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RESUMO

Neste artigo destaco algumas
discussOes desenvolvidas nos

capitulos da dissertagäo de
mestrado Escola Nacional de

Educacâo Fisica e Desportos: 0
projeto de uma epoca. Privilegiei a
pesquisa histOrica como caminho

metodolOgico e o referencial teOrico
do pensador AntOnio Gramsci.

Constatei que a ENEFD, pela
afinidade dos militares junto ao

Estado Novo, favoreceu o
desenvolvimento de uma

concepgâo ativista que consolidou-
se enquanto esséncia histOrica,

perdurando esta influência ate os
dias de hoje.

ABSTRAT

This article focused some
discussion exposed on the
Master's dissetation presented:
"Escola Nacional de Educack
Fisica e Desportos: o projeto de
uma epoca". That study have main
focus in the methodological way of
the historical research and also
emphatizes the theorical suport of
the PhylosopherAntOnio Gramsci.
The Study showed the joint of
ENEFD with millitary peoples in the
Estado Novo period increased an
ative conception development,
consolidating an historic essence
and having its permanence also
today.
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ste estudo privile-
giou como objeto
de analise a funda-
cao da Escola Naci-
onal de Educacao
Fisica e Desportos
(ENEFD)daUniver-
sidade do Brasil e
sua relacao de de-

pendencia/subsuncao ao projeto politi-
co do Estado Novo. A problematica
central do estudo d conhecer a matriz
basica onde esta a orientacao de uma
formacao profissional e de producao de
con hecimento, que permite documentar
a indissociabilidade entre educacao fisi-
ca e projetos politicos.

0 trabalho objetivou analisar e
compreender a orientacao pedagOgica e
doutrinaria assumida pela ENEFD nos
anos em que ela esteve submetida
direcao dos oficiais militares e a relacao
corn o estado novo.

Tendo como referencia a ENEFD,
que se constituiu em Escola Padriio, ou
Centro de Exceléncia da educacao fisi-
ca brasileira, busquei na histOria da ins-
tituicao indicadores de respostas as
questOes gerais e especificas.

Questoes Gerais: Quais eram as
relacties estabelecidas entre os sujeitos
politico-militares fundadores daENEFD,
corn a construcao do projeto politico de
sociedade no Estado Novo? Quais as
concepcOes dos sujeitos politicos ex-
pressos no projeto da ENEFD e quais
eram os interesses do Estado Novo?
Quais os contetidos das concepcOes
dos militares expressos no projeto da
ENEFD e os contetidos dos interesses
do Estado?
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Questries Especificas:Quais eram
os objetivos implicitos e/ou explIcitos da
ENEFD? Como cram arregimentados e,
qual era a procedencia dos docentes que
compuscram o primeiro quadro da
ENEFD? Quc concepcao de educacao
fisica era materializado?

Os caminhos escolhidos para a
investigacao do objeto em questao é a
pesquisa histOrica, por perceber queuma
determinada verstio da histOria me pos-
sibilitou a percepcao e compreensao
acerca do significado de determinada
legislacdo educacional e da criacao de
uma instituicao de grande destaque a
nivel national (ENEFD). Neste sentido,
para apreender o que permeia as inten-
cOes dos homens e as instituicOes que os
mesmos diri gem, nao basta somente dar
atencao a legislacao, as exposicOes de
motivos, artigos, e relat6rios produzi dos
pelos protagonistas da epoca em ques-
tao, simplesmente analisando-os. Atual-
mente, é premente que a pesquisa histO-
rica aplicada a educacao fisica capte o
significado de certas realizacCies, visan-
do apreender a totalidade de uma realida-
de concreta.

O estudo resgata que, tambem, para
a educacao fisica os fatos e as circuns-
tancias atuais para serem compreendi-
dos, deve- se buscar suas rafOes no
passado, mesmo que muitas vezes a
mem:56a histOrica ja nao esteja mais
viva. Nesta linha de pensamento,
HOBSBAWM nos alerta no seguinte
sentido.

