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CONCEPCAO DIALtTICA DO
ESPORTE ESCOLAR

Flavio Medeiros Pereira *

AO LEITOR

Sobre este texto, cumpre esclarecer
que o mesmo foi limitado quanto ao espago,
por ser redigido originalmente como artigo
para periOdico de educe* fisica. Como
uma conseqUancia desta limitagao, nao se
conseguiu aprofundar certos conte6dos de
modo desejado, o que pode propiciar o sur-
gimento de "possiveis contradigOes..."

A proposicao de uma pedagogia des-
portiva escolar embasada na dialatica mar-
xista, alêm de exprimir a concepcio de
mundo do autor, tam ben) se fundamenta na
sua experiéncia profissional, que desde o
ano de 1975 trabalha corn adolescentes, uti-
lizando na educe* fisica a ginastica e o es-
porte, ern especial o handebol.

Este concepgao pedagOgica visa ultra-
passer a simples pratica desportiva imedia-
tista e acritica: aponta para a exercitagão fisi-
co—desportiva permanente, autOnoma; e
principalmente, objetiva orientar os educan-
dos/atletas escolares a envolverem-se nio
somente na cultura fisica, mas participarem
conscientemente da politica. Este participa-
gao politica se faz no interesse da maioria do
povo brasileiro, no interesse dos trabaiha-
dores assalariados.

E, é no interesse do povo brasileiro, na
sua elevacao cultural e participacio so-
cio—politica, que alam de divulger a dialatica
materialista, suas leis e categorias, este texto
serve de referential para evitar o infantilis-
mo pequeno—burguas, que no fundo contri-
bui para a implementacao das ideias da di-
reita; e tambêm se opOe ao "modismo do
igualitarismo radical", que é contrario ao
marxismo—leninismo.

APRESENTACAO
A proposigao de uma concep* pe-

dagOgica, baseada na dialatica materialista
parte entendendo que a pedagogia, ciancia
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da educe*, necessita enfocar os fen6me-
nos sOcio—biolOgicos procurando utilizar ao
maxim°, as suas possibilidades educativas,
visando a elevagao cultural consciente, pla-
nejada e processual do ser humano.

PropOe-se utilizar o potencial criativo
desenvolvido pela humanidade ao largo dos
tempos, operacionalizando, didaticamente a
cultura, a nivel escolar. De acordo corn IU-
DIN & ROSE NTAL (1959 pp. 114 e 115): "A
cultura 6 urn fenOmeno social que repre-
senta o nivel alcangado pela sociedade em
determinada etapa histOrica: progresso, tac-
nice, experiancia de producio e de trabalho,
instrugao, educe*, ciancia, literature, arte e
instituicOes correspondentes".

Dentre os ramos da cultura universal
se destaca a sua parte corporal, a cultura fi-
sica, e nela a saliente a existancia do esporte,
urn fenOmeno cultural, marcante no seculo
XX. Conforme PEREIRA (1988 p. 214) "...
considera-se esporte a culture*, sob a
forma competitive e regulamentada, das ati-
vidades fisicas naturais. Assim, o esporte in-
corre em pratica intencional, metOdica, de
exercicios fisicas, caracteristicamente como
atividade de tempo livre corn objetivo com-
petitivo, obedecendo a regulamentagOes es-
pecificas que visem ao aperfeigoamento in-
tegral do ser humano. E uma atividade su-
bliminarrnente politica, que se fundamenta
no movimento, no exercicio fisico competiti-
ve, sendo intrinsecamente 16dica, e pode
converter-se em elemento educativo, de la-
zer e mesmo em forma de trabalho social".

Em grande parte do mundo, e tam-
bern no Brasil, na educe* escolarizada o
esporte compOe parte dos programas de
educe* fisica. Dentre as diversas concei-
tuacOes de educe*, PINTO (1982, p. 29)
diz: "A educe* é o processo pelo qual a
sociedade forma seus membros a sua ima:
gem e em fungäo de seus interesses". E
tambern expressando uma linha filosOfica,
uma corrente de pensamento, a educe* fi-
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sica, de acordo corn PEREIRA (1988 p. 111):
"... e a educagao corporal, via exercitagao fi-
sica realizada necessariamente sob o prisma
pedagOgico, de unicidade sOcio—biolOgica,
que pelo desenvolvimen'to e treinamento de
habilidades motoras e qualidades fisicas,
psiquica e morais visa a plena elevagâo
cultural, harmoniosa e integral do homem.
Dialeticamente a educack fisica a urn meio
para a realizacao humane.

Quante a dialêtica materialista, ainda
que MARX e ENGELS em seus textos nao
se voltem didaticamente para os processos
de ensino—aprendizagem em especial da
educagao fisica, em muitas passagens dos
classicos do marxismo percebem-se preo-
cupacOes para corn a educacao, sendo que
ligavam a educagao fisica a educagao inte-
lectual e tecnolOgica, como encontra-se em
"0 capital" (volume I p. 554) e "InstrugOes
para os delegados do conselho geral provi-
serio da Associagâo Internacional dos Tra-
balhadores". (Obras vol. II pp. 83 e 84).
Conforme ENGELS (1985, p. 406 Tomo III) a
dialatida era "... o melhor meio de trabalho e
arma mais afiada." Para MARX (1970, p. 17):
a dialetica "... na sua forma racional causa
escandalos e horrores a burguesia e aos
porta-vozes de sua doutrina... e 6, na sua es-
sancia, critica e revolucionaria". De modo
mais "operacionar, diz KONDER (1981, p. 8)
sobre a dialetica: "E o modo de pensarmos
as contradicOes da realidade, o modo de
compreendermos a realidade como essen-
cialmente contraditeria e em permanente
processo".

Na utilizacao instrumental da dialetica
materialista, como suporte de uma visa° de
mundo que procura orientar a pedagogia
esportiva escolar, a necessario reportar-se
as leis e categorias dialêticas. Conforme
ENGELS (1979 p. 34): "As leis da dialêtica
sac), por conseguinte, extraidas da histOria
da Natureza, assim como da histOria da so-
ciedade humana... Reduzem-se alas, princi-
palmente a très:

A lei da transformagâo da quantida-
de em qualidade e vice-versa;

A lei da interpenetragao dos contra-
Nos;

3) A lei da negacao da negacao."
SHTRAKS & outro (1984, p. 80) pro-

poem em esquema, modelo de estrutura da
dialêtica materialista os principios de: cone-
xao universal, de movimento e desenvolvi-
mento universal, de unidade de teoria e da
pratica e o partidarismo. E, alem das leis ja

citadas, SHTRAKS & outros (1984), desta-
cam como categorias dialaticas, dentre ou-
tras: possibilidade e realidade, causa e efei-
to, conte6do e forma, particular e geral.

Cumpre destacar que na utilizacao da
dialética deve-se evitar os esquematismos e
partir da realidade — corn a intencao de mu-
dar a pr6pria realidade. Notadamente ao se
voltar para os processos de ensino—aprendi-
zagem, treinamentos e competigOes esporti-
vas, servindo-se da dialêtica, deve-se lem-
brar que em oposicao ao dogmatismo, dizia
POLITZER (1986, p. 123) "... devemos, pelo
contrario, ter sempre presente que jamais os
fatos sac) mais complicados do que parecem,
do que pensamos."

