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FLIKAO SOCIAL DO ESPORTE

Prof Maria Rita Bruel "

Esporte, no estado democr6tico, de-
ve buscar concepcOes contextualizadas e
inerentes a construcáo de uma sociedade,
onde os direitos de realizacdo plena no ho-
mem seja respeitados e desenvolvidos.

0 esporte deve ser entendido e tratado
como urn fen6meno social e politico, capaz
de influenciar o conjunto de transformagOes
culturais de uma sociedade. Rico nas suas
relacties ativas e dinamicas do grupo social
ele 6 a representacao viva das manifestacOes
de ludicidade e criatividade do movimento
dd urn povo. Produz e reproduz a identidade
cultural, contribuindo de forma decisiva nos
processos de mudanca social, formacao
educacional e de consolidacao desta identi-
dade.

esporte concebido como fato social,
pode ter repercussao na qualidade de vida e
bem-estar social do homem, pois atravas de
seu potencial gregario e carater ItIdico 6 fa-
tor decisivo para o resgate do "deficit" so-
cial, na medida em que tern urn papel rele-
vante na integra9ao social e na construcao
de uma sociedade mais humana e justa.

• No Brasil o esporte deve ser entendido
como urn instrumento a mais nas resolucsfies
de questOes sociais, em articulacâo corn se-
tores fundamentais como: educacao, saide,
habitacao e politica alimentar.

Entendemos que ainda nao foi encon-
trada a verdadeira dimensäo sOcio-politica
da aplicacao do esporte como elemento de
transformacâo social. Na nossa concepcao
isso passa necessariamente por uma dife-
renciacao de manifestavies distintas do es-
porte que sac): o Esporte Performance, o
Esporte Participagao e o Esporte Formacao.

Esporte Performance, de Alto Ren-
dimento ou Espetaculo 6 o esporte reconhe
cido e identificado pelas grandes massas.
Para a sociedade em geral, esporte traduz
espetaculos, apresentacao de grandes no-
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mes e grandes astros, conquistas de trofeus,
rpedalhas, marcas, indices, "marketing" etc.
E o que encerra tarn bem os maiores desvios
do esporte como: a viol6ncia dentro e fora
das quadras, a viorencia psicolOgica traduzi-
da pelas chamadas guerras de torcidas, riva-
lidades entre escolas, o "dopping", o subor-
no etc. Esta vertente do esporte 6 uma das
mais debatidas e entendemos que deve ter
urn tratamento adequado, entretanto ela 6
apenas uma parte do problema.

Ja o Esporte Participacio, como seu
prOprio nome define, se traduz na vontade e
pratica espontanea de toda a populacao, e
encontra ambiente nos espacos pOblicos,
tais como: pracas, parques, praias e tantos
outros locais. 0 Esporte Participacão deve
ser entendido, aqui, como aquela manifesta-
cao desportiva que abrange todas as ativi-
dades de esporte formal ou nao-formal co-
locadas a disposicao da populacäo incorpo-
rando o sentido de participacao nao so efeti-
va como tarnbam politica.

A esse tipo de esporte. falta ainda uma
consciencia social sobre a importancia da
pratica regular de atividades fisicas, ou seja,
a populacao ainda nao incorporou essa pra-
tica como urn dos seus direitos enquanto ci-
dada°. Pela prOpria histOria politica brasi-
leira, a participacao da populacao era "mas-
carada", mais para servir o regime vigente,
ou seja, ocupar o individuo tirando-Ihe o es-
paco de dOvida, de questionamento e dis-
cussao do que propriamente como atividade
de interacao, sociabilidade e reconheci-
mento de seus prOprios direitos, exemplo:
Campanha Nacional MEXA-SE.

Entendemos que 6 dever do Estado
estabelecer uma Politica de Esporte e Lazer
que vise a educacao permanente, ou seja
uma consciancia desportiva. Deve tannbem
criar condiciies para que os segmentos so-
ciais mais carentes e desprotegidos come-
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cem a se reunir, discutir e assumir a vida
comunitéria, aproveitando as horas de lazer
para fortalecimento destas relagOes. Pois
uma das fungOes sociais do esporte 6 a ca-
pacidade de mobilizacäo que ele encerra.

Dentro do contexto educacional trata-
mos o esporte na sua dimensbo mais ampla
que e o Esporte Formac5o. Quanto a este
devemos dar urn tratamento prioritario, pois
corn o Esporte Formacao ou Educac5o nao
se visa encontrar campeOes, mas a ajuda de
forma decisiva na formac5o de cidad5os
realmente &Leis a sociedade.

Sabemos que a justamente nas faixas
etarias dos praticantes do Esporte Formacäo
que reside a major parte da divida social do
pals e enfatizando que o menor carente tern
sido urn dos nossos maiores problemas so-
ciais.

Dentro do contexto educacional preci-
samos refletir sobre qual a funcâo social do
esporte nas nossas escolas.

Encontramos aquelas escolas, princi-
palmente particulares, que usam o esporte
como "marketing" para venda do produto -
ensino. 0 n6rnero de medalhas e atletas-
astros determinam a qualidade e o status da
instituic5o.

