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RESLINO 

'Tratando da Educaçio F(slca na escola brasileira 

de 1 e 2 graus? buscamos analisar a influ~ncia exercida 

pela legislaçio no tocante a constituiçio da disciplina 

f!:nquant o componente curricularu Assim? no trartscorrer do 

trabalho objetivamos : 1 -Selecionar e comentar alq~ns 

aut.ores qt1e mais recentemente têm tratado? em S\Jas produ·-

da questio histdr·ica na Educa~~o F'fsicau 

Visando destacar o centro de at.ençio dispensado ao proble-

ma, ou se,ja, por onde esses autores conduziam sua ~n~lise; 

2 -Investigar, selecionar e apresentar a legislacâo es-· 

pecffica referente a disciplina Educaçio Ftsica. ~:~:::t 1 i F::n ··· 

l(:"l.ndo sua imporl&ncla na definiçio do pro,jeto polftico 

destiraado a mat~ria; 3- Analisar os documentos legais 

no perfodo compreendido entre o final do s~culo XIX 

at~ os anos 30 e 40 deste s~culo~ mais aten~âo chamou 

quanto aos debates e del iberac5es to1nadas em relaç~o ao 

pr·oblema da Educaçio Ffsica; 4- Apontar a especificidade 

da Educaç~o F{sica, em rela~%o as outras discipl irtas na 

escola de 1 e 2 gr·atAS, visivelmente exposta pela leqis-

O trabalho baseou-se assim numa anAlise biblio-

qr~~ica e documentalu A an~l jse documental 

''passeioh pela obra de autores que tratam da rela~âo exis-



entre direito e lei, cu,ia dist i11ç~o procuramos ~=· ~:\ .... 

lientar~ Al~m disso, buscamos demonstrar a diferen~a entr·e 

~uncional ista e dial~t ica de encarar a lei~ 

Como conclu~;;~io,. ~\crf::·dit~.mos que.:.~ houv{~-:; n{·:i. l:duc:<:"~.··· 

~io Ffsica escolar brasileira, um pro.ie~.o legislativo que 

foi arllerior ao pro~ieto pedagógico~ Onde, aquele, al~m de 

se sobrepor a este pelo caminho do legalismo, buscotJ defi

nir· uma lipologia para o homem brasileiro e interferiu de 

fC)F!11a profunda no próprio conle~do da discipl irlau Contri-

buindo de sobremaneira para o papel isolado desempenhado 

pela Educa~io Ffsica no ambiente escolaru 



ABSTRACT 

·rt,is paper dea1s with Physical Education in Bra-

:.:~ í 1 i an juniol"" and senior high-school and it allempts to 

as parl of lhe school curriculum. l'hus lhrouqhout lhe pa-· 

p€·r· i t i s at I. !>'mpt. Pci' 

:t) to se1ect. and comment on some author·s who have deall 

tory of Physica1 Education~ The emphasis here is on lhe 

focus these atAlhors have chosen to conduct t.heir analysis; 

2) to search lnto lhe speci~ic law concerning tt1e sub.ject 

o·f Ph~,.J~iica1 Educat ion.,. ~;E'J.f::cl ~ .. ,nd P!'"E·~-;ent it t:::mphas i si nq 

imporlance to lhe definit ion of a pol it leal 

relaled to lhe sub.Ject; 

3> to analyse lhe legal documents which called more at-

tent ion to lhe debate and declsions taken concernlnq lhe 

problem of Physical Eclucalion from lhe end cf XIX century 

' ' to the 30 s and 40 Sv t.his centuryp 



4) to poinl out lhe specification of Ph~sical Educ:::i.t i on 

in l,..e]{:l.t. ion tci oth(~~~-- ~:;ub.jE:c:ts in .iuniOI'" and Si-:.~nior hiqh 

schoo1 as it becomes vislble in lhe lawH 

The research is bas~d on bibliographical and do-

cumE·?nt a 1 l'he documental analysis required a 

browsirlg through the work of authors who deal with the r·e

lation between l~w and acts anda dis,_inct.ion between lhe

se is emphasised. Furthermore it is attempted here to show 

the dif~erence between the functionalislic and dialeclic 

ways o~ facing lhe lawu 

It has been concluded that~ as for as Physical 

Ed•!cat ion goes in Brazilian high-schoolr the legal pro~Ject 

preceded lhe pedagogical one~ As a consequence of this le-

qa 1 i ~=~ti c appv·oB.c:h t. h E~ formt-~r t ook pr· i nr i t ~:.1 to t h E- 1 ;::lt t t:.:-r 

and there was an attempt to define a typology of the 8ra-

:::::i 1 i ~:u1 man wh i c h h1':E:; grt::-:~~.t 1 ~·J i nt E'rfet'·t:-?d ~}"i t h t hE' c:ont E'rd.::; 

p!--opf!I:I"' o·t' tht:::' ~a.ub.Jec:t., It ha~; als;o c:ontr ibut.{';~d in tht::·? lonq 

riAfl to the isolated role Physical Education has pla~ed ~r1 

lhe school envil~onment.u 



SUMARIO 

INTR ODUCi"'O H ~ H " I> !I !t H H H .. !t lt H U " " !! !I " " f< !I H " D " .. " ot " .. " U <t " U U 

;z.. CAP:fTULO I 

~~" :í. " .. "" .. "" .. """"" .. " .. " .... """" """"""""" """"""" 
;? .. ~.~~ .. Do V(·?1av· ::.-1.0 d<·:.-~:~vc-:-~1~·:\J·- d~3. Hist.ór·i{:'t ............... ., .. ,, ... , ...... i~:-~ 

.. " .... "" """"" """""""" .... """ " .. " """""" "" ...... " " .. " 

3. CAPITULO II 

Breve descriçio da legisla~%o espec(~ica sobre a 

EdtAcaçio Ffsica escolar .. 

Jnt. r·oduçã.t1 " .... ,, " .. " .. " .. " .... "" " .. """"" """""""""""""""" 

3 .. 2 .. L{~~ir Esco:t:::i. F:~ Educ:::.ç:.ão Fff:1ica """"""""""""""""""" -4~::.i 

3 .. 3. Educaç~o Ffsica: cresce e aparece """"~"•Nnnuuuu• 56 

4. CAPITULO III 

4 .. t .. Ir~tr·cidu.ç,:~;~c) " .................... ,,,, .................. ,. .. , .. .,,,, .. ,........ f~~;$ 

4 .. ;;~ .. Educação Ffsica:: g@:nese t: c<:HlS-<:)1idaç~).o """""""""" B4 

4~3 .. Dos primeiros passos no séctJlo passado ao correr 

4.4. Corra em nome da lei i03 

4 .. ~5 .. Educ:aç:ão F(~;ica c-:; E~~.;por·t.es; ........ ,. .................. ,.,,.,,.,,,. :t0? 

4 .. 6 .. EdUC(!\t;;~~\n Fts>ica,. MDI''{!i.1 (~? Cfvic~re. ""''"""""""""""""" 109 

~.:;.. CONCLlJC>i?íO ................................... ,. .................... ,. .. .. • .. :li :3 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

é") .. :1.,. L. i vr·or.; .. ".,,,,, .... , .. ,,,,,,, ...... ,,., .. , .... ,, ...... , .. ,,,,,,, :1.~.~~-:.:_; 

.f..'> .. ~-~ .. 'T't?Eff:!~' """"""""'""""""""'""""""""""""""""""""""""""":i.~.~? 

.:~> .. ~~ .. Al··ti9()-;:.; """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" l:.:C~f:l 

6.4. Documentos oficiais n~~- ... ~R·····»~·~·~-~~--~·h•» 180 



~'L - I NTR ODLI!Çjji!:!j,O 



i. Introdução 

Ainda ~ pequeno o nJmero de trabalhos acerca da 

hlstdria 

as obras do Pro~essor Inezil Penna Marinho~ quase 

nada existia sobre o assunto. Mas~ na tiltima d~cada. rlovos 

textos ~oram sur·gindo aliados a todo um questionamento 

existente com relaçio ~ pr~tica da Educaçio Ffsica~ tanto 

na escola como fora delaH 

Nos \Iltimos anos foram publicados alguns livros 

sobre a História da Educaç~o rrsicay enq•Aanto outros dedi-· 

ram voltadas para a compreensâo do seu percurso histdricotl 

O presente trabalho~ apenas mais tAma tentativa 

de contribuir para o estudo da história da Educaçio Ffsica 

em nosso r~rs~ Unindo-se aos demaisy btJsca contribt.tir para 

um melhor conhecimento e cr·(tlca dos motivos que a 11C)rtea-· 

ram no passado e lhe possibilitam apresentar-se em 

o componente legal~ buscamos alargar a fror1teira do conhe-· 

cimento referente ao estudo histdrico da EdtAcaç~o Ffsica. 

Se os obJetivos propostos e o encaminhamento dado fu ques·-

tilio vio lograr txitoy isto depende muito das sugest6es e 



advindas da partilha feita deste modesto 

1 h o,. com aqueles que se preocupam com o cr·escimento P o 

apro~undamento do c:onhecimento nesta ~rea de estudo~ 

Por~m,. antes mesmo de passarmos ao texto~ 

um breve passeio pelos fat.os que nos fizeram i ncuf·~:f.. i on:::,_r 

pela histdria da Educaç~o F(sica escolar brasileira» 

Pr·ocuramos mostrar que a legisl~c~o pert.inente a 

Fr~sic:a lhe d~ contornos que conferem uma 

especificidade quando comparada às demais disciplinas da 

como isso acontece? Pela lei, que, com seu 

·func i on;,:"!.l i sl<":i. (funcional ista porque reprodtilora 

relaç5es sociais)y vai enxertar a Educaçio F(sica de 

prdprios de uma classe ter~tando mostri-los como 

prodtllO da vontade colelivan Assim, estes udonos do poder~· 

,baseados num direito positivo que se associa~ 

neutralidade desta como vefculo dos anseios 

Roberto Lira Filho em "O qtte ~ Direito?u r1os di-

zi :::•. . I .. "'. '" I t: E-~no:. I·~ I C:a~;:~\0 entre Direito e Lei 

ideolÓgico do Estado 7 pois na stJa posis;o pri-

v i 1 <·?r..l i ::!!.da}" ele dese.iaria convencer-nos de que cessaram as 

que o poder atende ao povo em geral e tudo 

que vem dali~ imactJladamenle .jur(dico, 11io havendo direi-

to a proc11rar al~m ou acima das leisn~ Foi esta forma de 

no perfodo que dedicamos ao estudo e ainda ho.ie lhe confe-

dividendo:..;_.. E agora? como sair desse cfrctJlcJ em que 



tanto o Direito como a Lei? -Tomaremos os cami-

nho~:; da chamada concepçilio dial~tica do Direito? que vê 

Dinc.·ito como um processo enio uma instAncia cristalizada 

no ditame legal~ Vamos, como nos diz MialiP 

p~.rt indü 

real rJ~o mantim as condiç5es de sua existtncia, senio numa 

lula, quer ela seja consciente qtler inconscierlt.e" A reali-

que nos surge f}~Am dado momento nio ~- pois, senao uo1 

mo1nento,. umw. um 

um 

Direito que deve ser mdvel. Por~m, da forma com~ encarado 

fica···1h0: subtrafdo este aspecto, e as normas passam a pa-

o Direito em si~ Cabe-nos aqui fazer essa 

quanto a forma de lidar com o direito e tamb~m com a leiu 

O car~ler dominante desta e o se•; largo emprego na consti-

tuiç;:ão da Educa~âo Frsica que p5~ em relevo t1ma 

mais proftJnda do papel desempenhado pela lei no nosso meio 

CC) !TIO elemento de destaque na pol (Lica da Educaçio F f::; i c~:) 

na escola. Vale ressal,_arr antes de passarmos adiante, qt1e 

to mamo~;; aqui sentido 

de acordo com a de~iniçio dada por f.k ac:h1. 2, 

que abrange as atividades pedag6gicas, tendo como tema o 

movimento corporal que toma lugar na inst it.uiçio educacio-

Centramos assim nossa atenç~o na Educa~âo F(sica 

várias nuancas) na escola, ressaltando a leqislaçllio 

1. Michalle MIALLE Inlrodu~ão Crft ica do Direito. p. 17 
e 18 

2. Valter BRACHT - Ed. F(sica: A Busca da Autonomia Peda-
gÓgica. 



voltada basicamer,te & inslrumenlalizaç~o desta no ambiente 

escolar. 

Seu papel alribu(do sempre por eleme11los exter-

nos desen-

volvimento e sua importanclay passotA a ser dado por leis 

<recheadas pelos interesses dominantes) que dific:t1ltavam 

~Jma discussio crrtlca da influéncia desses componentes. 

Al~m disso era preciso tornar costumeira a pritica da Edu-

ca~io F(sicay de preferénciaF sob o ditame legal, pois es-

se refletia a vontade dos nossos idedlogos~ 

Sendo assimr buscamos ressaltar a especificidade 

da Edltcaçio F(sica na escola 7 conferida. principalmente, 

pelos i.exlos leqais e adotar a inflt~~ncia e consequente 

import~ncia destes na gfnese e consolidaçio da Educaçio 

Ffsica na escola brasileira de i 

Ao nos submetermos a exame de seleçio para o 

curso de Pds-graduaç~o em Educaç~o Ffsica, apresentamos um 

proJeto conto t(tulo: aEstudo hisldr·ico polftico da Edu-

Frsica no Brasil -A questllio das leisu. Na 

egr·esso do Cur·so de Especializaçilic) em M~todo e T~cnica de 

Pesquisa em Educaçio Ffsica 7 real lzJvamos as primeiras 

gal S!1FgiuF pr·imeiro. por sentirmos qtAe se .lusti~icava co-

mumente a pr~tica da Educaçio Ffsica 11a esco1a7 antes de 

tudo, pelo car~ter de obrigatoriedade impresso nas 

sem uma discurss~o de como nem porq!AE era esta prdtica 

obrigatória~ Depois7 porque analisartdo as obras recentes 



sobre a história da Educaçio Frsicay verificamos que pouca 

atençâo era dispensada~ leiQ Estay no nosso modo de ver e 

no que diz respeito aos primeiros debates sobre a mat~ria. 

o pro.ieto daqueles que viam em sua pr~tica sisle-

\Am povo de conslltuicio d~bll~ 

Nais adiantey com o apro~unda1nento da 

que a interfer@ncia legal nio se restrinqia um 

pro,jeto legislativo qtAe se configurava anterior ao pro.iet.o 

pedagdgico; ela ditava tambJm o conteddo da matiria. 