A CONCEPCÁO DE MUNDO:

Uma proposicao de pedagogia espor-
tiva baseada no materialismo dialêtico ex-
prime, tal como as demais proposicOes pe-
dagOgicas: uma visa° do mundo, uma con-
cepgao filosOfica que se implementara nos
processos de ensino—aprendizagem.

Uma concepgão pedagOgica marxista,
corn propostas de questionamento da socie-
dade, corn mudancas, a cornprometida corn
o povo, corn a classe operaria, camponeses,
intelectuais, assalariados, sendo portanto
uma concepgao politica, partidarista. E,
conforme LENINE, citado por PISTRAK
(1981, p. 128): "E impossivel colocar o tra-
balho intelectual fora da politica... a idêia de
uma educacao apolitica ou neutra nao passa
de uma hipocrisia da burguesia, urn meio de
enganar as massas." E uma concepcao poli-
tica e partidarista tal como as demais linhas
filosOficas que orientam as demais pedago-
gias. LENINE, citado por SHTRAKS & ou-
tros (1984), dizia que a filosofia moderna
tao partidarista como ha 2 mil anos atras.
Sempre que exista e tenha certa receptivi-
dade, uma linha filosOfica vai servir a deter-
minado estamento social. De acordo corn
MARX & ENGELS, em SHTRAKS & outros
(1984, p. 30): "Assim como a filosofia en-
contra no proletariado a sua arma material,
da mesma maneira o proletariado encontra
na filosofia a sua arma espiritual".

E a utilizacao do materialismo dialetico
na pedagogia esportiva escolar tern um ca-
rater instrumental, para a teoria e a pratica,
e de acordo corn LENINE, o marxismo deve
ser "um guia para acao", e jamais ser utili-
zado dog maticamente.
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A concepgao	 pedagOgica dialatica
tambêm orienta no sentido da ligagao e
contradigOes entre o individual e o coletivo.
Os marxistas, como bem destaca SNYDERS,
gostam de uma citagao de GOETHE em que
diz que "todos nos somos seres coletivos,
por mais que isto nos irrite". E a enfatizagao
do coletivo, afinal o socialismo pressup6e a
propriedade coletica, via Estado, dos meios
de produgao, tern que ser tratada conside-
rando a outra afirmagao marxista, que diz:
"o livre desenvolvimento de cada urn é a
condigao para o livre desenvolvimento de
todos" (MARX e ENGELS, 1985 p. 125 To-
mo I). Assim, a concepgao dialatica consi-
dera, também para fins didaticos: a socieda-
de, as contradigOes que incidem sobre a es-
cola, os educandos, o educador, as contradi-
gOes da realidade, as continuas mudangas
nos processos, etc.

Nao se pode pensar na educagao ideal,
aqui tambern incluida a educagao fisica e urn
de seus constituintes, o esporte, sem se pen-
sar numa sociedade ideal. E ao se pensar no
tipo de pessoa que se ira educar, deve-se
pensar em que tipo de sociedade se tern, e
na sociedade em que o educando vivera.
Nas palavras de CASTRO (1976, p. 62): "Se
se quer preparar urn homem para viver em
sociedade, é necessario saber primeiro em
que tipo de sociedade ele vivera".

Essa visa° de conexao entre os fatos
da sociedade, do imediato corn o futuro, da
analise e da sintese da realidade concreta,
pressupOe que para uma educagao fisica
comprometida, eficiente, o esporte nao se
limite a preparar atleticamente o aluno para
o futuro; nao basta apenas deixar os alunos
aptos e habilidosos, mas sim além de aptos
e habilidosos, conscientes, participativos,
altruistas, honestos, satisfeitos, trabalhado-
res, e corn outros atributos necessarios para
urn homem de tipo novo, o materialismo
dialatico ligado a uma pedagogia desportiva
visa a formagao de um cidadao consciente,
progressista, corn uma mentalidade dife-

	

rente do protOtipo	 burguas (e peque-
no—burgués), limitado, alienado e que vive
as custas da exploragäo do trabalho alheio.
Ao se prepararem as futuras geragOes deve-
se tomar cuidado para que tambêm saibam
mandar, ao inves de apenas aprenderem a
obedecer acriticamente, de modo a nao pen-
sar em que o explorador é exemplo a ser
seguido, mas pelo contrario, preocupar-se
em educar pessoas que procurem viver ple-
namente, procurando mudar o mundo para
melhor, para a justice e a democracia.

A perspectiva de preparar alunos pro-
gressistas, conscientes, alem da concepgâo
dialatica de pedagogia, tambern pode ser
fundamentada nas longinguas, mas sempre
presentes, palavras do juramento quando da
graduagao em educagao fisica, onde se diz
que "....se educara a juventude conforme os
ditames da sua consciancia..."

0 EDUCADOR

Antes de tudo o educador é urn hu-
ma no, uma pessoas que corn seus sonhos e
contradigOes se faz profissional da educagao.
E um intelectual que, no caso da educagao
fisica, um intelectual que faz force, que
transpira, que estuda e que sua. E urn tra-
balhador assalariado, que das aulas de edu-
cacao fisica e de treinamento esportivos tira
o sustento da sua familia.

Para valorizar a cultura e valorizar a si
mesmo e a seus colegas como classe neces-
sita primar pela competancia, esta que vai
alarn dos conhecimentos especificos da pro-
fissao e passa por compromissos culturais,
sociais, politicos, etc. Necessita de estar
sempre predisposto ao novo, de modo criti-
co e conseq6ente. Conforme SHTRAKS &
outros (1984, p. 14): "Os conhecimentos nao
devem assimilar nnecanicamente e aceitar as
cegas como algo acabado. E preciso apro-
fundar a sua essancia, a sua compreensao, é
preciso ter uma atitude critica para corn os
conhecimentos adquiridos; é preciso reapre-
cia-los na consciencia."

E o professor—treinador desportivo es-
colar deve ser responsavel pelo seu traba-
lho, pela educagao da parte fisica, cultural,
moral e volitive dos adolescentes que pas-
sam partes de suas vides na condigao de
seus alunos. 0 pressuposto da responsabili-
dade pedagOgica baseia-se tambêm em
MAKARENKO (1976, pp. 467/8), quando diz:
"Para mim, a pedagogia é uma obra social.
Quando educo a urn homem devo saber
precisamente o que saira de minhas mbos.
Quero responder pela minha produgao".
Assim, pode-se perceber o que o educador
ensinou para os seus alunos e a sua respon-
sabilidade pedagOgica, quando eles, atletas
escolares, participam de competigOes. A
coesao da equipe, a variagao de fundamen-
tos, o comportamento frente ao adversario,
a aplicagao tacnica e tatica, tanto individual
como coletiva, o condicionamento fisico
para procurar manter o mesmo ritmo e efi-
ciencia de jogo desde o inicio ate o final; o
virtuosismo da criatividade etc. Tudo o que
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os alunos apresentem em quadra, bem co-
mo o que deixarem de mostrar, em tudo isto
estard fundamentada a agäo do educador
como dirigente da equipe.