A destruictio do passado - ou me-
lhor, dos mecanismos sociais que
vinculam nossa experiéncia pes-
soal as geraciies passadas - 6 urn
dos fenOmenos mais caracteristi-
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cos e higubres do final do seculo
XX. Quase todos os jovens de hoje
crescemnuma especie de presente
continuo, sem qualquer reined.°
orgtinica com o passado pablico
da epoca em que vivem. Por isso os
historiadores, cujo oficio e lem-
brar o que outros esquecem, tor-
nam-se mais importantes que nun-
ca no fim do segundo milenio. Por
este mesmo motivo, porem, eles
tem de sermais que simples cronis-
tas, memorialistas e compilado-
res (1995, p. 13).

A referéncia teOrica adotada para a
leitura e interpretacão das fontes, consi-
derando que a problematica de estudo
diz respeito a indissociabilidade entre
educacdo ffsica e projeto politico, onde
a direcdo polftica e estabelecida por for-
gas que sc coadunam, busquei um
referencia! explicativo que tratada cons-
trucdo da hegemonia coercdo + con-
sentimento.

0 capftulo I - Aspectos histOricos
da hegemonia como referential teOrico
- teve como objetivo caracterizar o con-
ceito a luz das contrituicOes e dos sig-
nificados que o mesmo assumiu nos di-
versos momentos e contextos em que faz
alusdo ao conceito. 0 resgate hist6rico
acerca do conceito hegemonia ganhou
centralidade no capitulo, uma vez que o
termo possui uma longa histOria antes da
adogdo de Gramsci, e a sua recuperacdo
foi de fundamental importanciapara com-
preender o seu significado atualizado.
Procurando dar mais consisténcia a ar-
gumentacdo, estabeleci um dialog() corn
alguns interlocutores de Gramsci e den-
tre os quais destacou-se Perry Anderson.

Na compreensdo deste autor o conceito
de hegemonia em Gramsci apresenta tits
variantes, ao associar a dupla Estado e
sociedade civil. Privilegiamos no estu-
do, a terceira variacdo onde a distingdo
entre sociedade civil e sociedade polftica
desaparece, sendo coergdo e consenti-
mento atribuicaes do Estado - o Estado
sera ditadura + hegemonia. A sociedade
civil como entidade distinta e dissolvida,
sendo incorporada pelo Estado. Nessa
formulacdo ndo acontece uma fronteira
nftida para a ocasido da manifestacdo da
hegemonia, pela ndo distingdo entre Es-
tado e sociedade civil, trazendo graves
problemas a medida que se tenta definir
cientificamente a especificidade da de-
mocracia burguesa no ocidente.

0 capitulo II - Os militares e a
construe& de condivies seguras na
criae& de escolas de formagiio de pro-
fessores civis - elegi como hipetese de
base a ideia que no Brasil na epoca da
proposicdo do Deputado Jorge de
Moraes, em 1905, sobre a necessidade da
crindo de duas escolas ( uma civil e outra
militar) de Formacdo de Professores de
Educacdo Fisica, ndo estariam postas as
condiciies objetivas e nem subjetivas
para sua concretizacdo. Pela at-Wise de
Longo prazo das experiéncias desenvolvi-
das no meio militar, sobre a preparacdo
de profissionais para a area, constatei
que os militares articularam urn projeto
seguro de intervencao na sociedade ci-
vil, visando o seu controle e
disciplinamento. Varias tentativas de
renovacdo do Exercito foram im-
plementadas no Brasil no sentido de
imprimir uma nova mentalidade na
corporacdo brasileira como tambem a
construcdo de unidades militares corn
equipamentos e material belico mais so-
fisticado.
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A vinda da Missab Militar France-
sa para o Brasil em 1919, representou urn
marco significativo para o impulso do
Exercito e diretamente para a educagdo
fisica brasileira, visto que as experienei-
as pioneiras sistcmatizadas que trata-
vam da formacab de instrutores de edu-
cacao fisica foram desenvolvidas na
Escola de Sargentos de Infantaria, corn
os militares, primeiramente com a influ-
encia alema seguida da forte influencia
francesa. A influencia da Missao Fran-
cesa foi a mais profunda e duradoura
sobre o Exercito brasileiro, pois o curso
do estado-maior, pela sua abrangencia
temAtica e pelo nivel dos alunos,
tranformou-se num ambiente propicio
para o desenvolvimento e a consolida-
cdo de iddias politicas. Os efeitos do
ensino militar moderno, de influenci a da
Missdo Francesa, puderam ser sentidos
pela homogeneidade na participacdo do
grupo de oficiais no Movimento de 1930,
coesdo jamais vista na corporacdo antes
daquela ocasido.