Assim). o prOCUF:i:i_ :-

num primeiro instante, abordar os autores que mais r·ecen-· 

t~m escrito sobre a histdria da Educac~o 

compromel idos com uma concer~io dial~tica do direitoa () 

estudo pr·ossegue com tAm encadeamento da legislaçâo especr-

na SEED/MEC, bibliotecas da UNICAMP e na Càmara de Verea-

dores de Campinasy onde encontramos toda a coleç~o da LEX, 

cu,jos textos priorizamosn 

Num otAtro momento apresentamos caprtulo qlle bus

ca situar cronolo~icamente o problema. A faixa de tempo a 

que maior alenç~o dispensamos e a import8ncia da legisla-

neste per(odo, para a Educaçio Ffsica escolar bras!-





2.1. Inlroduç:ão 

realizadas nos dltimos anos com 

histdricasF ttm levado em consideraçio, com maior 

ou mer•or grau de importAncia, a questio da legislaç~o re-

Educaçâo Frsica» Nesse aspecto, dois pontos a 

pr·inc:fpio nossa atençio~ O primeiro deles~ 

um tratamento adequado da lei ou r}orma é preciso v@-

como produto de relaçôes sociais e por 

u.m conFronto de interesses~ Com base 

acert.iva, ~-nos possrvel afirmar que a lei~ um inslrttmen-

lo de força do poder. Como nos diz Sar·otte~ '~Existe. por-

tant.o, uma contradiçâo na lei na medida em que ela assegu-

ptiblica, mas ni«J garante necessariamente {:\ 

f!..~·qu i d:::tdE''··· .. 1 Em segundo lugar, o tratamento legislal ivo ~~ 

ao nc)sso ver, um ponto fundamental de arlJliser pois h~ um 

na compreensio de um elemerllo importante na consti 

tuiçio da Educa~io F(sica escolar brasileira e este f:: 1 e···· 

#justamente o proJeto jurfdico (ou legal) arqtlite-

lado no inrcio dos debates acerca da mat0riaN 

1. Georges SAROTTE. O Materialismo Histórico no Estudo do 
D i r e i to. p • 225. 



Alguns autores têm mostrado que a legislaçio em 

cer·tos momentos foi um fato~ determinante na C(Jnst ituicâo* 

da Educaç~o Ffsica brasileira~ mesmo (e principalmente)v 

na sua vertente escolar~ Castellani Filho2v Mauro Belti3. 

Guiraldell i 

se preocupado com a referência legal em partes dos seus 

E a partir da exposiçio do pensamento destes 

autores q\Ae pretendemos avançar na discussio do problema. 

A inten~~o aqui ~mostrar at~ onde a contribui~io dada ao 

tema nos oferece condiç5es e meios de buscar novos cami-· 

nhos par·a o entendimento da quest~cJ. Num segundo momento 

abordaremos o papel da lei numa sociedade de classes~ Sl!~ 

implicaçio na constituiçio da Educaçio Ffsica escolar 

brasileira e por que se Justifica ~ssa abordaqem legal no 

estudo da histdria da Educaç~o Ffsica na escola~ 

No trabalho de pesquisa vemos que um dos primei-

ros autores a ter· preocupaçio maior com a hisC.ória da 

Educaçilio Ffsica no Brasil ~oi o Prof. Penna Marinhoa Ele? 

atrav&s dos anosF coletou dados e publicou indmeras obras 

* Constitui~ão aqui é tomada no sentido. tanto de •ormar. 
arquitetar. como também de dar conteúdo à matéria. 

2. Lino CASTELLANI FILHO. Educa~ão F(sica no Brasil - a 
história que não se conta. Campinas. Papirus. 

3. Mauro BETTI. A Educa~ão F(sica na escola brasileira de 
1 e 2 graus no perfodo de 1980-1986: uma aborda-
gem sociológica. 

4. Paulo GUIRALDELLI JUNIOR. Educa~ão Ffsica Progressista. 
São Paulo. Loyola. 1988. 

5. Alcir LENHARO . Sacralização da Polflica. Campinas. Pa
pirus. 
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a respeit.ou6 Marinho, no entanto, cola a história da Edu-

ca~io Ffsica ~história polftica do Brasi1 7 e, centrado 

numa vis~o idealista, sonha ser poss{vel com uma pr~tica 

slstem~t ica de Educaçio Frsica a redençio ~tnica e cul-

tural do nosso povo. Ainda assim credite-se ao Proftt PennB 

Marinho o extraordin~rio levartlamento feito e publicado, 

tanto das obras dos virias momentos de nossa histdr·ia~ 

como tamb{m da citaçâo ampla da legislaç~o que se ocupa do 

Ho.ie ~- sem d~vida, na nossa Arida Jrea, a obra 

do referido autor· \Am regato,onde aqueles que buscam algt1n1 

conhecimento a respeito da nossa t)istdria, hio de abebe--

6. Podemos citar a lftulo de in~orma~ão as seguintes 
obras: 
- Contribui~ão para a história da Educa~ão Ffsica 
no Brasil. Rio de Janeiro, DEF/MEC, 1943. 

História da Educacão Ffsica e dos Desportos no Bra
sil. Rio de Janeiro, DEF-MEC, 1952-1953, 4v. 

História da Educa~ão Ffsica no Brasil, São Paulo. 
Cia. Brasil Ed. 

7. N~o podemos deixar de nos re~erir aqui a uma cila~ão de 
Pasukanis que, tFatando do direito, mostra o e~ro dessa 
colagem prontamente remetida para uma instância maio~: 
·· ••• O de~eito fundamental deste l ipo de ~órmulas resi
de em que elas não permitem captar o conceito de direi
to em seu verdadeiro movimento o qual desvenda toda a 
riqueza das inlera~ões e dos v(nculos interados do seu 
conteúdo, em vez de nos proporem o conceito de direito 
na sua foFma mais acabada e mais clara e de, por conse

qu@ncia, nos mostrarem o valor deste conceito para uma 
determinada época, oferecem-nos unicamente um lugar co
mum, deveras vazio, de uma "regulamenta~ão aulorit~ria 

externa", que convém indi~erentemenle a todas as épocas 
e a todos os est~gios de desenvolvimento da sociedade 
humana." PASUKANIS. Teoria geral do Direito e o Marxis
mo, p. 36 e 37. 



Em alguns momentos deste trabalho, 

men i.~', na discuss;o dos trabalhos dos professores Castel-

1ani 

a Per~na Marinho~ Multo embora tenhamos uma vis~o distinta 

da história- nio apenas a catalogaçilio e superposiç~o, a 

cronologia dos ~atos, feita por Penna Marinho, mas uma 

vis;o radicada no porvir histórico- {o seu trabalho de 

grande vai ia na busca cja compreens~o , que tanto procurou, 

e da reinterpretaçio dos fatos e superaç~o (jos problemas 

h mat~rla qlJe ho,je buscamos" O entendimento da 

histór·ia 

hoje reinlerp1•·etado por O!Jlros autores fu luz de teorias 

q!Je v~em a histdria como um processon Portanto, n~o um fa-

to pronto e acabado, mas su,jeito a novos, constantes e re-

veladores olhares. Gramsci, em livro denominado Concepçio 

Oialdtica da Histdria11, nos diz que #toda ~ase histdFica 

deixa os seus traços nas ~ases posteriores, e esses tra·-

ços, em certo sentido, tornam-se o seu maior documento·'" 

8. Lino CASTELLANI FILHO. Op. cit. 
9. MauFo BETTI. Op. cit. 

10. AdemiF GEBARA. Educação Frsica no século XIX. Texto 
xerografado. 

11. Antonio GRAMSCI. Concep~ão dialética da História. p. 
119. 



2.2. Do velar ao desvelar da história 

(ou CONTE L~ GUE EU CONTO C~l 

caçio Frsica no Brasil -a Histdria que nio se contau. 

ctlama atençio que a prJtica da Educaçio Ffsica nem sempre 

foi benquista e aceilau Sua introdu~i(J no ambiente educa-· 

nilic) se deu sem un1a certa r·esisttncia, 

que de con~ormidade com tAma 

reiras arrai9adas nos valores dominantes do perfodo colo·-

Sustent~ciJlos do ordena1nento social 

que estigmatizavam a Educa~io Ffsica por vincul~-la ao 

trabalho manual,f(sico, despresl iglad(ssimo em relaG~O ao 

trabalho intelectual.~12 Mesmo assim, de acordo com Cas-

te11~:\ni Fil~!O, t,~ num primeiro momento uma lnflu~r1cia mi-

litar e mtdica 11a Ed!Jcaç~o F(sica brasileira. As pr·imei-

ras escolas na ~rea foram for1nadas sob a tutela dos mil i· 

lares o que leva o at~t.or a a~irmar: hEst4 a história da 

Educaçio Ffsica no Brasil se confundindo em, muit.os dos 

seus momentos, com a dos militares."13 E cita como elemen-

12. Lino CASTELLANI FILHO. Op. cit. 
13. Op. cit. p. 34. 



Rdgia de 04 de dezembro de 1810, a inlrodu;io da gindst i-

ca alem~?no ano de 1907y daquilo que ~oi o embri~o da Es-

c:rJ1:::·~ d<-::- Educaç:~~o Ff~::-ic:a da F<JI''Ç~l. Policial do Est i':"tdo de 

a Portaria do Minist~rio da Guerray de 10 de 

.. ianE·iro 

sica .. nfi14 A assoctaçao dos m~dicos aos militares no campo 

da Educa~io Frsica dar-se-~ pela a~~o calcada nos princf·-

d I . . . 1 I r d 1 '· · · ·t.,. · .... '-'15 pio~; ::;i. m~::-c tctna ~soct:::' ce.:~· no E~ !llql~·.liiL~:t ...... Tinham 

neste perfodop militares e médicos ttma preocupaçâo 

eugénica e de segurançau 

cliscutid:::'. a partir do Parecer n 224 de 18827 de Rui Bar-

Castellani Filhop assim como Inezil Penna Marinho, 

serviu de referencial a lodos aqueles qtje not ad~·:tm(·?nt (.;.~ 

nos primdr·dios do perfodo republicano e nas primeiras d~-

cadas do s{culo XX - vieram a de~ender a presen~a da Edu-

Marirtho por sinal, tendo em conta este parecer 

lnlitulou Rui Barbosa de "O Paladino da Educaçio F(sica no 

pareceres e pro,jet.os de Rui Barbosa na Educaçio Ffsica 

--------------------
14. Op. c j t • p. 34. 
15. Op. c i t • p. 39. 
16. Op. c i t. p. 53. 
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Nas primeiras d~cadas do nosso s~cttlo, as v~rias 

educacionais realizadas passam a contemplar 

Ffsica como componente do ensino prim~rio e se-

cundiriou De acordo com Castellani FilhoF esta ér1fase dada 

~ Educaç~o Ffsica levot~ os pro~issionais da Educaçio Ffsi-

ca a dedicarem maior alen~*o ~ questio? discutida com in-

teresse ~i~ em 1928 pela ABE (Associaçic, Brasileira de Edu-

e logo depois em 1929F ano da III Conferência Na-

cional 

ca profissionalM18 Naquele mesmo ano um debate acirrado se 

di em torno do antepro,jeto de lei originJrio do Minist~-

rio da GuerraF provocando crrticas da ABE que nio acredi-

lava que tlm órgio burocr~lico da Uniio pudesse resolver •.tm 

problema educativo naciona1.19 (ver Cap~ li) 

Passado o malogro das reforn1as educacionais dos 

quando ua contemplaç~o da Educaçio Frsica nos 

legais nilio foi correspondida com sua subseqtlente 

lmplemenla~io .•• ~20 vale dest.acar o papel que esta passa a 

ter nos anos 30. explicitado pela Constilulçio de :1937, 

atrav~s dos artigos 131 e 132~ Somando·-se ~ anterior 

preocupa~io com o processo de etAgenlzaçio da ra~a brasi-

leirav dois OlAtr·os ingredientes lhe aferem um sentido 

17. Inez i 1 Penna MARINHO. Rui Barbosa: o paladino da Edu-
cação Frsica no Brasil. 2.ed. BFasflia, Horizonte, 
1980. 

18. Li no CASTELLANI FILHO. Op. c i t. p. 74. 
19. Li no CASTELLANI FILHO. Op. c i l. p. 75. 
20. Ibid p. 78. 



essencialmente pr·agm~t icop qual seja o de voltar-se para o 

atendimento dos princrpios da segurança nacional~ Voltava-

se tamtJ~m ao cumprimento dos seus deveres para com a eco-

nomi f:!.=·· visando assegtlrar ao processo de industrial izaçâo 

implantado no pa(s mio-de-obra fisicamente adestrada e ca-

recureraçio da força de trabalho do 

Na d~cada de 30p ~irmam-se as bases de lançamen-

to de um novo modelo, ou sejap no pa(s deu-se a transiçio 

sociedade agro-exportadora para uma sociedade 

base urbano-industrial.22 Com a ascensic) de VargasF a E:d!A-

caçio em geral, a Educaçio Ffsica e a Educaçio Moral e Cf-

vica en1 particular passam, de acor·do com Casle11ani Filho! 