Insatisfactio:
Nas diversas areas de atuacao, profis-

sional, cultural, politica, o treinador deve ter
uma atitude critica, de nao se contentar corn
as situacOes. Deve procurar manter o que
considerado born para o momento, e se-
guindo a linha dialetica da processualidade e
mudanga, procurar sempre avancar, querer
mais, melhorar.

Coer6ncia:
Necessariamente norteado pela diala-

tica, o educador necessita ser coerente, pois
alem de educar pelo exemplo, necessita unir
a teoria corn a pratica, procurando unicidade
entre o pensar, dizer e agir. Assim, o educa-
dor, ao pregar a discipline, cumprimento de
horerios, manutencao de boa condicâo fisi-
ca, busca de mais culture, participacao so-
cio—politica, deve ele mesmo primer pela
discipline, horerios, condicao fisica otimiza-
da, insatisfacio cultural e participacho sO-
cio—politica. Deve ter uma so face, ministrar
o melhor das aulas possiveis, ter urn so . lin-
guajar, imaginando-se sempre estar obser-
vado por peritos na sua profissao, ou mem-
bros da sua familia.

Eficiéncia profissional
Tambam em ligacao corn os pressu-

postos anteriores, é preciso que o treinador
esportivo escolar procure ser urn conhece-
dor da sua profissao, o melhor possivel.
Ainda que diferencas pessoais e de determi-
nadas condicOes facam corn que certos trei-
nadores obtenham mais sucesso desportivo
que outros, pelo estudo, pelo trabalho, o
educador precisa contribuir para a evolucâo
do seu esporte. Necessita aprofundar de-
terminada linha didatica .desportiva, procu-
rando "fazer escola esportiva". E somente
podere aplicar conhecimentos desportivos
se o educador se apropriar de scilidos co-
nhecimentos desportivos anteriores, afinal,
ninguem ensina o que nao sabe. Se o trei-
nador pode errar por tentar utilizer determi-
nada tatica que foi superada pelo adverserio,
tambern percebe-se que ele pode errar tanto
pelo que tentou fazer, como pelo que nao
tentou fazer.

0 pressuposto da eficiOncia profissio-
nal, da capacidade cultural do treinador es-
portivo, tern urn born suporte em GRAMSCI
(1979, p. 132), quando a respeito do alcance
dos conhecimentos do educador diz: "Na

realidade urn professor mediocre pode con-
seguir que os alunos se tornem mais ins-
truidos, mas nao conseguir6 que sejam mais
cultos".

OS EDUCANDOS
WEINECK (1986, p. 31) diz corn muita

propriedade: , "A crianga nao 6 urn adulto em
miniatura". E necessario tratar criancas co-
mo criangas, e adolescentes nas suas fases
de adolescancia como adolescentes, mesmo
que implique em dificuldades de tratar corn
seres em transigio, numa importante, corn-
plexa e bele etapa da vida. Poram o educa-
dor também deve nortear-se pela Wale de
que os adolescentes sera° adultos, ou seja,
nao sera° jovens por todo o sempre. Se a
crianga passa na escola dos 7 aos 18 anos de
idade, deve-se lembrar que dos 19 ate o fim
da vida tambem viverá, e o esporte necessita
ter urn significado importante nas demais
fases da existancia. 0 futuro cidadeo devere
lever na sua bagagem cultural scilidos co-
nhecimentos e praticas desportivas que o
ajudem a implementer a sua visao de mun-
do. Assim, ao se ministrarem treinamentos
desportivos para jovens corn 16 anos de
idade, tern que se pensar, de forma indivi-
dualizada, que cada urn aluno precisa do es-
porte corn 40 ou 60 anos.

O educador necessita implementer di-
daticamente o esporte, no caso esporte co-.
letivo, ligando o jovem ,a sua equipe, a sua
classe. Deve lembrar-se da relacio dialatica
entre o individual e o coletivo, destacando a
participacao individual, consciente, pois a
responsabilidade da acao de cada urn para
corn os objetivos desportivos [eve a criativi-
dade e a cooperacao. Ao educando esforcar-
se para o sucesso da equipe a enfatizado
que ninguern treina por outro, assim, como
ninguern toma banho ou escova os dentes
por outra pessoa. 0 esporte deve contribuir
para que os alunos assimilem o principio da
autoeducagao, ligando o virtuosismo da
acao individual a agao coletiva. No esporte,
na marcacao de urn gol, de uma cesta, ou
numa cortada, percebe-se a implementacâo
da acao individual possibilitada, apoiada na
acao coletiva da equipe ou de parte dela.

Os educandos precisam acostumar-se
a serem solicitados nos valores otimizados
por condicOes de sexo e faixa etaria e bio16-
gica. Ao serem solicitados otimamente, ao
maximo. E como sujeitos de suas vidas, ne-
cessitam entao serem exigidos e respeita-
dos, conforme a orientagao de MAKAREN-
KO (1985, p. 9): "Exigir ao mAximo e res-
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peitar ao maximo".

0 CONTEUDO

Conforme MARINKO & SHTRAKS
(1982, p. 7): "0 ponto de partida de forma-
cao das conviccOes sac) determinados co-
nhecimentos e ideies. Sem conhecimentos e
iclCias nao ha convicgOes, as Wein que per-
tencem apenas a memOria, ao pensamento e
conhecimento, nao sao ainda convicgOes do
homem. Para se transformar em convicgOes
devem tornar-se objeto de sentimentos, de-
vem ser sentidas pela pessoa." Assim, o
contends° desportivo, tratado pedagogica-
mente, necessita ter a sua pratica de modo
que'seja sentido, que se goste, que se co-
nhegam os seus pontos positivos e deficien-
cies, que a pratica contribua para a formacao
de convicgOes desportivas.

Na proposigâo orientada pelo materia-
lismo dialêtico, onde é patente a ligacâo en-
tre a forma e o contend°, corn inter—relacio-
namentos e influancias miltuas, o contend°
condicionante da forma. Ha, no caso, urn
centralismo nos contendos. Para SNYDERS
(1978, p. 309): "o que baseia uma pedagogic,
o que constitui o critario entre as pedago-
gias sac) os contendos que estas apresen-
tam, ou mais explicitamente as atitudes a
que se prop6e lever os alunos: que tipo de
homem esperam former." E ainda conforme
esse autor, (p. 311): "E no saber ensinado
que se joga o verdadeiro destino das peda-
gogias".

Os esportes, do atletismo ao futebol,
da capoeira ao handebol, sac) elementos da
cultura que ao serem tratados a nivel escolar
precisam ser enfocados corn o objetivo de
extrair ao maxim° as suas possibilidades
educativas, de melhoria notadamente nos
parametros: fisiolOgico, cultural, social,
moral e volitivo.

