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ESPORTE DE LAZER - ESPORTE DE
RENDIMENTO: ANALISE DE SEUS

PRESSUPOSTOS

Eliane Pardo Chagas *

I - INTRODUCAO

"Precisamos ainda encontrar
um nome para os que valorizam
mais a esperanga do que as
expectativas; Precisamos de
urn nome para os que amam
mais as pessoas do que os
produtos... para os que amam a
Terra onde cada urn possa en-
contrar o outro".

ILLICH

Consideramos a citagao de Illich apro-
priada para iniciar este ensaio pois, da
mesma forma que a relacâo entre esporte de
lazer e esporte de rendimento, ela configura
uma relacdo dual entre o tacnico positivo e o
kidico prazeroso evidenciando contradicOes
que atraves de urn jogo dialetico perpassam
a vida humana no decorrer da existencia.

A questa() lazer e rendimento constitui
urn dos tantos dualismos que permeiam as
discussOes da Educacao Fisica, recebendo,
na maioria das vezes, um tratamento extre-
mado evidenciado em duas posturas muito
comuns entre os alunos, professores e estu-
diosos na area. Ou se tern a visa() superficial
e simplista de que os dois eventos sao to-
talmente opostos, nao tecendo portanto a
analise mais aprofundada dos mesmos, ou
se defende enaltecidamente urn deles em
detrimento do outro.

0 que é comum nas duas posturas no
entanto, é o que nos leva a refletir. A cor-
rente certeza da oposicao denota urn carater
estatico a questa() e faz-se necessario des-
velar a "pseudoconcreticidade" do fenOrne-
no buscando superar as contradigOes apa-
rentemente inerentes ao mesmo. (KOSIK,
1976).

Buscar portanto, as origens da contra-
dick) e a conseqUente superacao das pos-
turas extremadas requer uma analise critica
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aprofundada dos dois eventos.
Para o desenvolvimento do terra pro-

posto partir-se-a entao dessa relacâo dual
extremada buscando supers-la atravas da
analise critica dos aspectos internos e exter-
nos do Esporte de Lazer e do Esporte
Rendimento.

As relacOes internas que compOem o
esporte de lazer e o esporte de rendimento
referem-se aos seus aspectos tacnicos ou
seja, as caracteristicas, a clientela, os interes-
ses e objetivos, as formas de execucao e
gerancia, conseqUancias e resultados alarn
de outros. Eites aspectos correspondem ao
especifico de cada esporte e para o seu re-
lato utilizar-se-a o quadro apresentado por
DIECKERT (1984) em seu livro "Esporte de
Lazer: tarefa e chance para todos".

0 sistema de relacOes externas, por
sua vez, buscara evidenciar os interesses
que esti() em jogo na questa() do esporte
nas sociedades industriais, principalmente
no Brasil e contextualizar os aspectos inter-
nos dos dois eventos apresentados na obra
de Dieckert na medida que a mesma consti-
tui urn dos referenciais mais utilizados pela
comunidade academica da Educacao Fisica
no que se refere ao terra apresentado.
Acreditamos que os interesses envolvidos
na questa() do esporte no Brasil precedem e
ultrapassam o ambito das atividades espor-
tivas e refletem a globalidade do terra, uma
visa° de homem, de mundo e sociedade
como urn todo organicamente articulado,
onde "tudo tern a ver corn tudo".

II - RELACAO ESPORTE DE LAZER -
ESPORTE DE RENDIMENTO:

0 quadro apresentado por Dieckert
(1984) retrata alguns aspectos tecnicos re-
ferentes a organizacio e estrutura dos es-
portes de lazer e rendimento de uma forma
antagOnica onde, para cada caracteristica do
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esporte de lazer contrap6e-se uma outra do
esporte de rendimento. Dessa forma, en-
quanto os fundamentos do esporte de lazer
objetivam o descanso, o divertimento e o
desenvolvimento do homem, o esporte de
competicâo (termo utilizado pelo autor) ob-
jetiva a performance maxima. Enquanto o
esporte de lazer baseia-se em necessidades
de comunicagão e relaxamento, o esporte de
rendimento baseia-se na busca desenfreada
do recorde, do status social, necessidades
estas que devem ser questionadas quanto
sua esséncia ou seja, se sacs reais, inerentes
ao homem, ou se representam "necessida-
des humanas modificadas pela culture"
(MARX).