A Educacdo Fisica nesse projeto
teve um papel importante, nos anos 20 e
30, a medida que ela se transformou em
mecanismo acionado pelos militares, no
sentido de intervir na sociedade civil,
objetivando ajusta-la a ordem e ao Pro-
gresso. Ndo estou a dizer que ndo houve
contradicOes na forma dos encaminha-
mentos da educacdo fisica, que aconte-
cia sob os olhos atentos do Ministerio da
Guerra. As contradicOes se explicam e
geraram uma grande polemica, quando a
ABE questiona a adocão do Mdtodo
Frances como Metodo Oficial de Educ a-
ca. ° Fisica nas escolas brasileiras, consi-
derando que tal medida visava militarizar
a sociedade, sendo que na pr6pria Fran-
ca, pais de origem de tal metodo, seu use
estava em decadencia.

Os ecos das criticas ao MOtodo
Frances ndo abalaram os militares que
idealizaram e levaram a efeito as princi-
pais experiencias na Preparacäo de Pro-
fissionais em Educacdo Fisica no Brasil.
Provavelmente, a partir do VII Congres-
so Nacional de Educacão, que teve como
tematica central a educacão fisica, os
militares sairam fortalecidos e houve uma
amenizacao das contradicOes em torno
do Projeto de Cursos de Formacao de
Profissionais em educacdo fisica e es-
portes. Foi, no entanto, sob o Estado
Novo, devido ao prestigio que os milita-
res gozavam junto a estrutura
organizacional burocrdtica do mesmo,
que as aspiracOes dos militares para os
seus projetos na Formacdo de Professo-
res de Educacdo Fisica ganha terreno
Mail, dada a simpatia que manifestavam
pelo Estado Novo.

O capitulo III - Nasce uma escola
na Universidade do Brasil - teve como
objetivos: a) caracterizar o momento his-
tOrico brasileiro e o lastro cultural de
tendenci a centralizadora, verificando os
papas que caberiam a universidade bra-
sileira e as escolas nacionais no quadro
politico do Estado Novo; b) desvelar
sobre a facilidade de acesso ao meio
universitario da ENEFD, como meio de
dar funcionalidade aconstituicdo visan-
do instituir uma forma de militarizar e
disciplinar a sociedade civil; c) averiguar
sobre o processo de arregimentacdo do
primeiro quadro de professores da
ENEFD.

No primeiro momento argumentei
que a universidadebrasileira é sujeitada,
em 1937, com o advento do Estado Novo,
a urn modelo centralizador sem prece-
dentes, que objetiva dar suporte ao Es-
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tado Nacional, passando a educacdo e a
escola assumir a funcão de Aparelho
IdeolOgico do Estado. 0 ensino passa a
assumiros preccitos central izadores que,
de modo geral, ja estavam acontecendo
em outras esferas do setor pdblico,
iriviabilizando a ascensdo de propostas
para um saber crftico.

A articulacào inicial, desde o pro-
cesso de criacAo da ENEFD e seus pri-
meiros passos, foi tutelada pelos milita-
res, visto que os mesmos jA haviam con-
quistado experienci a desde o Centro Pro-
vi sOrio de EducacAo Fisica do Exercito, a
EsEFEx e os Cursos de Emergencia que
vinham ministrando, devido a falta de
condicees objetivas do meio civil para
realiza-las.'