Significa, via esporte escolar, procurer
que os alunos desenvolvam didaticamente e
de modo inter-relacionado:

No aspecto fisiolOgico, as qualidades
fisicas, como a force, a potencia, a resistan-
cia aerObica e muscular localizada, a veloci-
dade, a agilidade, a coordenagao, o ritmo,
etc., alem de habilidades motoras especificas
de cada esporte, tal como conduzir ma-
nualmente a bola no basquete ou no hande-
bol.

No aspecto cultural, possibilitar a
apropriagao de conhecimentos e convicgOes
de elementos da cultura, sabendo desde a
origem dos esportes, as suas caracteristicas,

e a condigao deles ligados intimamente a gi-
nastica, propiciarem argumentos teOricos e
condigOes têcnicas para implementarem a
pratica da cultura fisica permanente. Ou se-
ja, pelos conhecimentos e habilidades des-
portivas, treinados na juventude, se possibi-
lita que se possa exercitar fisicamente ao
longo da vida, nao se limitando a ser atleta
juvenil, mas cidadâo apto ao longo aa exib-
tôncia.

No aspecto social, ensinar a necessi-
dade da participagéo, da agao individual li-
gada a coletiva para as mudangas, tanto no
campo esportivo como na sociedade. 0 es-
porte possibilita que exemplos extraidos das
quadras passem para a vida social, pare a
politica, incentive a agao politica consciente.

E no tocante aos aspectos morals e
volitivos, a honestidade é urn pressuposto
do esporte. 0 esporte é honesto por princi-
pio, haja vista as condigOes de mudanca de
lado de campo ou quadra, a mesma regra
pe ra as equipes, ou mesmo a classificacao
por peso, quando fatores individuals che-
gam a ser determinantes no resultado final,
como quando do boxe ou judo. Assim, ainda
que o meio social ate incentive a vitOria a
qualquer custo, que os fins justifiquem to-
dos os meios pare obter a vitOria, nos trei-
namentos e jogos desportivos escolares po-
de-se enfatizar os fatores morals, o jogo
limpo, a coerancia, o saber ganhar e perder.

E a force de vontade, a motivagao, a
garra, tambêm tern no esporte urn born su-
porte para serem trabalhados corn os alu-
nos. Quantos sâo os exemplos de partidas
quase ganhas que se perdem por falta de
empenho e quantas tarnbarn sac) as partidas
que de quase perdidas tern o resultado po-
sitivo pelo empenho, pela garra, pelo desejo
de nao perder.

Dialeticamente, no tocante as qualida-
des fisicas desenvolvidas pela exercitagao
tecnica e pratica de cada esporte, os para-
metros fisicos nao solicitados devidamente
para urn desenvolvimento fisico harmOnico,
podem ser compensados pela exercitagäo
ginastica.

Deixando de lado certos esportes que
primam por determinantes de biotipo e en-
fatizam qualidades fisicas particulares, como
no caso de atletismo, em que o saltador tipi-
fica-se pela poténcia de pernas ou o corre-
dor de fundo pela resistència aerObica, nos
esportes coletivos a preparagão fisica, gi-
nastica, alem de propiciar suporte para o de-
sempenho tecnicoitatico, pode promover a
mobilizagao de segmentos ou de qualidades
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fisicas que nao sao tao solicitadas especifi-
camente em cada esporte. No caso do go-
leiro do futebol, devido a sua menor movi-
mentagio e participacâo caracteristicas, a re-
sistincia aerObica a ele menos solicitada do
que a urn jogador de meio de campo, por
exemplo, 6 compensada corn atividades gi-
nesticas aerObicas.

Formas de trabalhar os contetidos de
preparagao fisico—desportiva podem ser en-
contradas, dentre outras, nas seguintes indi-
cagOes de literatura:

— MATVEEV. L. Fundamentos del
entrenamiento deportivo.
Moscou. Progresso, 1983.

— MITRA, G. & MOGOS, A. 0 desen-
volvimento das qualidades
motoras no jovem atleta.
Lisboa. Horizonte, 1982.

— WEINECK J. Manual de treina-
mento esportivo. Sao Paulo,
Manole, 1986.

Conforme SCHELENZ, citado por
STEIN & FEDERHOFF (1975, p. 173) "o
handebol e o atletismo aplicado", pois im-
plica em atividades como corridas, saltos e
arremessos, alem do dominio da bola e de
regras especificas. Enter), tomando o han-
debol como exemplo de esporte escolar po-
de-se ter duas formas de ser tratado didati-
camente: a nivel de conteirdo programatico
nas aulas normais de educacao fisica; ou a
nivel de atividade esportiva extra-classe,
corn participagao volunteria, as expensas
das aulas normais de educacao fisica. Em
ambos os casos eles comporão o curriculo
escolar, sendo meio de educagao social.

Utilizando-se do esporte escolar extra-
classe, corn treinamentos de alunos que
compOem as equipes representativas da es-
cola, alem do contetido tecnicoitetico e fisico
tirado da literatura e da experiencia do edu-
cador e dos alunos, na proposicao pedagO-
gica orientada na dialetica, numa visäo con-
teudista, verios elementos informais da edu-
cacao social telt° treinamento de categorias
dialeticas, e deverao fazer parte explicita dos
contaidos a serem trabalhados corn os alu-
nos. Dentre outras, pode-se destacar:

— Honestidade:
Diz MAKARENKO (1983, p. 70): "Ho-

nestidade nao cai do ceu". Este atributo do
ser humano consciente, pode e deve ser

tratado na escola, tambem por meio do
handebol. Para isso o educador deve pre-
dispor-se a, alem de censurar rigidamente
todo o comportamento antidesportivo, de-
sonesto, procurar tirar dos exemplos triviais
de treinos e jogos, ligOes para solidificar a
mentalidade de honestidade entre os alunos.

Uma situagio quase corriqueira no jo-
go de handebol: o jogador pivo vai receber a
bola ou vai se deslocar para assumir uma
posicao vantajosa e e agarrado, a altura dos
ombros, por urn jogador defensivo. Alem de
demonstrar a não—condiceo de obstaculizar
o adversario corn o corpo, conforme ores-
crave as regras do esporte, o jogador faltoso
reconheceu implicitamente que o pive) con-
seguiria vantagem e assim, desonestamente,
comete a falta. 0 educador, quando deste
fato em urn jogo-treino, alp& o fato ocorri-
do, ao final do treino, enfatiza a questa() da
necessidade de ser honesto, nao apenas
quando se tern vantagem, no ataque mas
tambem na defesa. Infringir o regulamento,
ate como uma tetica de jogo, a na verdade
"rasgar" o regulamento. E qual o "gosto de
ganhar roubando"? Se as faltas aconteces-
sem contra os faltosos, e fossem num pata-
mar superior? Qual a reacao? Passa-se do
exemplo da quadra para a sociedade. Que
exemplo um pai desonesto, explorador,
pode dar aos filhos? Na politica tambem ne-
cessita-se manter a honra, ainda que se pos-
sa ter como adverserio pessoas imorais. Na
luta de classes, os progressistas não podem
usar a desonestidade como uma arma, tam-
pouco mentir para o povo, prometendo o
impossivel, que, uma vez nao atingido, con-
tribui para desacreditar as propostas mu-
cl a ncistas.