8 ler um pape} essencial fla SlASlenlaç~O da pol (t lca de go-· 

verniJY onde has diretrizes ideoldgicas que nortearam a po·-

1 rt. ic:a educacional naquele per(odo posst1fam como subst~n-

1 i smo ... o antlcomunismo e a valorizaçio do ensino Pt"Dfis··-

siona1~23 Ainda assim, para Vanilda l~aiva, o Estado 

do r·ealismo em educaçaop ou sejay de uma visio do PFC)CeSS(J 

f!:dlJ.Ci':\l i VO com a sociedade em que serveu 

21. Ibid pp. 80 e 81. 
22. Ibid p. 81. 
23. Op. c i l • p. 82. 
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AcenltJando~ por~m~ a conservaçao 

para Castellani Filhoy a Educaç~o Fr-· 

sica e a EdLtca~;o Moral e crvica receberam enf~tico tra-

lamento nesse per(odo, no sentido de 0 darem à polft.ica 

educacional a conotaç~o almejada e ditada pelos respons~-

veis pela de~ini~io da polftica de qover·no.25 

Com o ~im do Estado Novo, passada a tempesta(je 

ventos mais democrit icos passam a soprar pe-

las veredas da sociedade brasileira~ A elaboraç~o de !Jma 

nova constittAi~io JJ em 1946 traz novamente ao debatey no 

campo edtlcaciona1, quest5es levantadas na d~cada de 30 pe-

los educadores escolanovistas, enttrlciadas no Mani~esto de 

32~ ·rais disct!ssôes v~o se desenrolar durante anos alcl a 

promulgaçio, 

dezembro de 1961 - l.ei de Diretrizes e Bases da Educaçili(l 

Nacional que foi todo um debate em torno das quest5es 

atinentes~ Educaç;o nacional~n26 Por~m. a polftica educa·-

cior1a1 brasileira caminhava para uma tendéncia tecr1icista 

cada vez maior. associando a educaçio ~ qualifica~io prcJ-

~issional, seglArido Cast.ellani Fil~so, pelos 

conv~nios MEC-lJSAIDa 

A par desta orienlaç~o, -,-j - ,-· . a ~tucaçao -Jstca con-

tinuotJ a representar seus pap~is. Teve ela dada a cor1-

tundente presença tecnicista nas Leis n s 5.540/68 e 

24. Uanilda P. PAIUA. Educacgo popular e educacio de adul
tos, p. 134, in CASTELLANI FILHO, p. 83. 

25. Op. cit. p. 84. 
26. Ibid, p. 101. 



sE que~ num p~ime!ro instante~ veio a configurar·-se no ze-

da for~a de trabalho, bttscando~ com esse proceder 

ao rmpeto desenvolvimentisla enl~o em voga m~o-·· 

de-obra ~isicamente adest.rada e caracitada~n27 

somente a estes fatores se 

Educa~~o Frsica num per(odo mais recente. Castellani Filho 

que o rendimento esportivo foi um dos canais 

desta pr~lica com a produtividade e eficJ 

cta~ O EPT <Esporte par·a Todos), programa surgido na déca-

de 70, tamb~m configurou-se com mais uma falicia do~:. 

governantes~ que buscavam, atrav~s do nDiscurso (-:-: 

pritica do EPT~ mascarar a caracterfstica classista da es-

trutura social brasileira~"·u28 Acrescente-se ainda a este 

o papel desmobil izador e>:ercido pela Educaçâo F' f·-

sicac N•.lrna {poca repressivav autorilJriaF coube ~ Educaçio 

F(sica 7 entrando no ensino superior~ #por conta do Decreto 

n 705/69~ colaborar atrav~s de selA car~ter· ltidico-espor 

t Í 'v' O~ com o esvaziamento de qualqtAer tentativa de rear·ti· 

F i ".l.ho assume uma visio de 

calcada nos estudos de Adam Shaff30. Para Sha~f o int_eres-· 

se dos historiadores em reescrever ou reirlter·pr·etar cons 

tantemenle a histdria baseia-se em dois pontos: a>~-~''a 

27. 
28. 
29. 
30. 

Lino CASTELLANI FILHO. Op. cil. p. 
Ibid, p. 117. 
Ibid, p. 121. 
Adam SHAFF. Histdria e verdade. 

107. 
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emerg@nc ia no processo histórico dos e~eitos dos aconteci 

mentos 

~ mosuHU 

passadosr constituindo o significado destes tllt i 

b> ~a mudan~a dos cril~rios da seleç~o dos fatos 

hist.dr icos resultantes de um novo condicionamento das ali--

vidades e das opi!li5es dos historiadores""."31 ·remos assim 

tdria lida na ~rea al~ enl~o" A histdriar vista como pas-

sfvel de influenciar os falos atuais e ainda de reinter-

um salto grandioso em relaçio a esta 1nera 

compila~~o feita atJ aquiu 

Segui11do ainda na trilha de L.ino Caslellani ve·-

mos q•1e o 1evantamerato de quest5es como a influ@ncia mili-

tar e mddica~ bem como a busca das raz5es que permeava1n o 

er1volvimento desses dois segmentos sâo pontos q•~e merecem 

nossa atençâo~ Cr·emos que os motivos colocados e que pro-

cu~ amos apresentar neste trabalho sio de gr·ande relev~n-

ciau Mas algumas passagens carecem de uma niaio~ argLtmenl~··-

por exemplo7 quarado o aludido autor trata da 

resisttncia ~ pr~t ica da Educaçio Ffsica no s~culo passa-

do~ e diz que o foco dessa resistência est~ ulocal izado na 

elite colonial jmperialr mais precisament.e no menosprezo 

por ela, elite, alimentado ~s atividades f(sicas7 as quais 

associavam a id?ia de trabalho manual, desconsiderado em 

aqui, ao nosso ver a expl icitaçio de alg•1ns elementos q!.lE 

31. Adam SHAFF. História e verdade, p. 277. Citado por 
Castellani Filho, p. 23. 

32. Lino CASTELLANI FILHO. Op. cit. p. 53. 



outros pontos merecem destaque~ O primeiro 

F(sica~ Discriminada, socialmente, em 

todos os pontos, a mt1lher só foi valorizada no tocante à 

preparaç~(J para a materrtidade, aos cujdados dom~st icos e~ 

uma reflex;o at.tAal, demonstrando, quando da cita-

3.199, d• l4/04/4tD, como também na 

cila~io do Parecer de Rui Barbosa e da obra de Fer·nando de 

Azt:::vf:.'cl o3 4 :-- o conleddo discriminatdrio tio fortemente 

no ~mago da Educaç~o F"(sica brasileira desde sua 

cons.l i lu i ;;l-~o .. O segundo ponto~ a associaçio da 

Fr~~~c~:\ d i , ..... 

\.i nt a das demais ~disciplinasu, a Educaçio F(sica percor-

retJ um caminho:-- PFincipalment.e, nos seus primeiros momen·· 

tos, diferente no ambiente escolar. Notamos que se tentava 

n~.o seu conte~do p~dagdgicov mas seus 

eugenizantes, mil ilarizar1tes e hi9iênicos. 

33. Este Decreto-Lei, em seu art. 54, diz que n•s mulheres 
não se permitirão a prática de desportos incompatfveis 
com as condicões de sua natureza, devendo para este 
efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as ne
cessárias instrucões •s entidades esportivas do pais". 
In: CASTELLANI FILHO, Lino. Op. cit. p. 61. 

34. Fernando de Azevedo, em seu livro uDa Educacão Flsica" 
referiu-se em várias passagens • mulher. Em uma delas 
diz que na regeneracão f(sica da mulher brasileira d 
certamente o meio mais lógico, mais seguro e direto de 
obter-se de futuro uma geracão sadia e robusta. em 
subsliluicio a esta de hojen p. 85 e 86. 



Devemos mais uma vez deixar claro que dos tr·aba-

apresentadosv e este 0 um casov nos 

priorilariamerJte o estudo do perfodo compreendido entre o 

do s0cttlo passado e as primeiras d~cadas do s~culo 

XXa PcJrlantoy i este intervalo de t.empo que selecionaremos 

e abordaremos com mais freQtl@ncia em todos os textos aqui 

n!F:nc i on::;;_dos .. 

O segttndo trabalho q!le pretendemos abordar aqui 

d o r·t-~:::<. I i ~-::ado PE:l C) Pr(]f, Matt!'"D BF:~t ti (·:: denominado ''A Edu--

ca~~o Ffsica na escola brasileira de 1 e 2 grausv rto pe-

, ... rodo 

tor re~ere-se ao per·(odo compreendidcJ entre 1930·-1945 

principalmente com o advento do Estado Novo~ como o ir1fcio 

conludoy at.J os pr·imelros anos da década de 

30y a pr~tica da EdtJcaç~o Ffsica eslava restrita fus esco-

las do Munic(pio do Rio de Janeiro e &s escolas militar~sy 

sd alcançando algum imp•1lso com as reformas estad1Jais da 

gr·andes reformas naciortajs 

35. Nesse trabalho vai nos interessar de perto a síntese 
histórica realizada pelo autor no 3 capítulo denomi
nado: •A Educa~~o Física na escola brasileira•: em 
parl icular os per(odos compreendidos entre 1930 a 1945 
e 1946 a 1968. Nesse capítulo Betti divide cronologi
camente a história da Educa~~o Física escolar brasi
leira em quatro momentos. a saber: 
1 - a Educa~ão Física de 1930 a 1945, 
2 - a Educação Física de 1946 a 1968, 
3 - a Educa~ão Fisica de 1969 a 1979, 
4 - a Educaç~o Fisica de 1980 a 1986. 
Em todos estes momentos mostra a politica educacional 
para o período e traça também um paralelo entre esta 
política e a Educa~~o Fisica. 



brasileira~ cita a exercida pelos mnv i m~:·:n tos 

europeus nespecialmente os de l.ing~ ~Jahn e de-

o perrodo considerado <1930-1945). e atJ próximo 

dos arlos 60, o n1étodo de Educaçâo Ffsica oficialmente ado-

lado nas escolas brasileiras era de cJrigem militarr prove-

niente da escola militar nor·mal de ginistica de Joinville-

le Point, na França, e divulgado no Brasil por uma missio 

militar daquele pars~u~ 

O autor, assim como Castellani Filho, mostra uma 

relaçi1J entre a Educaçio F(sica e euqenia 

Afirma que na id~ia de que a melhoria e aperfei-· 

da uraçau brasileira poderia ser alcançada atra-

v~s da prdtica sistemática e orientada da atividade ffsica 

u.m dos princfpios ~undadores da Educaçâo no 

Foi Escola de Educaçio Frsica do 

centro divulgador desta funçio eugtnica da Edu-

caç;o FfsicaF a qual muitas vezes se confundia com a fun-

.. '.'.' .. ,,.,·r ,.,, .• ,~-,---n,•., ·.·.··.I' .. IJ···.·:I-J''€:·:1·1-''•\ ''' j:l-.,,.I.I'·I·I• .. •I·J7.'." .. ,,''~ Ç,:, ~:'. I .. J _ ,:·,' •• ,~~· ·' {:' •• {;1, !·F· ~: L , • • ·- • ;: ·,: • :1 '.. ,., .::17 

E ainda rlesse perfodo de 30 a 45 qtte maior se dJ 

a influência do Movimento Escolanovista no seio da EdLtca-· 

ç~o F(sica~ Para Bett 

36. MauFo BETTI. A Educacão Frsica na Esco1a Brasi1eira de 
1 e 2 Graus, no perrodo de 1930-1986: uma abordagem 
sociológica. Diss. Mestrado USP, 1988. p. 62. 

37. Ibid, p. 73. 
38. Ib id, p. 75. 
39. I b i d , p • 80. 



Escola Nova marcou profundamente a história 

brasileira~ A publicaç~o do #Manifesto dos Pio-

da Educa~io Nova# em 1932, elaborado por 

de Azevedo, traz para o bo.io das discuss5es que os escola·-

suscitar pontos importantes como 

da educaç~o ucomo uma funçio social e p C)l ....... 

tanto, 

e coeducaç~o eram outros princ{pios contidos no manifes-

t C)" 40 

A proposta pedagógica escolanovisla previa 

de Azevedo, quando da sua reforma de ensino pri-

do Distrito F'ederal, dizia= HEm nenhuma 

escolar, 11a feder~çio ou em qualquer· dos Estados, antes da 

de 1927, havia sido organizado e lançado em bases 

c i ent (·f i C{:\5 

existia quase entre nós, senio nomi nalmf:.·ntf::·,. 

'I ·" ,,. ,., ... - ·"·I ~ 1- 1• ., ·:.• , .. r.~ ,-, , .., 4 i 
s~::·-:rn qu.{;l_ .. qu.t:::·r· f::squ.em:(:·t '·'·- . , ~ .. ~ ... , ...... , ... -r: ••.•. , 

Por fimy num tom misto de desilus~o 2 pEssimismo 

quanto ao r·esultado dos embates entre educadoresr 

a Igre,ja e os militares. 

n u.rf!{Tl. 

Educaçio Ffsica ob,jeto proftAndo de inter·esse teórico~ foi 

40. Op • c i t . p . 85. 
41. Fe~nando de AZEVEDO. 1931, p. 182-183. In: BETTI, op. 

c i t. p. 88. 



tJ. m~·:t atividade considerada ob.ietivamente di. fi 

E~;t a do~-

A eLtgenia, a higiene/sadde, a pr·eparaçio mili· 

lar e o nacionalismo foram os ntic:leos de converqéncia dos 

Tratando da Edt.tcaçio Frsica no perrodo compreen 

di dcJ 

que ao nosso ver sio marcantes, ser·vindo como base da pr~-· 

tica que passou a ser implantada mais r·ecenlemente~ 

Apds a queda de Vargas e o fim cjo Estado 

algumas medidas t.omadas pelo Minist(rio da Ed!Jcaç~o e Sa1l··· 

de afetaram diretamente a Edttcacio Frsican A L.ei n 

!'" j o e isolot.t das demais as divis5es de Educaç~o F(sica 

~oi diminufdo o ndmero de sess5es semanais de Educaçio Ff--

mente com a mudança de conceito que .i~ se anunciavaM Gt.tan-· 

to a isto Belti assim escreveu: no questionamento dos con-

prevalecentes iniciou--se .i~ em 1942~ A obra vence-

do cc:ar1curso de cont_ribuiç5es para o m~lodo nacional 

de Edt!caçilio Ffsicav pr·omovido pelo DEF, com o t(tulo ~'Ba-

ses cieill(ficas da Frsican, questiona o concei-

to anJtemo·-~is~oldgico, e prop5~ o conceito bio-sdcio-~i-

42. Mauro BETTI, op. cit. p. 97. 
43. Op. cit. p. 100. 
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dif11ndem ~st.a mudança de conceito, 

configuv·ar·-se legalmente, quando incor·porado ao Decreto n 

No novo en~oque dado ~ Educaç;o Frsica. o espor· 

u.m maior vfnculo entre a EdtJcaçio F(sica e o esporte~ No 

que s~o prontamente acompanhados por inst_rumentos leqaisv 

como a Por·t.aria r1 j_04, de 06 de abril de 1955, criando cJs 

ncentros de Educa~io FfsicaN e as Porta1~ias do MEC n s 168 

F: de 1956 e 1967, respect. ivamente, que ~·indicam 

do c:onc:r:.-~ito I , .. I '" C E-~ 1::. C U C a i;,: :::~. D Ffsica com o esporte. 