No segundo momento discord so-
bre a facilidade corn que a ENEFD chega
A Universidade do Brasil, sendo que a
mesma foi fruto de uma articulacdo que
se deu em tomb da Secretaria Geral do
Conselho de Seguranca Nacional. Fun-
damentalmente a ideologia do Estado
Novo, elaborada naquele momento como
necessidade imperiosa devido a crise
que passava o pais, facilitou as condi-
Vies de implantacdo da escola e a confi-
guracão da hegemonia das forcas que se
estabeleceram em torno do grupo ligado
ao Exercito. Certamente, o transito faci-
litado que os militares tiveram no Estado
Novo corn o Governo Vargas e pelo
modelo de sociedade que estava sendo
planejado para o Brasil, contribuiram
decisivamente para o acesso da educa-
cao fisica ao meio universitario.

No terceiro momento destaquei que
coube aos militares, medicos e esportis-
tas, sustentados pelo amplo respaldo
que tiveram na estrutura corporativa do

Estado Novo, viabilizar a estrutura da
ENEFD como uma formulacAo organica
de influencias duradouras para a educa-
cAo Mica brasileira. Os militares tiveram
uma participacAo decisiva na feitura do
decreto-lei n. 1212, que criou a escol a que
sintetizou toda a experiencia que vinham
desenvolvendo naEsEFEx. Tiveram um
destaque especial, pois eram os direto-
res. Os militares, mesmo saindo de cena
apds o Estado Novo, deixaram profun-
dos estigmas que se traduzem na identi-
ficacào de educacão Mica coin a hierar-
quia, disciplina, rigidez nas formas e con-
dutas, bem como urn profundo senso de
civismo. Os militares compuseram a linha
de frente nos designios da ENEFD, nos
seus primeiros anos de vida, pelo fato da
mesma representar uma instituicAo que,
dentre muitas outras, eram forjadas no
sentido de dar sustentacAo e difusäo da
ideologia ordeira e progressista. 0 lugar
de destaque na direcdo da instituicAo se
justifica, pois foram os principals prota-
gonistas do Golpe do Estado Novo, e
uma legitimidade tinha de serconstruida.
Os medicos, jA corn o status academic°
adquirido pela prOpria profissAo, assu-
mem urn lugar de destaque no seio da
ENEFD, pois na sociedade capitalista o
conhecimento cientIfico adquire for-0
quando se expressa em produgdo de
bens, saberes, tambem sImbolos e dis-
cursos que it'd() justificar a extensa inter-
vencdo do Estado na vida pdblica e pri-
vada. Os medicos, enquanto sujeitos
politicos, ultrapassavam os limites estri-
tos do tratamento de doencas e atribuem
para si o campo da prevencAo dos males
que infestam as populacOes.

A medida, que os medicos eram
vistos como construtores da nacionali-
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dade brasileira, e a medicina assumindo
o papel de ciencia aplicada, que respon-
dia as necessidades humanas mais i mpe-
riosas, desempenhava urn papel decisi-
vo na economia do pats. Entho, a presen-
cados medicos se justificava na ENEFD,
pois traduziam os mais altos interesses
do Estado, que defendia a bandeira do
trabalho e o promovia, ensejando a pro-
dutividade e o progresso, forjando e
melhorando pela sua contribuicdo cien-
tifica o estado de aptidao fisica e a satide
do cidadho brasileiro. A presenca dos
medicos naENEFD, revestindo a educa-
cdo fisica do miter de cientificidade,
vez que na epoca as ciOncias biol6gicas
eram identificadas com a prOpria ciencia,
dal a grande consideracho aos conheci-
mentos em fisiologia, anatomia, psico lo-
gi a, higiene, etc, enfim as cienci as bio16-
gicas tinham urn grande reconheci-
mento.

Os esportistas, pela peculiaridade
que lhes cabia, a parte tecnica ou porque
eram considerados os prdticos, prova-
velmente nao tenham sido tao decisivos
nos desfgnios da ENEFD, nos anos ini-
ciais de sua existencia, ate porque a ati-
vidade fisica era vista ainda na academia
com certo desprezo em relacho ao mundo
das iddias, sofrendo, portanto, os pro-
fessores que eram ex-atletas, esse
estigma.

