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cos professores (excegies), as leituras de 3 • — Como se dad concretamente o processo me-
autores dialeticos, a leitura da sociedade capi-	 todolOgico de socializacão desta pesqulsa nas
talista, ou a sua intervengeo prixima na rea-	 Escoias da rede pOblica de Aracaju, sobretudo
iklade?	 onde voce fes as entrevistas?

A LINGUAGEM ENSINANTE DA EDUCACAO FISICA

Antonio Ponciano Bezerra •

Enquanto fentimeno social, qualquer pratica es-
portiva, seja ela formal ou informal, este sujeita
ot qualificacho de algo que acontece no espago
denominado "tempo Nvre", em relagio	 esfera
produtiva do tempo laboral.

0 controle do tempo livre se acha determinado
na sociedade capitalists. Os mecanismos que pre-
cisam a esfera do trabaiho resvalam e influem
sobre o reino do tempo livre e este converte
a espontaneidade da conduta, no tempo livre, numa
Husk, isto 6, esse lapse de tempo se funde corn

trabalho e se entreiagando de tal mode que
s6 6 possivel perceber urn em fungho do outro.

Essas observagOes adquirem sentido quando re-
lacionadas corn o conceito de educagao que se
pretende discutir aqui. Assim, educageo se refere
ao processo, metodo e age° que permitem desen-
volver as faculdades fisicas, intelectuais e morals
do ser human. Por isso, o seu domfnio 6 imenso

se exerce sobre as faculdades mentais, o corpo,
comportamento, o desejo e os sentimentos do

individuo. Dal ser o termo educack bem mais
vasto que o de instruceo, haja vista este Ultimo
referir-se apenas ao desenvolvimento das faculda-
des intelectuais, e nao ao das faculdades morals
ou fisicas.

Ha, no corpo do conceito de educacao, urn
certo espago pare a demarcacao de sues modalida-
des e niveis. Num primeiro momento, educacho
se confunde corn instruceo, isto 6, educacao 6,
sobretudo, desenvolvimento das faculdades intelec-
tuais, e as outras possIbilidades (faculdades fisicas

morals) surgem como necessaries, mas comple-
mentares.

Sem pretender polemizar e respeitando apenas
delimited° espago destas notas, diria que educe-

oho, no sentido academic° do termo, 6, de fato,
instrucao, desenvolvimento das faculdades intelec-
tuais. E s6 a partir dal 6 que outros tipos compre-
mentares . de educagho integram esse processo
mais ample de formagao intelectual.

Enteo, tem-se formagao intelectual e a formagao
cultural. Esta altima, entre outras possibilidades,
comporta a forma* fisica, a moral e a civica.
De urn lado, situa-se o domfnio absoluto da formi-
ca° intelectual e, de outro, numa relagho especular,
gravitam as outras trots instinclas de formagao
que se articulam de modo triangular e se relacionam
de maneira especular corn a formagao dita de
base.

As formageies aludidas acima (intelectual, moral,
fisica e civics) tern sues especificidades no contex -
to institucional estimulante. 0 desenvolvimento das
faculdades intelectuais 6 demonstrado como fazen-
do parte de um processo de aprendizagem que
resulta num "saber-fazer" que podent multiplicar-
se em outros "saber-fazer", culminando corn a
instructs° da personalidade inteira do individuo.

Por outro lade, a formageo cultural (moral, civica
ffsica) se de atraves de um processo, velado

ou explicito, de inculcacho que pode muito bem
varier de metodo, mas seus efeitos sao limpidos

sobejamente ideolOglco.
Modernamente, a ideologia serve-se do esporte,
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em grande escola, para desviar o indivkluo (princi
palmente, a juventude) de atividades polfticas, se-
xuals ou do estado de oclosidade. Seria ate exato
afirmar que a pratica esportiva substltui (ou deve
substituir) o prazer do texto, do sexo, da polftica,
da arte, em beneficio do prazer do movimento.

