
A CONCEPOQ HOI,ISTICA
DA EDUCACAO FISICA

Leon& Vitoria Santiago

(...) Precisamos de urn novo "para.
digma" — uma nova via° da realidade, uma
mudanga fundamental em nossos pensa-
mentos, percepg5o e valores. Os primcirdios
dessa mudanga, da transferancia da concep-
c5o mecanicista para a holistica da realidade,
ja sâo visiveis em todos os campos e susce-
tiveis de dominar a clacada atual. (Fritjof Ca-
pra in "0 Ponto de Mutagbo". p. 14).

Cada povo tem sua fisionomia e a
educag5o como urn todo deve corresponder
a ela, cultivando valores, preenchendo ca-
rencias, preparando homens para assumi-
rem corn originalidade e criatividade a ca-
minhada.

0 profissional de Educag5o Fisica ain-
da nao se deu conta da importAncia do seu
papal como agente transformador. En -
quanto estiver preso a essa visa. ° mecani-
cista de mundo e conseqUentemente de
homem, estara contribuindo para uma so-
ciedade que nao comporta mais corpos
fragmentados, trabalhados sempre de for-
mas estanques, sem considerar a totalidade
a que ales pertencem. Urge, assim, definir-
mos o termo "holistico": — que vem de
"holos", totalidade, refere-se a uma corn-
preens5o da realidade, em fung5o de totali-
dades integradas cujas propriedades rib()
podem ser reduzidas a unidades menores.

Torna-se necessario, portanto, clarifi-
car as ideias desses profissionais, para que
possam ter uma atuagäo mais comprometi-
da corn a sociedade.

•
A LINGUAGEM DO CORPO

Fernando Lins de Carvalho **

0 entendimento de urn sistema cultu-
ral exige, como premissa basica, a apreen-
s5o de sua dinamica. 0 homem cria impeli-
do como ser consciente para ordenar e ava-
liar. "0 homem cria, nao apenas porque
quer, ou porque gosta, e sim porque precisa.

P ,ofessora de Educageo Fisica do Colêgio de Aplicagdo da
UFS e da Rede Municipal de Ensino - Aracaju - SE.

** Professor do Departamento de Psicologia e Sociologia - Setor
de Antropologla da UFS.

(1) OSTROWER, Faiga - "Criatividade e Processo de Criageo",
Editora Vozes, 1983, peg. 10.
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Ele so pode crescer, enquanto ser humano,
coerentemente, ordenado, dando forma,
criando." (1)

Ao ordenar e avaliar a sua circunstan-
cia o homem manipula conceitos e mitos,
emogries e objetos: torna -se urn ser subs-
tantivo, multiplicando-se, transformando.

As m5os, arietes do expansionismo
humano, viabilizam o mergulho do indivi-
duo em seu ethos. Da violancia ao afetu, do
trabalho ao lazer, do gesto ao ato, as rn5os
do homem s5o a materializag5o do pensa-
mento.

E o primeiro conhecimento do mundo
que o cerca, da sua circunstancia, é o seu
prOprio corpo.

AOE poucos, a proporgao em que as
m5os o exploram, da-se urn dominio fisico
do universo primeiro do ser humano. No
entanto, os impactos culturais adicionam ao
corpo uma linguagem: a simbologia do
gesto. A sensualidade, a languidez, a indo-
lencia, a rispidez, estados da introspecg5o
espiritual s5o projetados pela transparencia
da epiderme cultural que envolve o corpo
humano.

0 homem entendeu que o seu corpo
nao é apenas urn invOlucro do seu potencial
para apreens5o, mas o vetor que o leva a se
comunicar, a entender o seu espago en-
quanto ser criador.

Portanto, ao estabelecer essa massa
critica sobre si mesmo, o homem passa a
utilizar o seu corpo como o componente
maior de sua comunicag5o social porquanto
ao expressar seus pensamentos ele neces-
sita de uma constante liberagäo de sinais fo-
naticos e gestuais mas, o corpo, no seu
aparente silancio, compreende urn perma-
nente painel que o introduz ou nao de forma
adequada ao convivio social.

