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ESPORTE ESCOLAR E OLIGAROUIA
EM SERGIPE

Amarillo Ferreira Neto *

INTRODUCAO

A sociedade politica tern compreendi-
do o postulado de Althusser, no qual o es-
porte 6 um Aparelho ideoldgico de Estado
Cultural (Althusser, 1985). E fundamentada
no ideal proclamado que "esporte a educa-
95o", tern veiculado sua ideologia e domina-
gio sobre a sociedade civil escolar, local
pertinente de luta de classes.

Este estudo objetiva mostrar como o
esporte na escola foi utilizado para tornar
popular e manter a oligarquia politica, assim
como contribuir para a formacao de oligar-
quia a nivel de Orghos responsaveis pela im-
plementacao da agao esportiva no Estado de
Sergipe. Para tanto, sera() evidenciados os
mecanismos de veiculagao da proposta, suas
conseqiiancias na escola, tributo a oligarquia
politica e indicagOes para uma proposta
contra-ideolOgica.

0 referencial teOrico que norteia esse
trabalho busca falar do cotidiano, no sentido
de explicar a realidade, mas tambem possui
sentido expressivo corn o objetivo de mudar
o existente.

DE FINICAO DE TERMOS

Esporte Escolar - Para efeito desse
estudo o esporte escolar sera considerado
corn organizacao e regulamentagâo de acor-
do corn as normas internacionais ou deter-
minadas pelo olimpismo contemporaneo.

Sociedade Politica - Concentra o
poder repressivo da classe dirigente, ou seja,
corresponde aos Aparelhos Repressivos de
Estado (Althusser, 1985).

Sociedade Civil - Funciona atraves
da ideologia e corresponde aos Aparelhos
IdeolOgicos de Estado (Althusser, 1985).
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— Oligarquia - Governo de poucas
pessoas, pertencentes ao mesmo partido,
classe ou familia; preponderancia duma fac-
cao ou grupo na diregão dos negOcios pdbli-
cos (Ferreira, 1975, op. cit. p. 1004).

VEICULACAO DA PROPOSTA, CONSE-
QUENCIAS NA E,SCOLA E TRIBUTO A
OLIGARQUIA POLITICA

0 esporte, Aparelho Ideoldgico de
Estado Cultural, inserido na escola como
veiculador do ideal dominante, assume pa-
pel fundamental na manutencao e reprodu-
gbo das relagOes materials e sociais de pro-
duck, isto 6, deve contribuir para manter
e/ou aumentar o poder da sociedade politica
sobre a sociedade civil. Nesta ultima, segun-
do Gramsci citado por (Freitag, 1986) 6 o lo-
cal onde ocorrem as lutas de classes, devido
a presenca de concepgao de mundo imposta
pela classe hegernemica. Concepcâo que,
quando aceita e assimilada, torna-se senso
corn um.

0 Estado de Sergipe, sob a agide de
urn governo do PDS produto da ditadura,
almejando popularidade, requisito necessa-
rio ao pleito eleitoral de 1982, resgata e in-
centiva jogos e competiciies escolares no
estado sob o pretexto de slogans ja desgas-
tados como: "esporte a educagao", "esporte
6 satide", ou ainda, a "mens-sana-in-cor-
pore-sano", "que trazem uma tendencia a
mascarar a realidade do esporte pelo mito
da esportividade" (Magnane, 1969). A se-
guir, sera° citados os principals mecanismos

ao nosso ver presentes no curriculo oculto
utilizados para veicular massivamente e

impor a participagão da sociedade civil para
o efetivo sucesso da campanha politica pro-
pasta:
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Organize* e execucäo dos eventos
e cargo da entdo Coordenadoria de Educe-
* Fisica e Desportos.

ColaboragAo efetiva de todos os or-
gaos de comunica* do Estado (canals de
televisao, emissoras de radio e jornais).

Pressao sobre os diretores e/ou
professores no sentido de inscreverem suas
respectivas escolas e alunos.

Valorize* da quantidade de parti-
cipantes (nao como meio de democratizar o
esporte escolar) corn o objetivo de mobilizer
maior ntimero de families.

As solenidades de abertura e en-
cerramento das competigeles escolares de-
vem realizar-se em espago que comporte
grande ntimero de espectadores (estadio,
ginasio, avenida).

