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CARTA DO ESPORTE NA ESCOLA

A intenceo de se elaborar uma carts de re-
comendagâo sobre o Esporte na Escola,
surgiu da necessidade de se repensar essa
manifestageo, orientando-a para urn sentido
educacional. Tal repensar, teve como expe-
riencia concreta a realizaceo dos Jogos Es-
colares Brasileiros de 1989, que estiveram
referenciados em principios coerentes corn o
processo educativo voltado a formageo ple-
na do homem.
A partir das discussees e dos subsidios vei-
culados na I Conferencia Brasileira do Es-
porte na Escola, evento constitutivo da pro-
gramageo dos JEBs 89, foi possivel aos par-
ticipantes do referido evento a elaboracao
do pretendido documento. Nesse sentido
surgiu a Carta Brasileira do Esporte na Es-
cola, que teve contribuicao de todos os
segmentos envolvidos na realizaceo dos
JEBs (dirigentes, professores, arbitros e es-
tudantes), atraves de seus representantes na
conferencia, como tambern por parte de al-
guns profissionais de Educaceo Fisica con-
vidados pela SEED/MEC em fungeo do seu
comportamento corn a manifestageo Es-
porte- Educaceo.

CARTA BRASILEIRA DO ESPORTE
NA ESCOLA

Os participantes da I CONFERENCIA
BRASILEIRA DO ESPORTE NA ESCOLA,
uma das atividades dos XVIII Jogos Esco-
lares Brasileiros.

OBSERVANDO que o conceito de es-
porte moderno permaneceu na perspectiva
do rendimento ate os anos 60 desse seculo,
quando surgiram entre os pensadores con-
tempOrane0S, as primeiras contestacOes a
tal vise° do Esporte;

PERCEBENDO que o Esporte como
direito de todos passou a compreender, co-
mo forma de exercicio deste direito, outras
manifestacOes alem das de performance ou
de alto- rendimento;

CONFIRMANDO que a perspectiva do
direito de cada uma ao Esporte abrange
pessoas comuns e em estados diferenciados,
portadores de deficiencia e superdotados, e
que, em cada nnanifestaceo esportiva, estas
participacOes devem obedecer a preceitos
distintos;

VERIFICANDO que a Constituicao

Brasileira, promulgada em 1988, determina
a promocao prioritaria do Esporte Educa-
cional;

CONSIDERANDO que, no Brasil, as
chamadas manifestagOes de Esporte-Educa-
cao foram, na sua maioria, reproducOes do
esporte institucionalizado, sem uma preocu-
pack) substantiva corn o sentido educativo;

CONSIDERANDO, ainda, que aos
educadores compete:

ter como referencia o sentido edu-
cativo emancipador para os praticantes do
Esporte na Escola, que ultrapassa o simples
dominio corporal e a satide, contribuindo
para o desenvolvimento pleno e harmonioso
do ser humano em comunidade;

recusar toda forma de preconceito
e a especializacäo precoce;

favorecer o crescimento pessoal e
social dos praticantes do Esporte na Escola,
atraves de uma atuaceo pedagOgica apoiada
na aceo e na reflexao;

perceber que mesmo as situacties
de treinamento e competicao do Esporte-
Educacao necessitam continuar referencia-
das nos preceitos educacionais do Esporte;

LEMBRANDO que ainda existe uma
corrente que entende que as competicOes
esportivas entre escolares devem ser identi-
ficadas corn os valores e atividades peculia-
res ao esporte institucionalizado e ao de alto
rendimento, em busca do maximo de per-
formance atletica;

ENTENDENDO o Esporte na Escola
como contribuicao para o desenvolvimento
da consciencia, da cidadania e da dignidade
da pessoa humana;

CONCEBENDO que o Esporte, na
atualidade, em suas diversas manifestacOes,
6 urn 'dos elennentos-chave no processo de
permanente educaceo para o direito inalie-
navel ao lazer,

RECOMENDAMOS:

1 - que em cada Estado, em cada es-
cola, se desenvolvam estudos e encontros
para estabelecer, segundo a situaceo real de
cada caso, as atividades esportivas a serem
desenvolvidas nas escolas;

2 - que, na definicao do Esporte na
Escola, seja levado em consideraceo, neo
urn grupo de modalidades esportivas, mas o
fato de que toda atividade escolar implica
compromisso inicial corn a Educaceo fun-
damentada em principios pedagOgicos;

3 - que o Esporte na Escola seja con-
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cebido, nao como urn mero veiculo de
transmissäo de conteklos, mas como uma
constante agâo de criar e (relcriar a cultura, a
partir da qual seo constituidos valores e
propostas de sociabilidade;

4 - que o Esporte na Escola, en-
quanto agâo criadora e (re)criadora da cul-
tura, na qual a crianca, o jovem, o estudante
desenvolvem sues capacidades criticas, re-
presente mais urn espago de decis6es, de
organize*, planejamento, estabelecimento
de regras, definick de competAncia;

