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Estee urn espago dedicado a opini6es
abertas sobre temas atuais de nossa area,
visando principalmente a conhecer qual o
conceito da FUNCAO DO ESPORTE NA
SOCIEDADE, segundo o Ponto de Vista de
diferentes intelectuais.

Professors do Departamento de Psicologia e Sociologia da

UFS.

QUAL A FuNcAo DO ESPORTE
NA SOCIEDADE?

Maria Auxiliadora de A. Machado *

Sabe-se que todo processo educacio-
nal procura, em sua essancia, atender ade-
quadamente as necessidades biolOgicas, so-
cials e culturais da populagao a que se desti-
na.

Nos tempos hodiernos, aos esportes
tern se atribuido grande importancia como
instrumento educacional dos povos.

E de facil percepgâo o relevo que tern
para o ser humano o movimento como 0
ato fisico que materializa a expressao de
uma vontade, normalmente se expressando
por urn conjunto de atos ao qual se conven-
cionou chamar de movimentos. Eles estio
presentes em todas as atividades humanas:
no cotidiano, no trabalho, no lazer e no des-
porto.

A sua definicao tern ocorrido de varias
formas por diferentes autores. Newell refe-
re-se geralmente ao deslocamento do corpo
e membros produzido como uma conse-
qiiancia do padrao espacial e temporal da
contragao muscular. Portanto, ele 6 urn
comportamento observavel e mensuravel.

Segundo Connolly, a atravês dele que
o ser humano age sobre o meio ambiente
para alcangar objetivos desejados ou satisfa-
zer suas necessidades. Atribui-lhes tambem
grande importancia biolOgica para o orga-
nismo, no sentido de que constituem os atos
que solucionam problemas motores.

Para Schmidt, o valor dos movimentos
nao se restringe ao aspecto biolOgico. Enfa-
tiza que a capacidade do ser humano de se
mover a mais do que uma simples conve-
niancia, que I he possibilite andar, jogar e
manipular objetos. Ela a urn aspecto critico
do nosso desenvolvimento evolucionario.
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Desde a construcâo de abrigos e de
ferramentas por parte dos nossos ancestrais
ate se chegar a complexa tecnologia e• cul-
turas modernas, os movimentos desempe-
nharam e continuam a desempenhar urn
papel fundamental.

A considerar ainda sua grande impor-
tancia social e cultural. Através dos movi-
mentos ocorrem a comunicagao, a expres-
sâo de criatividade e a dos sentimentos dos
seres humanos.

Na infancia, as experiencias motoras
sac) de fundamental relevAncia para o de-
senvolvimento cognitivo. Os movimentos
fornecem o principal meio pelo qual a crian-
ca explora, relaciona e controla o seu am-
biente.

Em sintese, pode ser dito: onde existe
vida, existe movimento e vida a impossivel
sem movimento.

0 esporte é movimento.
0 movimento esta presente no espor-

te.
Atualmente, alem das fungOes de sail-

de e lazer aos esportes se atribui fungâo de
integragao do individuo na sociedade.

Os beneficios da pratica regular dos
esportes nao chegam a todos os segmentos
da populacâo brasileira. Convivemos corn
implicagOes politicas e sOcio-econOmicas
alem da infra -estrutura desportiva de tal or-
dem a exigir uma nova definicâo das diretri-
zes para o esporte, vez que a linha de nä°
escolhida clever& necessariamente, revelar
coerencia corn a realidade do Pais e corn as
especificidades de cads, uma das suas re-
gi6es, levando em consideracao o verda-
deiro fator de integragäo dos esportes, con-
substanciado no respeito ao individuo quer
no seu posicionamento singular ou coletivo.

Com esse propOsito, mister se faz a
execucâo de programas que visem a cons-
cientizacao da populacao para a importancia
da pratica regular de esportes.

Ha tambem necessidade de uma pre-
paracao psicolOgica para o esporte quando
se trata de cornpeticao.

A competigäo é uma situacao ansiOge-
na por excelancia, pois, antes, durante e
apOs a mesma ocorre o "sofrimento" de %/a-
rias pessoas, sejam elas atletas, dirigentes,
tecnicos ou torcedores.

Na competicao o atleta sabe dispor de
uma so opcbo: o desempenho maxim°.
Alem do mais, tern a responsabilidade de
corresponder aos anseios de equipe tecnica
que o preparou, dos amigos, familiares, etc.

A mente tern enorme influéncia sobre
o nosso corpo. Afirma-se que o desempe-
nho de urn atleta na competicao a determi-
nado por seus pensamentos, atitudes e ima-
gens que tern de si e do mundo que o cerca.

A preparacao psicolOgica e a acao que
tern por objetivo desenvolver a capacidade
psiquica do desportista, protegendo-a con-
tra os fatores estressantes do ambiente es-
portivo e utilizando-a no sentido de obter-se
uma performance maxima na competicao
compativel corn a condicao de "ser civiliza-
cao".

Pretende o treinamento psicolOgico,
usando tecnicas especificas, tornar o des-
portista imune aos agentes que bloqueiam
ou debilitam seu potential psicofisico.

No Ambito do esporte amador, corn
tristeza, se constata de forma muito acen-
tuada maus profissionais da area dos es-
portes, alcovitados por pseudo-educadores
(diretores de escolas) direcionarem o corn-
portamento no sentido de profissionalizacâo
dos atletas ate mesmo a nivel de 1 2 grau,
demonstrando assim, uma falta de cons-
ciancia critica. Aqueles considerados "bons e
excelentes atletas" sempre sâo super-valori-
zados para serem "comprados" atraves de
"bolsas de estudo" e transferancias para
colegios. Tais condutas refletem o descom-
promisso com a educacao alem de contra-
riarem os principios da ética profissional e
induzirem no jovem a falta de fidelidade a
ideais levando-o a possiveis desvios de per-
sonalidade.

