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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
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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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cloaca° do outro, no sentido de decidir sobre dife-
rentes altemativas. 0 autoritarismo consiste em
submeter a vontade de quem obedece a vontade
de quern comanda. Os individuos passam a interio-
rizar a vontade, o querer de urn outro. Esse querer
nä° a mais o meu querer, passa a ser o querer
date. Isso Marx chamou de alienag gro, o processo
polo qual urn individuo age, pensa, sente, fala
conforme Os parametros e interesses ditados por
urn outro (Marx in Fromm, 1975. p. 82-170).

0 autoritarismo destitui do sujeito o poder de
ele decidir sobre sua prOpria vida e as alternatives
que ele possa ter. Be tem que cumprir determine-
das ordens. Be nä° decide sobre sua prOpria vido;
nao 6 mais agente de transformagão da sua prOpria
vide.

No meu entender o autoritarismo passa a ser
uma arma usada sociaimente no sentido de comba-
ter, retardando tentativas de Ilbertagdo dos indivf-
duos; passe a ser uma especie de muralha, uma
construcao social que impede uma relagao livre
conforme Michel Lobrot (1977).

Esse tipo de rola*, autorltaria traz ImplicagOes
desastrosas na produgao de urn povo, ja que o
autoritarismo se alastra da familia as relactoes
de trabalho.

Se o autoritarismo este presente na pratica
da Educagao Fisica, portanto na escola, como
der& crier &ices a essas relageres se a escola
revela relagOes socials mais amplas? Como poderel
estabelecer relagOes socials !lyres se apenas foco
a Educagáo Fisica no contexto da observactro?
No meu entender, se as representagOes autoritarias
determinadas atraves da pratica da Educe*, Fisi-
ca nä° forem entendidas atraves das represen-
tagOes socials mais emotes, poderemos	 quem
sabe, mats uma vez — entender a Educacao Fisica
de uma forma corporative, deixando, dessa forma,
de perceber o processo educativo que, mesmo
tendo a sua especificidade, nao deixa de se relacio-
nar corn o todo.

A desmistificaggio de uma relagao de dominagdo

passa Inicialmente pela detecceo da sua presence
no cotidlano. Para que se desmistifiquem determi-
nadas representagOes autoritarlas no seio da socle-
dade, ou mesmo na pratica da Educe*, Fisica,
exige-se, inclaimente, que fique bastante clam co-
mo os individuos representam o autoritarismo no
seu cotidlano atraves da Educacao Fisica. Talvez
at esteja uma das implicagOes que os pesquisado-
res venham investigar, visto que, na Educe*,
Fisica, es pesquisas tern partido das represen-
tageres exlstentes, e nao de como sao determinadas
essas representagOes. No meu entender, as pro-
postas deverito tenter investigar a pre-elaboragao
do autoritarismo no sentido de criar Obices as
suas representagOes.

No meu entender uma proposta pedagOgica que
contemple uma educacao para a negoclacao passa
necessariamente por relaceres pedagOgicas onde
o autoritarismo seja inibido, onde as relagOes de
autoridade se fagam peb respelto, peias estrat6-
gias, pelas trocas, pelas negoclagOes que se esta-
belecem entre as partes. A autoridade passe a
ser o resultado das negoclageres que se estabele-
cern entre as partes. Corn isso criam-se &ices
As relage•es autoritarlas, desmistificando uma rola-
gao de domlnagao.
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I — INTRODUCÃO
Ao escrever este ensaio, parto da perspective

de que a Academia 6 uma instituicao burguesa

que passa valores, normas e crencas da classe
dominante e que tern, em seu sap , as contradicOes
da sociedade capitallsta. ContradlgOres essas que
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