Constrcii-se ent5o a estatica do corpo,
presente em todas as culturas humanas.

Assim, a cada epoca e contexto cultu-
ral sat) estabelecidas determinadas condi-
cionantes para uma melhor comunicagäo de
presenga pelo corpo. Ern culturas, a adiposi-
dade concentrada em determinadas partes
do corpo feminino, por exemplo, tem signi-
ficantes sensuais; em outras a dilatagao do
labio inferior reforca a estetica facial, etc.

Ha, no entanto, alem do aspecto me-
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ramente est6tico do corpo, urn outro im-
portante conteddo: o da condense* do
universo no ser. 0 homem talvez seja, em
uma visao etnoantrica, a melhor sintese do
universo. E como tal, o homem tern ansia do
infinito.

Compreensivel acompanharmos a an-
Ostia de Icaro ao se projetar no espaco ou a
dor de pulmaes dilatados por urn Fernäo
Capelo Gaivota que nao apenas aceita a su-
perficie das agues.

0 homem tern no seu corpo o desejo
de reproduzir o universo. Dal que a sua di-
namogenia o leva a querer correr, pular,
salter, mergulhar, dancer, replicas quase
perfeitas da natureza. A sua ansia 6 atingir
pontos cede vez maiores de velocidade, Al-
tura, profundidade.

E como oportunizar-se largo, belo, se
nao dilatado e esculpido por pi-Micas fisicas
estarrecidas pelos cOdigos culturais?

Eis, ao meu ver, o sentido das préticas
esportivas e condicionamentos fisicos.

•
"ALEM DOS DOGMAS"

UMA LICAO DE QUADRA PODE SER
UMA ugAo DE VIDA

Thelma Alves de Oliveira *

Sem dOvida o jogo a o recurso peda-
gOgico mais rico, 6 uma linguagem universal
e, muito mais do que isto, uma necessidade
humana. Quem pode dizer que nao joga?
Talvez nao o futebol, volei ou truco e bate-
ombro mas faz uma brincadeira em casa
corn as criancas; inventa uma histOria;
aposta naMoto; joga baraiho... se nao realiza
um jogo corporal realiza urn intelectual, de
azar ou verbal. Ele est6 presente na vida das
pessoas. E por que isto? Porque ele traz
possibilidade de realizacâo do desejo — o
que move o ser humano — seja ela a nivel
concreto, simbOlico ou de fantasia. Atrav6s
do prazer pela atividade motora, pela emo-
cão do inesperado, pelo convivio corn gru-
po, pelo aprendizado do movimento etc.,
pois no jogo 6 permitido ERRAR, 6 possivel
criar, nao 6 cobrado o compromisso corn
a realidade, 6 possivel brincar. Porque jo-
gando 6 possivel ser livre. "So joga quem
6 livre e se) 6 livre quern joga"(1). Esta inti-.

Diretora do Departamento de Esporte e Recreagão - Curitiba -
PR.

(1) BALLY, Gustavo em "0 Jogo como Expresso da Liberdade"

midade de convivencia corn a liberdade
sua maxima express5o. E ele sera tanto mais
verdadeiro, quanto menos amarras tiver.

No jogo onde as regras sâo criadas
junto con" ele — jogo espontaneo — existe
mais chance do desenvolvimento da criativi-
dade e da espontaneidade. Mas isto nao
totalmente verdadeiro, ele pode estar pre-
so a esquemas pessoais e/ou de grupos, tao
rigidos quanto as regras pre-estabelecidas
ou vivido pela pessoa como religiâo e nao
corn ludicidade. 0 mesmo acontece no des-
porto, que possui suas regras e fundamen-
tos estabelecidos universalmente e muitas
vezes 6 jogado numa seqii6ncia repetitive e
obsessive, sem chances de veos criati-
vos,isto tambárn nao 6 totalmente verde-
deiro.

