissional. 0 curso,

dirigido pelo Tenente Inacio Freitas Rolim
e pelo Tenente Medico Dr. Virgilio Alves
Bastos, foi ministrado basicamente por
militares  que serviam na Escola de Sar-
gentos de I nfantaria e tinham sido prepa-
rados por Pierre de Seguir, formando
militares  e civis na mesma turma. Essa
considerada a primeira turma diplomada
por curso oficial.

o Centro Mi litar a origem de uma
das escolas de Educacdo Fisica mais
importantes: a Escola de Educacdo Fisi-
ca do Exercito (EsEFEx), criada inicial-
mente para preparar militares, mas que
cada vez mais eventualmente passou a
aceitar civis.

0 papel preponderante dos milita-
res  e sua preocupacdo com a formacdo
Fisica da populacdo brasileira' podem
tambem ser sentido pela prOpria atuacdo
do Ministerio da Guerra. Aindaem 1929,
o general Nestor Sezefredo Passos, Mi-
nistro da Guerra, submete urn projeto de
lei a uma comissdo de estudo criando e
estipulando padrOes para uma escola
nacional de formacdo profissional. Esse
projeto recebeu innmeras criticas da
Associacdo Brasileira de Educacdo
(ABE), principalmente por propor a utili-
zacdo preponderante do Metodo Fran-
ce's," por ndo desligar o curso provisOrio
e por l igar a escola superior de Educacdo
Fisica ao Ministerio da Guerra. Na verda-
de, a ABE possuia urn departamento
especifico para Educacdo Fisica e Higie-
ne e propunha entre outras coisas que a
futura escola de formando fosse I igada a
Universidade do Rio de Janeiro, futura
Universidade do Brasil (1936). Em sinte-
se, a ABE estranhou a ornissâo do Minis-
terio da Educacdo e da Sailde nas discus-
sOes que se referiam a Educacdo Fisica.
Suas criticasu



"...foram dirigidus tam° ao orgdo
burocrtitico do governo, conside-
rado incapaz de 'resolver urn pro-
blema educativo nucional', pan-
to as finalidades e inconvenientes
de se transplanter, para o Brasil,
urn sistema estrangeiro de ginds-
tica, tornando-o obrigatOrio"
(Soares, 1994, p.83).

E interessante perceber entdo que
as preocupacOes corn a formacdo profis-
sional em Educacdo Fisica, e possivel-
mente corn as diretrizes que interessa-
vam aos determinados grupos, ndo fo-
ram propriedade exclusiva dos mil itares.
Entre os civis algumas manifestacOes
foram bastante sign ificativas. Em 1927,
por exemplo, o deputado Jorge de Mo-
rais, voltava, criticando a ndo execucão
do projeto de 1905, a tentar a criacdo de
escolas de Educacdo Fisica ligadas
formacdo profissional. Significativas tam-
bdm foram as conclusOes da secdo Da
Educactio Fisica como fator eugênico
do1Congresso Brasileiro de Eugenia, em
1929, que propunha entre outras coisas,
a organizacdo de escolas superiores de
Educacdo Fisica para conveniente pre-
paro dos professores "indispensciveis a
cultura Fisica nacional.

No 'ambito civil e estadual, na deca-
da de 30, cabe ressaltar tambem a criacdo
de departamentos e escolas de Educa-
cão Fisica nos Estados de sao Paulo e
Espirito Santo. 0 estado do Espirito San-
to criou em 1931 o Curso Especial de
Educacdo Fisica para formacdo de
normal istas especialistas, prime iro cur-
so civil reconhecido. Embora fosse urn
curso "civil ndo é demais lembrar que
era dirigido por Laurentino Bonorino,
tenente do exercito formado no curso
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provisOrio de 1929. Assim parece que
mesmo nos meios ditos "civis", os mill-
tares estavam a participar e intluenciar os
rumos da Educacdo Fisica brasileira, ate
porque eram normalmente os que possu-
iam algum grau de especializacdo, obtido
no Centro Militar, na EsEFEx e mesmo em
alguns cursos que tiveram pouca dura-
cdo, como o da Liga de Esportes da
Marinha.

E tambem na decada de 30 que, na
capital federal, quando comecava a se
delinear a possibilidade da criacdo de
uma escola nacional, que alguns mil ita-
res mais diretamente ligados aos rumos
da Educacdo Fisica comecam a se deixar
contagiar pela ambicao da catedra, aban-
donando paulatinamente a ickia de ligar
a escola ao Ministerio da Guerra. Na
verdade, esses mil itares, que gozavam
de grande prestigio junto ao governo
Vargas, futuramente seriam essenciais
na real izacdo desse projeto.