Sabemos que a sociedade exige
igualmente de todos mas nâo recompensa a
todos igualmente, ou sequer de acordo corn
os seus esforgos.

Assim, é de se refletir:
0 esporte tern contribuido para uma

sociedade mais humana, justa, harmoniosa
e criativa?

Os jovens atraves do esporte tam tido
consciancia da realidade e do respeito ao
outro?

As atividades esportivas numa socie-
dade competitiva tem contribuido para uma
participacao ativa e integradora?

A forma corn que estao sendo desen-
volvidas as cornpeticOes esportivas tern da-
do condicOes a estimulagOes de novos jo-
vens se integrarem ou tern fortalecido urn
determinado grupo?

De quem sera a responsabilidade?
Da crianca? Do jovem? Da sociedade?
De todos nos?
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preciso refletirmos...
E preciso discutirmos...
E preciso gostar da vida e das pessoas,

de todas as pessoas e da pessoa toda.
Sim. "Gostar do outro e da crianga

(tambem) em alma e corpo inteiro, sem res-
trice° nem fronteiras..."

Facamos do esporte a bandeira de
uma metodologia humanizante que a todos
possa envolver numa pretica interdisciplinar,
a cada urn dando a oportunidade de colocar
o tijolo de sua experiancia no edificio major
da sociedade humana.

Antonio Samarone de Santana *

Antes de arriscar-me em conjecturas
sobre tema tao delicado, gostaria de levan-
tar duas dtividas, como mote para reflex6o:
em primeiro lugar, que a funcâo social do
esporte, como de qualquer atividade huma-
na, a determinada pelo modo de producâo
social, como processo histOrico, variando
temporalmente, e que n6o existe uma res-
poste definitiva, absoluta, invariavel, que es-
sa fung6o vem sofrendo modificagdes e
adaptaciies permanentes de modo a atender
objetivos diversos, em formagOes sociais
distintas.

A segunda dtivida 6 se, mesmo limi-
tando-se a abordagem a um determinado
momento histOrico, nas sociedades divididas
em classe pode-se universalizar a fungâo do
esporte? Se o esporte tern a mesma fun*,
social quer se trate de setores marginaliza-
dos de urn grande centro urbano, de traba-
Ihadores rurais, da classe oper6ria, dos se-
tores m6clios ou da alta burguesia?

Postas essas duas premissas que se-
riam basilares para qualquer an6lise mais
aprofundada do tema, suspeito que na so-
ciedade brasileira o esporte cumpre priori-
tariamente o papel de destacar as disancias
sociais, transformando, para uma pequena
minoria de "bens-dotados", o esporte em
competigâo/espet6culo, e a grande maioria
de impotentes em espectadores passivos e
aparvalhados.

N6o acredito que no Brasil a funcâo do
esporte de disciplinar os corpos e domesti-
car os espiritos tenha conseguido qualquer
resultado importante. Felizmente somos
* Especialista em Medicine do Trabalho e em Medicine Social.

Professor de Saütle POblica da UFS.
** Chefe da Divisdo de AssistOncla ao Servidor da UFS.

pouco afeitos a ordenamentos militares,
normas, filas, etc, tanto, que onde o esporte
consegue ser praticado por massas, que 6 na
classe media urbana, ele 6 transformado ern
passa-tempo, lazer, mudando-se suas re-
gras e formas, transformando-se em ativi-
dade trivial.

0 esporte apresenta-se tambern como
atividade econemica, corn profissionais,
treinadores, auxiliares das mais variadas
formagOes, em torno da qual se estrutura
todo urn complexo industrial para producio
dos equipamentos e materials necessarios
pratica dos mais variados esportes.

Nao vejo tambam importancia na fun-
* do esporte como canal para ascensio
social. Urn ou outro "popular" talentoso,
pode, em alguns esportes, conseguir desta-
que e sair da miseria por este caminho, mas
a maioria mesmo morre na v6rzea.

Para nâo decepcionar quem me co-
nhece com medico, esclareco que nâo con-
cebo nenhuma fun* importante do es-
porte como determinante do estado de sad-
de, nem individual nem coletivamente fa-
lando; e que talvez, como o esporte 6 quase
sempre praticado corn boa dose de competi-
c5o, quem apresenta-se em melhor estado
de higidez leva certa vantagem na maioria
dos esportes.

•
Dr. Gilson do Nascimento Melo

A hist6ria da humanidade relata a
preocupageo que o homem sempre teve em
manter o seu corpo bem condicionado para
desempenhar melhor suas atividades no
dia-a-dia.

Atualmente, observamos o interesse
crescente do homem em praticar algum tipo
de modalidade esportiva, competitiva ou
nao, visando manter em equilibrio corpo e
mente.

Seguindo este raciocinio, corpo e
mente devem ser entendidos como compo-
nentes que integram urn 6nico ser.

Cientificamente este comprovado que
o individuo que pratica alguma atividade es-
portiva secreta substencias (hormOnios) em
major quantidade, ativando algumas partes
do cerebro, fazendo corn que a capacidade
de raciocinio seja mais repida ao contrerio
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daqueles que rib° a praticam.
A sociedade brasileira vem despertan-

do, principalmente nos jovens, urn grande
interesse pela pratica esportiva, apesar de
neo receber por parte do governo o apoio
necessario para a formageo desportiva. Sa-
be-se, porem, que as escolas pUblicas neo
oferecem, na sua maioria, condicifies basicas
para desenvolver um trabalho educativo de
embasamento teOrico pratico, por isso, jus-
tifica-se o neo brilhantismo dos nossos
atletas nas diversas competicOes.