0 pre-estabelecido pode funcionar
como ponto de partida para se criar situa-
Vies inklitas e 6 isto-que acontece, pois do
contrdrio nao existiria pablico para assistir a
uma partida.

Vimos que nao depende do que se jo-
ga mas tambOrn de como se joga, e o tra-
baiho do educador esta justamente al, em
desvendar estes "segredos" e descobrindo-
os utilize-los de acordo corn seu projeto
educacional. Mais importante que o do-
minio da t6cnica 6 saber o que se pre-
tende corn ela. E preciso conhecer os ins-
trumentos que se tern a explorb-los em to-
das as suas possibilidades pedagOgicas. Se
nem o jogo espontaneo se garante como
uma proposta aberta e criativa e nem o des-
porto como fechada e rigida 6 necessario re-
ver alguns dogmas criados dentro da Edu-
cacao Fisica hoje, como tamb6m acabar corn
uma rivalidade infantil e maniqueista da re-
creacâo que nega o esporte e vice-versa
como se fossem antagOnicos e nao corn-
plementares.

A dial6tica do jogo precisa ser corn-
preendida e aprofundada. Num desporto
coletivo a cornpeticâo e a cooperacâo acon-
tecem corn a mesma itensidade porque o re-
sultado do conjunto s6 poderb vir da inte-
gracâo das partes. Uma equipe quanto mais
se ajuda mais se fortalece. Sua forca estâ na
cooperacâo que se) 6 revelada no confronto
corn o outro.

Nesta contradicâo reside o grande
potencial educativo do esporte e saber apro-
veitâ-lo a tarefa do professor-educador.
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Mais importante que ganhar é poder
jogar, mais importante que uma boa jogada
é ajudar o companheiro a faze-la, tao im-
portante quanto ser companheiro a ser ho-
nesto e jogar corn garra.

Portanto nao se trata de restringir es-
trategias, quaisquer que sejam poderbo ser
rigidas ou abertas conforme o projeto edu-
cacional que as cont6m. Trata-se de realizar
uma opgao ideolOgica sobre a educagao: re-
produzir ou transformar. E, sem dOvida a
nossa 6 de transformagao, sem preconceitos
nem dogmas, mas corn a determinagao de
educar atravês do movimento para a dinb-
mica da vida.

"Os que inovam sao os que mais so-
frem, mas tamb6m, os que sac) capazes de
mais felicidade". (Geir Campos). Esta, sim,
corn certeza a uma afirmagao verdadeira.

•
ESPORTE:

PRESERVACAO DA VIDA OU
PRATICA DE MORTE?*

Prof. Wagner Wey Moreira **
UNICAMP

A perda da vida é urn fato a se lamen-
tar. Muito major deve ser o pranto, quando
vidas sac) ceifadas em nome da alegria ou da
festa. Isto provoca inquietagao, e lembramos
o dizer de Antonio Candid° que "a inquieta-
cao é urn estimulo para renovar posigees,
nao petrifica-las".

0 acontecimento destes Ciltimos dias,
ocorrido num campo de futebol da Ingla-
terra, onde uma centena de pessoas perde-
ram a vida, detonou inquietagees que espe-
ramos, sirvam para uma reflexäo radical e
rigorosa do fenemeno esporte. Aqui, gosta-
riamos de alinhavar dois pontos para esse
pensar:

1) Interessante notar a primeira rea-
gbo perante a noticia. Urn niimero significa-
tivo de pessoas indagava de quem seria a
responsabilidade pela tragedia, como se a
reacâo em massa (ou instinto de manada)
nada tivesse a haver corn o fato. Estas pes-
soas nao questionavam, por exemplo, por
que esses torcedores, fanaticamente, pres-
sionavam os porkies do estadio, mesmo sa-

Publicado no periddico A TRIBUNA - Edicao Regional Piraci-
cabana, quinta-feira, dia 20 de abril de 1989.

