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RESUMO. E nos marcos da industria cultural que se estrutura boa 
parte das praticas pedag6gicas contemporaneas . Nao e diferente 
quando com a educa9ao do corpo , em especial com uma de suas mais 
marcantes formas, o esporte. 0 objetivo do presente trabalho e 
apresentar e discutir alguns fragmentos da obra de Theodor W. Adorno , 
em parceria com Max Horkheimer ou nao, que tratam dessa tematica. 
Tomando como ponto de partida a tecnologiza~tao do corpo , procura-se 
pensar os caminhos que sao indicados para a reflexao de uma 
pedagogia do corpo na contemporaneidade. Nesse quadro, situam-se 
as pr6prias concep96es de Adorno a respeito do corpo e, com elas, a 
respeito do esporte. 
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contemporary pedagogy is structured. It is not different with the 
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expressions, the sport. The objective of this paper is to present and to 
discuss some fragments of the work of Theodor W. Adorno, in 
partnership with Max Horkheimer or not, on Sport. Taking as starting 
point the technology of the body, it tries to think some ways for a 
reflection about the pedagogy of the body in the contemporary world . In 
this sense, stay Adorno 's conceptions regarding the body and, with 
them, regarding the sport. 
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INTROD~<;AO 

0 projeto da Dia/etica do Esclarecimento - livro publicado por Max 
Horkheimer e Theodor W. Adorno em 1944 e 1947, e que se desdobra, 
em grande parte, em varies dos trabalhos de ambos nos anos cinqUenta e 
sessenta do SEkula passado - tra9a o percurso da constru9ao da 
racionalidade ocidental, do dominic da natureza, do caminho do mito ao 
esclarecimento e do recuo , violento , barbara, da racionalidade calculadora 
a mitologia. Desse quadro muito complicado, muito contradit6rio, do qual 
e dificil esperar alguma sintese, desenvolve-se, como medida e criteria do 
que e considerado bem-viver, uma perspectiva univoca de progresso, 
relacionada ao desenvolvimento cientffico e tecnol6gico, a tecnica e seu 
fetichismo. Em sua repeti9ao paran6ico-compulsiva, a ciemcia tomada em 
sua expressao mais crua, assim como sera com a industria cultural, se 
erigiu como justificadora do existente, estruturadora do sempre-igua/ 
travestido de novo. Horkheimer e Adorno vaticinam que "Na redu9ao do 
pensamento a uma aparelhagem matematica esta implicita a ratifica9ao 
do mundo como sua propria medida. 0 que aparece como triunfo da 
racionalidade objetiva , a submissao do todo ente ao formalismo 16gico, 
tem por pre9o a subordina9ao obediente da razao ao imediatamente 
dado." (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 38). E ainda, 

Quanta mais a maquinaria do pensamento subjuga o que existe, tanto mais 
cegamente ela se contenta com essa reproduyao . Desse modo, o esclarecimento 
regride a mitologia da qual jamais soube escapar. Pais, em suas figuras , a 
mitologia refletira a essencia da ordem existente - o processo ciclico, o destine, a 
dominayao do mundo - como a verdade que abdicara da esperanya. Na 
pregnancia da imagem mitica, bem como na clareza da formula cientifica, a 
eternidade do factual se ve confirmada e a mera existencia expressa como o 
sentido que ela obstrui. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 39). 

Como se nao bastassem o espirito do livro, a forma como foi 
escrito e a surpreendente elei9ao dos temas e dos interlocutores (Kant, 
Hegel , Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Freud e Sade, entre outros) ha 
inumeras passagens lapidares nas quais a critica da racionalidade tecnica 
e da no9ao de progresso linear e infinite se faz presente, a come9ar pela 
primeira senten9a do primeiro capitulo , na qual se le que "No sentido mais 
amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido 
sempre o objetivo de livrar os seres humanos do medo e coloca-los na 
posi9ao de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob 
o signa de uma calamidade triunfal" (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 
20). Ou ainda, numa clara alusao a Tese IX de Sabre o Conceito de 
Hist6ria , de Walter Benjamin (1977, p. 255) , 
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lnicialmente, em sua fase magica , a civiliza9iio havia substituido a adapta9iio 
organica ao outro, isto e, o comportamento propriamente mimetico, pela 
manipula9iio organizada da mimese, e, por fim , na fase historica, pela praxis 
racional , isto e, pelo trabalho. A mimese incontrolada e proscrita. 0 anjo com a 
espada de fogo, que expulsou os homens do paraiso e os colocou no caminho do 
progresso tecnico, e o proprio simbolo desse progresso. (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p. 168-169; 1997, p. 205-206). 