~:\dm i t j ndc, as compet.tçoes esportivas como subst it.utas 

Nesse perrodo vai exercer tamb{m grande influên-

cia na Educacio Ffsica brasileira mais !lm m~todo de o1··jqem 

difunc!ido ent.r2 nds pelo Pro~. AugiJsto L_islello 

e denominado EducaçâcJ F(sica Desportiva Generalizada. Para 

Bett.i m~lodo desportivo generalizado Hrepresento•1 

reaçao contra os velt1os mdtodos da ginJstica e~ ao 

t I:':":IT!PO, 

44. 
45. 
46. 
47. 

Mauro BETTI, op. cit. p. 
Ibid, p. 105. 
Ibid, p. 107. 
Op. cit. pp. 109 e 110. 

103. 

uma 

!Tlf.'Sf(f() 



Bem ou mal esta Pl~~tica foi largamente di~undida 

pelas escolas do pa(s e marcou profundamente, ao lado da 

esport iviza~~o crescente? a pr~tica da Educaç~o Ffsica Es·-

colar. 

O perfodo subsequente (1969 a 1979), a que vamos 

nos re~erir co1n brevidade, acentuou a .i~ crescente impor-

tAncia do esporte sspeticulo e vai confirmar na ascensao 

do esporte ~ razao de Estado e a inclusâo do binómio Edu-

caçâo Frstca/Esporte na planificaç~o es1.rat~gica do qover--

Em resumo, a Educaçio Ffsica passa a ser um mero 

aF)tndice da pr~tica esportiva, tendo como seus ob.ietivos a 

aptidio uma iniciaç~o esportiva baseada na seleç~o de 

A d~cada de 80. que f o quarto perrodo S\.tgerido 

por da 

estabelecida nos perfodos anteriores. Pela per 

de uma situaç;o de crise no setor educacional. 

por uma radical de discursos e de refer·ertciais 

conceitltais na Educa~io Frsicap caracteriza11do Ltma verda·-

Acreditamos que Bett i F ao considerar ape11as stJ-

per~icialmente a histdria da Educaçio Ffsica anterior 

d1cada de 30, dizendo que naquela Jpoca uest~ restrita 

al~Ltns col0giosu, cria um v~cuo na compreens~o de tudo (J 

que foi dito ant.es, de t_odo um processo de elaboraç~o 

48. Mauro BETTI, op. cit. p. 110. 
49. Ibid, p. 131. 



com ntuit.c3 de melhor trabalhar com a Educaçâo F(sica-

Por ~imy ~ica tamb{m Ltm hiato na an~1 i se do prdprio dese.io 

c:ons:. i dt::-~! ... ~0.r a 9r·ande influ~rtcia desses fatores. anteriores 

de 30 e do regime ditatorial de Vargas, 

se deixado apanhar PEla afirmaçio um tanto desiludida de 

inf1uenc i:::·\t"am ~':.-:.·s~ta pr·át ic~·:1. nc) 

po::::r· rodo,. despeito do Movimento Escolanovistay foram 

l1igiene/saJde e a preparaç~o militaru Fica assim 

amortecida a influéncia da Escola Nova na Educaçio Ffsicaw 

no perfodo qtte vai dos anos 30 at~ meados da década de 40a 

l.ogicame11lev esta influfncia hotjve, mas numa disptJla acir· 

C()ffl as demais incJ inaçôes existentes q(_!e 

l~ i!nportante notar qtJe, quando da 

f' (-;.· j t ~'i't :-· 

tensa reorgani~açio d~ conceitos e a asc~ns~o do fenômeno 

E~-::~po!"lÍ>../O,"''n50 1:~ po~:-s(\lE"l c:on-::;ider·r:•.r· assim quE·:~- <:l_}é-rn do~ 

fatores de ordem pol rt ica, econAmica e edttcaclonal. fato-· 

res outros como a esport ivizaçilio det.erminam um Hcorleu 

expressio agora em moda 

com os ob.iet i vos e corlCEit.os da Educaç~o F(sican 

50. Mauro BETTI. Op. cit. p. 98. 



r ias ~ases e. de acordo com a hessénciaN de cada tendên·-

cia~ assim as denomi11a: 

- At~ 1930- Educaçlo Ffsica Higienista. 

De 1.945-·1964 -Educaç~o Ffsica Pedagogicislan 

- Pds 64- Educaçâo Ffsica Compet.it ivista e ainda 

A Ed!Acaçio Frsica Higienist.a ~ ~ruto de uma con--

raçio da sadde p1Ib1 ica. HJ nessa tendéncia t.tma pr·eoc:t1paç~o 

em eriqir a Educaçâo F'(sica como agente de saneamento pd-

blic:o .. - r1a busca de uma sc,ciedade livre das doencas infec-· 

e dos vrcios deteriorados da saJde e de car~ter do 

homem do povoa~·~ 

Para Guiraldelli Jdnior7 a Educaçâo Frsica Hi-

qienista eslava li~ada ~ preocupaçio das elites ucom (JS 

probl€mas advindos da pequer1a -- n1as sisni~icat.iva indu.~::··-

tria1izaçâo do per(odo final do impfrio e de toda a F)ri·· 

51. Paulo GUIRALDELLI JUNIOR. Educação F(sica P~og~essis
ta. São Paulo, Loyola, 1988. 

52. Op. cit. p. 17. 



se no 

Si::·':lllidC) condicioni-los a h~bitos higiénicos e 

vci;; .. ··53 

Num segundo momento predomina tAma tendér1cia mi· 

A Ed•1caçio Ffsica Militarista <1930"·1945). que 

de ttma in~lt1@ncia mil i,.aresca no cerne da Educa~âo Ffsica 

e len! como ob,jetivo fundamental a obterJç~o de uma .juventu-

de capaz de suport.ar o combat.eF a lula a que1·ra. Para tal 

a Educaç~o Ffsica deve ser suficientemente rf~~ 

Motivos hJ muitos para afirmar·mos que a influ@n-

ela n1ilitar d enorme na Educaçio Ffsica t)rasileir·aa Gui· 

,.Jdnior ~mais tAm a citar a impor·t.~11cia do Método 

salientar que a ascel·ts~o dessa concepçao 0 

uma mt~dança de valor·es associada fu 

se com a satide do homem do povo como meio de 1ivr~·-1o das 

a Educaç~o Ffsica Militarista buscava vincttlar· o 

conc:Eit.n 

f::>::P1 i c it~·:\ 

53. Ibid, p. 
54. Ibid, p. 

35 e 36. 
18. 

como bcrn no·:::. 



bido instrllmento de transfor·maçâo do corpo ~;o···· 

Gu i r·i-,.1 dé·I 1 i I , . .... un 1 o r· d (·:·~ in~:;.···· 

do nazifascismo em 1945y e do subsequente t{r·mino do Est.a 

abre espa~o para a denominada Educaç~o 

o n ovt) sopro democr·itico pds 1945 ~ez da 

0~scola pdblica uma das bandeiras da popu]aç~o e 

50 e 60 se caracterizaram por· um crescimento da rede 

dE· f~n~:;.ino .. 

A Educaçio F(sica Pedagogicista passa a ser as·~ 

sim, ua cortcep~~o que vai reclamar da sociedade a necessi· 

encarar a EdL!cac~o Ffs~ca nicJ somente cc1mo um~·:"t 

pr~t ica capaz de promover saJde ou de disciplinar a .itJven 

ern in en t .::::men t f:· f.·:·duc :::it Além pov· 

mesmoF a Educaç~o Frsica aqui ':oncebida passa a 

p (.;:· j t ~:<.d :::\. acima das }ut.as PDl (t icas dos interESSES diversos 

chama de pedagogic sla para a Ed1Jcac~o Frsica. Tal 

55. Alei~ LENHARO. Op. cit. p. 83. 
56. Paulo GUIRALDELLI JUNIOR. Op.cit. p. 19. 
57. Mauro BETTI. OP. cit. 



p f.·:~~· lo c! o "-./~:·~. i -:;:.(·?.· c t":"t j'" ~":).c: t (-:·~ !'" i ::::"'.::':"1..!'" p D!'" um ,. f-.' e::-::=:·:~. m f2 d <:l. t f: O!'. i i':"!, (·:·: d i":). 

p r ~t. i c ~\ d ~·:\ Ed u c aç ~1.o F r,; i c =::t q U€:' ~::.. (·:·: p Ir o 1 on q a v· l:~ ::!l '· é: IT!i:: {":\d o~:~ c 

do~:; ano~;:. 60, 58 

1964 lJma nova concepç~o7 para Guiraldell i 

passa a predominar no seio da Educaç~o F(sica bra-

começa a ar,rese11tar setJ esboço ainda na d0c:ada de 30 com 

atençio voltada para o esporte de alto 11rvel 

sd 11as décadas de 60-70 essa tendfrlcia ganha ~orça 

co1oc~:\···1z:·~ 

!Tit-:·:n to desportivo~h Assimy o incentivo ao i nd i v·! du{·:~.1 i smo ~-

ganh~~-

fov mt:r. com a exacerbada idolatria ao atleta t1erdi .. Fim 1ll·· 

do esportey selecic)nar· aqueles elementos com maiores dotes 

esportivosp capazes de elevar a naçio a um lt1qar de desta-

O ob,ietivo central dessa concepçSo era uo amor· 

t. ec i ment o d~"i!. ~~opula~io estudantil e 

E:duca~âo Ffsica, canalizar as ~orças do trabalhador para a 

servil~ia como canal de escaPe para 

t.a at ivldade. associada~ Educaç~o Moral e Cfvicav al{m de 

58. Op. cil. p. 30. 



]:1 

a veiculaçilio de um per1samento conservador ~ 

lado das concepç5es expostas al{ aqui f3u. i·~· 

l preciso nio considerar a Educaçio Ffsica Popular 

como aquela praljcad~ P!Jr· todo o povo num certo moment.o. 

Ela tem sua g~nese no seio do movimento operir·io popular 

' Pl''O"' 

uma corlcepçio de Educaçilio F(sica que emerge da 1~r~t.ica so-

cial dos trabalhadores e~ em especial. das lr1iciativas li-

do final dos anos 20a Assim, Gu. i l'·:::i_ld(-:-:11 i 

~orJada nas diretrizes 

IH i nho~:. prd}(imos quanto~ &nfase dada à influéncia sofrida 

pela Educaçâo Ffsica nos seus vários momentos ~ristdricos 

influ~ncia mil i lar ·foi anterior~ m0dica, Paulo G~liraldel-

1 i JJnior coloca esta ant.es 

59. Paulo GUIRALDELLI J~NIOR. Op. cit. pp. 42 e 43. 
60. Op. c i t • p. 33. 
61. Op. c i t . p. 50 



os dois a!ll.ores co-

HJ t.amb{m que se chamar atençâo para a Pe!~iodi 

do Br·asil Dtl no sistema educacional~ parece que no E 

constantemente a esta prJt ica como tlm "ai.cl 

dos aco11t.eciment.os polrticos e econ6micosa Nio qLle 

menta~ pa~ssan! despercebidos quando fazemos est3 assoc:tBçâo 

~auna brasileir·a quandoy na ver·dade~ ela rtâo J t~o soberba 

Biqnific:~·:"t 

que ela foi deter·minante7 mas apenas em alquns mn-

hisló!ricos e invariavelmente esse papel nio logrou 

! interessante notar que a questâo da per·iodiza~· 

çâo~ no caso da Edtlcaçâo Ffsica, tem !rendido muita discus·· 

s~Oa Faz-se a periodizaçao para melhor sit.uar o ~'ob.ieto cie 

no 

n!1ecimento cJbjet ivo de um dado perfodo, recorr·em à per· i o-

caram decisivamente aqtlela qtlestio estudada e durante qLte 

62. Antonio GRAMSCI. Concep~ão dialética da História, p. 
170. 



Temos com Marinho~ a 

R(.;:·pdh1 i c:::\,. esse dltimo compreendendo tr&s 

que vai de 1889 a 192j; a segurtda de 1921 a 1945 

e a terc:eira de 1945 a 1980. Marinho uassociav a EdLtcaçao 

F r ~::. i c ::·="t LO<J j C{:i.··· 

mente, n~o cabe aqtJi uma possfvel discuss~o de ter1nos como 

teressa qtAal o conceitcJ de Educaçâo Frsica tido pelo Pr·ofu 

& possfvel antever sua v1sao de Educaçio Ffsica e 

df:: •iistdria, visio esta que tem sido ponto de 

para mLlitos profissionais da ir·ea. 

F (-E~ i C~:i. 

Educ:açio F(sica Militarista <1930-1945)= Educ:::,c;.:8.o 

Pedagoglcist.a (1945-1964) e Ed!Acaç%o Ffsica Compe-

ti ti 'v' í st.~!l.;.· Com alguma variaç~o mas consideral'tdo 

zaçio próxima da de Guiraldelli ~ 

63. Inezil Penna MARINHO. História da Educacio Flsica no 
Brasil. 

64. Lino Castellani Filho detecta tr~s lend@ncias atuais 
na Educa~io Física: bio1ogizante, psico-pedagogizante 
e uma terceira baseada na concepção histdrico-crftica 
da Educação, seguindo classificacão de Dermeva1 Savia
n i,. 



~JJ se nota uma clara dislincic1 entre a periodi· 

realizada acima e aquela sugerida por· Marinho. Gui-

P !'" F: F:n ~; ~~- () de' que in~luenciou a Educa~io Frsica em suas va-

~ases~ o que Marinho 112m de longe suspeitou fazer .. 

Bt::~t. t í ,. n0~~::.-:::-f:~ P~:\!'"l i cu. I::·:).!''~ _j :;:\ i nc 1 ui u.m out 1--n ponto qu~:? p~·:'<~::.··· 

sa pela pr·dpria Educaçio Ffsica" Quando coloca a esrorli-

ou muda11ça de conceitos realizada en1 um dado Jno-

Educ~:\t;.\~o Frsica, sem desloc~-la~ entretanto~ do cont t-:·:·>~t C) 

po1 ft i co/econômico JT!{":\i'f:; ~:\mplo .. Masy in\.·'2!" i~:•.'-lE·Iment.e., ·foq~::-~ ... 

se do lmbito da Educaçâo Ffsica e recorre-se~ ar•~lise c!a 

Educaçâo em geralR Muito embora a proximidade seja percer-

t r v~::-: 1 ,. não se leva em consideraçâo a especificidade 

Educa~âo Ffsica visivelmente exposta por sua leqtslaçllioa 



2.3. A 1ei 

A respeito dos trabalhos que abordamos anterior-

mente~ ~i zemos qt.test~o de ressalt.ar 

~ percept rvel que nesses trabalhas a 

9 1!::111 pelas cilaçôes feitas~~ extremamente Pf!:!'"l ínenle:.· 

pa1··a quem busca trabalha!'' c:om a hísldr~a da EdLtcaçâo Ffsi·· 

nossos legisladores. As pegadas cravadas pela lei 

histdria sâo vis(veisF mas a pouca import~ncia e C) 

tAm melhoF entendimento do qL!e representa o texto leqal no 

c:erne da Educaçio Ffsica escolar brasileira~ Isso ~~ar cer··· 

to nos leva a pergLtnlar: a lei? 0!Aa1 o seu papel 

em nosso meio como elemento ideologicament.e ar·q1;itetado? 