— Respeito a autoridade:
0 acatamento consciente a autoridade,

não confundido corn a obediencia cega a
mandantes incompetentes, tambem pode
ser tratado como corn o esporte escolar. A
questa° da autoridade faz parte da litera-
tura marxista, pois je no seculo passado,
ENGELS, (1985, p. 407 e segs, tomo II)
combatendo os anarquistas, perguntava se
era possivel haver organizacao sem autori-
dade. No handebol escolar, a participagbo
volunteria implica no 'acatamento a autori-
dade dos arbitros, a aceitagio das regras,
etc.

Quando de resultado adverso, ou na
ansiedade de marcar pontos, o querer violar
as regras esportivas para obter vantagens,
ou mesmo a reclamagao continua aos erbi-
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tros, por parte dos alunos/atletas, requer
tratamento didatico por parte do professor.
Alam de ser imoral a vitOria conquistada por
meio de fraudes, a discussho corn os arbi-
tros é contraproducente, pois ire atrair sobre
si a atencho do juiz que, numa situacho du-
vidosa, pendera favoravelmente para o lado
do atleta que nao o incomoda.

0 jovem atleta devera ser incentivado
a dominar o corpo e a mente, refreando as
intencOes de cometer "tolices audaciosas".
Naturalmente que a honestidade e o res-
peito nao podem compactuar corn a arbitra-
riedade, poram necessita-se aprender a
controlar os impulsos, para saber o mo-
mento de agir corn eficiencia exigindo os
seus direitos.

Voltando a questho da autoridade para
a vida em sociedade, o educador procurare
inculcar a necessidade da participacho politi-
ca organizada, e naturalmente submetida a
alguma forma de autoridade. Para a imple-
mentacâo das idaias do progresso social na
politica partidaria, buscando superar a alie-
nacho, o conservduorismo e o voluntarismo,
precise-se de organizacao, obviamente corn
a presence de autoridade, direcho, corn a
minoria acatando as decisOes da maioria.
Entho, no esporte e na politica, a existância
de autoridade é pressuposto da participacho
organizada. E de acordo com LENINE (1982,
p. 369, vol. I) "0 proletariado, na luta pelo
poder, nao tern outra arnna senho a organi-
zacao."

— Participagáo organizada:
Tambern por meio do handebol se

podere ter exemplos que propiciem ao tema
de participacho social organizada em oposi-
cho a imprudencias emocionais desorgani-
zadas.

Numa situacho de jogo, corn inician-
tes, urn aluno, tendo pela frente a defesa ja
disposta em formacho, corn a posse da bola,
tenta, sozinho, consignar o ponto. Ele ape-
nas conseguire, ap6s esgotados os recursos
de deslocamentos, perder a posse da bola
que a sua equipe possuia. Situaceo seme-
lhante, de investida irracional sobre uma
defesa bem posicionada pode ocorrer corn
dois ou très elementos da equipe, mais
efeitos, corn Ansia de ganhar, mas nao em
contra-ataque e sem a participacho organi-
zada dos restantes da equipe. Tentam em
vho, perdem a posse da bola e ainda possi-
bilitam que o adversario marque ponto.

0 educador se utilize dessas situacOes
para, voltando-se para a politica, lembrar

cjue uma revolucao, urn ataque fulminante a
' uma arte". Cita obras de LENINE, como:
"0 estado e a revoluohb" ou "A doence: in-
fantil do comunismo: o radicalismo de;es-
querda", em que critics a pressa pequeno-
burguesa em mudancas politicas e o radica-
lismo politico de facil aceitacao por mentes
acriticas. Se no handebol a inconsecitliericia
do ataque a qualquer custo possibilitou o
crescimento no escore da equipe adverseria,
no ambiente politico as licOes das tentativas
radicals sem apoio do povo organizado clho
chances a que os estamentos conservadores
reajam, tornem-se mais fortes em prejuizo
da democracia e da condigho de vida do po-
vo trabalhador. Sempre incentivando a par-
ticipacho politica e social organizada, o edu-
cador nao pode deixar de passar exemplos
desse tipo para a juventude tao ansiosa de
echo.

— Coragem;
Ate que ponto se pode desenvolver a

coragem? Em quais condicOes ela pode ser
exercida? Pode ser confundida corn a valen-
tia, corn a demonstracho de poder?

No caso do handebol, a coragem, a
exposigho do corpo frente a dor, e o domi-
nio dessa dor ou do medo de senti-la tern
exemplos corriqueiros corn o jogador que
atua na posicâo de goleiro. Alarn das quali-
dades fisicas como potencia, flexibilidade,
agilidade, velocidade de reach°, ele muitas
vezes necessita utilizer o corpo saltando corn
afastamento de membros superiores e infe-
riores, expondo todo o corpo para intercep-
tar arremessos. Nho pode temer a bola bater
no seu rosto ou no seu plexo solar. Assim,
alam da condicho atletica de "blindagem" a
nivel abdominal e da musculature do pesco-
co, bern como de protecho do baixo-ventre,
ele tern que aprender a dominar o medo e a
dor. Urn goleiro corn condicOes fisicas mas
que se esquive da bola, naturalmente nä°
sere eficiente. Alam de condigOes de carater,
o goleiro tern que ser • reinado a dominar-
se, e isto é possivel a custa de risco e sacrifi-
cio.

As situacOes de exemplificar a cora-
gem pelos goleiros i o educador transpOe
para a sociedade, ajudando a contar a histO-
ria do povo, dos seus exemplos de sofri-
mentos e de coragem, de dominio dd corpo
frente a, violancia 	 tortures. 0 caso de
GREGORIO BEZERRA em .abril del 1964,
tortured° publicamente, e resistindo!b vio-
lencia pelo dominio corporal, pode	 lem-
brado como exemplo.
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— Disciplina:
No esporte em geral e no handebol

em particular, a questa() da disciplina pode
ser tratada pedagogicamente. A rigidez no
cumprimento dos horarios de treinamentos,
a guarda do material ate o acatamento em
jogo da tética coletiva, tudo isto se presta
para o desenvolvimento da autodisciplina,
tamb6m urn atributo do cidadâo consciente.
MAKARENKO (1981) diz que a disciplina
urn resultado geral do trabalho educativo, 6
uma conseqCiéricia da educac5o. Nâo se nas-
ce disciplinado, como nâo se nasce partici-
pativo, solidério, altruista. Estes atributos
devem ser incentivados pela familia, pela es-
cola, e necessariamente tamb6m pela edu-
cacao fisica, pelo esporte escolar.

A questâo da utilizacio, apOs os perio-
dos escolares, ao longo da vida, da cultura
fisica, da gin6stica e do esporte como forma
de negar o sedentarismo "atrasar" o relOgio
biolOgico, manter-se apto, no fundo a uma
questio tamb6m de autodisciplina.