Desse diagn6stico sombrio dos tempos presentes, desprende-se 
a produ9ao de uma subjetividade, que se apresenta, segundo se le nos 
textos desses frankfurtianos, muito danificada, ou, pelo menos, como 
resultante de urn periplo infeliz , como nos mostra a viagem de Ulisses, o 
prot6tipo dosujeito esclarecido. 

Se o sujeito transcedental do conhecimento e substitufdo pelos 
mecanismos de controle social, entre eles, a industria cultural 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 41 , 117), e tambem porque nao se 
trata de enxergar com facilidade, no horizonte de possibilidades dadas, 
um sujeito hist6rico. Afinal 

A subjetividade volatizou-se na logica de regras de jogo pretensamente 
indeterminadas, a fim de dispor de uma maneira ainda mais desembara9ada. 0 
positivismo [ ... ] eliminou a ultima instancia intermediaria entre a a9iio individual e 
a norma social. 0 processo tecnico, na qual o sujeito se coisificou apos sua 
elimina9iio da consciencia, esta livre da plurivocalidade do pensamento mitico 
bem como de toda significa9ao em geral, porque propria razao se tornou um mero 
subsidio da aparelhagem econ6mica que a tudo engloba . (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p. 41-42). 

Dessa prejudicada constru9ao da subjetividade faz parte, porque 
elemento fundamental da forja da identidade, a rela9ao com o proprio 
corpo, exemplarmente mostrada por Horkheimer e Adorno ao 
interpretarem a Odisseia. Essa subjetividade esta, no entanto, mediada 
de forma inquestionavel , no espfrito do nosso tempo, pela tecnologia , pelo 
veu tecno/6gico, pelo fetiche da tecnica. Essa tecnologizat;ao do corpo s6 
e possfvel porque ha, entre n6s, uma extensa pedagogia do corpo , para 
cuja consecu9ao concorrem, sem nenhuma duvida, os esquemas da 
industria cultural. 

Meu objetivo no presente trabalho e apresentar e discutir algumas 
passagens da Dia/etica do Esclarecimento e de outros textos de Adorno, 
que remetem a questao da educat;ao do corpo no contexte da industria 
cultural. Fa9o isso seguindo uma chave fundamental para a leitura desses 
textos , questao que se refere tanto a Dialetica do Esclarecimento, quanto 
a obra de Adorno como urn todo. Ela diz que nao se pode ler o capitulo 
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sabre industria cultural sem que se considere o conjunto do livro, 
essencialmente, para o presente texto, a crftica da razao na viagem a 
ftaca e a fascinante leitura de Kant, Nietsche e de Sade (Excurso II), e 
ainda o estudo do preconceito e seus avatares politicos, nos Elementos 
do Anti-semitismo. 

A Dialetica do Esclarecimento e um projeto que se apresenta 
como uma narrativa simultaneamente sabre o processo imemorial de 
domfnio da natureza e fascinar;:ao por esse poder, mas tambem como 
uma profunda descrir;:ao e analise sabre uma sociedade em 
transformar;:ao, da qual a industria cultural e uma das express6es. Nao e 
possivel aqui fazer uma exegese do texto complete , nem mesmo uma 
leitura profunda de seus capitu los terceiro e quarto, mas deixo clara que 
eles permanecem, tanto quanta possivel no presente trabalho, imbricados 
no mesmo horizonte de reflexao . 

Vou , entao, citar e comentar, segundo os interesses da reflexao 
que pretendo desenvolver, varios fragmentos de textos, em especial, ao 
final, 0 Esquema da Cu/tura de Massas (Adorno, 1997a), um anexo do 
projeto da Dialetica do Esclarecimento, um texto que apesar de nao ter 
composto a versao final do livro, apresenta-se complete, e nao na forma 
de notas e esbor;:os. Destaco ai.nda outras passagens, tanto mais 
conhecidas, quanta algumas frequentemente menos presentes, de 
dialogos e depoimentos, que nos dao luz, pistas para melhor entender o 
intrincado ·pensamento de Adorno , ou, se a ousadia nos permitir, 
continuar refletindo a partir dele. 