Cabey com a orienlaçâo qtte pretende1nos dar a este 

peito do processfJ legislativo explicit.ado atrav0s (jas leis 

0!.!. 

DTLICI<A .. 

11. f.. •• '! 
·-.-' ! L ,:1; '· 

c f) rn ... 

D~1··eito e lula de class~s; 

A ordem .jttrfdica (jo capitalismo; 



o ~::.:nfo.::JUf!: destacando a quest~o legal 

u.m~·:t ~:\n:Jl i~::.E-:· do Pv·o .. !t~:'to !.eqi~:;1:::t_ti\lO qui:::.· podel'·f:~·nlo~:; entf::-:nd(-:-~1,. 

cc)m maior clareza os vJrios e diferentes 1nomer1t.os do seLt 

(-}jr~:i!1d(:;; parte dos autor·es que ho,je trabalham nttma 

v!s~o dial~t ica do direito fazem uma dist inçâo 

enquanto o Direito se apresenta como um canal 

consciente das conquistas e ~::-o··· 

Importante se faz ressaltar· o que er1lende!nos por· 

o t.ratamento da lei da forma qLie a encaramos~ par·B 

que 

r·essa1tar o enfoque do Dir·eilo numa perspectiva dialii.ican 

o qLte isso signific:a? Significa qtle encarar o Dir;:::ito 

é v@-lo de un1a ·farn1a mais amPla e profur1da 

E qual o camirtho? Este se di~ superando-se a v1sao ilA!~is-

dit.ada por um elemento externo e superior ao ho!r!em e b{JSC~ 

UH!~'!. 

ma as normas pelo direito, normas estas ditadas pelo Esta·-



t.ransponfvel de Direito igual a lei 7 colocando a(~uele f)ltma 

co1n um si1nples ditame legal" Chegaremos ent~o à vismo dia-

l~t ica do Direito que nio ~simples negaçâo das etapas an-

R!as stAa ar1Jlise r·et irando o que h~ de per-::; i ti 1-/0 

nF::~:i·::: .. :a f:?: i ns<-:-:·r· i nc!o u.m~·, i n-:::.t §.nc: i 8. ~:;u.Pe! ... i ot'· 

o Dii"""E·ito num:;.<l. 

v@··lo .amo um Flrocesso no cerne do Pt .. ÓP!'" i C) 

& o devir que se enriquece no fluxo e r·efluxo do 

movimento de 1 iberlac~o das classes e grupos ascender1tes e 

regr·ide com as explor·aç5es e opressoes impostas pelo 

•:;_l!'"UPD 

contradi~5es br·otara1n as novas conquislaa"* Assim, as nor-· 

mas sio a expressâo desse Direito que~ mdvel? que está em 

ll'·ansfoma~âct e nilio o direito em si com 

algt.lnsu A lei ou norma e também frlllo dessa c on .... 

J a cr!slalizaçio dos entbates ent.re a poder do· .. · 

1ninante e os 9FliPOS e classe em ç~rocasso de ascensâo. 

~-:~.c Ff.·':d i t amos n~o caber neste texto maior·es 

a respeito do Direito. pois ao encararmos a 

l .. ei r1ao como a totalidade do [)ireilov mas como parte de ... 

que vamos e>por a partir de agora l. CJ fazemos l"JO 

* A cita~ão acima feita por Roberto LyFa Filho foi ret i
rada do livro "O Gue. Direito" da cole~ão Primeiros 
Passos. Roberto Lyra Filho, autor do livro, traz numa 
leitura breve, mas muito obJetiva, uma boa no~ão da 
dial.lica do Direito. 



firme propósito de melhor compreendermos sua utillzaç~o e 

controle 

n8micon Mas sempvp terldo por jJFinc(pio 

Lei7 como dissemos anteriormente 

~ica sob corttrole de sua ellt.P 

sio os propriet~r·ios dos meios de rroduçio-

+~un c i on :::>. como tJma lmposiçio da vontade de (:}asse. Masw 

um equ(voc:o Pensar a L_ei como pur·a negaç~o, u11icamente in-

pois ela cria e tamb~m alo.ja em seu interior 

L.r:::i dE:lém UJ'fl pap(-:·:1 iHJPOI'"l;::i.nt.E· n;:i. 

repressao ao Qltal nilio se limita; 0 iq1Jal1nente 

di SPDS i t i \i()~S d(·:·:· c r l ~·:tr;,:ao do cnnf::.(~-:nt i mF::nt o"", 

aç5es do Estado q11e ultrapassam seu 

'·./CJ :·· st1as intervenç5es eco118micas e compro··· 

m~ssos materiais imF)ostos pelas c:lasses dominadas bs elas-

dom in :::\n t {·:·:·~:; ,_ do consentlme!1toy 

inscrever·-se no corp(J da .e i y fazendo par·te de sua E3t.rt.•·-

quando Nicos PoLtlantzas nos chama al~nçio 

para este carJter de !_ei~ lamb~m 11os mostra sua capacidade 

de mascarar os fat.!JS ''ocLtltando as diferencas r·eais sob t.lm 

65. Nicos POULANTZAS. A Lei. In: Crrtica do Dir-eito. 
Paulo. Ed. Ci@ncias Humanas, 1980. p. 72. 



este relat lvo carJtev 

de general idade da Lei Hpassa a aparéncia de ~er feita pa-

ra t.odos sem discriminaçâo algumap o qllE leva alquns a ex-

trarrem a conclusio que ela tem por· ob.jeto o interesse co··-

'·67 mum .. 

doH! i nC\.nl e 

Este ~ato passa muito 1nais pelo dese_io da classe 

do Qlle Pelas condiç5es materiais reajs daqueles 

que comp5em uma outr·a camada sociala 

ao 11os depar·armos com o djscur·so de um 

(::;1 <-2lTI(-:·?nt o veiculador dos interesses de u1na clas~e. vemos a 

de qtte ntodos t~m que se Sl1.ieitar ~s atividades 

a L~eiv68. vemos que esta disciplina 

mu i t. o mais~ disposiçâo cjos ideais de 'Jma elite do que da 

H i s~lÓ!·" i CCl 

o costume precedeu ~ 

emanada do Poderu Mas, potJCO a POlACOp no dectJrso do tempo. 

subsl ituitt aqt1ele, sem contudo o eliminar 

t.e.u69 Essa afirmativa 11os leva atJ a pensar qtte na EdtAca-

66. Ibid, p. 76. Aqui vale salientar. a titulo de comple
mentação, que este foi o caminho do entendimento 
do direito da burguesia após chegar ao poder. 
Quando do quest ionamenlo do per rodo feudal. o burguls 
reclamava por direitos supra-legais. mas, após se 
apossar do poder. passou a ver na Lei a totalidade do 
direito, que em última inst~ncia, existe apenas em 
suas leis~ 

67. G. SAROTTE. O Materialismo Histórico no Estudo do Di
F e i to. p • 254. 

68. Ovídio S. SOUZA. Inspe~ão em Educa~ão F(sica. Boletim 
de Educa~ão Física, p. 8. 

69. G. SAROTTE. Op. cit. p. 201. 



e econ6mi cos ob,Jetivaram dar contorno de Hcostumea a esta 

tomando assim ~1m caminho visivelmente 

r i>::!, 

da classe don1inante em dar contc1rno de hcoslume·· 

~alamos certamente~ na crenç~ 

Cr·t·::n .. 

d(·:·:· 

deram os pesos e medidas 

c! 'Z:\ ••.. 

r· l c o~; exevcjtaram con1 intensidade os contornos desta prá-

tica~ der·am elasticidade aos mtisculo~~ e dilataram os vaso~ 

c ()H! f:·m 

conto1··nc:., .jLtlqaram vé-la de forma pronta e acabada. 

d f!: v (~·: rn o ;::- conscitncia de que, para o dese.io da 

dame11le aos seus interessesy e a nossa !1istdr·i~ é rica em 



4:1. 

Após o qtJe vimos afirmandov acreditamos quev sen··· 

6 somando··nos ao esltt··· 

do dos altlores que E>~pusemos anteriormente. 

mir1ho no emaranhado legislativo- que ctlegaremos a c:ompre-

com maior clareza e precisio a histd1ria da Educac~o 

F r-::; i c:~:~. s 2 graus no Brasil. Se esta prá-

t. i c;::·,_ ITIDH!f~nt C)., 

-foi apenas porque assim precisaram alguns 

mas !:,or·que tamb~m o Estado se armotJ atrav~s de tJm aparato 

e militaresa Aparato este que chegot1 mesmo a ftJrl-· 

o conteddo da disciplina na escola. a proibir 

ftJncionamento de estabelecimentos atA matrfcula de ~:1_ 1 u. n .:J ·::; 

em idade escolar orientadas ao ndever·u para com a p~t.rta. 

Nio é possfvel r:ompreender a Educaçio Ffsica !1o.le 

sem rev2r· no seu Passado v~rias ir1fl!.lénclas sofridas 

bém possf~el apontar· com c!iscer·nimento essas j n·· 

s2m bus;car o vi~s leqal qt.te ~ o aval do 



BREVE DESCRICji:\O 

DA LEGISLACjl:\0 ESPEC!FICA SOBRE A 

EDUCAÇjl:\0 F1SICA ESCOLAR : 



3.1. Introdução 

oriqem da Ed!lc~çâo F(sicm r1o Brasil t.em 

na alt1açâo m~dica e militar i':i.1 quns:. 

na Faculdade de Medicina do Rio d~ Jansiro~ al·-

que t.ratavam da atividade f(s~cau2 ,.J~ ri C) 

1nc:· i o mil i lar despontaram alguns m0todos desenvolvidos por 

d F:: ou. tI'' o·::; p ~:\f ~:;e~:; 3 c nm í n tu i to r! E·~ P 1'' \·:· P Cl.!'' ~:!.!'' 

aos escrit.os m{c!iE:os e nem tic' Pouco sittlada entre D :~ 

muros dos nossos 'lUart{is .. A atividade frsica con-

in d i c.:,:·, ... 

1::: E~U.Cl t:n j C()~:;" 

Esses asPectos sio largamente de~endidos por· vi-

1. Entre outros, destacamos os trabalhos de Gebara. Cas
te11ani Filho, Mauro Belt i, Guiraldell Júnior. 

2. Inezil P. Marinho, em passagem de seu livro "Histdria 
da Educação F{sica no Brasil" IACAR Brasil Editora) re
laciona algumas dessas obras, ver p. 33-37. 

3. Inezil Penna MARINHO. Op. cit. p. 39-41. Ap. 40, Mari
nho diz que "na escola militar, o m•todo alemão foi 
oficialmente adotado at• 1912. quando foi subst ilufdo 
pelo m•lodo francls". 



rios t.edr· icos da ~pocan E'[fl 

para os menirlos- quer 1:omo meio d ;;:: 

rlf:Js h6tlit.os da ffi(3Cidade a base da defesa nacionalv 

com(3 escola de virtudes morais do ~)atriotismov 

do~; 

de st.ta raça. e~ 110 eJ1tant.ov 0 triste c:on-

interesse analisar esse processo 

c:onst i t. ui (.:.:~~-D 

vor ou seja, a implanlaçio e conso1idaçio da Educaçio Ff·-· 

Slla cronoloqia~ procurando d0talhar os 

1nais significativos de alguns documentosv bem c:omo ide1·1ti· 

fir:ando a ]eqislaçâo estruturadora do sistema., 

--------------------
4. Rui Barbosa. Par-ece..-es. p. 131. 
5. in Mar-inho. Rui Bar-bosa: o Paladino da Educação Ffsica. 

p. i 44. 



3.2. Lei, Escola e Educa,;;:li.o Ffsica. 

de meados do s~cLtlo l~assado as 

dispEnsadas~ Educaçilio Ffsica. Em 1855~ 

c (pio 

cia dos exercfcios ginJslicos <Legislaçio da Educaçâc) Ff· 

Nas dlljma!; d~(:adas do sJculcl XIX. esse asst1nto 

a ser tratado com mais freqL•&ncia em dOCLtffi211to~; ]e-

qlJe restrita ao Municfpio da Corte .. Atrav(s do Dt:::·· .. 

n 7 .. 684v de 06 de marco de 1880y ~ cr ada no Ml.tni-

C {p i D escola normal primJria q11e visava 

~;i no" Em i88iy o Oecret.o n 8.025 .. de 16 de ma!'ço~ 
1 'manda 

o r1ovo regulamento para 2S(~ola nor1nal do Municf-· 

lrlc1Ltfda como disciF~l ina 

t~ca deveriam co11~lar t!e 

reforma do ensino PrimJrio (f882)y q\1em primeiro 

analisar· os v~rios mJtcJdos de ensino da gi!'list icm e leva11-



pessoal 1:apacitado., Nesse par·ec~r· j={ u. i 

história da atividade ~(sica dssde a 

afirmando ter sido li onde a ginJstica erlcontrotA o set.l pe-

grande destaque e culloa O desenvolvimento do 

COI''PD lido como ~lemento essencial pava a edtAcaçâc) do 

A~irmava ainda que~ 

e os Estados Unidos da Am~ric~ dava1n as HJ<':\ i o r r:s; 

do corpo 11a primeira 01rdem entre os 

~pedagogia~ CCAmara dos Deputados. Pa1recer n 

se1.embro de 1882). Seque mais adiante~ dizendo e>:er-

! ntPl'"~:-:s;c: i nd i'··-/el ~ educaçmo dos sentidos e do 

F i 1:. O qu.:·:\ntc• 

qinJst ica para ambos as sexos. de acordo com 

.-. 
r:·. do seLl pro.iet.o~ mas semP!~e t.endo ER! vista 

hariT!onia das ~armas ~eminis e as exigérJcia5 da wat.e~ni.dade 

o l .',".\ ~.- * ·' :1:.U .... Ul ""' maJ,·c:~·:•.ndn 

com prole. distante do mundcJ 1jo t.rabalho 

q~Je pertencia aos homens" 

CotnPartil~tando de opiniio semelha11te. 

