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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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fazem surgir brechas que podem ser ocupadas
por aqueles que optaram pela biota* da classe
trabaihadora, cuja explorageo 6 produzida pela rola-
glio capital e trabalho. Nesse sentido, concordo
corn MEDWA, quando afirrna que "(...), a sodedade
brasileira viva certas contradig6es: compreendê-las
6 um passo no sentido de encontrarmos brechas
na busca de outras contracagOes, menos desuma-
nas. Tab brechas podem ser encontradas na igreja,
na Escola, no Partido, Imo Siodlcato, no Esporte,
na Familia, no corpo..." e, aqui, eu acrescentaria
na Academia.

Se considerarmos a Academia como instituigeo
que passa predominantemente a ideologia domi-
nante, aqui entendida como "conjunto de represen-
tagees, valores e crengas (valores slmbellcos) qua
procure ocultar as contradigees ou mascarar as
relagOes reels de existencle, exerce sou papal por
Intermecio de diversos canals Instituclonalizados
de estLutura politica, social e economics da socie-
dade", estaria Implicit& a drculageo da contra-
ideologla, o que geraria as contradiCtles. Desta
forma, torna-se ncessaria uma reflezlio des Aca-
demies, enquanto locals onde silo praticadas as
diversas atividades corporals; como estas véem
o corpo, e, &Ida, que camadas da sodedade utIII-
zam os seus servigos, o que contrIbuirla para
a melhor forma possfvel de perceber e atuar sobre
a mesma ou de reproduzir a ideologla dominante.

II — ACADEMIA t LOCAL DE CULTUAR 0
CORPO OU DE PRODUZIR CONHECIMENTO?

Academia nao aerie o nome macs adequado parer
designer aquele local onde se cultua o corpo, pots,
pare RatIlo, fundador de primqlra "Institulgeo per-
manente do mundo ocidentar", esta sorb o local
"voltado pare pesquIsa original e concebida como
conjugaglio de esforgo de um grupo que ve no
conhecimento algo vivo e anemic° e ntio urn corpo
de doutrinas a emu simplesmente resguardadas,
e transmIticlas" - Desta forma, crab que o Onico
local, nas sociedades ocldentals, que atenderia a
tal conceit° serlam as Unlversidades e, no caso
do Brasil, as pOblIcas.

Ao considerar a Universidade PObilca como uma
Academia nos moldes dados por Redo, venho
a concordar corn a enable felta por CASTELLANI,
em qua ole coloca instittfictio Privada, no campo
educacional, como sendo "aquela qua tenha um
fir lucrativo, de rendlmento, de capitalizedio" e
InstitulgOes P6blicas como sendo aqueles "que MIO
se destInem a aferlgeo de lucros", competindo
a estas produzlr conheclmentos", e equals "repro-
duzl-loss5.

E por que nä° considerar o local de cultuar
o corpo como Academia? Porque consider° ester!
locals como estebelecirnentos privados, onde
vendidos servlgos dlversos (sauna, massagem,
etc.), material que serve para apresentar o corpo
saudavel (roupa, teals, etc.), e, principalmente,
técnIcas dos mals varkidos epos de movimentos.
Aqui concordo com a &Irma* de CAPINUSSU:
"Instatar uma Academia 6 o mesmo qua montar
uma casa comercial. Sere° vendidas tecnicas de
lutas, tecnicas de gingstica, tecnicas de cianga,
porem, Impregnando eases vendas de um requinte
especial: vai- se vender, educando0. Trata-se, por-
tanto, de um comercio diferente" . Como urn em-
preendirnento comercial, a Academia (Instituiglio
Privada DoutrIneria) estaria reproduzindo conheci-
mento vivo e &lamb% elaborado pale verdadelra
Academia (institulgeo Peblica).

Mais uma vez voltamos a dIscussilo de reprodu-
gao da Ideologla dominante ou do aproveitamento
des brechas, quando lembramos que o conheci-
mento produzido na academia tern o sentido, se-
gundo MARTINS APUD CASTELLANI "da manu-
tenc.lio de cultura dominante"'. No sentido oposto,
segundo LIBANEO, "sates conhecimentos sao re-
produzls historicamente relageo entre classes
socials" .
III — A "ACADEMIA" E A CONSTRUCAO DO
"CORPO-OBJETO"

Gostarla de dIscutlr, agora, a pritica do pions-
sional que este ministrando as aulas no local de
cultuar o corpo. Segundo LIBANEO, por iris da
pretica do educador "val haver condlcionamento
&Solo-politicos que configuram dgerentes concep -
gees de Homem e de Sociedade—. Want° a quem