Assim, dos exemplos e das cobrancas
pedagOgicas da disciplina a nivel desportivo,
o educador passa para os exemplos da vida
pratica. A iniciar pelo prOprio educador, que
sendo relapso nib teria condicOes de lutar
por melhores salarios e condicOes de traba-
Iho. Cita os exemplos cotidianos da classe
trabalhadora que acorda cedo, corn frio ou
calor para produzir a riqueza do pals.

E como urn exemplo de disciplina po-
de apontar o de OLGA BENARIO PRESTES,
citado por MORAIS (1985) quando mesmo
em urn campo de concentracâo nazista,
campo de exterminio de cunho racista e po-
litico, na Alemanha hitlerista, levou as suas
companheiras de prisâo a cuidarem da hi-
giene, cuidarem do corpo e se exercitarem
ginasticamente.

MARTINI, K. 0 andebol. Lisboa.
Europa—America, 1980.

NAGY—K U N SAG I, P. Handebol.
Rio, Palestra, 1983.

STEIN, H—G. & FEDERHOFF, E.
Handebol, têcnica, tactica,
entrenamiento. Buenos Aires,
Stadium, 1975.

A METODOLOGIA

A metodologia da pedagogia desporti-
va escolar a concebida como urn conjunto

de procedimentos que se utilizam para atin-
gir os fins propostos. 0 metodo pedagOgico
diz respeito ao planejamento, desenvolvi-
mento e avaliacão que apOs servirâo de base
para outro ano ou periodo letivo.

E na metodologia de tratamento dos
conteildos que a dialatica se instrumentaliza
pedagogicamente, se fazendo "guia para
agio". 0 materialismo dial6tico a percebido
corn a via() e tratamento do "todo" peda-
gOgico, em conex5o: corn os diversos fato-
res que influem na educacio esportiva; nas
mudancas quantitativas e qualitativas, nos
saltos de qualidades'advindos do actimulo
de prética, experikcias, conhecimentos, on-
de as repeticOes nä° sâo meras voltas ao
passado, mas sim degraus a serem supera-
dos pelo gradual aumento do grau -de difi-
culdade, intensidade; do novo negando o
velho, o conhecimento, a profici6ncia, ne-
gando, superando condicOes de niveis infe-
riores; da ligacâo da teoria corn a pratica, do
individual corn o coletivo, do ataque corn a
defesa; etc.

Sobre as leis da dial6tica, conforme
SHTRAKS & outros (1984): as mudancas
quantitativas e qualitativas dizem respeito
ao entendimento do mecanismo das mu-
dancas; a unidade e luta dos contrerios 6
a fonte das mudancas; e a negacâo da nega-
câo exprime a ligacâo entre as partes dos
processos.

Como exemplos de operacionalizacâo
da lei de mudancas quantitativas e qualitati-
vas no caso de handebol escolar, a quanti-
dade de pratica, treinamentos, conheci-
mentos, experiéncias corn niveis de exig6n-
cia se elevando gradualmente levam a que
ao final de urn determinado tempo, os edu-
candos, a equipe desportiva seja diferente
qualitativamente e apresente urn jogo corn
qualidade superior ao que era no inicio dos
treinos. 0 salto qualitativo a patente, por
exemplo, quando o atleta escolar corn a
posse da bola consegue, ap6s actImulo de
experi6ncias, perceber a direcio de deslo-
camento do jogador adversério, o tempo e a
sua intencbo, e ent5o, fint6-1o. A habilidade
corn a bola, o use do corpo, a implementa-
cäo r6pida do pensamento, a dedicacâo aos
treinamentos, tudo isto depende de tempo,
de "quantidade" de prâtica. E o jogador corn
uma serie de atributos, experiente, 6 urn jo-
gador qualitativamente diferente de urn jo-
gador iniciante, que mal consegue deslocar-
se em trés passadas corn a bola dominada.

Como principio pedagOgico, como
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nc rma para o planejamento e treinamentos
do handebol escolar, a unidade e confronto
de atributos opostos deve nortear as inten-
gOes educativas. Ainda que desportivamen-
te, o treinamento defensivo, o jogar sem a
posse do implemento neo seja muito agra-
clevel, pela dialetica deve-se tratar corn cui-
dado das categorias opostas: ataque e defe-
sa. E sere uma falta metodolOgica se se cui-
dar apenas do ataque, jogar na ofensiva, e
neo se cuidar tambem da defesa. Necessita-
se possuir uma equipe que ataque corn efi-
ciencia, com poténcia, para, cada vez que te-
nha a posse da bola, leve preocupageo, a
equipe adversaria pela aplicageo corn que
consegue consignar pontos. Mas tambem
necessita-se possuir uma equipe corn atri-
butos defensivos que pela seguranca, leal-
dade, trabalho ern conjunto, atenceo, espi-
rito de sacrificio, dificulte ao maxim° o tra-
balho ofensivo adversario, chegando a "e-
nervar" a outra equipe pela dificuldade de
conseguir brechas na defesa ou superiorida-
de nurnerica em determinada zona de jogo.
A ligaceo, a unicidade entre os opostos, ata-
que e defesa contribuem para o sucesso es-
portivo de uma equipe e o tratamento des-
ses atributos passa pela dialatica. LENINE,
citado por SHTRAKS (1984, p. 17) diz: "A bi-
particao de urn todo e o conhecimento das
suas partes contraditOrias... é a essencia da
dialetica". Assim, o todo do jogo é dividido
para fins de treinamento, em ataque e defe-
sa, e tratados operacionalmente. E é tam-
bem uma assertive leninista que a unidade
tern carater relativo e a luta dos contrarios
tern carater absoluto.

A metodologia de tratar as categorias
como elementos opostos que se unem e se
repelem tambem no handebol escolar po-
dem incluir: a criatividade da ace() individual
e a obediencia as awes coletivas; a prepare-
cao tecnico/tatica e a preparaceo fisica; o
atacar pelo lado direito e pelo lado esquer-
do, etc.

E a ginastica compensatOria, os exerci-
cios que procurem amenizar deficiéncias de
certos conte6clos tern papel importante na
exemplificacäo da utilizaceo pedag6gica da
lei da negaceo da negaceo, nos processos de
resolver as contradicOes especificas advin-
das da pratica desportiva.

Ainda que o handebol nao seja urn es-
porte que se caracterize pela assimetria do
use dos membros superiores, de modo ge-
ral utilizam-se ambas as meos para a recep-
cad da bola e apenas uma, a meo dominan-
te, para os passes e arremessos. Isto faz corn

que urn membro superior, do punho ao
ombro, tenha uma solicitacao mais enfatica
que o outro. Para a superacâo desta nega-
cao do lado neo dominante podem-se utili-
zar exercicios compensatOrios, corn bola pe-
sada ("medicine ball", em ingles).