CORPO E TECNOLOGIA 

Como ja disse acima, o corpo exerce um papel fundamental na 
construr;:ao do sujeito esclarecido, e nao por acaso Horkheimer e Adorno, 
em sua peculiar interpretar;:ao da Odisseia, observam Ulisses, em varias 
situar;:6es, deparando-se com o problema de como se relacionar com seu 
proprio corpo, os de seus marinheiros, os das mulheres que ama. Ulisses 
ha de dominar-se, renunciando conscientemente a satisfar;:ao de suas 
puls6es mais imediatas, sem a qual nao poderia sobreviver. Os 
marinheiros, no entanto, nao tem sorte semelhante, e ficam, porque 
pouco esclarecidos, dominados por Ulisses, despojados da memoria e da 
historia, sem poder resistir aos encantos mitologicos. Por outro lado, se o 
viajante que comanda a nau domina o proprio corpo, a propria natureza, 
assim como o faz com seus marinheiros, diferente e a situar;:ao com as 
m.ulheres que ama: tanto a semideusa Circe quanta Penelope, que 
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formam uma u.nica constelac;:ao na ordem burguesa pre-figurada par 
Ulisses- a prostituta e a esposa- nao sao dominadas, nao sofrem, e, ao 
contrario , decidem livremente aceitar o viajante em seus leitos. 

Se o domfnio do corpo e contradit6rio, porque a renuncia significa 
simultaneamente a sobrevivencia mas tambem a perda do que ha de 
melhor em n6s, cabe perguntar sabre as suas condic;:oes de existencia no 
mundo contemporaneo. Nao podemos escapar, entao, do problema da 
tecnica , do seu desdobramento em tecnologia, e pensar de que forma o 
corpo se configura nesse quadro. 

Nao e outro o Iugar reservado ao corpo, que nao o do 
pensamento, destines que se encontram tambem porque a separac;:ao 
entre um e outro, entre corporal e nao corporal, como entre sujeito e 
objeto, e real e fictfcia: real porque denuncia uma cisao ancestral, 
fundadora da razao mas tambem de muito sofrimento; fictfcia porque se 
trata de uma arbitrariedade hist6rica do sujeito em relac;:ao a si mesmo, 
uma vez que s6 artificialmente pode separar-se e esquecer-$e de sua 
propria natureza (ADORNO, 1997f, p. 742-746). Esse esquecimento, que 
na verdade e um recalque , e mediado racionalmente, uma vez que, como 
escrevem Horkheimer e Adorno , "Quanta mais complicada e mais 
refinada a aparelhagem social , econ6mica e cientffica, para cujo manejo o 
corpo ja ha muito foi ajustado pelo sistema de produc;:ao, tanto mais 
empobrecidas as vivencias de que ele e capaz. " (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p. 47; 1997, p. 53) . 

Esse processo de racionalizac;:ao do corpo tem como 
desdobramento necessaria a sua reificac;:ao, sua transformac;:ao em objeto 
manipulavel, operacionalizavel, medido, programado. No projeto da 
Dialetica do Esclarecimento, esse tema, ja apontado com firmeza em 
varias passagens do livro, aparece ainda com mais vigor nas Notas e 
Esboqos , no aforismo Interesse pelo Corpo (HORKHEIMER; ADORNO, 
1985, p. 215-220). Se nao e possfvel aqui analisar esse pequeno texto
fragmento, em suas duras convergencias e complementaridades entre 
Marx e Nietsche, e por meio deles, Freud , e precise, no entanto, tomar-lhe 
emprestada uma questao, que aparece de diferentes formas na obra de 
Adorno, mas que nao teve ainda, talvez, o necessaria desenvolvimento 
(que se lembre que essas notas e esboc;:os do final do livro compreendem 
quest6es que deveriam merecer aprofundamento posterior). 