Quinto do mundo em extenseo terri-
torial, sexto em populacao e skim° em pro-
ducao industrial o Brasil se coloce num dos
lugares mais humilhantes no desempenho
esportivo, devido a ausencia de uma infra-
estrutura e de urn incentivo eficaz.

Uma das funcOes primordiais do es-
porte é o desenvolvimento psico-motor do
individuo, pois quanto mais cedo praticar
uma atividade fisica, melhor desempenho
WO.

A atividade esportiva quando bem
praticada contribui pare urn relaxamento
mental e corporal, diminuindo o "stress",
propiciando ao organismo urn melhor de-
sempenho das suas fungdes.

Ultimamente o avanco tecnolegico do
material esportivo tern facilitado no apri-
moramento do vigor fisico do homem, tor-
nando-o mais feliz, superando distancia e
tempo.

0 esporte tern contribuido para o de-
senvolvimento socio-cultural e econOmico
da humanidade de urn modo geral, aproxi-
mando nacOes e povos, neo respeitando
preconceito racial, poder econOmico e di-
yergencia religiose.

Como se pode observer, o esporte
sere sempre essencial ao homem, princi-
palmente numa sociedade conturbada, de-
vendo permanecer acesa a tocha olimpica,
momento uniao de uniao da comunidade
das nacees, em torno de urn ideal tao nobre
como o esporte.

•
Neilza Barreto de Oliveira *

Urn desafio! Foi simplesmente o que
pensei quando solicitada para escrever so-
bre a Funceo do Esporte na sociedade.

0 desafio consiste justamente, por
Professora do Departamento de Psicologia e Sociologia da
Universidade Federal de Sergipe.

meu trabalho profissional estar mais voltado
para as quest:5es agricolas e agrarias, o que
o distancia das quadras de esporte e das re-
lacees que al se estabelecem. Na Universi-
dade, leciono as disciplines Sociologia Geral
e da Educacao, corn turmas de ate 50 alu-
nos, dos mais variados cursos, inclusive,
Educacao Fisica. Ora, se je considero desafio
urn professor que, na tentative de fazer urrt

curso critic°, lida corn alunos de variados
cursos, trazer do abstrato ao concreto 0
contend° dado em sale de aula, quando
afloram questOes praticas do cotidiano dos
futuros profissionais, que devem ser anali-
sadas, interpretadas, para que os mesmos,
enquanto agentes possam atuar e transfor-
mar a sociedade, imaginem o desafio de dis-
correr sobre urn terra de uma area tao espe-
cifica de conhecimento.

Colocadas essas questees, vamos ao
terra que aceitei expor.

A sociedade a que you me referir do-
ravante é a sociedade brasileira, capitalista,
dividida em classes sociais e suas fracifies.
Uma sociedade do terceiro mundo, integra-
da aos paises mais desenvolvidos dentro de
uma Ingica do capital bastante clara e de
uma divisão internacional do trabalho. Uma
sociedade na qual o contraste entre ricos e
poderosos convivendo corn a miseria, a fo-
me, a desnutricao e a morte dos explorados
é marcante. Uma sociedade na qual existe
Lima camada social intermedieria que, ora
pende para a opulencia, interiorizando va-
lores e comportamentos dos mais podero-
sos, opondo-se a luta dos misereveis e
oprimidos e, em outros momentos quando
tende a pauperizaceo, reconhece naqueles
os verdadeiros agentes histericos que po-
dem, devem e ye° fazer transformacOes
profundas na sociedade e, conseqUente-
mente tentareo instaurar a justice e a igual-
dade social.

E dentro desse quadro que tentaremos
colocar a Funceo do Esporte na Sociedade,
agora, brasileira.

Algumas reportagens da revista "Isto
O/Senhor" de 31 de maio de 1989 e do "Jor-
nal do Brasil" de 14.05.89 oportunamente
cairam em minhas maos, chamando-me a
atenceo. As duas primeiras versam sobre
modalidades de esporte que na "hierarquia"
— se é que isso existe no esporte — estariam
dentre aquelas que ocupam os mais baixos
niveis hierarquicos das modalidades espor-
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tivas, em que o capital pode ser investido e
conseqUentemente angariar lucros-atletis-
mo e basquete. A illtima reportagem det6m-
se sobre a linguagem futebolistica, desta
feita o professor Ilk) se detem apenas na-
queles que fazem esporte por profissao, mas
nos que, Procurando o Lazar• — e ainda po-
dem usufruir — sem pegas importantes da vi-
da do esporte e engordam, enquanto con-
sumidores, o capital.

Quando falo sobre a "hierarquia" do
esporte e investimento do capital, estou
pensando em esportes tipo Formula 1, Ta-
nis, Golf etc ocupando os niveis hierarquicos
mais altos (elitistas), descendo a escala fute-
bol, basquete e volei, descendo urn pouco
mais o atletismo. Se you nessa diregbo, vis-
lumbro os instrumentos e equipamentos ne-
cessarios para se praticarem tais esportes, a
qualidade da mataria-prima utilizada e a
forga de trabalho. Nos primeiros tipos de
esporte a que me referi vemos claramente o
custo e o capital que sac) investidos e a forga
de trabalho que no geral, sai das classes so-
ciais mais abastadas, ou, em alguns casos,
quem os pratica sac) poucos, pelo lazer que
da, prazer, nao sendo portanto profissionais.
Nas duas Oltimas escalas hierarquicas, a
questa') da profissionalizagbo, do esforgo
necessario para a sobreviv8ncia fica mais
transparente, o investimento do capital, sua
exploragao e opressao mais cristalinos.
Aparece nestes casos tam barn a origem de
classe daqueles que o praticam enquanto
profissionais e ate mesmo pelo lazer. Final-
mente, temos que levar em consideragao os
consumidores dos diversos tipos de esporte
dentro dessa hierarquia. E aqui, os precos
de mercado que sera() revertidos em lucros
para os capitalistas selecionam o pUblico
consumidor delimitando as classes sociais
que procuram como lazer o seu esporte
preferido e ate induzindo a cultura de classe
para esse ou aquele tipo de esporte. Seria
necessario mais tempo e espago para refle-
tirmos sobre o emaranhado de investimento
de outros capitais que usufruem do esporte
(comunicagao, calgados, vestimentas, rel(5-
gios, etc).