Da triade hegeliana: tese, antitese e
sintese, a cada melhoria fisica, tecnicartatica
e mesmo volitiva, o novo, o mais sOlido,
rrais eficiente e consciente negam o seu
oposto, assim como o poder nega a impo-
tencia. Na operacionalizageo da negageo da
negaceo, na superaceo dos degraus do co-
nhecimento, da proficiencia, o educador e os
educandos, alem de buscarem superar o que

facilmente percebido necessitam condi-
cães de fenOmenos, ter uma visao globalista
de tudo o que é importante para a equipe.

No tocante ao planejamento desporti-
vo, os conte6dos, os procedimentos, o ma-
terial a ser utilizado, o calenclario de treina-
mento e competicOes, enfim, tudo o que po-
de ser previsto corn antecipaceo deve ser
tratado antes de iniciar, corn aulas para os
alunos o ano letivo. E corn antecipageo que
os professores de educageo fisica planejam
as atividades, em discusseo coletiva, consi-
derando desde a legislaceo vigente, ate as
particularidades inerentes a escola. E nessa
fase que se estabelecerr os dias, locais, ma-
teriais, bem como se procura homogeneida-
de nas formas de trabalho. Naturalmente,
por diferencas inclusive de idade e de bioti-
po e condigeo fisica, os professores tern
formas diferenciadas de trabalho, mas em
conceitos basicos como o entendimento so-
bre a educaceo fisica e o esporte, necessitam
ser o mais prOximo possivel, para neo con-
fundir os escolares, que podem ter treina-
mentos corn mais de urn professor.

De posse do calenderio escolar, o
professor de handebol, ja sabendo os dias
de treinamentos, estabelece a programaceo
anual, que se subdividire em semestral e bi-
mensal. De forma simplificada, relaciona dia,
local, conteUdo a ser trabalhado, formas de
trabalho (tecnicas de ensino) e material a ser
usado. Como podera haver alteracOes devi-
do a problemas climaticos ou comites para
competicOes que neo poderiam ser previstas
corn antecedencia, estas ressalvas tambem
devem ser explicitEtclas. '

ApOs este projeto de programa, na
medida em que os alunos que participam
das equipes de handebol representatives da
escola dispuserem de condicOes, como ex-
periencias e conhecimentos do esporte, eles
clever-5o estudar o programa ease for o caso
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enriquece-lo corn sugestdes. E as propostas
dos alunos devem ser discutidas de modo
coletivo em conjunto corn o professor.

Este procedimento de discussio do
programs previamente elaborado pelo trei-
nador contribui para a coesbo grupal, para o
fortalecimento do coletivo de professor e
alunos, para a responsabilidade dos edu-
candos. Naturalmente nao se igualam p
treinador e os seus alunos, pois por mais
que ambos tenham igualdade em dignidade
pessoal, dever de participacho, direitos so-
ciais e ate necessidades fisicas, o treinador
se diferencia pela idade, pela experi6ncia de
.vida, pela responsabilidade e, pela sua agâo
pepagOgica, e o dirigente dos trabalhos.
DWeticamente, professor e aluno tern igual-
dades e diferencas, mas urn a estudante e o
outro trabalhador produtivo de modo mais
enfatico que seu aluno, mesmo que o born
professor sempre seja tamberr, urn born
aluno. E quanto a igualdade entre desiguais,
ja em 1875, ' MARX, ao criticar o Partido
Operario Alernio, dizia (1985. p. 16, tomo
III): "... o direito igual 6 aqui, portanto, sem-
pre ainda — segundo os principios, — o di-
reito burgués". E ainda: "0 direito dos pro-
dutores a proporcional ao seu fornecimento
de trabalho; a igualdade consiste em que, ele
e medido por uma escola igual: o trabalho."
E o trabalho e a responsabilidade de urn
professor sac) diferentes do trabalho e res-
ponsabilidade de urn escolar.

Mas a diferenca entre treinador e
atletas escolares nao significa que a posicao
do professor 6 inflexivel. 0 educador nao
necessita da coercao, do medo para conse-
guir que sigam as suas justas diretivas. A
relacao de respeito, de acatamento entre
professor e alunos deve ser baseada no con-
vencimento, por explicacOes e discussao e
nao por imposicOes. Professor e aluno nao
revelam contradicOes antagOnicas. Profes-
sor, aluno e curriculo fazem parte de urn
mesmo todo pedagOgico, e a posicao do
treinador procura ajudar os escolares a re-
solverem, no CCSO desportivo, as contradi-
coes inerentes acao cultural, tal como os
professores das demais disciplines procu-
ram ajudar os alunos a resolverem seus
problemas, ajudando-os a se prepararem
para a vida.

ApOs se terem os resultados das pos-
siveis contribuicOes dos alunos, do progra-
ma sao tiradas cOpias e no minim° uma
afixada em local visivel, na area de educacao
fisica. Esta medida de transparencia do pla-
nejamento desportivo pode ter, dentre ou-

tras, as seguintes implicacOes:
Mostra trabalho, o que tambern

uma forma de participar da luta politica,
ideolOgica, propiciando argumentos con-
cretos no enfrentamento aos detratores da
escola publics, estatal.

Nega a improvisacdo, pois ao se pla-
nejar corn antecedOncia nao se incorre na
situacâo de apenas pensar no que vai fazer
com os alunos meia-hora antes de iniciar a
sess6o.

Acostuma os alunos ao planeja-
mento a m6dio prazo, possibilita que os alu-
nos tenham o habit° de planejar a sua vida
escolar, e tamb6m se inteirar dos conteirdos
desportivos corn anteceancia.

— ExpOe publicamente a metodologia e
a cornpetância do professor, pois tendo ele
conviccães firmes de que a sua forma de
trabalho a correta nao se importara que nin-
guern, do leigo ao especialista, analise o
programa. Sendo conhecedor da sua profis-
sac) ele tera argumentos pare justificar as
suas formas de trabalho.

E do planejamento bimensal o edu-
cador far6 pianos de treinamentos, de aulas,
tantos quantos forem necessarios. Tambem
de modo simples, e as sessOes se subdivi-
dirio, a principio em quatro partes, a saber:

12)Introducio:
Nesta parte, inicial, de primeiro con-

tato corn os alunos se tern a saudacio, urn
pouco de diâlogo informal sobre como os
alunos tam passado, a chamada, os avisos
gerais, e informacao de como e do que se
tratara nessa aula.

2 2 ) Aquecimento:
Nesta parte, por meio da ginästica

elementar, na qual se incluem exercicios
tamb6m de flexibilidade e exercicios especi-
ficos do esporte, corn ou sem a bola, se
promovera a preparacäo fisica e mental dos
alunos para a parte principal da sessbo.

3 2 ) Parte Principal:
Esta fase e o bmago da sessäo, em que

se tre ina seguindo o programa, em ativida-
des tecnico/t6ticas e mesmo fisicas. Refe-
rentemente as maneiras de operacionalizar
os treinos, as tecnicas de ensino que se apli-
cam ao handebol, PEREIRA (1985) prop6e:

Como atividades individualizadas:
treinamento individualizado corn fichas,
treinamento individualizado livre; e treina-
mento individualizado em circuito.