* GF i f'o nosso 
6. Fe.-nando de AZEVEDO. Da Educacão F(sica. p.82-84. 



4:.7 

distinç~o Gtle deve haver na atividade 

animais SLlPerioresy as qualidades mais essenciais s~o c:on1o 

das duras provasy que a 

(p ,B~?,) 

:h mu.1hf::·~r-· .. ?:l·fin~:~1 (~~l::·:i. ..._.n~~o F::·st.:J E·:-nc:t·:! ... v·~:i.d~:"J. no ::;E·:·u. 't:·?U :-- :: e1~·:~ 

{a humanidade vfsfvel: e sua educaç~o uma obra cuio inte-· 

1.-·1!.· ~::.~;(·::: ~:)F:~ p !"o .. i ct ::':). ~·:·1. J é: ri! do i nd i v fdl .. t(J····, ( p, B4,) 

[ D!Tl si::-:·u 

\/i d D ao levant.amer1lo e t::oment~rio tlistdrico, 

medidas para a impla11ta~io da Educaçio Frsica nas escolasn 

i n~:~t i tu i c;~{cj de uma seccaa esF>ecial de 'J i. 

rláslica em cac!a escola normal; 

os sexos na formacâ(J do Pl"Ofesso!·ado e nas 

prim6rlas de todos os graus, tendo 

rn::·:'< •·•• 



i11sercao da ginJst. ica nos 1~rogramas escola-

como mat0ria de est.udo~ em l1oras di:::.···· 

t. intas das do r0creio~ e depois 1Jas aulas: 

out!·'::::\s disciPJ.ina~;;,, (p" :1.3?) .. 

(J c:orpoy escraviza irremissivelment.e a alma 

" " " ,-, ) 

so ~:.{c:u.1n Pos1.eriormente~ voltar·emas a analisar· tais JJr·o-

p o·:;:. t :::\ s 

çlelo Deputado Jor·ge de Moraisy em novo pro.ieto apresentado 

à C§mara, qtJe em Rlllito 1··e1embra as o!J.jet. i vos propostos J:1or 

d f:~ março de 1889, o DEcreto n 

aPr·ova cJ regulament.(J do Imperial ColJgio Miljtar~ A10m d~!~ 

di se ip1. in:::t.~::. 

passam a fazer· par·te do 

!"'. ,::.nl pr·inc{pios do s0culcJ~ o ensirlo cja 



bP!n quey quando da distribuiçio do nJmero de aulas 

Com o fU11damer1t.o na orier1lacâo de Rui 

df:": M(Jraisw em 21 de setembro de 1905v no discur·so 

••. ,·,~ incontestivel c~ue ao ~ullJro da naçao b v· :::l ~~- i -··· 

Frsica tem sido lamentosamente descurada 

qerais do en~sino~ quando a SL!a inclusâo, sub1ne-

t i d "'· 

Em ao seu discurso. em (jefesa 

F{sica como eleme11lo !siqni~ic~t ivo r1a cor1st. itt.li· 

:::.i1e:\rns 

t u.d r::-~ exfgua e par·c:cJ desenvolvlemento muscular~ 

E ~ no filho do extremo sul, gozando de 

ÔfE: 

7. Jorge de Morais. Educacio Ffsica In Rui Barbosa o Pa
ladino da Educacio F(sica no Brasil. MARINHO. Ine
zil Penna. p. 143 a 149. 

8. Inezil Penna MARINHO. Rui Barbosa o Paladino da Educa
cão F(sica no Brasil.p. 143 e 144. 



os que~ na luta Pela vida~ S(Jfrem as 

depr·essjvas do calor e da umidade s%o os que 11os repr·eserJ-· 

(~onfirmava~ assimv a ~nsat isfaç~o~ .jJ explicita-

.ietivo a Edt.tcacâo Ffsica deveria servirH 

de o milc,do sueco dizendc) 

sueco pela sua ext.erisâo pr~t.ica~ pois serve a ambos os se·-

t.odo qin~st. ico qtAe parece comprovar a idértlica oriqem da 

mr:·d i c: in::\ e da qin~stica7 pois dele se orlgil·tot.l toda a me·-

a interfer@ncia legal na Ed~1caçâo 

nao ficou restJ•·ita ao aspect.o Pur·amerlte formal. o1; 

no::; 

o le>~lo apresentado pelo DeptJt.ado .JCJF02 de MoraiS-

legislava-se lamb{m acerca do conteddoa Vimos q!.le Rt1i Bar· 

b o·:;;.~:t (·~·m setl Parecer faz a suqest~o de Lima qiná~t. ica com 

i nE t. !'"U!"i!(·?nt D~~ e exercfcios que devem compoJ·· 

C)S Plementos que deviam const.ar· r1as al;las 



HJ de se dizer que essa interferOr1cia a nfvel de 

por parte da classe dom i nz:-..nl ~:-:~ ,. 

de·:::. F: .i :::\do~::. a essa pr~t ica. ou se.ia. 

uma ra~a di~erent.e composta por f. :~\nd i do~:: . ..--· h o--.. 

men~:; .. melhor do que b11Scar material nout.ros 

onde 

p:::\,\lP'l,. Oi.! 

!''O 

de tlm m~todo poderia perfeitamente preencher e 

cnnt t'· i bu i r· para o desenvolvimento frsico 

Pois 0 disso qlte depende o vigor 

p, :i.~5:i.)., 

O Pro,ieto apresentado era composto 11c1s sequirltes 

i qc,·::: 

creadas duas escolas de Edllca·-

c i\..' j 1 . 

q D\lE·r no 

e Am0rica c!o Norte o C!U.iE: 



a escola c~vjl, Poder~ i q u~·:!.l·· 

ou. 

das escolas superiores possaF em espa-· 

i'ÍI" \. , 
,., 
.. :;. 

da qin~st ica sueca e ioqos ao 

t.os Gir1Jsio Nacior1al 

t.ar e Escolas de Apr·endlzes M~Flnhei· 

O pro,jeto de .. Jor·ge de MoFais volt.ava-se basic:a-

mertt.e para a f!Jr·maçio de pessoal especializado .. Nio bast.a-

n i c' J!., 

esse problema" Note-se tamb~m QtJe a 

c:om a PL!qenia da r·aça comp5e o disct1rso ,iLlSt l~icadoJ~ 

de 

o t 



no 

d <ó\ 

d(-:-:· at.as e i.rabalhos. In Mar·i11ho~ Ir1ezil 

p.. t B4) ., 

Aqui vale a pena abrir um par~nleses para chamar 

€~e que mt1itos dos aspectos abordados Por Rui E~ar 

b o s:-~i_ 

com cJ Es;t.adt)novo Va1'·0uista .. Um dos por1tos ( 2 (~tJestâcJ dos 

como parte do conted(io da EducaçSo 

F r~::. i c:::!., colocou em seu parecer da r·eforma do ensino 

qtle ~ginástica se acresceJ1lariam 

de qjn~st ica da E11r·apa e Estados U11idos. l'·essallt)IJ QLle Sie··· 

laclJna imPerdo~vel a omissâo do ensino mil ii.ar 

''qti_E!'" 

p " :í.3i)" 

que d1spontavam no Estado Novo e Ltm 



devendo os mest1··e adestrar os alunos nos exer·cf-

c:on~~t i t.uem p 

nom i n:::\do 

lar· do Distrito Federalh cor1fere ao m0dico COH!Pt·: t {?:nc i:::<. Ôf·~ 

a Ed11caçâo F(sica aos alunos proporcio11ada às r1e-· 

t f·:·m 

F(sica nos vJrios estabelecime11tos de (·:· n!:; i l'!D ... 

. i~ ~qt1ela 0poca ganhava Espaço polrtico cada vez maior· A 

de uma e>cpansao dessa iJr~t.ica a t.odo 

n:::tcion~:t'l q11e .. Jorge de Morais 

na seGt!rlda década deste S~C!llo, com a t.ent.ativa de ·:::.<::-:· 



;::·c:· 
· .. l ... .l 

srntese = 

1855~ Requlame11lo de 

GinJstica para ambos os sexos; 

Projet.o apreserllado pelo DePn 

Pela primeira vez menciona-se a criac~tJ 

de escolas de rdLtcaçâo F(s;ica; 

In~t it.t_licâc) do m~t.odo suecr1 c:rn ~::-ub·:::.t i .. 

cont .::.:.·,Jdos d·Et d! -:::.c i P 1 in:':!. 



3.3. Educa~ao F{sica : cresce e aparece 

A partir de 1920~ 111na s0rie da reformas de ensi· 

F t-:-:·1·· n c<. n do cl~;;: Azevedo~ j_928F no Distrit.o F"ederall 9 b tt ·::;c ~·:•. ··· 

i11leF·vir de forma mais abranqertt.e n(J ensino brasilei-

..•... u ~:·. 

F r~=:- i c ~:1. a apresentaçio do antepro.isto de lei 

elaborado por Comissic) composta F~elo Deputado A1··tur· 

anlePro.Jeto~ no art~ 1 qf.:···· 

da por todos O!S r~;idents~ no Brasil 

t.(Jdos o•s est.abelecimento~ de ensine) Fsderaisw M1.tnic~pa~s P 

--------------------
9. Cantarino Filho, Educacio F(sica no Estado-novo. His

tória e Doutrina. 
10. Inezil Penna MARINHO. Conlribui~io para a História da 

Educação F{sica no Brasil. 1943, p. 185 a 203. 



'~'.; '?' 

S~_tQPFE ainda~ P SEU art. a cr mcac) do Conselho 

Educac~o Ffsican De acordo com o arta30~ 

fiCJr· l~scolas Est.a-· 

de Educac5o F(sica organizadas de modo semelhante~ 

Hl i n:0_ d (·:~' 

A AsscJciacâo Brasilelra de Educaç~o (ABE>, ana-

do 

Afirma tambJm que 

cs;pec ializaram r'o adestramento de ad11ltos. su.ieitos 



O antepro.ieto, nio só SlAbordina ao Minist.0rj(J da 

o Conselho S1.1perior de EdtAcaçâc) Frsicav como ac!ota 

CJ denominado m(t.odo ~ra11cts elaborado sob a inspirac~o (ia 

~;:.f.:' >:_:lU. i nt F:~; 

Con ~~léln ser criado pelo Governo F"ederal o In~::.t. í tu.t.o 

nos dos Estados. 

~âo dos Estados de menores recursos,, 

i nd i C:(':i.l": .. :~to <ifJS estabelecime!·atos onde 

un1a comissio de Educaçio Frsicay subor(jjnada ao Mi··· 

nist0r·io do Interior·? e c:omposta de Jnembrt)S honor·~-

(p,. ?4?::~ .. ) 

ti 1 q lt.n ·:::. 

pf""·!. 

c:o!·lsiderado em r1osso lrabalhov diz resPeito 



(ja pr·eocLtPaçâo com esta Pr~t. lca~ agora P!'lvolvendo 

r:·duc~;·:\dor·i.-:-:-~:;:.· po·.!rt.icos ... médicc)~:: .. F::tc~ Em ~;~;:qundo Juq:;:\1"' .. ob·· 

da classe dominar1te cont. i nu~ Presente" Masw r·on! 

da ABE. 1surgem as primeir·as resistê1·1cias dE' 

n(J cerne da EdlACaçao F(sica escolar bFasileiFau 

int'cio 

18 de abr·i] de 1931 e 21u241- de 

Edu."-

c::::!.t,;.:B.n F f-::::.- ic::·:\u,i1 

L. r:.':.· i n 378, de 13 de .janeiro de 1937v d~ rl!Jva 

\·::_· 

de Educaçio Frsica, orgâo respo!·JsJvel- de 

qu.~·:\ndo 

r f::.; ·F'(·:·~ ... 

v r::::.:::: !H'~'· i C)!'' 

11. Mauro BETTI. A Educa~io Frsica na escola brasi
leira de 1 e 2 graus no per(odo de 1980-1986 
uma abordagem sociológica, p.69. 

12. Legisla~io da Educa~io Física e Desportos. p. 348. 



ndsv dois ar·ttgos merecem 

o de t.rabalhos marltAais serâo obr·iqa-

f:~m 

n ~3.o Pod~?:-:-ndo 

nf::nhuma 

sem q1;e sal isfaça ~quela exiqéncia'',, 

pot·" 

i U"'" 

'·./F::· n t U. d t~: 

n f.)~::. 

p !" D n1 O 'v'(·:~· 1·· .... 1 h F::· a discip1 i na moral e 

·físico ... 

prepar·i-la ao ct.tmPriment.o (je seus de-· 

para com a ecor1omia e a defes3 

F i n ~:i. J H! (·:-: n t f::· . em j_7 de abr·il de 1939v atrav0s do 

[)(-; .v·t:.-~tn .. ·i.~::-: i n 1212. ~ criadav !18 !Jniversidade do B1··asil-

Nacional c!e EdL~caçao Frsica e DesPor·t_(Jn O 

do c0rrt.ulc1 I- qLte trata da crlac 



ao ensino de Educaç~o Ffsica e dos 

C Realizar pesquisas sabre a Educa;lc F(sica c 

.indlcarldo .. os ....... mélodos ..... ma.i.s 

( LEX --

As fl!'lal ic!ades 2 que se Jrefere o [)ecreto-·L .. ei de 

c1a Escola de Ed~caçâo Ffsica e Desportos vtn1 cor· 

começo 

t.ét:ntc.o 

um 

' . u.n1co 

st-:--:-ntido 

1n~todos vindos de escolas ettrop~ias 

com in----

O 0(-:-:cv f:~t o .... J .(·:-:i n 



i tr:.::m " ., ~-

ptfb1ico~:; 

funcionár·ios e fa!n(lias'' 

' .· C;: 

prev~ a criaçio de centros de Educaç~o Ffsica e 

dos func ionJrios e stJas famfliasy fora das horas de traba-

·_! h<:::t « 

assi1n, a pr~t ica da Educaç~o F(sica 

Alei r 

ro11trole do tempo ~ora cfo ato de 

J h o'··'" 13 

cov ou se.Ja, rEvigorar o organismo .iá tatigado jJelo traba-· 

lho 

bl' F: a obrigator·iedade da Edltcaçio C(vica~ Moral e 

u.m~·:t !nst.it.tAiçio nacional denomi11ad~ 

13. Alcir LENHARO. Sacralizacão da Pol(tíca. Campinas, Pa
P i rus ~ 



.Ju \/f: n tu d f~~:- di:.~--- que 

Cfvicar Moral e F"fsica & obrigatdr·ia para 

e a .i!.lvenlttde de todo o pars 7 nos termos da pre-

n~·:tndo---n~:; resist.E!"ltes a qualquer espécie de lnvasâo mdrbida 

agilidade e harmonia. 

d:::l. a SC)Fte de doertcasv a 

nb.!.:-::to dE-:· 

atençio o esclarec:imento do 

:::. (-:-:· rn P f n h ::":1. 



os Bal i la e a ,.Jt.tventtlde Hitleristav r·espect. iva-

de identificaçilio do co!~po social com orqanizaç5€s 

nfáncia co!nPrEendida entre 7 e 1 ar1os de idade P 

dE· t.od:.:1. :::' .. iU.'-/t:-:·.ntu.df·.' inc1ut"d1:l. (·:-;m id-:':"!.dt::·: dt::' :l.:t ~-:i. 1.a .. 

as cr·iancas e os . . 
.. l C) '·/ (.;.; n ::~ ... n e 

estabelecime!·lt.os de ensino o·ficiais ou 

fiscalizadC)S,, Ser~ facttlt.at.iva para as 

e os .iovens. de ambos o ~: E·": •• 

>~o~. n~o !nal.riculados nesses 2st.at1ele-

c: i rnf::·nt os,-.. p" 

't t l' l 

pv·c:. i b i ndc• de ~ubmet.er·--se a E>~ame final de qt.t)}ql.IPF disci--

p 1 i n :::1. 
" . f:·::-((-:;·]'" c: l c t ()~;:. 