Agora, retomemos as reportagens. A
"Isto 6/Senhor" diz "Como 6 que uma ex-
professora de 25 anos, acostumada a treinar
em pista de barro, ciclovias de Natal, conse-
gue superar duas norte-americanas, das
melhores no ranking que ainda dispOe da
mais avangada infra-estrutura de treina-
mento, bons patrocinios e cobram ate US$ 5

mil para entrar numa pista?"
Duas questOes ha para se analisar

neste primeiro momento: a integragao ter-
ceiro- mundo- pais desenvolvido, dentro da
lOgica do capital e da divisao internacional
do trabalho, alern do investimento do capital
no esporte. 0 autor do artigo demarca as
condigOes de trabalho (treinamento) das
atletas, colocando em seguida a questa() dos
bons patrocinios (investimento do capital).
Ainda nessa diregao, no final da reportagem
6 visto que Magnolia, a atleta brasileira em
pauta, recebeu urn patrocinio mensal do
"Pao de Agdcar" no valor de NCz$ 1.200,00,
devido a sua vitOria no dia 21 de maio. 0
salario atual de Magnolia 6 de NCz$ 250,00
enquanto no inicio da reportagem fica claro
que o exigido para as norte-americanas en-
trarem na pista 6 de US$ 5 mil.

A reflexâo que podemos fazer 6 esta:
MagnOlia, Esmeralda, Joao etc sac) atletas
provenientes das classes exploradas e opri-
midas, "perseguem urn sonho" — transfor-
marem-se em campedes — ultrapassam as
barreiras econOmicas, sociais e politicas da
sociedade do terceiro mundo, na maioria
das vezes nao recebem assistancia medica,
tacnica, incentivo do governo ou do Estado.
Muitos desses esportistas sao obrigados a
desenvolverem duas atividades profissio-
nais: uma que se reverte em salario e ga-
rante a sua sobrevivAncia, e a outra que,
num esforgo sobre-humano — suas energias
ja estao debilitadas em virtude da primeira —
conseguem objetivar paralelamente: o es-
porte. Quando conseguem sobressair, su-
perpondo-se, inclusive, aqueles dos parses
desenvolvidos, sac) mitificados, ideologiza -
dos, simbolizados pelo capital, que tents se
justificar dentro da sua filosofia e ess8ncia,
demonstrando que: 6 possivel qualquer um
enriquecer, ou ainda, todos tern as mesmas
condigOes de igualdade e podem chegar la
(sic). Mas, o que resta aos nossos atletas no
momento dessas vitdrias? A luta pela vida
muda de eixo. Agora, enquanto campeOes e
reconhecidos, resta-Ihes procurar ou serem
descobertos por algum patrocinador, o que
Ihes melhorara as condigOes de trabalho
para fazerem aquilo para que ja demons-
traram terem compet8ncia e capacidade. Por
sua vez, o capital que penetra e se enraiza
por toda a sociedade como urn cancer, esta
all, a espera de uma forga de trabalho: disci-
plinada, competente, qualificada, da qual ele
procura retirar o maior proveito daquilo que
pode the dar lucro, para poder continuar a
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engordar, acumular e dominar— tambêm na
Inthistria do esporte.

A segunda reportagem nos apresenta
uma outra desportista que, nos parece, ja
percebeu e se integrou ao espirito do capital
e tenta, ao ser explorada, uma forma de
usufruir do mesmo. Se nao, vejamos: "0
Marketing de urn casamento". Ja pelo titulo
o artigo esta impregnado do capital (sem
comentario). A reportagem da "Isto e/Se-
nhor" diz no final "em seguida o casal vai
virar griffe esportiva". A jogadora de bas-
quete Hortancia, diz em reportagem da se-
mana anterior ao seu casamento, que vai
continuar jogando, demonstra a sua indivi-
dualidade e aponta como usufruir daquilo
que ela tern competancia para fazer — jogar
basquete, o momento que ela esta atraves-
sando é o melhor possivel, o que, numa lin-
guagem esportiva significa "esta em boa
forma". E aponta mais, para como ela inte-
rioriza o capital, se engaja e tenta usufruir
do seu jogo de capitalizacäo. Se Hortancia
vier a se transformar em uma boa empresa-
ria, dificilmente acabara vivendo do assis-
tencialismo dos seus f5s, como alguns cra-
ques que deram glOrias e vitOrias aos con-
sumidores dos estadios, enriqueceram pa-
trOes e cartolas e acabaram na misêria.
born que se frise que ela, se vier a se trans-
formar em empresaria, estara tambern mu-
dando de classe social.

Por fim, a terceira reportagem, a do
professor Osvaldo, fala sobre este contro-
vertido esporte que é o futebol. 0 futebol,
esporte mais difundido entre as camadas
populares brasileiras, perpassa tambarn pe-
las mais aquinhoadas a pelas intermedia-
rias. Joga-se futebol para se perder a barri-
ga adquirida por nao se fazer nada, a nao
ser explorar os outros. Ou, para esquecer
por noventa minutos a explorag5o de uma
semana de trabalho. Joga-se sem a minima
condicao de saticle ou de trabalho, mas, por
ser o futebol uma profiss5o e por se ter que
"ganhar a vida". Ou, corn todas as condi-
gOes, pois tornou-se um craque, é reconhe-
cido, patrocinado e pode exigir melhores
salarios e condigdes de trabalho devido
mercadoria de que dispOe (?) — sua forca de
trabalho para atingir o pico dos precos no
mercado.