Refiro-me a uma ideia a primeira vista surpreendente, que talvez 
condense o que seria uma pedagogia para o corpo na sociedade 
contemporanea. Ela diz que no contexte do amor-6dio pelo corpo, na 
hist6ria subterranea da desfigurac;:ao e do recalque pulsional, o corpo 
permanece um cadaver, ainda que seja muito exercitado (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p. 218; 1997, p .. 267). 
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Ha um ponto aqui colocado, que remete a varias outras 
passagens da obra de Adorno, e que coloca em questao, decisivamente, 
o carater da tecnica, sua condi<;:ao de medida para o progresso e para 
felicidade humana. Adorno nao compartilha da cren<;:a de que o novo ser 
humano sera forjado no progresso, que as utopias serao, por meio da 
tecnica, alcan<;:adas em sua plenitude, cren<;:a que fascinou varios de seus 
contemporaneos, de Heidegger a JUnger, de Brecht a Gramsci. Para ele, 
ao contrario, a realiza<;:ao tecnol6gica de antigos desejos humanos, se 
tomadas ontologicamente, esvaziam o conteudo interne das utopias 
(BLOCH, ADORNO; KROGER, 1975, p. 58 e ss). 

Para Adorno, nao ha duvidas quanta ao potencial destrutivo, de 
produ<;:ao da crueldade, internalizados nas tendencias sociais 
contemporaneas, cuja imagem aparece, tambem, nas rela<;:6es 
patogenicas com o proprio corpo. Nesse contexte, dira, que "[ ... ] seria 
precise estudar tambem a fun<;:ao do esporte, que ainda nao foi 
devidamente reconhecida por uma psicologia social crftica." (ADORNO, 
1995, p. 127). Logo adiante, no mesmo quadro reflexive - que e o da 
defesa de uma educa<;:ao resistente a barbarie - Adorno destaca a 
afinidade do esporte com a ·tecnica, e as decorrencias de uma absor<;:ao 
nao refletida da ultima "[ ... ] na rela<;:ao atual coma tecnica existe alga de 
exagerado, irracional, patogenico. lsso se vincula do 'veu tecnologico'. Os 
seres humanos inclinam-se a considerar a tecnica como sendo alga em si 
mesma, um fim em si mesmo, uma for<;:a propria, esquecendo que ela e a 
extensao do bra<;:o dos homens." (ADORNO, 1995, p. 132) 

Essa equa<;:ao entre esporte e tecnica ja havia sido feita por 
Adorno, de diferentes formas, em outros mementos. 0 esporte seria uma 
forma clandestina de adapta<;:ao ao maquinario, de tal forma que o ser 
humano o incorporaria, desaparecendo a diferen<;:a entre ambos. lsso 
levaria a um momenta ostentador da violencia, ao culto a obediencia, ao 
autoritarismo, ao sofrimento e ao masoquismo. "Ao esporte p.ertence nao 
apenas o impulse a violencia, mas tambem a suporta-la e tolera-la." 
(ADORNO, 1997d, p. 79-80). Em outras palavras-, a tecnica seria, nesse 
registro, uma forma de organiza<;:ao do sofrimento, que concorreriam com 
seus propositos de potencializa<;:ao da liberdade. 

No esporte o corpo e o instrumento tecnico por .excelencia -
assim como para as crian<;:as ele e o brinquedo original, o primeiro 
Spielzeug (literalmente, instrumento para brincar). Assim como os 
instrumentos tecnicos devem dominar a natureza, da mesma forma 6 
corpo, em si mesmo, deve ser expressao da natureza dominada, alga que 
pode ser facilmente identificado nas estruturas do treinamento corporal, 
seja no esporte de alto rendimento, seja qualquer academia de fitness. 0 
esporte nao pode ser entendido sem que se considere a fascina<;:ao 
moderna pela maquina e pelo rendimento, algo que, da esquerda a 
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direita, alcan9ou um ponto culminante, como observou , entre outros, 
Walter Benjamin (1980) , nos Jogos Olimpicos modernos 1 . 

0 esporte, por meio da acelera9ao tecnol6gica que propicia e que 
lhe da sustenta9ao, procura ser uma supera9ao, ao menos simb61ica, de 
uma das utopias humanas mais ancestrais, traduzida na cren9a da 
potencia infinita, capaz de prolongar a vida e veneer a morte. Seu aporte 
tecnol6gico , no entanto, na medida em que e disciplinador da dor, acaba 
por ser uma celebra9ao da morte2 Lembre-se aqui , com se le na Dia/etica 
Negativa (Adorno, 1997g, p. 203-204), que o sofrimento, sempre corporal, 
e um impulse ao conhecimento , e que a filosofia de Adorno, mesmo 
quando apresenta seus rasgos metafisicos, coloca-se em dire9ao 
contraria a qualquer balsamo que fa9a esquecer a materialidade, e, 
portanto, os limites e finitudes do corpo. 