A formagao moral e *Ica (institucionalizada
como educagao moral e &Ica) revela- se atravas
de uma conduta adquirida por adestramento, por
urn automatismo cego, Atli a outros que nao 0
próprio sujeito. Tal formagao atua como faces
de uma mesma moeda. Sao produgOes discursivas
carregadas de jufzo de valor e ancoradas em con-
certos como os de costume, dever e procedImento
etemo do homem, ou ainda os de decacagao e
devogao a causa pOblica, espirlto naclonalista, amor
patribtico e virtudes do ddadao. DA-se, portanto,
de acordo corn a linguagem althusseriana, a Inter-
pelagao do sujeito-honesto e do sujeito-virtude,
respecttvamente. No entanto, ease tipo de aquisi-
gao de conduta 6 duplamente violento: violento
no seu sentido original e irrecusavel de assujeita-
mento, e violento no sentido de inculcagao especifi-
ca e institucional, sem que se faga apelo a iniciativa
do individuo.

A formagao fisica (ou a educagao fists) se
mire num certo ideal estatIco, de culto ao corpo,
as perfeigOes das formas humanas, e esquece
as suas origens, alias, esquecer origens a uma
das fungOes molares da ideologia.

Na nook!, as aulas de formagao de bons habi-
tos, de boas mantras e de postura perfelta ou
adequada, aos poucos, foram-se transformando
em malaria curricular, para posteriomente consti-
tuirem- se disdplinas autanticas.

Assim, o que parecla responsabilidade geral de
todos os mestres, torna-se trabalho efetivo de
especfallstas. 0 professor nap 6 mats aquele que

se limita, isso jft ha algum tempo, ao ensino da
'aura, da escrita, das normas gramaticais, da
matematica, das cianclas blolOgicas ou socials.
A docancia tambam se enveredou por caminhos
bem mats ambiciosos e doutrinarios: o de formar
coraceres, o de preparar homens para a sociedade,
aperfeicoa-los fisica, moral e intelectualmente.

Isso resulta do fato de o Ocio ter passado
a ser visto como algo perigoso e capaz de Induzir

vagabundagem, ao trafico de drogas ou a outros
vfclos pemiciosos ao desenvolvimento ffslco, moral
e civic° dos futuros cidadaos. Asslm, a recreagao,
na escola e fora dela, dove preencher ease espago
de ociosidade. No entanto, nao se deve tratar
de uma recreagao qualquer mas de uma recreagao
formative, a fim de estlmular o corpo e o espirito,
medante adequada selegao de exercfclos e dIstra-
gems muito bem reguladas e controladas.

E assim, antra o Ocb no drcuito do trabalho,
da obrigagao, do "tempo livre" controlado e discipli-
nado. Instala-se a dimensao utilitaria do Ocio, como
uma especle de lazer negro, que tem levado gover-
nos, prefeitos, patrOes, fabrics, condominio, escola,
clube, parque e outras instItulgOes a investirem,
no an6dIno "tempo !lyre", ferlados, fins-de-semana,
dias-santos, sobre criangas, jovens e adultos, corn
os mats varlados tipos de competigao, ginastica
e maratonas pOblicas.

As autoridades promotoras fazem•passar a idala
de que estao fazendo valor alguns direitos do
povo. Na verdade, o esporte formula a pretensao
de ajudar ao corpo a resgatar sous dlreitos. 0
ffsico trabalhado subtral deformagOes e distorgeres
provocadas pela exploragao do trabalho, pela misa-
ria do cotidiano e pela sociedade alienada. E, male
uma vez, a sobre-interpelacao do sujeito-saudavel
(esporte), fortemente retoricizado, flca a margem
de qualquer suspelta.

AUTORITARISMO E SUAS REPRESENTACOES SOCIAIS NA PRATICA DA
EDUCACAO F,ISICA

Lutz Roberto Araglio Lobo *

Quando um povo 6 preparado para a passIvidade,
quando se tern uma sociedade organizada desde
a famMa no sentido autoritarb, o povo aprende
a viver corn o favor e, conseqUentemente,
sue luta polo direlto. Quern aprende a Aver de

favoritism° nao luta polo direlto. E Isso se di
por praticas autoritfirlas, passando pela farnflia,
pela escola, pelas relagOes de trabalho ou seja,
pela anulagao da partIcipagao.

0 autoritarismo implica no Impediment° da parti-
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