Poram, o que o professor tenta estu-
dar é a linguagem daqueles que praticam e
consomem o futebol. Um vies de estudo
* Secretaria de Educagão do Municfpio de Aracaju-SE

Professors do Departamento de Educagao da UFS.

muito interessante. Ele mostra como o fute-
bol-inthistria e como a midia trabalha a
linguagem, deteriorando a criatividade dos
jogadores e consumidores. E comenta o
empobrecimento da linguagem futebolistica
e esportiva nos dItimos anos.

0 que me chama a 4.tengâo no artigo
do professor Osvaldo é justamente a ponte
que ele faz entre o futebol-indiistria, a in-
&Istria da comunicac5o, homogeneizando a
linguagem que nao sai do campo de futebol.
Reconhece a criatividade das camadas po-
pulares quando estas transformaram o in-
glès e do esporte em portugués abrasileira-
do, saindo dos prOprios estadios, ou das
camadas populares empobrecendo e crian-
do a linguagem do esporte que !hes é mais
acessivel para consumir como lazer-prazer.

Concluindo o desafio. E nesta pers-
pectiva de classes, de enraizamento do ca-
pitalismo e de criatividade e sobrevivOncia
do povo brasileiro que vejo a fungi° do Es-
porte na Sociedade Brasileira.

•
Prof@ Ada Augusta Celestino Bezerra *

Talvez em decorrência mesmo da mi-
nha formagáo como educadora e da minha
histOria de vida profissional, encaro o ES-
PORTE como urn forte componente pada-
geogico na vida do cidad5o. A histOria nos diz
que as sociedades primitivas o adotaram
como recurso efetivo de treinamento para a
sobrevivencia social e para a guerra. Inseri-
do no ambito da educagäo fisica, corn diver-
sas modalidades, o esporte, pelo desenvol-
vimento metbdico de exercicios fisicos, pro-
gramados, ritmados, tern feito emergir seu
sentido estetico e de lazer. Individualmente
ou atravês de equipes ele tern assegurado
sua posigho na sociedade atual, sendo muito
fortes suas marcas de habilidade, vigor fisico
e intelectual, entusiasmo e decis5o, oportu-
nizando sempre o encontro de muitas pes-
soas na sua prâtica ou no seu acompanha-
mento. Seu sentido social é muito evidente,
sendo que dele a sociedade capitalista se
apropriou enfatizando a competitividade e
sua possibilidade rentavel enquanto negO-
cio, caracteristicas associadas as leis organi-
cas do capital. Vemos sua evolug5o em dire-
câo a festivais, espetaculos e competicOes de
amadores, profissionais e ate intercolegiais,
em muitos casos trabalhados em direcâo
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alienante. Preocupa-nos tambern sua elitiza-
gio no seio desta sociedade de classes mas
sobretudo a perda do seu sentido politico.
Acreditamos que atraves da Educageo Fisica
possa vir a ser resgatada a essencia da prati-
ca desportiva enquanto fungâo social e poli-
tica de modo a coloca-lo na perspectiva
progressista do movimento integral do ho-
mem, da indissociabilidade corpo/mente,
suor fisico/ciencia, em favor do processo de
transformagao que busca uma sociedade
mais justa e igualitaria.

•
Eduardo Ubirajara Rodrigues *

Do "disporte" frances do seculo XIV,
esporte tern o significado de munch°, pas-
satempo, prazer, lazer. A encyclopaedia
Britannica lembra-nos o termo "deporter"
na acepgeo verbal de "divertir-se", mas que
significa, tambern, suportar, saber levar bem
as coisas menos boas.

Neste breve artigo neo vamos perder
tempo em conceituar "esporte", o que
transpareceria uma exibigeo erudita de urn
academicismo thurgues, positivista, sob o
ponto de vista etimolOgico e temitico-insti-
tucional. Por outro lado nio se pode falar,
gratuitamente, em "fun*" ou "importen-
cia" de alguma coisa, sem racionalmente,
informar-se sobre o significado tedrico-pra-
tico a que se objetiva atingir, a quem inte-
ressa o assunto, em que sentido se deseja
revelar essa fungeo ou importancia, no caso,
aqui, do ato esportivo. Assim, lembramos
que "esporte" tanto pode denotar exercicio
fisico, para fins recreativos, para competi-
geies, como terapia para aquisigeo de um
determinado modelo fisico ou para manu-
tengeo de padrOes de sadde. 0 "esporte"
este ainda aliado aos movimentos psico-
somaticos na busca do equilibrio mente-
corpo, assim como uma atividade de ades-
tramento profissional na formageo de mao-
de-obra especializada, isto 6, como trabalho
sisternatico, formal. Desta forma, o esporte
pode, sob o aspecto psicoldgico, exigir corn-
petitividade, cooperage() (principalmente
nos esportes coletivosl, coragem, interesse e
motivageo — quando se visa a recompensa,
qualquer que seja a sua forma.

Nossa vivencia nos esportes tern-nos
revelado duas facetas em fungeo do social.
Primeiramente, ao participarmos, desde a
infencia, de qualquer modalidade esportiva,
* Professor do Departamento de Filosofia e Histdria da UFS.