E muito provavel, no entanto, que
existissem resistencias internas, de al-
guns intelectuais que ndo desejavam ver
na Universidade uma profissdo que 'nä°
necessitava de formacdo superior', sem
falar na 'enfase que Java ao fisico em
detrimento do intelectuar ." Mas o de-
senvolvimento da Educacdo Fisica bra-
sileira era uma questdo de tempo, pois
esta•.'a tamb6m diretamente ligada, entre
outros, aos interesses governamentais
de um estado de excecdo. A prOpria Se-
cretaria Geral do Conselho Seguranca
Nacional elaborou um projeto de lei
propondo entre outras a criacdo do Con-
selho Nacional de Desportos, do I nstitu-
to Nacional de Educacdo Fisica e da
Escola Nacional de Educacão Fisica e
Desportos. 0 Conselho Nacional de
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Educacao tambern tenta influenciar e ao
apresentar um Plano Nacional de Educa-
cao ao Presidente da RepUbl ica propOs a
criacao de uma escola superior de Educa-
cao Fisica. E possivel perceber que as
aches nao estavam articuladas e grupos
jd se apresentavam buscando direcionar
os caminhos da Educacao Fisica brasi-
leira.14

Mas sem dirvida o grande avanco
e o grande passo para a criacao de uma
escola nacional, se deu com a criacao da
Divisao de Educacao Fisica (DEF) do
Ministerio da Educacao e da Sande (MES).
Essa divisao, junto corn a Juventude
Brasileira e a ENEFD, seriam o tripe que
sustentaria o projeto de Educacao Fisica
do Estado Novo.

A DEF, primeiro orgao especializa-
do governamental no nivel federal, seria
a responsdvel por sistematizar e regula-
mentar a partir de entao todo o processo
de formacaoprofissional, bem como con-
tribuir para a excelencia dessa formacao.
Todas as escolas e cursos, em funciona-
mento ou que viessem a funcionar, deve-
riam pedir primeiro a autorizacao para tal,
depois o seu reconhecimento, e seriam
periodicamente inspecionadas. Um mil i-
tar, Joao Barbosa Leite, foi nomeado seu
primeiro diretor em maio de 1937.

Creio ser importante ressaltar que
a DEF, a despeito de ter melhor encami-
nhado algumas questaes I igadas a Edu-
cacao Fisica, pode ter sign i ficado efeti-
vamente o inicio do processo de separa-
cao da Educacao Fisica de outras I icen-
ciaturas. E facil perceber que nenhuma
outra disciplina, nenhuma outra 1 icenci-
atura, possuia urn orgao governamental
pr6prio I igado ao Departamento Nacio-
nal de Educacao (DNE), orgao do MES.
Futuramente esse processo seria perce-

bido muitas outras vezes, de muitas na-
turezas diversas. Basta ver que 13 dias
antes da fundacao da Escola Nacional,
fundara-se na Universidade do Brasil a
Faculdade Nacional de Filosofia, res-
ponsdvel por todas as I icenciaturas...
exceto ern Educacao Fisica. Tambem fu-
turamente surgiriam associacaes espe-
cificas de profissionais de Educacao

algumas que ate hoje sobrevivem,
onde as acOes seriam desconectadas do
conjunto das outras disciplinas esco-
lares.

Gostaria de deixar registrado que
no momento em que estou a escrever
esse estudo, novamente surgem no ce-
ndrio nacional discussOes relativas a
regulamentacao da profisseio de Educa-
cdo Fisica, inclusive com a criacao de urn
conselho nacional prOprio, na medida
que se encontra em trdmite no Congres-
so Nacional um projeto para tal, a revelia
das discussOes estabelecidas no interior
de algumas entidades da categoria que
apontam para a necessidade de unificar
a luta nos sindicatos, em conjunto corn
os professores de outras disciplinas. Mas
uma vez podemos perceber movimentos
que insistem em dissociar nossa luta do
seio da categoria docente em geral.

Em 1938, a partir da acao conjunta
do DNE, do Ministerio da Guerra, atraves
da EsEFEx, e da Prefeitura do Distrito
Federal, através do Institute de Educa-
cao, real iza-se mais um curso de emer-
géncia. E importante perceber e ressaltar
a influencia ainda presente dos militares,
nao s6 atraves de orgaos especfficos
participantes do convenio (Ministerio
da Guerra e EsEFEx), como na prOpria
composicao dos docentes, militares da
EsEFEx, e mesmo na figura do diretor da
DEF, um capita° do exercito.