Do triplo eixo basic() que resultou
numa proposicho hegem8nica, os medi-
cos e os militares sho legitimados pela
forma de cobranca de sua intervencdo na
sociedade civil no sentido de ordend-la,
eugeniza-la e discipline-la, enfim coube-
lhes um papel significativo naordenacho
da sociedade brasileira, visando adapth-
la a sociedade corporativa. Os professo-

ies da parte prcitica ou esportiva, de
infcio estiveram presentes mas ndo tao
determinantes. Sua legitimidade se dh a
medida que, o esporte enquanto fenO-
meno social com grande potencial
aglutinador, toma-se urn elemento de
intervencho junto as massas.

No capftulo IV -Educaccio Fisica:
a representacc7o social como express&
de uma realidade - apreendi as catego-
rias empiricas, pois elas tem a proprieda-
de de relevar as determinacdes e as
especificidades que se expressam na re-
al i dade, a partir dos dados do trabalho de
campo. As representacties que os atores
entrevistados e os textos analisados,
produzi dos pelos professores da ENF,FD,
evidenciam a concepcdo de educacho
fisica, identificando-a com: a) prepara-
cho militar; b) corn exercIcio ou atividade
prdtica; c) tern lugar de destaque/bastan-
te valorizada no projeto educacional do
Estado Novo; d) facilidade de acesso/
atuacho sobre as massas. Estas catego-
rias revelam a preocupacho corn a melhoria
do estado de aptidho fisica do brasileiro
e possibilitaram a leitura de urn quadro
mais ampliado de compreensão te6rica
da realidade, donde se pode verificar sua
contribuicho na formulacho de uma con-
cepcdo que se hegemonizou.

Na conclusao, destaquei que a re-
lacdo de proximidade e favorecimento
que a ENEFD teve da esfera burocratica
governamental, nos seus primeiros anos
de existencia, representou urn estimulo
sem igual, no sentido de difundir e
massificar a educacho fisica. Foi urn pe-
riod° que lancou as bases de uma
concepcdo de educacho fisica apoiada
preponderantemente na atividade prati-



Motrivitalcia

ca/preparacdo fisica, que se consolidou
enquanto paradigma da aptidao fisica/
satide.

A base material que sustentou o
nascedouro de uma instituiedo do porte
e da relevancia como a ENEFD, favore-
ceu o desenvolvimento de uma concep-
cao ativista que se consolidou enquanto
essencia hist6rica, perdurando ao longo
do tempo, influenciando ate os nossos
dias, de forma significativa, o fazer da
educacdo fisica brasileira nos Cursos de
Formacdo de Professores. Concepedo
esta recorrente na atualidade, conforme
pode ser constatado em proposieOes
pedagOgicas. Cabe-nos perguntar corn
que concepelies e interesses articulam-
se sujeitos politicos corn o projeto poli-
tico de Estado na atualidade? A
subsuncao da educacdo fisica, susten-
tados por diferentes sujeitos politicos/
medicos, militares, desportistas, intelec-
tuais orgfinicos e, suas relacties corn o
Estado, vem sendo desvelados por vari-
os estudos (Bracht, 1992; Goellner, 1992;
Soares,1992;Bercito,1996;Melo,1996).
Mas, esta subsunedo lido se da mecani-
camente. Imbricam-se interesses, forja-
se consensos, usam-se coercOes e sus-
tentam-se, assim, projetos politicos. His-
toricamente, a educacdo fisica no Brasil
tern sido indissocidvel na construcdo
do projeto politico hegemOnico do
Estado.

Nota

' Os militares tiveram participacdo e a
colaboraccio efetiva na formulacdo do
Decreto-lei n.1212 que criou e consoli-
dou a ENEFD. Conferir: Joao Barbosa

LEITE. Limites dos Campos de Acdo do
Professor de Educacdo Fisica, do Me-
dico Especializado, do Tecnico
Desportivoe do Treinador e Massagis-
ta,p. 41.
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