— Professor da Universidade Estadual de Campinas.

bendo que nao havia mais espaco disponivel
para eles assistirem ao jogo. No entanto, to-
dos estavam preocupados em saber qual o
nome do policial que abriu o porta°. Esqui-
vamo-nos de analisar o fato como uma res-
ponsabilidade decorrente de urn valor social,
ou de uma visa° de mundo, para incrimi-
narmos urn individuo e esquecer o aconteci-
do.

2) Interessante notar tambem como
esse fenemeno esporte a veiculado nos
meios de comunicagao principalmente a te-
levisao,. 0 esporte, ou a louvado como urn
novo deus, que preservara a vida atraves da
paz, cantada em versos e prosa em mo-
mentos como os Jogos Olimpicos (para tirar
dirvidas, vejam, em qualquer canal, as nar-
racees apaixonadas das solenidades de
abertura e encerramento dos Jogos), ou é
urn vilâo que fere atletas, promove atos es-
cusos como o dopping ou ate mata centenas
de pessoas. Personifica-se o esporte, como
se ele fosse uma entidade autenoma e nao a
decorrencia da forma pela qual nos o traba-
Ihamos, valorizamos e divulgamos.

Como nao acreditamos num conceito
de esporte independente dos valores prati-
cados pelos sujeitos em sociedade, afirma-
mos: para a sociedade que valoriza a corn-
petigao, o individualismo, a filosofia de que
o certo a levar vantagem mesmo significan-
do que para isso outros levem desvantagem,
o esporte objetivado pelos individuos dessa
sociedade tern conotagbo dogmatica, corn
torcedores fanaticos, onde se cobrara dos
times o lema "vencer ou morrer". Este es-
porte, fruto desta sociedade, sera urn es-
porte para a morte. No entanto se esta
mesma sociedade luta por oferecer condi-
gees mais justas de vida a sua populagao,
onde estao presentes a participagao, a liber-
dade, a honestidade, o incentivo a coopera-
gao, é possivel que o esporte al praticado le-
ve ao congragamento, a troca de experien-
cias, ao respeito ao ser humano, a vida, en-
fim.

0 importante 6 constatar que o es-
porte, tanto como preservagao da vida ou
pratica da morte, a sempre reflexo dos va-
lores que permeiam a sociedade onde ele se
insere. 0 esporte nä° 6 urn produto alieni-
gena; sua agao revela o processo social.

•
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DIAGNOSTICO NUTRICIONAL E
SUAS RELACOES COM A SAUDE

E 0 ESPORTE ESCOLAR

Roberto Josë TenOrio de Lira *

A avaliacâo do estado nutricional de
populagOes 6 assinalada por v6rios estudio-
sos como urn procedimento de permanente
interesse em Sadde Pdblica, principalmente
nas regides subdesenvolvidas, onde a alta
prevalencia da desnutrigio energ6tico-pro-
teica (DEP) assume proporgOes de verda-
deira endemia.

Eduardo Marcondes, professor de pe-
diatria da FMUSP e chefe do grupo de Cres-
cimento do Institute da Crianga do Hospital
das Clinicas da FMUSP, assinala ser a ava-
liagâo do estado nutricional uma das partes
mais importantes do exame clinico da crian-
ga e que caracterizar este estado 6 uma filo-
sofia que distingue a boa pediatria.

Carlos Augusto Monteiro, do depar-
tamento de Nutrigáo da Faculdade de Sadde
Pdblica da USP, considera a avaliagSo• do
crescimento urn seneivel aferidor das condi-
cOes de sailde do individuo, uma vez que,
atraves da vigilancia do crescimento, a pos-
sivel alertar profissionais de satIde e comu-
nidades para formar insidiosas e crenicas da
desnutricao.