A premiagao deve ser entregue por
autoridade politica.

Visa° do esporte contra educe* fi-
sica. Decorrem desta:

A instituigao do treinamento espor-
tivo como pratica regular na escola, em de-
trimento da educe* fisica necessaria.

Cada turma de treinamento vale
como duas de educe*, fisica.

0 professor assume caracteristicas
do paidotriba grego.

E importante observer, nos tOpicos
mencionados, que os Aparelhos IdeolOgicos
de Estado Escolar, de Informagbo, Politico e
Cultural (esporte) sâo predominantemente
utilizados pela classe hegemOnica para pro-
liferar a ideologia unificadora destinada a
funcionar como "cimento" na forma* da
sociedade civil (Freitag, 1986). Embora con-
siderando que o esporte escolar é funda-
mental — porque conquista do homem — en-
quanto expressao social pela popularidade e
efeitos sobre a juventude, deve-se lever em
conta que a maioria dos dirigentes sac) re-
crutados nas classes abastadas (Magnane,
1969) e que a "comercializagao" do estu-
dante (atleta) é urn fato concreto na escola.
Este esporte, burgues em essancia, identifi-
ca-se corn o modelo de reproducao que se
caracteriza pela atitude acritica tanto da rea-
lidade interna — constituida pela experiencia
que o aluno adquire — quanto das condigOes
econOmicas sociais e culturais que consti-
tuem a realidade externa (Ferreira, 1984).

As atividades fisicas e esportivas, no
Ambito da escola, nos Liltimos 9-10 anos em
Sergipe, tem-se enquadrado perfeitamente
dentro desses parAmetros. Isso tern trazido
prejuizos consideraveis para o sistema edu-

cacional, no cumprimento de sua agao sub-
versiva, no que concerne as conseqiifinciat
da agbo reacionaria da sociedade politica
sobre a sociedade civil, como a seguir, se-
gundo Ferrira Neto e outros (1986):

Contribui para a fragmentagâo do
ensino pela paralisagio das escolas de 1 2 e
22 graus, como tainbem do curso de licen-
ciatura plena em educe* fisica da Univer-
sidade Federal de Sergipe, geralmente por
uma semana para a realize* da competi-
gäo culminante a cada ano (ales de setem-
bro).

Tern contribuido para a falta de cre-
dibilidade do professor de educagao•lsica-na
escola.

Ao aluno-atleta é jacilitada a fre-
qOancia e, ate mesmo, o aproveitamento nas
atividades escolares (doe* gratuita de
notas).

0 aluno-atleta da rede pOblica de
ensino é "comprado" corn bolsas de estu-
dos, doe* de uniformes, empregos... pelas
escolas da rede particular, num "comercio"
prejudicial a sua forma*.

Apenas a minoria de estudantes re-
gularmente matriculados tern oportunidade
de participar dos jogos escolares.

A especializagao desportiva precoce
é uma evidancia.

Agio autoriteria do professor atra-
yes de jogos prontos corn regras definidas e
movimentos padronizados, o que limita o
poder criativo do aluno.

Valorize* excessive do "sonho
medalhistico": ser campeao.

Caracterizado e contextualizado o es-
porte escolar em Sergipe, pode-se, ao con-
trario das oligarquias dominantes, dizer: o
esporte nao é fator de democratizagao...
"por mais que se ensine que o esporte sa-
tisfaz as necessidades de movimento do ser
humano e que se situa ao nivel da fraterni-
dade e da solidariedade, nada disso aconte-
ce, porque a transferancia do poder social
dos monopolistas e latifundiarios as classes
laboriosas nao se efetivou" (Sergio, 1976, P.
125).

Assim, longe de fazer apologia do es-
porte escolar de rendimento no Estado de
Sergipe, conduta prOpria do capitalismo
monopolista, deseja-se desmistificar o es-
porte que, mite politico, seleciona, nao pre-
para para a vide, aliena, escraviza e conduz
ao servilismo, promove a dicotomia entre
a tecnologia e a culture (Sergio, 1976). De
acordo com o ponto de vista anterior (Caval-
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canti, 1984), questiona a impossibilidade de
humanismo nessa opcäo de prkica esporti-
va, devido a introducio do principio de ren-
dimento prOprio do capitalismo, que leva ao
treinamento racional, metOdico, intensivo,
continuado e progressivo; crescente tecnifi-
cacao, hiperespecializageo esportiva e sele-
cao metOdica dos atletas.