Joao Paulo S. MED1144, 0 Braslelro e Seu Corpo, p. 26.
2 Mem, p. 43.
3 Visor MarInho OLVEIRA, GlnastIca pin Alam, Maslca para o Corpo.
4 warn p. 118.
5 Helolsa T. BRUHNS (ORG), Conversando Sabre o Corpo, p. 103.
8 Jose MaurIcb CAPINUSSU, Da Citjarizaglio A AdrnInIstacao da Academia. Revista SPRINT. Am III, Fr 5,
p. 243.
7  Helolsa T. BRUHNS (ORG). Ccoversando Sobre o Corpo, p. 103.
8 Jose C. LIBANEO. Democradzacto da Escola Pablica: A PedagDgla Waco-Soda dos Conteados, p. 14.

9 'dem. p. 19.
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estA ministrando estas aulas, pods-se observer
que as vistas de Homem e Sociedade vim ester
embutidas ne concepcAo deste profisslonal. Como
vejo a Academia como urn empreendlmento corner-
dal, a pratica profisslonal, as tecnicas etc. sAo
mercadorlas consumidas por aqueles que as procu-
rarn, dal a minha afirmactio de que estas prfiticas
sac) doutrinarlas e reprodutoras de conhecimento.

Nesse sentido 6 qui) nosso corpo vat ser modela-
do (educado) con b yne os valores e costumes
da nossa sodedade. Segundo FCULCAULT APUD
LENHARO: "se considerarmos todas as modele-
cOes que sofre, constataremos que o corpo 6
pouco male que uma massa de modelagem A qual
a sociedade Imp rime formes segundo suas prOprlas
disposlcftes: formas nas quaff: a socledade projeta
a fisionomia do seu espfrito"'O.

Assim 6 que, pare compreendermos melhor as
atividades praticadas pet corpo, que corpo sent
formado nestes locals, sorb necessArio caracteri-
zarmos nossa socledade. Segundo JAGUAR IBE,
o modo de producão capitalista "gerou uma socle-
dade que se caracteriza pale maior discrepAncia
existente no mundo entre seus Indicadores econ6-
mIcos e socials", e, ainda, deste modo de producAo
surgiu "uma invlavel dicotomla entre uma parte
minoritAria da producao que opera uma modema
sociedade industrial e nela viva integrada (.—) e
uma parcels majoritAria, tanto rural como urban,
que vegeta, ern condicftes miserAveis ou extrema-
mente pobn3"". Cu seja, aerie uma sociedade
capitalista dividlda em classes, que prega o lucro,
a competiclio, a produtividade, o Individualism° etc.,
onde o Estado se apodera dos aparelhos ideol6gIcos
(mobs de comunicacAo, escolas etc.) para produzir
e/ou reproduzir a culture domlnante.

E desta forma que entendo a pratica do profis-
sional destes locals: eles estão educando o corpo
para defender o capital, negando as contradicOes
reds de existitincia dos individuos atrav6s de uma
educagao acritica, alienante e reprodutora da Ideo-
logia, ou seja, estlio formando corpos dace's. Para
FOUCAULT, urn corpo d6cil seria "urn corpo que
pods set submetido, que pode ser utilizdo, que
pode ser transformado e aperfeicoado"' e que
vat ser formado a partlr do "momenta em que

nasce uma arts do corpo, que visa nib unicamente
ao aumento de sues habilldades, nem tampouco
a aprof under a sujelcAo, mas 6 formac.la de uma
relac.ão que, no mesmo mecanismo toma-o tart)
mats obedlente quanto mats utll e inversamente"
A Idfila de Homem, passada nesses locals, 6 a
de urn Homem "forte, ativo, produtivo, massa bru-
ta, destitulda de consclanda critica" 14 ; urn Homem
"que escravkamos no trabalho e o libertamos pare
o consumo" .°. Ou ainda, um "Homem que se sente
animal ao exercer ativIdades humanas — seu tra-
balho — e humano quando exerce functies cominn
a qualquer animal — corner, dormir e fordnar"
e, ftnalmente, urn Homem que considerani a socie-
dade como uma coise estatIca, fechada para trans-
formacAo.

nesse contexto que vao surgir locals e discur-
sos que possibilitam a venda dos mats varlados
tlpos de tecnicas de movimento, material de utilida-
de e servicos diversos. Todo esse arsenal destine-
se A produgao de urn corpo beb, "sauditver, um
corpo — objeto. Nas palavras de MEDINA, "a
corpo virou fetiche, e no model() de sociedade
em que vlvemos, o fetiche sempre vita mercadoria,
e 6 por al que ele antra no mercado".