5 - que seja incentivada a forma*
adequada dos professores de Educe* Fisi-
ca, garantindo-Ihes competencia tecnica,
politica, pedagdgica, cientifica para a efi-
ciente execucio dos programas do Esporte
na Escola, atendendo aos interesses e ne-
cessidades do desenvolvimento global dos
estu da ntes;

6 - que o principio de participagio
seja, em todos os niveis de planejamento,
execucäo e avaliactio, urn dos pilares basicos
das acifies do Esporte na Escola;

7 - que o Esporte na Escola desvin-
cule-se, definitivamente, das competicOes
que, superestimando o confronto entre es-
tudantes e subvertendo o espirito de solida-
riedade, buscam exclusivamente o rendi-
mento;

8 - que, fundamentada na co-respon-
sabilidade e contando corn a efetiva partici-
pacio dos Estados e Municipios, seja for-
mulada, implantada e avaliada uma Politica
de Esporte na Escola para o Brasil;

9 - que as competicOes esportivas de
caster municipal, estadual e nacional, en-
quanto uma das atividades do Esporte na
Escola e näo apenas de escolares, sejam:

referenciados no principio de parti-
cipagio, que contêm as id6ias de coopera-
*), co-educe*, co-gestbo e integre*);

integradas a urn processo educa-
cional emancipador de carater inter e trans-
discipliner;

caracterizacâo por arbitragens de
cunho pedagOgico, preservando a coerencia
corn os principios do Esporte na Escola,
constantes nesta Carta;

urn espaco para a discussâo e de-
bate entre professores, alunos, dirigentes e
arbitros;

e) mais uma oportunidade na busca
do equilibrio entre o individual e o coletivo,
permitindo que cads urn compreenda a

ProJeto Bras's-Brasil/UPI:Li - Seccito - Ceara.

contribuicâo da sua acio individual na
construgäo do coletivo.

Assim, entendendo que esta CARTA
BRASILEIRA DO ESPORTE NA ESCOLA
nâo se esgota nem se apresenta como urn
produto acabado, que por seu dinamismo
e interne°, possibilite sua lirOpria reconstru-
câo em busca da constante recriacao de urn
Esporte que seja compromissado corn uma
Educe* para a democracia.

Conclamamos a participacäo de todos
os que este. ° compromissados, de uma for-
ma ou de outra, corn a educe* do brasi-
leiro e corn a sociedade do prOximo skulo a
debater, discutir e divulger as propostas
contidas nesta Carta.

Brasilia (DF), juiho de 1989
I CONFERENCIA BRASILEIRA DO

ESPORTE NA ESCOLA
XVIII JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS

•
EDUCACAO FISICA E ESPORTES NO

NORDESTE DO BRASIL
ALIENACAO, UTOPIA E REALIDADE

Tarcfsio J. de Melo Ferreira *
Adriano Fortes Male *

INTRODUCAO

Sob urn prisma sOcio-econOmico e a
partir de uma ruptura corn a pretensa neu-
tralidade que apenas subtrai os educandos
da verdadeira realidade social — a realidade
da luta de classes e da explore* capitalista
(PONCE, 1986) — pretende-se corn este tra-
baiho discutir a problemOtica da prOtica pe-
dagOgica do professor de educe* fisica,
tendo como contexto a famigerada regiOo
do Nordeste brasileiro.

Enten demos que, para alcancar tal in-
tento, deve-se extrapolar os limites impos-
tos pela ideologia dominante que, atrav6s de
pensamentos teOricos estruturados, expri-
mem uma false versäo da histOria, cuja fina-
lidade 6 ocultar urn projeto social, politico e
econOmico da classe burguesa (GADOTTI,
1988), em detrimento a calamitosa conjun-
tura.



66\ 	 Junho, 1989 - 115 

DISCUTINDO A REALIDADE

Que tipo de sociedade marginaliza
seus filhos, permite que sejam as principais
vitimas de seus desajustes estruturais e so-
ciais, comprometendo assim seu prOprio
futuro? Mas, lamentavelmente, isso aconte-
ce no Terceiro Mundo, que é regido por
uma atica onde a taxa de mortalidade infan-
til é mais uma estatistica num amontoado de
niimeros ordenados pelos que detam o po-
der corn o intuito de assegurar o lucro facil
de uma minoria.

Segundo dados da UNICEF apresen-
tados no relatOrio Situacâo Mundial da In-
fancia (1989), quatorze milhOes de criangas
morrem anualmente de fome e desnutricao
em paises do Terceiro Mundo, e este fato
deve ser atribuido a divida externa e a reces-
sac) econ6mica.

Nestes alfarrabios sera utilizada a con-
ceituacao de fome/desnutricao, segundo a
qual a fome é a manifestacâo social da ex-
ploragao econOmica, e a desnutricao, a ma-
nifestacâo organica e clinica da fome (VA-
LENTE, 1988). Entende-se que o direito
alimentacâo adequada deve ser de todo ser
humano, nao cabendo a nenhum cientista
ou tecnico definir criterios quantitativos para
a fome/desnutricao corn base em sua visibi-
lidade, visando exclusivamente intervencOes
paliativas.