E nesse contexto que é criada a
ENEFD. Teria sido a fundacaoda ENEFD
o auge de um processo de luta dos pro-
fissionais de Educacao Fisica? Nao ha
como negar que por Vas dessa fundacao
se encontravam os mais di versos inte-
resses. Para a estrutura governamental a
ENEFD seria de grande utilidade, uma
verdadeira 'escola de civismo e probida-
de'. Para os mil itares, que mu itas vezes se
confundiam corn a estrutura governa-
mental da epoca, seria o alcance de um
velho objetivo, sem falar no acesso a
cdtedra, j a que provavelmente seriam os
futuros professores. Poucos foram os
professores civis que nao tinham I igacao
alguma corn os mil itares, talvez so as
duas professoras. Os medicos Id encon-
trariam mais urn campo de atuacao e de
propagacao de seu prestigio, obviamen-
te aliado ao seu interesse pela area em
questa°.

Penso que esse possivel quadro
por ocasiao da criacao da Escola pode
ser bem explicito para nosso intento nes-
se estudo. Alguns grupos comecavam a
se articular em torno de projetos de uma
Educacao Fisica nacional, que alias esta-
va diretamente I igada aos interesses do
governo de excecao em decurso. Dentre
esses grupos os mi I itares possuiam certa
ascendencia, possivelmente devido ao
lugar que estavam ocupando no cendrio
politico nacional, mas tambern devido a
seu precoce interesse para corn a area e
corn a formacao do profissional que nela
atuaria. Muitas vezes estavam I igados a
medicos que vinham estudando a area de
conhecimento, a parte cienhifica da Edu-
cacao Fisica, a mais tempo, antes mesmo
de preocupacaes corn a formacão profis-
sional e desvinculados de uma prâtica

que se apresentava. Os movi mentos mais
Iigados a area educacional comecaram a
participar mais tardiamente dessas dis-
cussOes, mas suas influencias, embora
menores, nao podem ser descon-
sideradas nem desconectadas do qua-
dro nacional geral que se apresentava.
Sua influencia, por exemplo, pode ter
sido fundamental na articulacao das pri-
meiras grades curriculares e na determi-
nacao do seu carater "civil" da ENEFD,
sua I igacao a Universidade do Brasil. 0
prof. Alfredo Gomes de FariaJimior (co-
municacao pessoa1,1995) comenta que

"Evidentemente essas pressOes
para criar devem ter existido, uma
vez que se discutia Educaccio Fi-
sica em congressos de Educactio.
Outra coisa, outra evidencia que
posso apresentar e que a parte
cientifica da Educacao Fisica sur-
giu antes da formacao do profes-
sor de Educaccio Fisica... Voce tem
uma serie de trabalhos cientificos
que mostram que a pesquisa exis-
t ia antes daformaceio de professo-
res. E provcivel que isso tenhafeito
uma certa pressão para culminar
corn a criacao de uma Escola civil,
que fosse integrada a uma univer-
sidade" (Faria Junior, comunica-
Oro pessoal).

Desde os primOrdios, entao, pare-
ce-me que teoria e prat ica andaram
dissociadas na Educacao Fisica brasilei-
ra e a criacao de escolas e cursos de
formacao de professores nao so refletiu
essa possibilidade, como tambern a refe-
rendou. 0 didlogo entre os grupos que se
envolveram com a Educacao Fisica, apa-
rentemente mais preocupados corn seus
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interesses do que propriamente com a
Educacdo Fisica, ndo foi observavel, a
na() ser circunstancialmente. No interior
da ENEFD, alern disso, preconceitos e
desvalorizacOes surgiriam corn aqueles
envolvidos com a prcitica, man ifestado
em menos poder politico dentro da uni-
versidade, menos verbas para as cadei-
ras e ate mesmo menos verbas para via-
gens para congressos, entre outros.

Muito se discute sobre a funcão da
HistOria. Talvez as reflexOes a partir dela
so possam "lancar alguma luz" no pre-
sente, mas se tambem podem apontar
caminhos para o futuro, e particularmen-
te acredito nessa possibilidade, penso
que um caminho para a resolucão dos
problemas ligados a dissociacdo entre
teoria e prdtica esteja no recuperar (ou
estabelecer, ja que pode nunca ter ex is-
tido) de um didlogo entre as diversas
reflexOes relacionadas ao espectro de
estudo da Educacdo Fisica. Mc) urn did-
logo a priori consensual ou circunstan-
cial, mas urn didlogo critico, que faca
parte de um projeto maior de construcao.
E fundamentalmente: que esteja dentro
dos limites do respeito e da ausencia de
dogmas, da ausencia de verdades
estabelecidas, da consideracão e dis-
cussão democrdtica de quaisquer possi-
bil idades e pontos de vista.