Iddica, sempre fomos impelidos a resgatar
nossa identidade, quer como atleta-modelo,
quer como co-participe de uma force privi-
legiada, detentora de vitdrias. Esta 6 a face
do individualismo que, ao transcender o per-
sonalismoJeva o cidadeo esportista despre-
parado ao egoismo, muitas vezes servindo
as classes'dominantes da sociedade, como
um semi-deus protegido e protetor dos diri-
gentes dessas castas. Ai o esporte funciona
corn urn carater pedagOgico contrario a rela-
gal) trabalho-educageo, como uma relagio
social definidora do modo humano de exis-
tencia, de busca de liberdade. A segunda fa-
ceta que se nos apresenta enquanto admira-
dor dos esportes, de urn modo geral, 6 a que
nos induz a aceitar o "modus vivendi" das
relacties socials de sistemas de governo
totalitArios, corn sua's conotagdes de forge,
de poder, de violencia, ate, como sintomas e
instrumentos de manutengeo do "status
quo". Ai, desde os primeiros jogos de Ate-
nas, vamos identificar o pa° e o circo que
mantem sociedades sub-desenvolvidas, pe-
dagogicamente bem subordinadas, depen-
dentes. E o simples admirador passa a ter o
papel de propagador dessa dominagio.

Corn relageo as experiencias corn nos-
sos alunos de Educagio Fisica, inicialmente
temos que confessar nossa identificagao
corn o espirito Iddico das turmas deste cur-
so. Prende-se, exatamente, ao fato de ter-
rnos participado, na vide escolar, de movi-
mentos esportivos o que, de certa forma,
desenvolveu-nos urn espirito de desportivi-
dade nas nossas relagOes em sala-de-aula —
e fora delas — corn nossos alunos. Nos pro-
gramas de Metodologia Cientifica e de ou-
tras disciplinas, injetamos exemplos praticos
de nossas experiencias, assim como colo-
camos exemplos ligados a aspectos psico-
sociais de nossa clientela escolar, aspectos
sOcio-politico-econOmicos de nosso pais, de
forma atualizada, mostrando como essas
relagOes despertam confianga, motivageo
corn interesses conseqdentes, que tern re-
produzido nossa preocupageo pela politiza-
geo de nossa sociedade, na busca de uma
conscientizageo e age° efetiva libertadora
das classes menos abastadas. Esta tentativa
de quebrar barreiras tradicionais da educa-
geo torna-se, desportivamente, mais facil
e fertil junto aos alunos de Educagai) Fisica,
posto que muitos desses jovens nä° encon-
tram urn dialogs° franco corn os pais ou corn
seus ex-professores, fazendo-os identifica-
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dos corn tantas minorias discriminadas,
marginalizadas muitas vezes pelos estereO-
tipos sociais dominantes.

Desta forma concebemos, na praxis,
"esporte", funcionando como urn dos po-
derosos instrumentos pedagOgicos, na
aproximag5o dos seres humanos, quer para
submete-los a determinado sistema, , quer
para propiciar-Ihes independencia. E nas
relacties esportivas que nos colocamos
diante das facilidades e dificuldades impos-
tas a sociedade. Cabe ao educador de es-
portes, entretanto, levar luzes de conscienti-
zagâo dos papeis desempenhados por quem
admira ou pratica esportes. Essas relagOes
pedagOgicas ern qualquer esporte podem
ser bem aproveitados na busca da extirpa-
gbo das segregagOes impostas as classes so-
ciais dominadas, discriminadas.

•
Prof. Euclides Redin *

A atual situag5o do esporte na socie-
dade tern uma fung5o pelo menos ambigua.
Considero o esporte, o lazer, o brinquedo,
uma atividade fundamental na vida de cada
pessoa e de todas as pessoas. Definitiva-
mente, n5o é uma "atividade de consolag5o"
ou atividade de compensag5o das frustra-
gdes sofridas nas outras atividades desgas-
tantes do cotidiano. Tanto o brinquedo é
importante que o é ate para o equilibrio do
psiquismo animal. Ate os animais "brincam"
— E Obvio que o ser humano, em situacäo de
normalidade, tambem brinca. Em situac5o
de ausencia de preconceitos, o brinquedo
nao é apenas especifico da crianca: é especi-
fico de toda pessoa normal em qualquer pe-
riod° da vida. 0 brincar faz parte da neces-
sidade irreprimivel da atividade de todo o
ser humano sadio. 0 brincar n5o é apenas a
busca de uma atividade prazerosa; mais que
isto, é a resposta a uma exigencia de ativi-
dade, quer ela seja prazerosa ou n5o. Os es-
portes, os brinquedos mais plenos que reali-
zamos incluem desgastes, sofrimentos, can-
sacos objetivamente. Portanto, näo é na sa-
tisfac5o imediata que o brinquedo tem sua
gratificac5o. A realizac5o plena do brinque-
do esta numa esfera bem mais profunda que
a esfera da satisfaoab epidermica. 0 brin-
quedo responde a uma necessidade psicold-
gica de ac5o, de atividade, de imaginac5o,
de fantasia, de beleza, de harmonia de vida. 

Psic6logo da Universidade Federal de Vicosa.
** Professor de Filosofia da Educacäo da UFS.

Nada disto tem o esporte, o brinque-
do, o lazer da nossa sociedade. Estäo nesta
situag5o tanto nossa infancia, como nossos
jovens e particularmente os adultos do nos-
so pais. Os brinquedos, os play-grounds, os
parques infantis, os estklios, as pracas, os
programas de televis5o e cinema esvaziaram

"lazer" de sua caracteristica fundamental:
a participag5o ativa. Somos uma gerag5o de
ESPECTADORES de lazer, de brinquedos,
de esportes ou quando muito executores
das agdes de brincar programadas pela in-
&Istria dos brinquedos.

E para os outros adultos que nâo väo
aos estadios, resta a busca dos consultOrios
medicos, dos cardiologistas ou das acade-
mias de ginasticas aerdbica. E preciso poder
brincar... para tanto necessitamos que a or-
ganizacio do processo produtivo nos de
condigdes. Isto é urgente, antes que o mun-
do se tome urn imenso manicOmio.