4 ··::on·::: .. 



médico assist.enle de Educaç~o Ffs~ca~ 

Com o Estad(J Novo e a ~ter1cio dispe11sada ~ c:ausa 

da sa~c!ev da eugenia e da ident ificaçâo F'OPI11ar com ob.ie-

n 

:Í. '' ;,:.~ :í. ;;,:~ •o 

o Dt::-:cr·eto···!.F.:.· i n de-

€le m0dico especializado em l~ducaçio 

apr·ovacios no C!.tFSC) de einerafncia de 

Ffsica orgar1izado pelo DePartamento Naciortal de EdL!cacaow 

Em 

c:c:..ncr::.:-dt-: ffi 

caçao Ffsica da Marinha e r·sc:or,t·rece o Ct1FSo norlna1 de Edu·-

c:idos Cl\1 a1.1t.oriza!jos a funcionar at.ravJ~ dos [)ecretos 11 s 

de 

:tt;., dE .fu.nho e o Decrt::t.o···L(·:::·i n 

n;;:-: i v o de 1942~ (J Dec.reto-·Le n C{:<P {tU 1 C> 

!.) :r ob!'" i qi'::\t ó···· 



(!.EX\- :'1.942 .. -

da t~o soment~ c.omo tJma u~Jllca edtlcat.ivau Num ProcEsso de 

;-:-:~::.t~':l.b•.-::-'.l.ec i do no 

(L.el Or·g~r1ica do Ensino Sect.tnd~J··io) no ca!Jft.!Jla IV-

t nd o~:-

r, 'i'!.:'!'l ·'· ,· / .• " 

Em do Dr:·c: r f-:·t o····l.t':-:- n 

df:· 

!){-::'C.!''E:t.o--·Le i n 

q1;e disp5e sobr·e a habilitaçio para a dirEçao de E:ducaçâo 

nos est.aiJelecimenlas de ensino secundário~ en1 setJ 

di;::-- ~.A ~)artiv· do ano escolar de 1943. ~0 pode-

r~o e~JJCdir diPlomasw vJI idos para o efeito de J''Eqistro r1a 

d i \.-' j o de E:c!ucacao Ffsica do D~Partamenlo Nacior1al 

de~ ensi110 que adotar·em o Pla11Cl (jp Ensino do [)ec:reto--L.ei n 

:í. " ;:_:_~ 1. ~.? :' e rs estabelecime11t.os de ensino 

do mf.~!ffi!ü Dr-:-:·c:v·f::-:tc)""LE i c--: d(::t·:::. D{·'f.'~'"'(·::·to~;: ... -I.E· i n -4;_:_~ :1. . 



~!. :í. dE' 2 .. 076, cie 08 de marçcJ de 

de momento d~ ~larqamento das fronteiras da Educ~câo Ffsi 

S(nlese : 

··- a de uma pol (tica mais abrangente nf\-'F:1 

nacional- co!n as r·e~or!nas iniciadas llOS a11os 20; 

e do pensamento viger1te na 0poca; 

doras q1.12 se espalham por· todo pafsr 

·)(· ·)(· ·'!f-



jJortarias do Minist~rio d~ Educa~ao 2 CLtl 

merecem se1r destacadas. A primeira J a Portaria 

n ...... 
U\·;; C!Uf:"::' 

2 rlormas par·a ~urtc:ionament.c)),. Em seu art~ 7 

cirnentc:. 

:t?' 

enE! no 

Cultura .. Rea~irma a ol1··jqat.oriedade da 1~rit.ica (ia Educac0o 

€f)!S~no SECLtndárlo susPender· as atividades escolare 

c!e ~~ de fevereiro de 1958, 

i n~~t i tu.l 

() De c: I'' r:.::t o n 49a699v de ~~0 de dezembro de 1960~ 

nD\.JO do 



I DjfLtrldir· e aper·feiçoar· a E:duca~ilio .... Efs.i.ca .. e 

os ....... Desp.o!::.tos :-· 

I I 

para a Ed1;caçUo Ffsica 

IV 

-r:· >:J!' ;;_:·rn 

Stlbor·dinadas bem 

Educac:ão Ffsica e dos DESPor·t.os r1os esta-

P~omover a criaçâo dos Centros de Edt;caç~o 

.r-··u_n,. 

! . .) I Incr::-:nt i \f~:\t" 

-;- i \-·' ~-:,_ .·.· 

cial ~)ara promové-·la,. 



Em 

EF:CJu.ndc) 

<::·:·s~::.(·::.· foi 

F=- r "S; J c :.1 na escola br·asileira d~ 

No n 

()!''. 

fui1C:lonamenlo do ensil1CJ s~!lPerior· e Slla art i 

mJdia~ na letra C do seu art.u 

do [)e: c!"' E·:·t D ···L E~ i n 

H! (·:·:· n t o 

Jei 0 frut.o dos acordos ME!~···LJSAID e basea-

va-se no modElo t.(rt1versit.ário norte···a!nericanoa 

n 

dE·:.:·:: r::·: m b i" o de ~·:r. 1 "t ··:., n 

14. Mauro BETTI. Op. cil, pp. 101 e 102. 



em todos os nrveis e ramos de escolarizacao . (}!Tl n.t .e.dom.i_··· 

n&nc.i.a no (-2n~:; j 110 ·:::.UPE!'" i DI"' i-·· (I F 'i 1. 7/:.9 .. p" 

interessa!'lt.e observar qtle~ no final dos <~.no~:;. 

Sr,::-qundo- Bt-:-;t ti 15 :_. r::· 

J4H :-- do 

t.utivas (jas ~E~soes de Edtlcaç~o Ffsicau Ao l1(JSSO ver nes~~ 

deVEJ'·ia ser acrescent.ada a Port.aria 104~ de 06 de 

eRJ tais cent.ros- a -rreq~A@ncia ~s at1las de Edu--· 

do '"'- !oqo f_._-;:;por·t. i '·JO 

* Grifo nosso .. 
15. Mauro BETTL Ibid. p. 107. 



II 

,. .... , 
. ,:· .. 

segundo seus obip·· 

caracteriz~r-se-J 

d f.~· 

senvolvimento corporal e mental t)ar 

mônicn .. 

sir C) EiPSPer·t.ar do E3P{rito comun~-

d D ~:: !';;·.' n :::. O F! C.\ ... 

ra1 P crviCO~ al0m de IJUtraS QU€ C0!1-

er1sino mJdiov ç1or atividades que 

(d!..tO .. - aliados fu conservac~o da sa1l-



JJI 

mf·:.:·nt o 

f::-:·:;:. t. u .... 

cia fundamental r1ara orientar· o J~la··· 

n r:-:-: . .i :::1. me n t. o ,. 

no n ('._.-'E 1 do~;; 

dr.~-:- r:::n::: i no" 

no 



p J !"::-no::; 

:5r::-~qundo 

-_,-

H!;:-:-.·:::-mo 

C CHHU.m 

L;;;_· i n 

diretr·izes e bases paJ•·a o 0r1sino de i 

e d~ outras provid&nciasa Em seLt art 

d C)~;:. 1 (-:-: 

>"') 
r:, 

1··· r-:-; q u_ .:-::·v· i d O 

dr.·:::.dE· 

do Parecer CFE 540/77v 

~la mes!J!a- os destac.al·· 

temPo em que atribura ao I~F-E, no art .. 4 

(::;;JC:) 17" 

16. Mauro BETTI. Op. cit. p. 113. 
17. Marlene A. BANDEIRA, Análise da Legisla~ão Federal e 

do Estado de São Paulo, pertinentes a Educa~ão Física 
nos ensinos de 1 e 2 graus. p.24 



Ai1·1da 2m 1971 .. o Decreto n 69a450~ de 01 de no-

retoma mais Ltma vez a 

!"f!() 

Eo1 i975 uma nova lei surqe P .. desta vezw at.ribtli 

in~:;titufdo p(.;;lo DF:crt:.~'to···l.t::.·i n 

ele: c! E· n 

!...€·:: i n 

I 

II E!2vaclo do nrv2l dos desportos em todas as 

I t..J do n t\Je".l. écn i l:o····df~s:.pov·t i\..'{) 

18. Marlene A. BANDEIRA, Op. cil. p. 34. 
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das r1ormas ~ sFr·21n es 

( l .l :>< -.· 



CDt"f!í) bc1n 

du:.:·~ indo 

n indo as at. lvidades do homem~ as ol r!npiadas 

c 1 ubr::·:··::· e 11ao das ~;colas. 

19 

in--

19. P. S. CAVALCANTI, Os movimentos da crianca, Rev. Bras. 
de E - F. e Desp. 48: p. 2-4. 

20. Otávio FANALLI. Plano par-a desenvolvimento de dir-etri
zes para f'or-macã.o de esporl istas de alto nlvel técni
co, utilizando a rede escolar de i e 2 graus. 
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DE·: c v·;:.: .. to 

;;:.: 1 n 

títu.'.l.o 

21. Eduardo MANH~ES. 
22. 

nc:t 

80 .. 228v de~~ d~ aGClSlO de 

Pol rt ica de esportes no Brasil. P. 
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tt~~cio da Educaç~o Frsica 11a dicada de 80~ ~abe-nos anot.ar 
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E~F:.tti d ::~. 

·)(· .p; .)(· 
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ÔF: B!::-:-t t. i 22 ... a slevaçâcJ do DED ao 11fvel de secr~laFia 

P!' 

Pol rt. ica Nacional de EdLtcaçâo Ffsic~ 

22. Mauro BETTI. Op. cil. p. 134. 
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cil_. pp. 137-138. 



T ::11:: JL 



no 

4.1. Introdução 

in(cio dest~ tr·abalho t1uscamos 

,.,.-., 
\:i .. :~ 

co1no tamb{m aPOr!-

do P<ame do texto legal 



4.2. Educação F(sica: g@nese e consolidação 

dcl se +~z necess~r!o~ para distinguir· de ·Porma mais Prect·· 

importância, ao nosso ver 

r r'::: i c;;, .. 

pC):::t O 



e mesmo com IJm per(odo de 4(.? 

c o·-· 

da Pr·Jt.ica da EdLtcaç~o Ffsica por tc1do !J 

!'"{\..'(·:·: 1 _J ••• 
l..J!::: i"''i0Pí~TB1. 

F·rs1ca deve c:omeçar na esc!Jla Pr 

i mnr·f:·: 

ser abandonada dt1lrant.e o perf(Jdo dcJs estudos 

c::nqu:::\nt c:t ·.· 

,.ao aLi'asados P!n matclrla de Ed~.tc:aç1o F(sicay esque·· 

c i do~::. 

1. Pa~ecer dado pelo deputado Afonso Costa e transcrito em 
parte por Penna Marinho in "Rui Barbosa. O Paladino da 
Educação Ftsica no 8r-asi1"",. p, 151 .. 
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U.HI 

1 nmP!' ''!11 1' ,,11 

F ( ~:; i c ~·:'. . .. mas demonstrar e ident.ificarr para melhor e 

os elementos inct.ltidos 

~o Ffsica sr1·fat.izavan• t.rts por1tos: 

~ açio do Estado sobre n Pf0Paro ffsico e suas 

( p ,, 77 E· 

70) 

2. Op. cit. p.i5LP 
3~ A preocupa~ão Primeira do autor não é propriamente ~ 

Educação Física~ mas o corpo instrumentalizado~ onde 
um amplo projeto de reordenamento da sociedade se 

apoia inteiramente na imagem de organicidade do corpo 
humano", (p. 18.) O J ivro É parte do doutoramento em 
História intitulado: uCorpo e alma: muta~5es sombrias 
do poder no Brasil dos anos 30 e 40". 



p" 

t.)o1 t ~\ndo 

do 

como Jor~Je de Morais 

T:l. 

4. O Ensino Normal era aquele voltado para a formação de 
professores dedicados • inslrucio prim~ria, de acordo 
com o Decreto n 7.684, de 06 de março de 1880. regula
mentado pelo Decreto n 8.025. de 16 de marco de 1881. 