Como media9ao tecnol6gica entre o ser humano e seu corpo, e 
que as atividades esportivas, levadas as ultimas conseqUencias, 
perpetuam a reifica9ao humana, de forma que nao e possivel , par mais 
que se exercite, superar o estado de morte atingido pelo corpo. Ao 
contrario, quanta mais ele e exercitado, mais e desqualificado como 
materia manipulavel , quanta mais separado da instancia nfw corporal, 
mais reificado, e portanto sem vida , se torna. 

CORPO E INDUSTRIA CULTURAL 

E nesse quadro que se coloca uma serie de passagens na obra 
de Adorno, que destacam o corpo e o esporte - essa forma 
contemporanea de educa9ao e organiza9ao da corporeidade - no 
contexte da industria cultural. Se e certo dizer com Adorno, mesmo mais 
de trinta anos depois, que ainda hoje nao temos uma psicologia social 
critica que seja capaz de compreender esse fen6meno marcante do 
nosso tempo de forma ampla e profunda (Adorno, 1995, p. 127), 
precisamos tambem reconhecer, no mesmo contexte, que nao dispomos 
ainda de um conjunto de categorias de entendimento que possam 
condensar os elementos e movimentos da industria cultural no que se 
refere ao corpo e ao esporte. 3 

Nas analises da industria cultural o esporte aparece, de forma 
mais frequente, como estrutura modelar, uma forma de dever ser, uma 
vez que varias dimensoes da vida social teriam se esportivizado. Com a 
expressao esportivizar;ao, Adorno indica um tipo de socializa9ao que tem 
origem no esporte-espetaculo e na rela9ao do publico com ele. Esse 
modelo determina, em grande medida, as formas de ser na pol itica, na 
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sexualidade, e na arte, em especial no publico do jazz (ADORNO, 1992, 
1997b, 1997i, 1997j). 

Analisando a fetichiza9ao da musica de massas, Adorno 
considera seu carater de repeti9ao de modelos previamente dados, 
programados pelos interesses da banaliza9ao mercadologica, nada tendo 
mais a ver com o conceito classico de musica e sua rela9ao com o 
ouvinte. 0 outre polo da analise e o ouvinte, cujas disposi96es 
psicofisiologicas se estruturam tambem no sentido do consume. Curiosa, 
mas absolutamente nao sem sentido, e que Adorno exponha esse 
processo estabelecendo uma distin9ao ja entao bastante conhecida , entre 
jogo e esporte, referindo-se a transforma9ao do primeiro no segundo 
(ADORNO, 1997e, 1997i). 

Nada sobrevive nela [na musica de massas] com mais fon;:a do que a aparencia; 
nada e mais aparente do que seu tear de verdade [Sachlichkeit]. A jogo 
interpretative infantilizante [infantile Spiel] tem pouco a ver mais do que o nome 
com as atividades produtivas das crian9as. Nao por acaso, o esporte burgues 
quer estar tao marcadamente separado do jogo. Seu rigor brutal significa que, em 
Iugar de manter a confian9a no sonho da liberdade por meio do distanciamento 
quanta aos fins , acaba-se por colocar o jogo, como obrigayao, sob o juga das 
finalidades uteis, por meio do qual extingue-se qualquer vestigia de liberdade. 
Esse processo se fortalece com a musica de massas atual. [ ... ] Tal jogo 
interpretative e apenas uma aparencia de jogo; por isso a aparencia torna-se, de 
forma importante, inerente a ml.isica esportiva [Musiksport] dominante. (1997i , p. 
47) 

A nova consciencia musical seria determinada pela presen9a do 
desprazer no proprio prazer, ja que o individuo - tendencialmente 
liquidado - esta entregue as determina96es do mercado: um processo 
tipico nao apenas da propaganda, mas tambem do esporte. (ADORNO, 
1997i, p. 19) 