•
Josè Paulino da Silva —

Esta pergunta merece urn breve es-
clarecimento inicial sobre o que entendo por
esporte e a que sociedade estou me refe-
rindo.

Para mim esporte é toda e qualquer
atividade que o ser humano exerce, estimu-
lado por urn desafio inerente a prOpria ativi-
dade. Urn desafio que exige certa habilida-
de, certa criatividade por parte de quem a
pratica. 0 que distingue esta de outras ativi-
dades humanas é o seu aspecto prazeroso: —

ser humano se sente bem ao faze-la.
Gosta de praticar. Em sintese, é este o senti-
do que atribuo ao esporte.

Quanto a sociedade, estou me referin-
do a sociedade na qual vivemos o que é
marcada por grandes diferencas. Nesta so-
ciedade ha uma predominencia muito gran-
de do individualismo e da competicao em
detrimento da solidariedade e a concorren-
cia é urn dos fatores para se "vencer" e pro-
gredir a qualquer custo.

E a partir destas duas conceituagdes
que quero situar minha resposta a pergunta
que me foi proposta pela Revista MOTRIVI-
VE NCIA.

Acho que o esporte de urn modo geral
em especial certas praticas desportivas

tern sido utilizadas pela sociedade como urn
"meio" para se estimular a "concorrencia" e
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ao "individualismo". 0 esporte tem sido
muito manipulado por quem detern o poder
sobre o mesmo, deixando de ser uma prati-
ca agradavel por parte e quem a exerce,
tornando-se inclusive um instrumento de
manipulagâo do poder econOmico e politico.
Um exemplo tipico desta relagao de depen-
dancia do esporte de determinada esfera de
poder da sociedade sac) as olimpiadas.

Na sociedade atual o esporte passou a
ser uma atividade que cada vez mais esta a
exigir estrutura e meios para se efetivar,
porque passou a ser urn produto de consu-
mo.

0 que questiono 6 se na sociedade
atual, o esporte tern condigOes de se livrar
deste tipo de manipulagäol Entendo que
esta questao deve ser urn sari° desafio para
os educadores que tern se dedicado ao estu-
do do esporte como uma das atividades vi-
tals do ser humano. Ninguem melhor que os
professores e estudantes de Educagao Fisica
para aprofundar e ampliar esta discussao,
sem dOvida cornplexa, mas estimulante.

•
Luiz Leite Monteiro de Oliveira *

0 termo fungäo merece uma analise
de seu significado, ate porque ele 6 mais
amplo do que usualmente supomos. Fungâo
6 urn termo que veio substituir o binOmio
"causa e efeito". A Ciancia tern abandonado
a nogao de que uma unica varievel (causa)
produz urn Onico efeito. Mesmo em labora-
tOrios cada vez mais se constata a natureza
multideterminada dos fenOmenos. Alem
disso dois eventos podem se suceder nAo
porque urn "cause" o outro mas porque
ocorrem seqUencialmente. Dai hoje se falar
numa "relagbo funcional" entre eventos.
Fungäo e nao causagao.

Outro significado de fungâo 6 aquele
dado pela teoria da evolugâo de Darwin e
que indaga acerca do valor, dum evento ou
comportamento, para a sobrevivencia da
espacie.

Qual a fungâo do esporte na socieda-
de?

Comegando corn uma analise algo
grosseira das relagOes funcionais envolven-
do o praticante de esporte na sociedade, po-
demos associar o termo corn outros do tipo:
lazer, socializagao, cooperagao, sucesso e
dinheiro. Mas tambern pode haver associa-
- Professor do Departamento de Psicologia e Sociologia da

UFS.

gâo corn termos dum outro tipo: "stress",
"dopping", individualismo, competicao, es-
quecimento e miseria. Conclui-se que o Es-
porte se constitui numa atividade complexs,
multideterminada e multideterminante. E
uma area que por si so mereceria uma disci-
plina cientifica exclusiva, corn muito a des-
cobrir e mais ainda a aplicar. Pouco sei de
aprofundado a respeito mas ja existe a pro-
posta duma ciancia da Motricidade humana,
a qual por certo revolucionara a Educagao
Fisica, desde que essa esteja sendo vista ex-
clusivamente como licenciatura ou tecnica.

0 estudo da atividade fisica humana
nao pode prescindir da Psicologia, espe-
cialmente daquela definida como estudo do
comportamento, ou melhor, do comporta-
mento em relagao ao ambiente. A Motrici-
dade nao deixa de ser tambern estudo do
comportamento, mas o destaque 6 dado
sua estrutura subjacente, a topografia e am-
plitude. Uma importante area de interface 6
a da psicomotricidade, envolvendo o conhe-
cimento do esquema corporal, as coordena-
Vies perceptivas e as percepgOes espago-
temporais. A area da aprendizagem tambern
permeia ambas as disciplinas. Sem exagerar
poderiamos equiparar a importancia da re-
lack, Motricidade e Psicologia corn aquela
existente entre a Morfologia e a Fisiologia. E
dificil separa-las. Urn pressuposto que tern-
se mostrado produtivo na Psicologia 6 a de
que "o homem 6 o que ele faz".

Para encerrar, cabe relembrar o con-
ceito .darwiniano de fungal:). Ern que o es-
porte contribui para a sobrevivencia da es-
pacie humana? Uma rapida analise parece
revelar maior valor de sobrevivencia do es-
porte no passado do que no presente. Uma
das raz6es 6 a de que os avangos da medici-
na tern superado (?) muitos dos riscos da vi-
da sedentaria do homem moderno. 0 ho-
mem cada vez mais perde ou sufoca seus
instintos em beneficio duma civilizagao e
cultura que apreg6a valores como a paz e a
concOrdia entre os homens. E possivel,
acreditamos, que a sobrevivencia da espacie
nao precise decorrer da disputa por territO-
rio: alimento, sexo, abrigo e conforto. A es-
pecie humana desenvolveu uma ciancia e
tecnologia que permite a sobrevivencia de
todos os individuos da espacie e nao apenas
daqueles mais fortes, mais aptos ou melhor
armados. 0 esporte pode deixar de ser urn
adestramento necessario a luta pela sobre-
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vivencia individual e passa a ser fonte de la-
zer e cooperack entre os homens. Sera isso
possivel?