0 quadro apresenta ainda os interes-
ses que envolvem os dois tipos de esportes
ou seja, de compensagio (do trabalho?) e de
restaurac5o, caracterizando o esporte de la-
zer, ou interesses de ganhos pdblicos e as-
cens.ao social relacionados ao esporte de
competic5o. Em relagão aos meios e formas,
o esporte de lazer possui como contend°
central os brinquedos Indicos, onde não ha
distinc5o de sexo, idade e nivel tecnico. 0
importante nessas atividades a o prazer das
mesmas e, sendo assim, as regras v5o sendo
criadas pelo grupo conforme as suas deci-
sfies e combinacOes. Do outro lado, numa
relac5o linear, encontra-se o esporte de
competicâo, onde as regras sac) impostas, as
populacties diferenciadas quanto ao sexo,
idade e nivel tacnico evidenciando uma se-
para0o dos grupos quanto a sua produtivi-
dade e utilidade.

Os valores perpassados pelos dois
eventos, na 'forma como s'ao apresentados
caracterizam o esporte de lazer como uma
forma de valorizac5o do "humano no ho-
mem" (LORENTZ, 1986) onde a criatividade,
a espontaneidade e a individualidade en-
contram espaco para o seu pleno desenvol-
vimento, contrapondo a rivalidade, a maxi-
nizac5o de performance para o consumo
das massas (indnstria do espetaculo) e o
isolamento na medida que o homem-atleta
passa a näo ser mais valorizado quando nä°
mais produz, caracteristicas do esporte de
rendimento.

Como podemos perceber, a relag5o li-
near, extremamente contraditOria, estabele-
cida entre os dois eventos, coloca-os em
pontos estanques supervalorizando os as-
pectos do esporte de lazer e, em contrapar-
tida, evidenciando os pontos negativos do
esporte de competic5o.

As origens da relacao dual servem
portanto a analise extremada sendo, dessa
forma, necesskio considerar esses eventos
em suas relagóes globais, em termos de ori-
gem do termo esporte, suas relacães com a
escola, corn a educacäo da infAncia e com a
sociedade como um todo.

Sendo assim, acreditamos que o es-
porte de lazer posse ser visualizado e anali-
sado sob duas &leas: enquanto fen6meno
%Selo-cultural que surge nas bases, consti-
tuindo um verdadeiro espago de expressâo
livre do homem (ideal) ou como urn espago
apropriado pelo Estado, institucionalizado
na forma de eventos que veiculam uma de-
terminada visao de homem, mundo e de so-
ciedade.

Sob essas duas &ices, acreditamos
que se torna necesskio ampliar as diferen-
ciageses colocadas por Dieckert contextuali-
zando os dois eventos, aliando as concep-
cdes que perpassam seus objetivos a forma
de sociedade em que eles estäo colocados.

BHROM (1956) esclarece que "uma
distingâo conceitual rigorosa entre esporte
de lazer e esporte de competicao 6 apenas
de carater ideolOgico, na medida que se
mascara a afinidade estrutural entre essas
duas esferas de atividades".

0 esporte de lazer no Brasil constitui-
se, para a grande maioria, nos eventos e ati-
vidades do Movimento do Esporte para To-
dos, forma institucional e intervencionista de
apropriagâo do tempo livre do trabalhador e
de sua familia.

Sob esse prisma, o lazer perde grande
parte de suas caracteristicas essenciais de li-
vre escolha e, apesar das tentativas isoladas
de atividades realmente organizadas nas ba-
ses, como 6 o caso das peladas, das carrei-
radas e rodeios, socializam-se e homogenei-
zam-se os gostos atravas dos meios de co-
municagäo de massa que estipulam, entre
outras coisas, o que 6 "born para praticar e
para consumir no seu tempo livre".

Como podemos verificar, a estrutura
de relagOes que permeia estes dois even-
tos se torna bastante complexa e o que a
principio parecia extremamente antagOnico
agora assume uma caracterlstica niveladora.
Deixando a parte, no moment°, a questa°
do esporte enquanto fendimeno cultural e
parte do homem, os dois tipos de esporte
analisados, na medida que veiculam a ideo-
logia dominante, seus valores, consumo,
explorag5o e desigualdade: que exercem so-
bre o corpo do individuo uma vigilancia e
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urn controle constantes, transformam-se em
"Apareihos IdeolOgicos	 de Estado" (AL-
THUSSER).