Notas

Nesse estudo uso o termo exercicio
lisle° aprox imando de Educacdo Fisi-
ca e gindstica, conceitos confusos na
realidade da epoca.

2 Em 1823 ja se falava de Educacao
Physica nos projetos de estimulo e

estruturacäo do ensino da recem de-
clarada independente nacdo brasi-
leira.

3 Alem das preocupacOes jd citadas em
1823 6 tambem possivel percebe-lds
em 1837,1854,1860. Maicres informa-
cOes sobre essas preocupacOes po-
dem ser encontradas no estudo de
Victor Andrade de Melo (1995).

Ainda assim a interessante observar
que jd no seculo passado, em alguns
coldgios particulares, como Colegio
Anchieta de Friburgo e Colegio Reis
de PetrOpolis(R.J.) e Colegio Koelle
de Rio Claro e Semindrio Santana de
Säo Paulo (S.P.), e colégios ptIblicos,
como o Colegio Pedro 11, ja se identi-
ficava a presenca curricular e sistema-
tizada de exercicios fisicos (Melo,
1995).
Delso Renault (1982) aril-ma que na
dpoca "A atividade manual e mecci-
nica seio desprezadas mesmo pela
classe media"(p.85).

6 Exemplos disso podem ser obtidos no
"Manual da arte de nadar", traduzido
do fiances e vendido a partir de 1881
pela Casa Laemmert, famosa livraria
do Rio de Janeiro; no livro "Sports
Athletiques" de E.Weber, publicado
em Paris em 1905 e traduzido para o
portugues em 1907 corn o nome de
"Sports Athleticos"; no livro "Ho-
mem forte, gymnastica domestica,
natacão, esgrima, tiro ao alvo" de D.
Nascimento, publicado em Curitiba
no anode 1905;e em dois importantes
livros de Arthur Higgs, "Compendio
de gymndstica e jogos escolares"
(1896) e "Manual de gymndstica
higienica para uso sem necessidade
de professor" (1902).



MoirIvivencia

Em geral, a ec let ic idade dos profissi-
onais que min istravam as aulas era
grande. Um exemplo disso pode ser
encontrado na informacao do profes-
sor Alberto Latorre de Faria ao afirmar
que, na decada de 10, seu professor de
Ginastica no Ginasio Baiano (Salva-
dor) foi um violonista que marcava o
ritmo dos exercicios m in istrados corn
seu instrumento (melo, 1993).

8 Entre esses militares se encontram o
Capital Lemaitre, que assumiu a secao
de ginastica em 1906, o Capita()
Balandier, que assumiu no mesmo ano
a secao de esgrima, e o coronet Paul
Balagny, que sugeriu e organizou a
Escola da Forca Policial (Marinho,
1952).

Aqui mais uma vez é possivel perce-
ber a coexistacia de medicos e mil ita-
res na forrnacao profissional.

10 0 comandante do Exercito Francés
Pierre de Seguirassum ira a direcao da
Educacao Fisica da Escola M ilitar em
1928 e teve importante papel no de-
senvolvimento de metodologias, pri n-
cipalmente de lutas, e na preparacao
de profissionais brasileiros, normal-
mente militares, para o m in istrar de
cursos e aulas.

11 0 projeto propunha a adocao em todo
territOrio nacional do Metodo Fran-
cés enquanto nao fosse criado urn
metodo nacional.

12 Essas criticas nao significavam que a
ABE tinha uma proposta de Educacao
Fisica completamente dissonante dos
projetos de outros fOruns da epoca.
Maiores informacks podem ser en-
contradas em Carmem LOcia Soares
(1994).

11 Para fazer essas afirmacks baseio-
me em algumas das entrevistas con-
cedidas para minha dissertacao de
mestrado, principalmente o depoimen-
to do prof. Alfredo Gomes de Faria
JOnior.

14 ReflexOes sobre as relacks entre
Educacao Fisica e Estado Novo po-
dem ser obtidas em Cantarino Filho
(1982)e Castellani Filho (1987).

is A primeira associacao dessa natureza
surgiu em 1935, em Sao paulo, com a
fundacao da Associacao dos Profes-
sores de Educacao Fisica de sao Pau-
lo (APEF-SP). Muitas outras associa-
cOes surgiriam alem dessa, umas de
carater mais provisOrio, outras resis-
tindo ate os dias atuais.
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