Tomando o tema par outra de suas faces, percebemos, ao 
observarmos a historia contempon3nea, o quanta as torcidas, 
"organizadas" ou nao, buscam e encontram uma forma de identifica9ao 
imediata, regressiva e infantilizante com o espetaculo esportivo, seja com 
aquila acontece em campo, seja com as pessoas todas que formam o 
coletivo nos estadios. Nos Elementos do Anti-semitismo, Horkheimer e 
Adorno mostram como a associa9ao perversa entre mimetismo e falsa 
proje9ao leva a comportamentos regressivos, sobretudo em situa96es 
limitrofes, ritualizadas ou nao. lmportante e dizer, no entanto, que essa 
ordena9ao coletivista, que faz desaparecer a subjetividade autonoma 
(Adorno, 1995, p. 129; 1997c, p. 683) , e uma resposta coisificada, 
segundo Adorno, a reifica9ao social como um todo. Afinal, "Nada tera 
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em uma sociedade reificada, sem que se reifique tambem" (ADORNO, 
1997k, p. 286-287). 

0 fascfnio do publico pelo esporte, que muitas vezes se manifesta 
pela excita<;:ao com os acidentes, com as jogadas violentas, com o 
sofrimento dos atletas e seu extremado sacriffcio, e uma expressao da 
consciencia reificada, da mobiliza<;:ao de energias psfquicas adaptadas 
aos esquemas da industria cultural. Nao se trata de apenas de esquecer o 
sofrimento, mas de celebra-lo para a ele estar adaptado nas engrenagens 
da sociedade administrada (HORKHEIMER; ADORNO, 1997, p. 167). 0 
processo parece ser muito semelhante com aquele que acontece nos 
comics, ja que, 

0 prazer com a violemcia infligida ao personagem transforma-se em vioh§ncia 
contra o espectador, a diversao em esfort;:o . Ao olho cansado do espectador nada 
deve escapar daquilo que os especialistas excogitaram como estimulo ; ninguem 
tem o direito de se mostrar estupido diante da esperteza do espetaculo; e precise 
acompanhar tudo e reagir com aquela presteza que o espetaculo exige e propaga 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p.130). 

Nesse mesmo processo de identifica<;:ao pnmana, nao 
mediatizada, encontra-se a produ<;:ao dos fdolos esportivos, fortemente 
sexualizada nas imagens do dever ser homem e dever ser mulher, ou 
ainda do dever ser para a/em de homem ou mu/her, como mostram os 
filmes esportivos dos muitos fascismos, em especial o projeto de Leni 
Riefensthal , paradigma estetico das imagens esportivas 
contemporaneas, 4 ou ainda os ambientes simultaneamente asceticos e 
ritualfsticos das academias de ginastica. Com se le na Dialetica do 
Esclarecimento, 

Eis o segredo da sublimat;:ao estetica: apresentar a satisfat;:ao como uma 
promessa rompida . A industria cultural nao sublima, mas reprime Expondo 
repetidamente o objeto de desejo, o busto do sueter e o torso nu do her6i 
esportivo , ela apenas excita o prazer preliminar nao sublimado que o habito da 
renuncia ha muito mutilou e reduziu ao masoquismo. Nao he! qualquer situat;:ao 
erotica que nao junte a alusao e a excitat;:ao a indicat;:ao precisa de que jamais se 
deve chegar a esse ponto (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 131 ; 1997, p. 
162) 

Essas imagens tem enorme proximidade com a pornografia, com 
a qual o esporte guarda grande afinidade tecnica, ja que ambos se 
baseiam no excesso, no desempenho, na redundancia, na representa<;:ao, 
na dor. Algo que, alias, Horkheimer e Adorno perceberam com extrema 
argucia: 
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Aquila que Kant fundamentou transcendentalmente , a afinidade entre o 
conhecimento e o plano, que imprime o carater de uma inescapavel 
funcionalidade a vida burguesa integralmente racionalizada , inclusive em suas 
pausas para a respira9ao, Sade realizou empiricamente um seculo antes do 
advento do esporte. As equipes esportivas modernas, cuja coopera9ao esta 
regulada de tal sorte que nenhum membra tenha duvidas sabre o papel e para 
cada um haja um suplente a postos, encontram seu modelo exato nos teams 
sexuais de Juliette, onde nenhum instante fica ocioso, nenhuma abertura do 
corpo e desdenhada, nenhuma fun9ao permanece inativa. No esporte , assim 
como em todos os ramos da cultura de massas, reina uma atividade intensa e 
funcional , de modo que so o espectador perfeitamente iniciado pode 
compreender a diferen9a das combina96es, o sentido das peripecias, 
determinado pelas regras arbitrariamente estabelecidas (HORKHEIMER; 
ADORNO, 1985, p. 87). 