0 que esta em jogo portanto nessa
relagao dual, muito alern de resgatar a ativi-
dade fisica enquanto esfera das awes hu-
manas, sac) os interesses perpassados pelo
esporte nas suas duas formas buscando re-
produzir as relacties de desigualdade de
uma sociedade dividida em classes e apazi-
guar possiveis conflitos e contradicOes ine-
rentes ao sistema capitalista e seus eternos
dualismos.

Porem, buscamos atraves de uma
postura critica e compromissada, superar a
visa() critico-reprodutivista aithusseriana
que nä° visualiza formas de contrapor va-
lores dominantes. Esta superagao pressupOe
a crenca na forca coletiva dos homens en-
quanto construtores de sua histOria e, con-
seqUentemente, da histOria da humanidade:
a formacao da consciância critica, o corn -
promisso politico e a competencia tacnica
daqueles que lutam pela transformacao de
urn determinado estado de coisas.

III - A SUPERACAO DO DUALISMO:

Retornando-se ao ponto em que le-
vantavamos clOvidas em relacào ao esporte,
encontramos nos estudos de Antropologia
histOrica muitas das respostas para os ques-
tionamentos que permeiam essa discussào.
O homem na sua primitividade estabelecia
uma relacäo harmonica corn a natureza. Os
jogos e as dancas caracterizavam momentos
de luta pela sobrevivencia e momentos de
prazer e alegria por ocasibo dos cultos e das
festividades. Dessa forma, a separacao entre
o trabalho, a utilizacao das atividades fisicas
para a subsistencia e sobrevivancia e a ativi-
dade e o prazer dos jogos festivos nä° era
evidenciada.

0 trabalho produtivo, resultado das
relaceies estabelecidas entre os homens na
sua forma de organizarem a sua existancia,
caracteriza historicamente o surgimento da
contradicâo entre o que 6 util (rendimento)
e o que a inOtil	 e os reflexos da
mesma atingiram os homens em sua totali-
dade.

A educacao, especificamente a Educa-
cao Fisica, dentro desse quadro tambem
sofreu muciancas.

Surgem entao alguns questionamen-
tos:

Como caracterizar linearmente a

questa° da dicotomia esporte de lazer e es-
porte de rendimento quando na verdade es-
sa questa° traz a tona ate mesmo o questio-
namento da real identidade da Educacâo Fi-
sica?

A escola, instituicao formal, que tern
no desenvolvimento global do homem um
de seus principios fundamentais, de que
forma passa essa ideia de produtividade
e improdutividade? Talvez para essa ques-
tao possamos encontrar algumas respostas
nos fundamentos da Teoria do Capital Hu-
mano onde o homem passa a ser urn inves-
timento para o crescimento do capital e on-
de a educacao constitui urn degrau impor-
tante a escalar na busca da superacao das
desigualdades sociais. A ideologia da Teoria
do Capital Humano entrou nas escolas
a "segunda metade da clecada de 1960 e
seus postulados constituiram o suporte ba-
sics de toda a politica educacional" (FRI-
GOTTO, 1984), reproduzindo as relavies de
dominacao e reduzindo o conceito de ho-
mem, de trabalho e de educacao. Na Educa-
cao Fisica, seus reflexos tecnicistas podem
ser encontrados na änfase no desempenho,
eficiancia e eficacia.

A Educacao Fisica, ao educar as mas-:
sas, que visa. ° de homem esta veiculando?
De que forma esta passando a ideia de pro-
dutividade corporal? Na construcao da ima-
gem do corpo, corpo escultural, cronome-
trado, rentavel e util, "corpo enfeiticado por
anos de treinamento" (ALVES, 1986). Ainda
citando o autor, para ilustrar esta reflexao:

"gostaria de acreditar que a Educagdo
Fisica esta em paz com o corpo, que
ela nab deseja transforms-lo em puro
mein para fins olimpicos... mas que
tratasse de cuidar dele comp coisa
beta que deseja reaprender a esque-
cida arte de brincar e de ser feliz..."
(p. 42).