0 crescimento humano, Os-natal,
caracteriza-se por nes periodos distintos:

Primeira Infancia, que vai do nasci-
mento aos 2 anos aproximadamente;

Segunda Infencia, tern inicio no final
do primeiro periodo e se estende ate apro-
ximadamente os 10 anos;

Adolescencia, inicia-se no final do
segundo periodo e estende-se ate aproxi-
madamente os 20 anos.

A DEP, quando instalada nestes perio-
dos de crescimento, alem de comprometer o
crescimento somatic°, provavelmente corn-
promete tambem o desenvolvimento neu-
ropsicomotor. No primeiro periodo as es-
truturas neurais diante de urn episOdio de
DEP, dependendo da gravidade, sofrem va-
riados graus de atrofia, comprometendo ir-
reversivelmente o desenvolvimento neuro-
psicomotor.No segundo periodo, a DEP,
quando ja instalada, mant6m elevada a pre-
valancia de morbi-mortalidade, principal-

' Professor do Departamento de EducagEto Ffsica da UFPE.

mente nos primeiros anos; aos que sobrevi-
vem resta conviver corn uma desnutrigâo
crOnica e suas seqiielas, se nada for feito
para uma possivel recuperag5o. No Ultimo
periodo (adolescencia) a DEP continua sua
ack insidiosa. Ademais, retardo o inicio da
puberdade, em media, por trés anos, e, co-
mo crescimento e desenvolvimento sâo pro-
cessos continuos, os danos produzidos nos
periodos anteriores logicamente se refletem,
se prolongam e podem ate ser agravados no
caso da adolescencia.

Embora se reconhegam os pre-esco-
bares como o grupo de maior vulnerabilida-
de aos agravos da desnutrigio, em face da
incidOncia de morbi-mortalidade decorrente
dos problemas nutricionais, não 6 justifica-
vel deixar de considerar relevante a avalia-
gâo nutricional nos grupos de escolares e
adolescentes, dadas as evidancias de uma
elevada preval6ncia da desnutrig6o crOnica,
principalmente nas camadas sdcio-econ6-
micas menos favorecidas.

A DEP em escolares e adolescentes,
al6m de restringir o crescimento sorn6tico
geneticamente pr6-determinado, possivel-
mente compromete o desenvolvimento,
atrav6s da instalagáo de processos patolOgi-
cos que acarretar5o, sem ddvida, prejuizos
na qualidade de vida futura.

Crescimento, desenvolvimento e nutri-
gho constituem fenOmenos indissoci6veis.
Conhecer e acompanhar estes fen6menos 6
certamente urn dos objetivos mais relevan-
tes na preservagâo da sadde (entendida co-
mo qualidade de vida e nbo como aus6ndia
de doenga) de escolares e adolescentes, e
garantir uma meihor qualidade de vida a
estes grupos etbrios 6 responsabilidade de
toda a sociedade, principalmente do setor
satide e educag5o.

0 corpo humano, semelhante a uma
maquina, requer combustive! para o seu
funcionamento. lsto 6, necessita de energia
para o seu "trabalho interno", tais como a
agao do coragâo na circulagao do sangue, os
movi mentos do diafragma ao respirar, a produ
gâo de calor (termogènese) para manter a
temperatura do corpo, etc.; este "trabalho"
conhecido como Metabolismo Basal (MS).
Alem da energia (combustivel) para o seu
funcionamento interno, a maquina humana
requer urn combustivel adicional para o tra-
balho externo efetuado pelos mdsculos, tais
como movimentar o corpo, manter a pos-
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tura, levantar e carregar pesos, enfim, para
as diversas atividades do dia a dia.