Como atividades em pequenos c,ru-
pos: treinamento sob a forma de PHILLIPS
66 — modificado, treinamento em estacães, e
treinamento em grupamentos simples de
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poucos elementos.
- Como atividades em grandes gru-

pos: treinamentos expositivos-demonstrati-
vos, dialogados; treinamentos sob a forma
de seminärio-modificado; e treinamento sob
a forma de grupos de exercitacio e grupos
de observac5o.

Muitas dessas tecnicas de ensino sâo
originaimente criadas para sale de aula, mas
corn modificagOes podem ser utilizadas no
handebol escolar. Assim ao lado de treina-
mento sob a forma de pequenos•grupos,
très ou quatro elementos, que treinam de-
terminados fundamentos, como cruzamento
e arremessos a gol, como forma de exercita-
gâo tradicional no handebol; pode-se utilizar
uma tOcnica de ensino de sala de aula, como
a de Grupo de Verbatizacâo e Grupo de Ob-
servac5o, (GVGO) e modifica-la para grupo
de exercitagâo e grupo de observac5o. Em
escolas p6blicas, corn caréncia de material,
bolas, pode-se levar a corn que urn grupo
jogue-ou treine enquanto outro grupo ob-
serve. Alórr de dividir equitativemente 0
tempo e use da bola se pode ensinar o criti-
car corn criterios, observar pontos positivos

negativos dos colegas, tratar pedagogica-
mente o elogio e a censura, o falar baseado
em fundamentos e	 problematizar
a existència de apenas uma bola na escola,
etc.

01 Volta a calma:
Alem de alguns exercicios ginbsticos,

para contribuir para o retorno paulatino do
organismo a condicOes "normais", nesta fa-
se se irnplementam exercicios de relaxa-
mento. Dialeticamente se trata do oposto da
contrac5o, a descontracäo muscular. Acos-
tuma -se assim a que a mente comande o
corpo, ensinando a "soltar" o corpo e a sen-
ti-lo, nao apenas quando da concentracho
para a forca, pot8ncia, atenc8o, mas tambèrn
para o relaxamento e a descontragao.

Nesta fase é que de modo dialetico,
como parte do conte6do, se tern espaco na
sessäo de treinamento para os enfoques
culturais e participacOes politicas, ensinando
a critica e a autocritica.

Nesta parte da aula, o professor, apOs
relaxamento corporal, incentiva o debate,

levanta as questOes exemplificadas ante-
riormente para que dos exemplos esportivos
se passe para a analise da sociedade, e tarn-
bem propicia informacOes culturais.

Propiciar situacOos para a analise da
acäo individual e colc tiva, tanto dos titulares

reservas da equipe como do treinador,
tamb6m deve acontecer ap6s jogos oficiais.

E a experiancia nos mostra que, quando se é
derrotadp, é que os erros sao mais flagran-
tes e se tiram meihores licOes. Quando se
ganha, a eficiancia em apontar os erros é
prejudicada pelo resultado favoravel, afinal é
sabido que a "vitOria tern muitos pais", mas
a derrota geralmente é bastarda. Em discus-
sees didâticas, apOs jogos, é mister procurar
acabar corn essa nocao do senso comum,
evitando que a critica descambe para agres-
s6es verbais e a avaliacâo nao se preste para
incentivar os educadores a melhorarem e
participarem corn mais empenho.

Mas a analise, apOs treinamentos e jo-
9os, da participacao coletiva e notadamente
individual torna-se urn excelente meio para
acostumar os alunos a tomarem consciancia
das suss potencialidades e deficiancias, é urn
meio educativo. E conforme PISTRAK
(1981 , p. 87): "Submeter urn homem a edu-
cacao social é dots-lo de principios que the
possibilitem uma avaliacao moral de sua
prOpria pessoa, enquanto membro da socie-
dade".

OS OBJETIVOS

O objetivo final do esporte escolar, tal
qual o da educacao como urn todo é o de ser
meio para a felicidade humana, para a reali-
zagio do homem. Para isto, necessita-se ba-
lizar o caminho para o conhecimento e para
a aptidio. Como diz urn antigo aforisma:
"Para quern nao sabe para onde vai, ne-
nhum caminho serve".

No planejamento, inclusive de cada
aula, deve-se explicitar - nao corn o dogma-
tismo da didatica "imobilista" - os compor-
tamentos observaveis dos alunos ap6s cada
sessao, ou ao final dos periodos.

Para saber onde se quer chegar, ne-
cessita-se, por meio de testes iniciais, de-
terminar os valores, fisicos e tacnicos, indi-
vidualizados de cada aluno. Realizar re-tes-
tes periOdicos e finais. 0 objetivo desporti-
vo, a vitOria em competicOes sac) urn criterio
de verdade, de teste na or-Mica, do alcance
dos objetivos e da utilizacao correta da me-
todologia. 0 materialismo dialatico aceita
que é a prâtica o critêrio de verdade. Con-
forme MARX (1985, p. 1. tomo I): "E na pra-
tica que o ser humano tern que connprovar a
verdade, isto é, a realidade e o poder, o ca-
rater terreno do seu pensamento".

E na visa() de uma pedagogia dialetica,
por meio do esporte escolar, nao apenas as
habilidades especificas de cada esporte, os
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conhecimentos e as praticas esportivas de-
vem ser considerados objetivos educacio-
nais, mas sim tudo o que pode ser tratado
no curriculo, ou seja, alórn da dimensao
cultural e fisiolOgica, tambarn os aspectos
sociais, morais e volitivos.

AVALIAcÃo

A avaliagao desportivo-escolar inicia:
se na primeira aula mas nao acaba, de fato,
na Ultima. Ela servira para o planejamento
dos futuros anos letivos. A avaliagâo neces-
sity ser fundamentada, em criterios cientifi-
cos: documentada, por meio de fichas; e po-
de ser feita, alêrn dos testes, por meio da
observacao, direta do professor, analise e
discussao conjunta com os alunos, alêm da
participacão em competiceies.

No tocante aos aspectos de participa-
cao sOcio-politica e moral-volitiva, alêm da
observaglio direta, os dialogos com os atle-
tas e as suas autocriticas servem como re-
ferencial avaliativo.

E, urn pressuposto fundamental da
avaliacao a que ela sirva de meio para o to-
do educativo, e incentive o aluno a participar
conscientemente.

FINAL:
Uma proposicao de pedagogia nor-

teada pelo materialismo dialêtico, indicada
para o esporte escolar, para adolescentes de
ambos os sexos exprime uma visa° de
mundo, e serve-se do esporte para que se
ultrapasse o limiar conservador da exercita-
gio pela exercitagao, competicao pela com-
peticao. 0 esporte pode ampliar o seu alcan-
ce pedagOgico, passar das quadras e pistas
para o social e politico, podendo tambarn
contribuir para demonstrar a competöncia
docente, e fundamentalmente pode servir ao
ser humano ao longo da sua vida, contri-
buindo para a satide, cultura, aptidao, ati -
vismo social consciente e busca da felicida-
de.
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