Na educaciio da infáncia tambarn se
peca por omissbo, por rib° permitir deixar
brincar as criancas, por ver nas mesmas urn
modelo do adulto, cuja utilidade futura de-
pende do investimento presente, como
"mudas de repolho que o agricultor cultiva
imaginando os lucros que delas obtera... uti-
lidade social" (ALVES, 1987). Ao invas de
urn grande homem, um eximio e produtivo
atleta.

A questa° levantada neste estudo
portanto, parece-nos bem mais profunda
quando se busca a globalidade dos fatos.
Acreditamos que a compreensao da contra-
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dick lazer e rendimento nao se encontra de
forma alguma na contraposicio linear dos
dois eventos, e sim na necessidade pre-
mente de que os profissionais da area aliem
conscientemente o seu trabalho a urn corn-
promisso politico, a uma competfincia t6cni-
ca efetiva, onde o professor posse dominar
conhecimentos basicos sobre o homem em
movimento, seu crescimento e desenvolvi-
mento, sobre a atividade fisica, as origens
do esporte, das relagOes humanas, das con-
tradicties que, como a ternatica desse estu-
do, permeiam uma sociedade dividida em
classes, buscando superb-las e desvencla-las
na medida que surgem e adquirem urn ca-
rater aparentemente linear e paradoxal.

Fornecer as massas o sabor universal,
acumulado historicamente torna-se objetivo
primordial dos educadores comprometidos
corn as mesmas. No caso especifico da Edu-
cacao Fisica, surge outro grande e impor-
tante questionamento acadamico, ou seja,
quais os conteddos reais da mesma? Acre-
ditamos que o movimento humano em to-
das as sues possibilidades, Iticlicas e esporti-
vas, enquanto conteUdo global, devera pre-
valecer sobre a enfase excessive que 6 dada
aos esportes na escola e nas grades curricu-
lares dos cursos de formagbo de professo-
res. Numa perspective de educag go do mo-
vimento humano, o ludico e o jogo compe-
titivo devem ser compreendidos e trabalha-
dos de uma forma critica, buscando a supe-
raga° da visa° mecanicista do corpo. Que as
criangas na pr6-escola possam vivenciar
mtlItiplas experiancias de movimento que
Ihes possibilitem uma relacâo nao alienante
com o meio e consigo mesmas. Que os es-
colares possam apropriar-se dos funda-
mentos basicos dos esportes e que, acima
de tudo, a educacâo do e pelo movimento
veicule a formacao de urn homem situado
historicamente, capaz de atuar consciente-
mente no mundo, desvelando a "nuvem de
furnace" (APOLONIO) que encobre as falsas
realidades, os aparentes dualismos, as eter-
nas contradigOes que caracterizam uma so-
ciedade que cultua valores como o consu-
mo, o rendimento, a produtividade, o lucro e
a exploragao, valores estes que reproduzem
as relacOes de dominagao e de opressao.

IV - CONCLUSAO

Concluindo este pequeno estudo, dei-
xamos a proposta de se repensar a Educe-
gäo Fisica a partir dos conflitos que eviden-

ciam-se no cotidiano da prâtica pedagOgica,
conflitos como esse levantado neste estudo.
Acreditamos que a busca de respostas le-
vara' provavelmente a urn redimensiona-
mento das questOes do homem e da socie-
dade, atravas do caminho da consciancia
critica, do comprometimento politico, da
competencia tecnica.

A visa° de uma nova Educe* Fisica
prevé o comprometimento com as classes
populares, com o humano no homem, corn
a exploragio das multiples relagOes entre o
aluno e seu movimento, onde ele, no de-
correr de sua existancia, possa vir a ser, ao
contrario de um ser alienado, urn "ente-es-
pacie" (FROMM, 1983) em sua plenitude,
trazendo em si a esséncia da humanidade, a
consciAncia da necessidade de participacio e
que possa ver no esporte uma forma de
sentir prazer e, que esse esporte, ao invirs de
transforma-lo em "depOsito de mdsculos",
em corpo que vive sob a tirania do cronO-
metro, venha transforma-lo numa forma de
ser no mundo ao inves de estar no mundo,
de questioner ao invas de aceitar, de duvidar
de tudo, de tomar consciancia que ele, na
sua relagâo corn os outros homens e com o
mundo, 6 parte ativa da engrenagem huma-
ns que constrOi e transforma a histOria.
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