A questa() que se coloca no esporte
competitivo é a de que ele pode estar satis-
fazendo uma necessidade instintiva de luta
pela sobrevivancia. Se a agressividade é al-
go natural do homem, o jogo de competigao
é uma ritualizagäo da antiga luta pela sobre-
vivancia, permitindo o extravasamento dos
impulsos naturais. 0 esporte é entao a ativi-
dade onde as forgas determinantes dos ins-
tintos animals e aquelas da cultura humana
devem encontrar equilibrio. E necessario
entao nal:, so educar para o esporte mas
educar no esporte. Do contrario a violencia,
como aquelas ocorridas no futebol inglas,
deixarao de ser excegao e poderemos vir a
perder o verniz civilizatOrio que nos define
como homens, diferentes de animais.

•
Prof@ Walburga Arns da Silva *

Geralmente quando pensamos em es-
porte o fazemos associando-o a qualidade
de vida, a humanizagao do quotidiano, ao
lazer, ao tempo livre, ao Itidico, ao prazer, ao
exercicio fisico, a destreza, a sairde e valori-
zagao do corpo, a uma atividade que flat)
tern compromisso corn o titil e o rentavel,
nao subjugada a obrigagao, a necessidade;
algo que se caracteriza como intervalo na
opressao do trabalho, do desgaste pela so-
brevivencia.

No entanto, se pensamos na sociedade
em que vivemos, parece que aquilo que fa-
lamos acima esta fora do lugar, deslocado
da nossa realidade: nesta, a grande maioria
das pessoas sac) obrigadas a dedicar a major
parte de seu tempo e de sua energia ao tra-
balho estafante a fim de garantir o seu pal)
de todo dia. Do esporte se pode, assim, dizer
o que Henri Lefebre fala dos lazeres que
"entram na divisão do trabalho social, nao
se) porque o lazer permite a recuperagao da
forga de trabalho, mas tambem porque pas-
sa a haver uma inclOstria dos lazeres, uma
vasta comercializagâo dos espagos especiali-
zados". Ha os Yate, -Canis e jockey clubes, os
clubes de Asa-Delta... para urn pUblico sele-
cionado, ha as equipes de volei e basquete
patrocinados por grandes empresas... e ha
os campinhos de pelada que abrigam os ti-
mes improvisados da periferia...

0 esporte nao escapa aquilo que se
* Professors do Departamento de Educagao da UFS.

pode chamar da predominkcia do econO-
mico na nossa sociedade e que penetra em
todos os setores de manifestagdo da vida
humana. Ndo é mais o valor do use que im-
porta — no caso, a satisfagao da necessidade
de lazer, de jogo, de fruigho — mas sim o
valor da troca: — o lucro, o objeto vendavel.
0 prOprio desportista, bem como a sua
energia e habilidade, a sua imagem se tor-
nam mercadorias, sujeitas as leis do merca-
do, aa leis da cornpetitividade, eficacia, ren-
tabilidade no jogo da concorrancia e na
oferta ao consumo. Neste processo de reifi-
cacao, o atleta-mercadoria se torna de ex-
portagao, de transagOes milionarias entre
urn clube e outro. A sua imagem vende re-
frigerante, vestuario e artigos de toda espa-
cie. A sua pessoa, transformada em idolo,
atrai as massas ao estadio ou para diante da
TV. Estas, privadas de tempo, espago, equi-
pamentos, condigOes fisicas e psiquicas para
usufruir de urn esporte se encontram con-
denadas a serem passivos consumidores de
imagens e espectadores do movimento e da
atuagbo de outrem.

0 profissional do esporte é submetido
a uma disciplina rigida, a urn adestramento
que o leva aos limites de suas capacidades
exigindo-Ihes o maxim° de rendimento se-
melhante ao sistema taylorista de explora-
gäo industrial — deve subjugar desejos, sen-
timentos e vontade pessoais a lei maxima da
competigao, ao vencer qualquer prego
mesmo que este seja o da violencia ou frau-
de. Ha necessidade de ser o mais forte, o
mais veloz, o mais resistente, o mais habil...
Aquilo que deveria ser jogo e prazer se
transforma em violentagâo do prOprio corpo
e combate a outros. Nao ha parceiros mas
sim confronto de adversarios. Enquanto mi-
litares fazem da guerra (simulada ou nao),
urn jogo, manuseando bottles de computa-
dores, seguindo a trajetOria de misseis e ex-
plosäes na tela e deliciando-se corn as ima-
gens de morte e destruigao, os desportistas,
nao raras vezes, transformam os jogos em
verdadeiras guerras, defrontando-se corn a
violencia ao vivo. Em ambos — na guerra
como no esporte e no esporte como guerra
— ha negacâo da solidariedade e desrespeito
ao ser humano. Ambos se constituem ele-
mentos altamente lucrativos na engrenagem
da sociedade capitalista.

Nâo resta clOvida que para urn redi-
mensionamento da fungäb do esporte na
sociedade ha necessidade de mudangas es-
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truturais na prOpria sociedade, acompanha-
da de revisio dos valores que impulsionam
seus integrantes, passando da esfera da ne-
cessidade, da explorag5o/dominagio para a
esfera da liberdade, da solidariedade.
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