Em Sergipe, a escola, mais importante
Aparelho IdeolOgico da sociedade civil nos
sistemas capitalistas modernos (Freitag,
1986), satisfaz plenamente a funceo de im-
plementacio desse esporte, evidentemente,
despreza as relacities histOrico-sociais, eco-
nemicas e politicas dessa pratica dita educa-
tive. Alguns fatores contribuem para a per-
petuageo dessa proposta, segundo Ferreira
Neto e outros (1986).

Insuficiencia ideolOgica e pedagOgi-
ca do professor de educacao fisica.

Formacao profissional tecnicista.
Apoio irrestrito dos dirigentes da

area de educacao fisica a proposta hegeme-
nice.

Defesa de educacio fisica pela obri-
gatoriedade da lei e nao pelo seu real valor.

Preocupaceo excessive da escola
corn a forma*, de equipes de alto rendi-
mento desportivo.

Inexistencia de intercambio e de
acervo bibliogrefico da area disponivel ao
professor.

Nao incentivo a pesquisa e a me-
Ihoria da qualificaceo dos recursos huma-
nos.

Baixa remuneraceo profissional.
Acredito je ter delineado o quadro do

esporte escolar no Estado de Sergipe nos
Oltinnos anos. Deseja-se agora, evidenciar
a relaceo entre o resgate/implementaceo do
esporte escolar no Estado, a ascensio politi-
ca do seu principal "arquiteto" a nivel de so-
ciedade politica, como tambem a manuten-
cao e a ascensão de seus colaboradores exe-
cutores do projeto, a nivel dos Orgeos res-
ponsaveis pela administraceo esportiva no
Estado, como mostra o quadro que apre-
sento abaixo.

Assim, a possivel inferir que os jogos
escolares no Estado de Sergipe tem sido um
dos meios eficazes para manter e/ou au-
mentar o status quo da sociedade politica e
colaboradores, a nivel de Orgeos ligados
educacao fisica e esporte, caracterizando
uma oligarquia. Pode-se dizer ainda que,
quanto mais se exacerba a competicio es-
colar Com fins de difundir a ideologia hege-
menica, mais a sociedade civil — especial-
mente o aparelho escolar — atravês de seus
membros, ye a subjugagâo de sua ideologia,
e viabiliza o consenso e colaboracio da
classe oprimida que vive sua °presser) como
se fosse a liberdade: interiorizaceo da nor-
matividade hegemOnica (Freitag, 1986).

Ano ldealizador/
Financiador

Executores I ncumbencia

1979/82 Secrete rio de
Educacao

Coordenadoria
de Educaceo Ff-
sica e Desportos *

Organizer	 e
estimular	 o
esporte esco-
lar

1983/86 Vice-G over-
nador (voto)

Su bsecretaria de
Esporte e Lazer	 **

Enfase

1987 Governador
(voto)

Secretaria de
Esporte

Enfase

Hoje cuida dos que, no dizer de (Sergio, 1984). porque pouco
rendem, pouco velem'

*" Extinta.
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ApOs quase 10 anos de alienacäo corn
o contributo de esporte escolar, faz-se mis-
ter que a classe oprimida elabore uma es-
tratógia politica que vise o controle da so-
ciedade civil, corn o objetivo de consolidar
uma ag6o contra-hegememica.

INDICACOES PARA UMA POSSIVEL PRO-
POSTA

Se 6 verdade que a educagbo fisica e o
esporte escolar, praticados como exposto,
recebem o apoio da maioria dos professores
de educacâo fisica de Sergipe, faz-se neces-
serio re-orientar sua formac5o. Nesse senti-
do, tomo por emprestimo o conceito grams-
ciano de intelectual orgánico e relaciono-o,
de imediato, corn o professor que se identi-
fica corn os reais interesses de sua classe,
buscando cumprir suas functies de comuni-
cador, conscientizador e organizador na es-
cola pdblica.

Para que a agbo desse intelectual seja
efetiva, 6 preciso — no meu entender — corn-
preender os seguintes temas, que sugiro
para reflex5o:

0 politico e o educacional na forma-
gäo do professor de educagáo fisica.

ldeologia, poder e ciencia na forma-
cao do professor de educacão fisica.