Por todas essas razoes , nao faria sentido, segundo Adorno, se 
falar em "tempo livre" na pratica esportiva, que funciona, na verdade, 
como aparato tecnol6gico, compensat6rio e adestrante para o trabalho 
(Adorno, 1997d, p. 653) , transformando o desprazer corporal em prazer 
secunda rio (Adorno, 1997e, p. 471 ), em pseudo-atividade. 

E a partir desse quadro que gostaria de citar ainda, para entao 
passar a conclusao, duas passagens de 0 esquema da Cultura de 
Massas (Adorno, 1997a) nas quais Adorno nos da precisas indica96es 
para a compreensao da industria cultural, na forma como se estrutura por 
meio do esporte, da racionalidade instrumental, da tecnologiza9ao do 
corpo e da produ9ao da crueldade. 

Os dominados celebram a propria domina9ao Eles fazem da liberdade uma 
parodia , na medida em que livremente se colocam a servi90 da cisao , mais uma 
vez, do individuo com seu proprio corpo. Por meio dessa liberdade confirma-se a 
injusti9a - fundada na violencia social - que mais uma vez se destina aos corpos 
escravizados. Funda-se ai a paixao pelo esporte, na qual os senhores da cultura 
de massa farejam o verdadeiro substrata para sua ditadura. E passive! arvorar-se 
de senhor na medida em que a dor ancestral, violentamente repetida , mais uma 
vez e provocada em si mesmo enos outros (ADORNO, 1997a, p. 328). 

Os recordes , nos quais os esportes encontram sua realiza9ao, proclamam o 
evidente direito dos mais fortes, que emerge tao obviamente da concorrencia, 
porque ela cada vez mais os domina. No triunfo de tal espirito pratico, tao Ionge 
das necessidades de manuten9ao da vida , o esporte se torna uma pseudopraxis, 
na qual os praticantes nao mais podem agir por si mesmos, mas mais uma vez se 
transformam em objetos , o que, na verdade , ja sao. Em sua literalidade sem 
brilho, destinada a uma gravidade [seriedade] brutal , que entorpece cada gesto 
do jogo, torna-se o esporte o reflexo sem cor da vida endurecida e indiferente. So 
em casas extremos, que deformam a si mesmo, o esporte mantem o prazer do 
movimento, a procura pela liberta9ao do corpo , a suspensao das finalidades 
(ADORNO, 1997a, p. 329). 
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CONCLUSAO 

Apesar das duras crfticas ao esporte, Adorno distingue-o, 
algumas vezes, em duas de suas expressoes: o esporte competitive, 
espetaculo, e um outro, praticado sob diferente orienta<;ao - na forma de 
jogo -, que se refere tambem ao reconhecimento dos limites, das 
fraquezas do corpo do outro e, quem sabe, do proprio. 0 tema aparece, 
por exemplo, quando Adorno retoma a tese de Huizinga e outros, de que 
o esporte e, de alguma forma, a degrada<;ao do jogo, ou ainda quando, ao 
criticar o esporte-espetaculo, destaca que ele transforma as pessoas em 
meros espectadores, em consumidores e nao em praticantes. Exemplar e, 
nesse sentido, a conhecida passagem de Educaqao ap6s Auschwitz, 
onde se le, que 

0 esporte e ambiguo: por um lado, ele pode ter um efeito contrario a barbarie e 
ao sadismo, por intermedio do fairplay, do cavalheirismo e do respeito pelo mais 
fraco . Por outro , em algumas modalidades e procedimentos, ele pode promover a 
agressao, a brutalidade e o sadismo, principalmente no caso dos espectadores, 
que pessoalmente nao estao submetidos ao esforc;;o e a disciplina do esporte; sao 
aqueles que costumam gritar nos campos esportivos . (ADORNO, 1995, p.1 27) 

Esse movimento nas assertivas de Adorno a respeito do esporte, 
da tecnica e, segundo penso, de uma pedagogia do corpo, nos coloca 
uma serie de desafios muito importantes para pensar o corpo e suas 
expressoes contemporaneas, e as condutas eticas pelas quais podemos 
optar. Desafios que ainda nao podemos responder, e que sao ainda mais 
complicados se pensarmos no arcaismo do corpo, e nas contradi<;oes que 
!he sao inerentes. 