Temos a educacâo fisica como consu-
mo da moda, do modismo da atividade fisi-
ca, sem analisar quais fatores propulsionam
essa moda. Hoje é habito inscrever-se em
academias, ou nas escolinhas para poder
acompanhar a moda da epoca corn agasa-
Ihos, tenis, nneias, etc. Essa vestimenta, teo-
ricamente, foi criada para a pratica da ativi-
dade fisica, no entanto, muitos utilizam-na
mais para estar na moda. Como se ve,
aquilo que seria meio (material para ativida-
de fisica), passa a ser firn (consumo da moda
pela moda).

Outra utilizacäo do esporte, muito ex-
plorada pelo mundo dos negOcios é a venda
da imagem do cuidado corn o corpo, corn a
sa6de, para comercializar produtos que,
comprovadamente prejudicam a sa6de, co-
mo o chiclete, a cerveja, o cigarro etc.

Dentro da Escola a comum rotular-se
o born professor como aquele que corn a
educac5o fisica escolar conseguiu ades-
trar todos os seus alunos. Eles formam fila
para andar, para it ao banheiro, para Ian-
char, para brincar e cumprenn ordens mec5-
nicas atraves de urn simples sinal de apito.
Ora, crianca educada nao é sinOnimo de
crianca comportada e quieta, se assim fosse,
nos, como agentes de movimento, estaria-

mos contrariando todos os preceitos pada-
gOgicos da educacâo pelo movimento.

E preciso esclarecer nosso ponto de
vista sobre o que é esporte e onde ele se
situa.

A prOpria literatura especializada evi-
dencia a existancia de conflitos e indefini-
cOes quanto a questa°, desde o Governo
Federal quando determina sua Politica Na-
cional de Educac5o Fisica e Desportos.

De uma maneira geral, alguns enten-
dem Educac5o Fisica como sinOnimo de gi-
nastica ou esporte, ou ainda recreac5o. Na
realidade, as diversas atividades sempre fo-
ram colocadas ern pratica sem qualquer
preocupacao corn a fundamentacäo teOrica.
Ern conseq66ncia, os conceitos sempre esti-
veram implicitos nas awes fato que dificul-
tou as comunicacOes corn os diversos seg-
mentos sociais. Assim, ainda nao foi defini-
do o que a educacao fisica, o que é esporte,
recreacao, dancas e outras atividades.

A afirmacao de que o esporte constitui
urn fenOmeno social, econOmico, cultural e
politico 6 verdadeira. Partindo deste pressu-
posto, comecamos a evidenciar a preocupa-
c5o corn as conseq6encias, principalmente
sociais e political, decorrentes da sua prati-
ca. Sendo assim, optamos pelas definic5o de
Jac) Paulo Subir5 Medina, assim expressa:
"EDUCACAO FISICA E A ARTE E A CIEN-
CIA DO MOVIMENTO HUMANO, QUE
ATRAVES DE ATIVIDADES ESPECIFICAS,
AUXILIAM NO DESENVOLVIMENTO IN-
TEGRAL DOS SERES HUMANOS, RENO-
VANDO-OS NO SENTIDO DA SUA AUTO-
REALIZACAO E EM CONFORMIDADE
COM A PROPRIA REALIZACAO DE UMA
SOCIEDADE MAIS JUSTA E LIVRE".

Extraimos da definic5o de Medina as
afirmacOes: que atividades especificas auxi-
liam no desenvolvimento integral do ho-
mem e que propiciar5o o desenvolvimento
do processo de renovac5o e transformacâo
social. Considera ainda que o ser humano
nao pode ser trabalhado em forma frag-
mentada, mas como um todo. Nab vamos
apenas pronnover o aspecto fisico de ser
humano, mas ao enfoca-lo como um todo
estaremos em condicOes de influir ern ter-
mos: afetivo, cognitivo, motor e social.

A partir desta definicao concluimos
tamb6m que Educacäo Fisica nao a sin6ni-
mo de Esporte, de Recreacâo e Ginastica.
Educacao Fisica ou Ciancia do Movimento,
constitui urn corpo de conhecimento multi-
disciplinar teOrico e pratico, que encerra o
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esporte, a recreac5o, a gin6stica, a atividade
psicomotora etc.

Uma preocupagâo constante 6 a inter-
pretacao dos valores socials da educacão fi-
sica/esporte quando se argumenta que o jo-
go 6 urn agente socializante, pois traz no seu
bojo a normatiza95o, o estabelecimento de
regras que devem ser cumpridas e respeita-
das, a coopera95o, a solidariedade, a lide-
ran9a, a competick, pre-requisitos para a
vida em grupos ou elementos fundamentals
das relacOes sociais do individuo. A desmiti-
fica95o deste conjunto de valores so aconte-
cera quando tivermos a coragem de ques-
tiona-los e refletirmos sobre a prâtica do
professor de educa95o fisica.