4~3. Dos primeiros passos no s~culo passado ao correr dos 

anos 30 e 40 

C D!T! nos es!.abclet:iJner\tos escola-

~;r.1u.no~:;. 

d(·::' m01··ço de 1940v no S21J art .. 1 

\/r::·:· n t u. d (·::' que 

de cada se>o. por· meio da ginJst.ica e dos 

cr·ianças e dos iovens. ~ornal1do-cJs resistentes a qualqt.ter· 

n u :~·,_ d r:J ::~ ·.· 

5. Decreto-Lei n 2.072. de 194(L LEX. p.159. 
6. Rui BARBOSA. Parecer e Projeto 224/1882. 



de~inir um espaçcl e um ob.~et ivo para o ensino cta 

n d i :::.c i p 1 in ~·:l. ·::; q U.(~-; 

(:) (Jb,jElo de eslLtdo do cur·so (do ImPerial 

mat.drias que ~ar~o part.e do 

v·obot"ando 

·::;<::-:· 

i nd i···.··· fdu.o·:;:. •:?: l nt,:::.·!'"Vérn .··.··n~:\ di n~ril i c;:\ 

(dn 

7. Eduardo MANH~ES. Pol(lica de Esportes no Brasil. p. 29. 



t c· 

f::· rn concclt.ual 1nais Prof11r1dau GE:-

i::::v·ud i t c' 2 c{lebre aut.C)F do f'mf1 i o~ 

8. 

F-

Ademir GEBARA. 
ção F(sica. 
1989. 

Texto apresentado na Faculdade de Educa
da Universidade Estadual de Campinas. em 
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p()l'' 
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P{)dF::·mn~:: 

um [:-' 

"i_::-:-:· i como i .:·A d l -:::.-:::-r:·· 

!"i(·::.··· 

r1or aqueles qLte sst~o no poc!cr 

UH"! POUCO q U.(·:~· '----'i mo~:~ .. ! •.. 
,U!...! ,. 

--------------------
9. Neste particular- Ribeir-o, em livro intitulado História 

da Educaçio F(sica Brasileira: a organizaçio escolar. 
traz nas P~gs. 64 e 65 uma cita~io de Casemiro dos 
Reis Filho em ''Modernizaçio da Cultura Brasileira'', que 
ao nosso verT atinge o ponto que queremos dizer. E dito 
que " ••• a conquista do legislativo atrav~s do qual se 
poderia fixar em leis imposil ivas o modelo estrangei
ro .. .,.. -f'ug iam à re-a1 ida.de concreta e passavam a cri á-la 
atrav~s da acio educativa da lei. Data de entio este 
distanciamento gritante entr-e o Brasil legal e o Brasil 
real. que na RepÚblica. senio até nossos dias, semPre 
i mp 1 i c ou em do i s mundos di f'erent es e à.s ve-zes i ncomun i
cdveis, o Brasil oficial e a ver-dade observdvel.u !Reis 
Filho. Modernizao:ão da Cultura Brasileira, p. 2. Apud. 
Mar ia Luisa Ribeiro) 
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no Brasil dE i97j_q10 lJas leis e Decreto~ 

de 1851 at~ 1882 (data do parecer e 

pr~tica ela ginJstica em estabelecimentos escolar·&s,,11 

Nos 3nos 20 11m novo elemen1.o 0 adicio1·1ado e vai 

cttr·sos formadores de pro~issionais esPec alizados 

d(J Minist0rio da GuerraF é criado o Centro 

Mas sd em 1929 0 que. 1 iqado 

Passa a fur)c:iona1·· o CL\FS!J Provisório de 

com o 

escolar· c:omo fora dele" NEssa linha 

n(:.>s 

referimos anteriormentP. o Decr·eto r1 

10. Lamarline Pereira da COSTA. Diagnóstico da Educacio 
Frsica/Desportos no Brasil. Anexo II. 

11~ Entre estes documentos? Decretos e leis destacamos: 
Lei n 630. de 17 de setembro de 1851; o regulamento 
da inslrucio prim~ria e secundária no Municfpio da 
Corte • Decreto n 2.116. de 11 de marco de 1858; De
creto n 2.882. de 01 de fevereiro de 1862; Decreto n 
3.705, de 22 de setembro de 1866; Decreto n 4.720, de 
janeiro de 1874o Decreto n 6.370, de 30 de setembro 
de 1876; Decreto n 7.684. de 06 de marco de 1880o e 
finalmente Decreto n 8.025. de 16 de marco de 1881. 



df:':: 

·;.) 

de .il.tntl(J dP i939 

f-:: n ;~:-~ •• :.:.1 ... 

12. Diagnóstico da Educao:ão F(sica/Desporlos no BrasiL 
Anexo II, p.380. 

13. A1cir LENHARO. Op. cit. 
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O d0spor·to arma-se de tanta 

t. F: 111 \·::· n t (··:: 

·:::.i no 

mas imPo~tas a t.odo o territdr·ia nacional,, 

19 .. 890v ncJ ar1 ... 9 di:.::~ qu.c,:· ..-'du.J· ~·:.,n-

--------------------
14. Alcir LENHARO. Op. cil. p. 80. 
15. João LYRA FILHO. Introdução ao Direito Desportivo. 

p. 22 Apud. Manhães. Po1 ft i c a de Esportes no Brasil. p. 

85-86. 
16. Mauro BETTI. Op. cit, p. 63. 
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no 
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da Civiliz~ç~o, H~stdria Natur-al (·:·:· 
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~A Edtlc:~cao Ffsica nos~- abele!::i1n0!"Jt.!JS de er1si· 

nc' <:;_ -:--·cttnd :::r v·; o., sn:J ... colaho!:~. 

CU. t: S O·)(· ~n:-

* Gr-Ifo nosso .. 

__ com_as .. dewais.di.sci.JJ].ittas .. do 

i 
·:' 

17. Inezil Penna MARINHO. Cont~ibuição para a Histó~ia da 
Educação Ffsica no Brasil. p. 239. 

** Gri-fo nosso .. 
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~iscal .~açao e enl1··e elas nilio constam nem 8 
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especifica!n~nte da P~rte frsic3 c:!Jmo SlJPort.e 

f::·c onôm i co:~ 

1 n t r:·?"" 

hum:::<n~:t " ..... 18 

to .. h:3 de: bu·:;:."· 

-~~-----------------

18. Antonio CAIFANO. O valor social da Educacio Physica. 
Rev. da Educacão F{sica. n 20. 1938, pp. 9 e 10. 



(::o!"!'! o Estado N!JVC) a escola pass~ a 

F:·. cios r1omer1s q1.te dever~o assumir as r·e .Po1·1sabil id0··· 

dentro da sociedade e da 
,.,, 

nl":l.Ç~!i.Ov h o m f:.' n ~::. 

atitttdes espiritLtais .. :: 

!":!.f:?:q u.n do 

BFfTI._ 

9l"" U.PC• 

at.rav(!; da obriqatoriedade legal e dos ir1ce!1l i· 

I . .r~- ,.. ""~' ,· ,., ("' .•• ,., .. , ,.. ·.-.·.· .• , •.•.·•• l,.l.l'l '·'·' ,._._,,·,. '.·.·'.! -.·.·_, •• •• ,. __ ., ·.··.'.· , •.• ·, !_.',·. '.) '.1 ., •. ·.·.· •.... , ·.·.'·' .. 2 0 \/o~::. c. 1 ~::- p ., _____ - l "--- . ..1";:;. • c,.. ' ~ !. 

da Es1:ola Nacional de Educaç~o Ffslca e D~spcJr 

19. Guste30.. vo CAPANEMA. Exposi<;:ão de motivos a Lei O!"gânica 
do Ensino Secundário, p.32. Apud. Mauro BETTI In a 
Educa.. ;;:ão Frslca na Escola Brasileil"a de 1 e 2 graus 
no PE!"Fi'odo de 1980-1986. p. 65. 

20. Mau!"~ BETTI. Op. cit. p.96. 
21. Inezi 1 Penna MARINHO. Op. cit. p. 292. 
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d (-:-~ :í_ 3 dv::- dn Di'::: c:!' et o !.. ;:·-i n i, r::i -:::. 

:::<.br· i 1 

as mais elevadas aulor·idade~ administrat.iva!5 

-::;i C) clJ.t::.•::::.l.í..O d(-:-:· Ôf . [di r· SCJf.ir·F;: C! 
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22. 
23. 

Ib id, p. 292. 
A1cir LENHARO. Op. Cit. p. 80. 
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F ( s;. i c ::·:\ '(-"::· !.;-' 

CJ ubc.:· 

dade ~fsic: a e mor·al flara adolescentEs busc:ando as~im l.!ma 

u.m 

·::~o r-r h o 

rnndo 

]. -.? ··' ... •.. !'::: o O r;.:· c r· f.-:-t o n cr·ia ~Escola Nacional 

p (·::·· 

24. Diagnóstico de Educa~io Frsica e Desporto, p. 381 
25. NicanoF MIRANDA. O Clube de Menores Operá:t· i os. Rev. de 

Educação Fi'sica, n 34, dezembr-o/1936, p. 7. 
26. Op. c i t . p. 368. 



d (·:·: ··:~ qra11 .. Ao nosso ver a necsssicjade de dnfase 

de 

ç~o F(sica tanto ncJ ~mbito escolar coR!(J ·fol··a dele. 

elo 

Df:'C r (·?t c:;····L.{-::' i n 2 .. 072. em !nar·çc) de 1940~ ~ ottlrtJ ~ator QtJe 

qu_(·::· 

de 1:it.ar anteriorJnenlE (vide carrtttlo 

t i nh :t 

ao redor dos valo1res c(vicosi. ffsicos e 

co~;: .. f.-:··::: 

! n t. i m;·:"tmr:.-:n t (·:·:· 

c r'·/ i c. o·::: 

cate0orias. serao igtxal1nente instalados. com CD(:!Pf::· 

o 

27. L ex, 1 Seccão, p. 161. 
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21 arlos .. ~a lei se pondo como elemento coer·cjtivcJ dopo~-

qcJverrt~ntes bt!scavam 

t_ E:· 

tas er1~:rt.tstados rto roc!cr .. E 0 R!esmo rJE5te c:orlt~ ·to Qt.te Ni· 



4.4. Corra, em nome da lei 

apresentadas POF 11ossos le~~islador·es 

com clareza uma interfer·fncia no C!lnletido 

~::- i fij . 

28. ABBAGNANO. 
p • 640. 

C• U. C) !... j (·:-": n t <:l. ~~~ ~:~;- 0 d t·:·:· P (·:·:· ·;:. ' 1 I I ! ' , 1 

Diciondrio de Filosofia. Sio Paulo. 

(:-~ ·:;:_ ... 

1962. 
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f·? :<c:· r (c i C)--:;:;. 

de:· in·· 

29. Inez i ~ Penna MARINHO. Qp. cil •• Sistemas e m~lodos de 
Educaç:ão Fi'sica .. p, 84-90 .. 

30 .. Muito resumidamente o ~'método francês'.,. consíste 
segu! r1tes Partes: 

Pr imeíra Parte: TIT. 
TIT. 
TIT. 

I 
II 
III 

Bases Psico1ógicas 
Bases Pedagógicas 
Pedagogia APlicada 

nas 

Segunda Parte: Apresenta um proleg6meno denominado 
"O tr~inamento DesportIvo'' 

TIT. IV 
TIT. V 

- Desportos Individuais 
-DesPortos Coletivos 

Anexo - Organiza~io de um está-
dio~ de uma competição atleHica de um cross country~ 
de um~ competição Por equiPes., 

Ter-cei,·a Parte: TIT. V - Educar.:ao Ffsica Militar. 
Apud. Marinho, P. 79-80. 

. Entre 
nas 
cg.s., 

nós mereceu destaque e To! 
pr!metra 

largamente difundida 
parte do m~todo fran-=.. .. 



100 &eria tmportar a e~<Per·ifrlcia de povos 

n C) ·:::. \-:~- c u. J o 

Rui Barbosa rlos ic!o~ de 1882 di?!ID. 

'v'<:\.--· 

df::· 

t_:_! !'. U P D -;;:. 

() d \·?:·· 

di·_;:-;:: 

31. Rui BARBOSA. Op. Cit.. p. 132. Rui BARBOSA de acordo 
com MARINHO nlo chega a explicitar um proieto, mas no 
projeto do parecer re~orça a sugeslio da ginástica 
su.eca para os a1u.nos e da cal isten !a para as a1unas2 

32. Decreto n 8.025, 16/03/1881. P. 189. 
33. Jorge de MORAIS. In Rui Barbosa, O paladino ...• Mari

nho. p, 150. 
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34. GUIRALVELLI JUNIOR. Op. cit., p. 25. 



4.5. Educaçio F(sica e esportes 

no entre estes dois temas ~ item 

tf::nd{) 

1. 2 as5c)ciando este ao conceito de rlaci!JJ1alidade. ~~eJ•virlio 

;:. ~;;. t U. d D 

c:f"•·./iCDS .. 

--------------------
35. Eduardo MANHAES. Pol {l ica de Esportes no Brasil. 
36. I b i d. , P. 27. 



u L·tpi:-=i FILHO,. 

de· 

X ,,_·: no 

C) f i C i ~··1 

i ndi'./idu~·,,js (TI ·r 

37. João LYRA FILHO. Inlroduç:ão ao Direito Desportivo, P. 

20. citado por Manhães, p. 89. 



4~6. Educaçlo F(sica, Moral e Cfvica 

t C) ···1 ·:~:- l .... 

d i ::-:-: !?.-:· n d n q u t-::- ~:; (-:: 

p ()\.'() 

d (-:-:· i v· c:. 

• l.·i.·,·.· •. o .•.•. ~~ .. ,~i.·.•.•.,,b39 m.:-::n·c o r ,, , , 

* Grífonosso. 
38. Rui BARBOSA. Parecer e Projeto 224/1882, p, J32. 
39. Decreto-LeI n 2. 072 de 1940. L ex, p. 159. 



FILHO, f·:·:· n t r c· 

F"fsica P Educaçâo Cfvlca, cita o Pla1·1o 

dr::·· Consell··,o Nacior1al cie Educa·-

Sf::·:·qu.ndo 

40. Lino CASTELLANI FILHO. Op. cil, p. 85. 
4L Eduardo MANHAES. Op. cíL p. 79. 

q U(~·:· 

d (·:· ~:: "<. 

42. Expos i~lo de motivos do projeto que resultaria no De 
ereto-Lei n 3.199 apresentado por Getúlio. Apud. Ma
nhãesr op. cit. p. 79. 
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43. Eduardo MANHi'IES. Op. cit. p, 82. 
44. Decreto-Lei n 1.549 de 1939, Lex. p. 444. 
45. Uma carta de mãe a um soldado da pátria. Educacão Fl

sica, n 62. 1942, p. 14. 



46. PEREGRINNO J0NIOR. O Papel da Educação F(sica na For
mação do Homem Moderno, Educação Física, n 62. 1942. 
p. 15-16 e 28-32. 
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1. Eduardo Manhães op. cit. p. 22 
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2. RBEF .ano IV n 42.1947 
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