Trago um pequeno exemplo para ilustrar essas dificuldades, 
extrafdo da biografia do proprio Adorno. Em 1967 foi-lhe perguntado o 
que pensava a respeito do aperto de mao, se seria, ou nao, um sinal de 
boa vontade. A essa pergunta um tanto engra<;ada, respondeu: "Vivenciei 
com frequencia em pafses anglo-saxaos, que a nos alemaes nos 
apertassem a mao. Ha mesmo algo de arcaico nisso, que nao combina 
com a racional civiliza<;ao ocidental. Par outro !ado, nao me sao 
simpaticos aqueles que nao me dao a mao para um cumprimento, ou o 
fazem estendendo-me apenas o dedo minima" (ADORNO, 1997h, p. 738). 
Essa curiosa opiniao de Adorno, que deve ser !ida numa mesma 
constela<;ao com outras experiencias que !he foram marcantes, todas 
relacionadas ao contato corporal (Adorno, 19971; Habermas, 1981 ), pode 
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ser entendida como um paradigma de sua posi9ao em rela9ao ao tema do 
corpo e talvez do esporte: por um lado, um memento arcaico, instancia da 
violencia, que deve ser apaziguada. 0 corpo e expressao da natureza 
sem controle, insatisfeita, imemorial , da qual o ser humane tambem faz 
parte. 

Por outre lado, uma esfera de possfvel reconcilia9ao , com a 
propria natureza e tambem com aquela que nos circunda, que se nos 
materializa nas multiplas rela96es sociais que temos com ela: o ambiente, 
os corpos dos an imais, os outros corpos humanos. Toda essa natureza 
socialmente estruturada nos e, em princfpio, estranha, distante (como a 
mao do estranho que se aproxima), nao conceitual , mas nao irracional. 
Com ela podemos ter uma rela9ao tecnica, mas tambem uma 
aproxima9ao mimetica, de aconchego, talvez mediada pelas praticas 
corporais organizadas, dentre elas o esporte. 

Parecem ser muito convincentes os comentarios de Adorno sabre 
a dimensao infantilizante do esporte, em sua forma de espetaculo, como 
expressao da industria cultural. Por outre lado, ha em Adorno uma 
dimensao yinda da tradi9ao romantica , que ve nas caracterfsticas mais 
aristocraticas do esporte - o carater desinteressado, o fair-play - , um 
carater emancipador, resistente a barbarie. Varies exemplos semelhantes 
se encontram nos aforismos das Minima Moralia (Adorno, 1997b), onde 
se le seguidos Ia mentes pel a perda de uma delicadeza do particular- ao 
fechar-se portas com violencia, deslocar-se com pressa pela cidade, 
tomar-se um trem que nao tern mais qualquer beleza - ja ausente nos 
sombrios anos quarenta do seculo passado, desaparecida, por complete, 
nos tempos em que vivemos. Nesse sentido, talvez Adorno tenha razao, e 
seja mesmo o esporte aristocratico, paradoxalmente, uma situa9ao 
exemplar que nos lembre a discreta esperan9a de uma humanidade sem 
adjetivos. 

NOT AS 

Recebido em: 27/05/2002 

Aprovado em: 30/07/2002 

1 Sobre os coment<irios de Benj amin sobre os Jogos 0 1 impicos da era modern a e suas relac;:oes com as 
expos ic;:oes un iversais. ver a inda os comentari os de Vaz (200 I. p.54-56) e Buck-Morss ( 1993, 
p.3 84-39 1 ). 
Essa questao e mais detalhadamente desenvolv ida em Vaz ( 1999) . 
Lembre-se , de passagem, que o pr6prio Adorno tencionava escrever wn trabalho sabre Sociologia 
do Esporte, o que nao veio a acontecer (TI EDMANN, 1997, p. 397). Max Horkheimer (1 985), no 
entanto, publicou um estudo sabre o tema nos anos sessenta, muito diverso, na to rma e no 
conte(Ido. dos trabalhos de Adorno e de muitos de seus trabalhos de decadas anteriores. 

~ Sobre o tema, vale a pen a confe rir os trabalhos de Wildmann ( 1998) e Almeida (200 I) . 
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