0 jogo pode sim socializar, quando
tratado como um recurso pedagOgico. Ele 6
uma linguagem universal, esta presente na
vida das pessoas, ate mesmo como uma ne-
cessidade. A satisfac5o desta necessidade
humana resulta sem dOvida em prazer, e o
prazer esta intimamente ligado ao desejo,
que atua como mola propulsora da a95o
humana, pois jogar 6 a prOpria realizacão do
desejo.

A rela95o homem-jogo 6 a expressao
da ludicidade no momento em que 6 fortale-
cida pela liberdade, cria95o, fantasia, emo-
95o e espontaneidade resultando num ato
de prazer. 0 processo ensino-aprendizagem
tem no jogo urn grande instrumento de
educa95o, pois toda situacao de ludicidade e
criatividade resulta em prazer e conseqiien-
temente no gosto e interesse pela atividade.

0 desporto que possui suas regras e
fundamentos universals e muitas vezes 6 jo-
gado de forma doutrinaria, automatica, nào
permitindo espaco para intera95o, para cria-
tividade e liberdade de a95o, n5o educa, ri5o
forma, näo sociabiliza e nao transforma. No
entanto, concordamos que o jogo formal
pertence a categoria do saber universal, n5o
o negando em sua forma e contetido, muito
pelo contrario, o seu valor esta em ser, o
ponto de partida para a cria95o do novo. E a
partir do convencional que se cria alguma
coisa e sd assim se dé a transforma95o.

No esporte/jogo, seja coletivo ou indi-
vidual, seja formal ou livre podemos distin-
guir os aspectos dinamicos das reins:5es so-
dais atravas das diferentes formas de pro-
cesso social como o contato, a intera95o, a
comunica95o, a socializa95o, a coopera95o,
a competi95o,	 conflito, a adapta95o, a
acomoda95o e a assimila95o. Cabe ao edu-
cador a tarefa de descobrir e trabalhar a

questho da contradicio do esporte, que ao
mesmo tempo em que reforga a cooperack
incentiva a competick, se vale da interagäo
provoca o isolamento social.

As maiores possibilidades de a95o
educativa do esporte incidem no processo
educacional e principalmente na Educa95o
Fisica enquanto direito de todos.

Sabemos que a realidade da escola
brasileira n5o garante esse direito de todos,
ja que nem a prOpria educa95o, por uma th-
rie de fatores, ainda n5o esta garantida. Mas
na escola da 1 2 a 42 sarie a situa95o se agra-
va ainda mais, no momento em que esta
näo 6 encarada como prioritaria, e quando
trabalhada 6 deficiente e precaria, pela falta
de recurso humano especializado. Outra
questio grave e s6ria 6 a forma como a edu-
cacao fisica na escola prim6ria vem sendo
encaminhada, visando o rendimento atlati-
co, selecionando talentos, marginalizando o
inapto, elitizando, enfim se tornando urn
direito de poucos. Utiliza o esporte para
urn fim e n5o como urn meio de educa95o
integral.

Pot sua importancia e alcance social,
as atividades fisicas na escola devem ser
orientadas basicamente para agOes que
contribuam corn eficacia para a forma95o do
homem critico e conhecedor de seus direitos
e deveres de cidad5o, dentro da perspectiva
de uma educa95o integral, permanente e
transformadora.

0 homem pratica esporte ou movido
por uma necessidade intrinseca de movi-
mento, na busca de urn equilibrio energeti-
co, do sentir-se bem, de realiza95o pessoal,
ou pela questa() positiva que o modelo do
atleta revela. Modelo este caracterizado pelo
atleta-fdolo, estrela, simbolo de sucesso,
ideal a ser conquistado. Dentro deste desejo
de alcancar o mito, encontramos a relac5o
entre o que 6 o ideal e o que 6 o possivel.
0 ideal 6 a mola propulsora que leva o indi-
viduo a buscar a aproxima95o corn o idol° e
sera delimitada pelas suas possibilidades.
Estes limites s5o determinados pelo prOprio
individuo, que tamb6m dimensiona sua su-
pera95o.

Na dimens5o individual o esporte 6
entendido como fonte de sailde e na dimen-
s5o coletiva esta calcada a decisão politica
de uma Democratiza95o do Esporte. Por-
tanto a insercio do individuo na pratica da
atividade esportiva, alk yl da prOpria subjeti-
vidade (auto-iniciativa, vontade prOpria) de-
pende da politica dos Org5os gerenciadores



Motrivi	 	 Junho, 1989 — 111

do esporte que devem lhe garantir o acesso
a esta prâtica.

A educagao fisica/esporte so cumpre
sua verdadeira fungão social quando atinge
o homem em sua totalidade e no sèu deseri-
volvimento equilibrado: o homem social, o
homem corpo e mente, que tenha identida-
de, que cresca dentro de seus propOsitos de
vida, que se sinta livre para se expressar,
para se relacionar, para criar, para lutar por
seus ideals...

Concluimos, portanto, que a verda-
deira fungâo social do esporte cumpre-se no
momento em que o esporte é fonte de gra-
zer, de sailde, é agente de mobilizag50,
agente de transformacao e se torna um di-
reito de todos.
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