IV — ACADEMIA: LOCAL DE PEOUEND BUR-
DUES PARA CULTUAR SEU CORPO.

0 "corpo-objeto", produzido pelas academies,
6 consumido por uma %pada social especffica,
considerada por MEDINA '' pale sua "pecullaridade
contraditeria, que, apesar de constituir- se verda-
deiramente numa classe dominada, não so por
assumir inteiramente a ideologia daqueles que diri-
gem o pals, mas sobretudo, por possufrem melho-
res condicOes materials ern, relacAo aos estratos
economicamente inferfores" 8 , isto 6, a Pequena
Burguesia (classe media).

Para compreendermos a contradictio da Peque-
na-Burguesia seria necesserio entendermos a dico-
tomia existente entre trabalho e lazer o Segundo
CODO E SENNE, "o trabalho se espelha pare fora
de si mesmo, imp6e o lazer como seu outro,

10 AlcIr LENHARO. SolializagSo da Politica. p. 75 e 76.
1 1 Joao Paulo MEDINA. 0 Brasil(*) e o seu corpo, p. 91.
12 Michel FOUCAULT, viglar e puiir. HistOria da Violancia nas pris6es, P. 126.
13 Mittel FOUCAULT, Vgiar e Punk. Histdda da Violancia nas pds6es p. 127
14 Luiza M. RAGO e Eduado F.P. MORE IRA, 0 Cue 6 Taylorismo. p.37
15 Wanderley CODO e Wilscn A. SENNE, 0 Que 6 Corpolatiia p. 32

16 !dem. p. 13

17 Jo90 Paulo S. MEDINA. 0 Brasileiro e seu corpo, p. 91

18 'dem, p. 92
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obriga o Iazer a reinvents-lo" 19. Assim, pare ales,
se olhâssemos para o lazer das diversas categorias
de trabaihadores e as diferengas de classes so-
cials, observarfamos que alas vao altemar seu
trabaiho corn as atividade que venham a reinventar
sua parte humana, de forma livre, sadando o seu
desejo de crier, logo, atividades semeihante a seu
trabalho.

Assim t, que o proletario ocupa o seu tempo
!lyre, "produzlndo em casa, orgulha-se de sua habl-
lidade (...) organiza-se pare o carnaval, pare o
futebol, rept% o controle que perdeu no trabaiho
atravris de instrumentos que tem a arte da produ-
gib do saber fazer". 0 burgues, "patrao", sempre
se apropria: coleciona quadros, antigOldades, con-l-
ora quadros, patrocina artistas, ou seja, tome para
si a HistOda do Mundo"; o pequeno — Burgues
que, "sem se realizar quer como reallzador (prole-
tiro), quer como apropriador (Burgues)", tende
a cultuar o corpo, ou seja, "culda de sua aparancia,
da sua estética, de sal postura, de uma aparancia
saudavel e atlética' .
v — coNcLusAo

Palo exposto, quero conciuir dizendo que local
de cultuar o corpo passarti os valores e normas
da classe dominante, que este mesmo lugar sera
freq0entado pale pequena-burguesia, que no mo-
mento de reorganizagáo e reafirmagao da burguesla
no poder, val-se aproximar do proietarlado, de-
monstrando a este classe social sua situagito de
exploragão, submissito e dominagtio pela burguesia,
criando dessa maneira as brechat que tanto procu-
ramos para pregar a contra-ideologia.
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UMA CRITICA FENOMENOLOGICA AO POSITIVISMO *

Manuel Sirgio Vim e Cunha"

A escola fibsOfica, que saOda em Edmundo Hus-
sar! (1859-1938) o seu progenitor, e conhecida
pela denominaglio de Fenomendogla, pode enten-
der-se como a macs forte e acirrada critics ja
urn dia dia desferida contra a visa° positivista
das ciênclas. Corn uma certa mesura e o neces-
stub rigor, passo a expor as teses, que se me
afiguram fundamentals, da Fenomendogla:

A Fenomenologia consiste, antes do ma's,
numa atitude intelectual de extrema atengto
ao que se "manifests" (Phdnomenon)
consciancla do fenomendlogo.
0 que 6 dado a consdanda vale como
um obleto, acerca do qual t, licito formular
enunciados e pretender alcangar conheci-
mento.

19 Wanderley COD0, Wilson A. SENNE, 0 que é Corpolatrla? p. 37
Idem, p. 40
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