Enquanto o motor de urn carro neces-
sita de alcool, gasolina ou diesel para o seu
funcionamento, a maquina humana utiliza
como combustive! a energia quimica pre-
sente nos alimentos, isto 6, a energia oriun-
da dos carboidratos, gorduras e proteinas.
Tern sido de habit° expressar o conte6do de
energia dos alimentos e as necessidades do
homem em termos de quilocalorias termo-
quimicas ou simplesmente "quilocalorias"
ou "calorias". desta forma as necessidades
energeticas do homem sao expressas em
Kcal/min, para suas funcOes internas ou ati-
vidades desenvolvidas.

Para seu trabalho interno MB a ma-
quina humana de referencia, isto 6, um ho-
mem ou mulher de 25 anos de idade e pe-
sando 65kg e 55kg, respectivamente, reque-
rem, aproximadamente, 1 kcal/min, quando
estiver deitado, dormindo ou repousando.
Estas necessidades sec) duplicadas quando
se anda normalmente ou sec, quadruplica-
das quando se anda a passos rapidos. Corn
trabalho pesado como utilizar pa ou picare-
ta, ou em atividades esportivas, estas neces-
sidades podem subir a oito vezes e excep-
cionalmente, desempenhos de 1 2 classe em
alguns esportes podem elevar estes gastos a
dezesseis vezes as necessidades de repouso.

Alern da energia necessaria para o seu
funcionamento e trabalho, a maquina hu-
mana requer combustivel adicional para o
seu crescimento somatic°. Isto faz corn que
as necessidades energeticas do adolescente
sejam maiores do que em qualquer outra
epoca de sua vida.

Assim, as necessidades nutricionais
dependem da idade, das dimens6es corpo-
rals, do sexo, do clima, do tipo de trabalho
ou atividade do dia a dia. Assume-se que no
hbmem e na mulher de referencia seus
gastos de energias diarias montam a 3.000 e
2.200 kcal respectivamente.

Quando se verifica o consumo medio
do brasileiro, segundo estatistica do Banco
Mundial, observamos que apenas 32,8% da
populacâo brasileira recebem alimentagao
suficiente, se nos reportarmos especifica-
mente ao nordeste, 79,5% da populacao
apresentam deficit de consumo de calorias.
Diante deste quadro sabemos que ao lidar-
mos com nossa populagao vamos encontrar
tres grupos distintos: os que tern uma so-

Professora da Rede Municipal de Ensino - Aracaju-Se.

bre-alimentageo, os que tern uma alimenta-
geo adequada e aqueles que tem uma suba-
limentageo. Se sabemos que os requeri-
mentos nutricionais exigidos para atender as
necessidades de trabalho externo, isto e, o
trabalho efetuado pelos m6sculos, a diferen-
ciado em fungâo do tipo de atividade, a claro
que neo podemos propor o mesmo tipo de
atividade fisica para estes tres grupos.

0 conhecimento do estado nutricional
do escolar e adolescentes, pelo professor de
Educagao Fisica, alern de orientar acOes na
promocao de sa6de destes 6 urn balizador
na elaborageo de seus programas de ensino
e treinamento.

•
DENUNCIANDO

Prod	 Menezes de Almeida *

Na cidade de Aracaju, em abril/89
ocorreu o seguinte fato.

Durante o ano letivo de 1988 uma alu-
na da rede estadual de ensino deixou de fre-
qiientar as aulas de Educagao Fisica sendo
avisada pelo professor que seria reprovada.
Sem se manifestar, a aluna continuou a fal-
tar. No final do ano, como nä° poderia dei-
xar de ser, a referida aluna ficou na recupe-
raga° e novamente avisada pelo professor a
aluna nä° se pronunciou e portanto confor-
me a legislagao, ficou reprovada.

Nao se sabendo "bem" o porque, a
aluna entrou corn urn processo no Conselho
Estadual de Educagao, atraves de urn con-
selheiro, requerendo sua aprovacao alegan-
do que era pobre, tinha mais 6 irmaos e que
precisava tomar conta dos irmaos para a
mae it trabalhar, e isso ocorria no horario da
aula.