Segundo CASTRO e COIMBRA (1985),
a evidancia cientifica disponivel permite
afirmar que a desnutricao, sobretudo em
idades mais jovens: (a) favorece a incidancia
de infeccOes e outras doencas, aumentando
a morbidade e a mortalidade: (b) causa uma
interrupcao no desenvolvimento fisico, afe-
tando o vigor e reduzindo a estatura; (c)
prejudica o desenvolvimento cognitivo, isto
a, compromete o desenvolvimento intelec-
tual; e (d) gera tensOes sociais por frustrar
uma das mais vitais necessidades do ser
humano.

Ora, negar esse estado de misaria e
fome nordestino é simplesmente querer se
fechar numa redoma e viver na Balgica,
tentando nao olhar a India do cotidiano.
CHAVES (1985) afirma textualmente que:
"as criancas ou jovens desnutridos nao de-
vem fazer exercicio fisico intenso e sim
muito moderado, de acordo corn sua su-
plAncia nutritional. Do contrario, pelo pro-
prio mecanismo de adaptacao biolOgica,
sera° retiradas proteinas de certas partes do

organismo para suprir partes mais solicita
das, no caso, os milsculos... Para os jovens
que praticam esportes, recomenda-se um
acrescimo de 500 calorias por cada hora de
esporte praticado" (p. 185).

Os profissionais de educagao fisica, em
sua grande maioria, negam que estes fato-
res interferem diretannente na sua pratica
pedagOgica e acreditam que "politica nao
tern nada a ver corn educacao fisica". Citan-
do Bertold Brecht"... nao sabe o imbecil que
da sua ignorancia politica nasce a prostitui-
cao, o menor abandonado, o assaltante e o
pior de todos os bandidos, que é o politico
vigarista, pilantra, corrupto e Iacaio das em-
presas nacionais e internacionais."

Qual o papel dos profissionais em
educacao fisica diante deste lastimavel qua-
dro da realidade nordestina? Qual a utilida-
de de nossos referenciais teOricos e tAcnicos:
para exacerbacao de desnutricao/fome, ou
para servir de "referendum cientifico" as
reivindicagOes populares? Por que nao utili-
zamos os nossos conhecimentos cientificos
para esclareca-los sobre seus "deficits" e
necessidades energaticas". Por que nä° lu-
tamos juntos contra a desnutricao crOnica
imposta pela ganancia capitalista que vili-
pendia corpos e consciancias? (FREITAS,
1987).

Segundo CARVALHO (1979), sem
progresso social nao ha progresso desporti-
vo generalizado. Questionamos, entbo, os
programas governamentais paternalistas
que procuram escamotear a realidade con-
creta, a verdade, pois a classe dominante
nao tern interesse na manifestagbo da ver-
dade, ja que isto colocaria em evidancia a
donninacao que exerce sobre as outras clas-
ses sociais (SAVIAN I, 1988).

DISCUTINDO A ALIEN/WA.°

Possuindo uma relacäo direta e factual
corn o real a ser desvelado, os professores
de educacao fisica sobrevivem alienada-
mente por nao perceberem (?) a pen6ria do
homem nordestino, reforcando tal perversi-
dade ao comprar suas consciancias, coisifi-
cando e desominizando (BASBAUM, 1985)
em troca de sua mola mestra, o lucro indivi-
dual: ou quando muito (sem este estimulo
capitalista) achar sua pratica pedagOgica "o-
zonizada" e neutra. Por nao perceber ou rib()
querer perceber, aliena-se assumindo o
"simbolo da passividade" sendo guilheta-
do a colaborar, corn o processo de espolia-
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cäo nutritional do educando e, conseqUen-
temente, corn a manutencão e reproducio
de suas relagOes sociais humanisticamente
injustas, que so vem a financiar as odissêias
opulentas da classe burguesa.

CONCLUSAO

Imprescindivel faz-se que os professo-
res mais melindrosos reforcem os movi-
mentos de dermincia das contradigOes exis-
tentes em nossa profissäo, que estâ a dila-
cerar o homem em nome da perpetuacäo de
uma sociedade dividida em classes anta95-
nicas. Deve-se, portanto, deixar claro que
todas as respostas para os problemas da
educacio fisica não seri° encontrados no
simplarios movimentos corporativistas. E
preciso aprofundar os conhecimentos dos
professores de educacao fisica na area filo-
sOfica e corn o respaldo biolOgico, desnudar
o "rei!, desvelar o real, e levantar a bandeira
do "maximo" (NOSELLA, 1984) rumo a edi-
ficagio de uma sociedade onde esteja ga-
rantida verdadeiramente a igualdade, a li-
berdade, a dignidade e a solidariedade hu-
mans para que se possa pensar numa Edu-
cacao Fisica e Esporte Para Todos.
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