0 papel das entidades representati-
ves do professor e a relevtincia da ace. ° poli-
tica do professor de educagâo fisica.

Relevancia da acâo partid6ria na
formagäo politica do professor de educacâo
fisica.

Alcance social e produtivo do tra-
balho do professor de educacão fisica.

A relacâo entre universidade a Esta-
do na formacdo social do professor de edu-
cacao fisica.

Influencia do binOrnio ensino x pes-
guise na formacâo do professor de educacáo
fisica.

Participagäo e responsabilidade so-
cial: generalismo e/ou especialista em edu-
cacao fisica.

Para alem dos pedagogismos, essas
indicaceies possuem intencionalidade e es-
pero que possuam conteddo radical, pois
objetivarn ser urn meio de promogäo da
ruptura corn a sociedade de classes, contri-
buindo pare o surgimento do regime onde o
homem esteja livre da propriedade privada.

No pensamento gramsciano a educe-
câo reproduz os valores do capitalismo, po-
rem, a discussâo de suas contradicOes pos-

.

sibilita o surgimento de uma educagio
emancipatOria. Na educacâo fisica e esporte
esse raciocinio esta em devir. Para tanto faz-
se necessArio:

que a educagäo fisica e o esporte es-
colar estejam vinculados aos aspectos cul-
turais das maiorias oprimidas, buscando
ocupar espagos na sociedade civil.

perceber a educacäo fisica e o es-
porte escolar de acordo corn a racionalidade
emancipatOria. Utilizando, somente, o que
hä de positivo na racionalidade tecnica,

que na forma* do professor de
educagâo fisica seja prioridade a formagdo
do cidad6o, permitindo a discussäo de
questOes como: pa rtido politico, sindicato,
ideologia, poder; culture, ciencia e tecnolo-
gia, orientando-o para a obtencâo de uma
visâo geral da sociedade;

a extinc6o dos Orgâos respons6veis
pela administracâo da educagâo fisica e es-
porte na escola, isto 6, suscito o valor edu-
cativo dessa discipline, cuja orientagâo e
administracâo devem ser de competkcia da
Secretaria de Estado da Educagâo e Culture,
atraves do Departamento de Ensino como
as demais disciplines;

a implantagäo e implementacao da
educe* fisica na pre-escola, no 1 2 e 22
graus;

elaboragifio de projetos alternativos
de instalacties e materials.

Estas indicacties não sâo Onicas, por-
tanto, faz-se necess6ria a contribuicâo dos
profissionais que tentam compreender a
educagho fisica e esporte na escola, no Esta-
do de Sergipe ou em caster nacional.

CONCLUSAO

Este texto fala do cotidiano do esporte
escolar a suas relaceies corn a manutencâo
de grupos politicos no poder do Estado de
Sergipe. Suscita modificacOes ao nivel poli-
tico por forge a exigencia da sociedade civil.
Aos professores de educack fisica — essen-
dais para a alteracao do quadro exposto —
quic6 protagonistas da actio pedagOgica em
educe* fisica e esporte, deseja -se dirigir
as seguintes citacties:

"0 esporte como fato social 6 uma
criack perpetua dos homens que o prati-
cam e o organizam e esses homens sic, por
sua vez, transformados por essa prOpria
criagâo" (Magnane, 1969, op. cit. p. 71).

"0 esporte 6 filho da educacão fisi-
ca"... 0 esporte contra educe* fisica?... so
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no dia em que a literature se rebelar, densa SERGIO, M. Para uma nova dimensio
de raz5o, contra a gramatica elementar"	 do desporto. Lisboa, DGEFD, 1974.
(Sergio, 1974).

0 esporte escolar "n6o . se limita a fa-
zer bestas espl6ndidas, ou niesmo, animais
racionais corn impecavel coordenagäo neu-
romotora" (Sergio, 1974), pare servir a do-
minag6o. Ao contrerio, deve ester compro-
metido corn o fazer social e politico dos mais
necessitados e, por isso, deve ser incre-
mented°	 escola. Este esporte "n6o os-
tenta recordes, est6dios monumentais, cam-
pe6es, nem deseja letras grandes nos jor-
nais" (Sergio, 1974). Mas 6 instrumental em
relacâo ao ser humano.
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