0 conselho estadual de educageo, que
tern como finalidade regulamentar, legislar e
coordenar o ensino, levou a plenaria o pro-
cesso. 0 conselheiro fez a devida defesa do
processo argumentando corn base na alega-
gäo da aluna, levando os demais conselhei-
ros ao nivel mais alto da emocao, culminan-
do em lagrimas. E nesse clima emocional o
processo foi votado, dando ganho de causa
para a aluna, por quase unanimidade, inclu-
sive a representante juridica do conselho
votando a favor da aluna indo de encontro a
lei que regula o ensino.

ApOs urn dia do termino da plenaria
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urn conselheiro honesto, critic°, responsavel
e compromissado corn a educagão, reuniu
alguns professores de educagao fisica, rela-
tou o acontecido e se propOs junto corn os
demais professores a averiguar todos os
fatos e modificar o parecer final dado pelo
conselheiro que o defendia.

Ao se escutar o outro Iado da histOria
- o professor, tacnico e diretor da escola -
constatou-se que a argumentacâo utilizada
no processo tinha sido mentirosa e imoral.

A presidancia do conselho, sensibiliza-
da corn o problema e conhecedora da real
histOria, convidou o conselheiro ao seu ga-
binete juntamente corn o professor da aluna,
representante da equipe tacnica e direcão e
depois de todo o esclarecimento necessario
o conselheiro se comprometeu em voltar
atras no seu parecer. Levou de volta ao ple-
nario a discussao sobre o processo e pediu
aos demais conselheiros que modificassem
seu voto e conseq0entemente o parecer do
processo.

Diante disso eu pergunto:
I Se caso nao houvesse urn conse-

lheiro compromissado corn a educagao, co-
mo ficaria esse caso?

- Se 6 a lei a base legal para se anali-
sar urn processo, por que desrespeiti-la? E
ai qual 6 de fato a finalidade do conselho?

•
OS PRESIDENCIAVEIS E 0 ESPORTE

Vivemos o momento da campanha
presidencial. Os candidatos tam apresentado
seus pontos de vista sobre temas variados e
relevantes para o Brasil, nos prOximos cinco
anos.

Apresentaremos, aqui, o posiciona-
mento dos candidatos Fernando Collor de
Melo, Mario Coves, Paulo Maluf, Afif Domingos
e Luis Inacio Lula da Silva sobre o Esporte.

A) 0 PRESIDENCIAL FERNANDO
COLLOR DE MELLO E 0 ESPORTE *

JS - Qual o entendimento do Candi-
dato sobre a organizacao atual do esporte
no Brasil, e quais as prioridades que o Can-
didato ira adotar para fortalecer uma politica
de esporte no seu programa de governo:

Color - Estabelecer o desporto nacio-
nal como prioridade de governo. Para isto.

Reprodugao dos perguntas a respostas da entrevista realizada
e editada polo Jornal dos Sports de 31/05/1989.

seria feito citagOes da institucionalizacâo de
uma Secretaria do Desporto Nacional dire-
tamente vinculada ao Gabinete Civil e a Pre-
sidancia da Rep6blica, como forma de dar-
mos uma dimensâo politica organizacional
ao esporte de uma maneira geral, e, a partir
dal, adotar este organismo de poder de de-
ciao, condicOes e recursos necessarios para
que ele possa desenvolver as suas ativida-
des.

JS - Na atual Constituicao, esta pre-
visto no Art. 217 o dever do Estado em ga-
rantir para as pessoas o direito da pratica
desportiva. Quais as diretrizes que sera()
estabelecidas ao seu Governo para a Educa-
câo Fisica?

Collor - Este 6 urn ponto que vem
sendo muito abandonado pelas escolas.
Vejo meus filhos, por exemplo, terem aulas
de educagao fisica, mas nao 6 como na mi-
nha epoca, que nao faz tanto tempo assim.
Estudei em escola secundaria, e, naquela
6poca, havia educacao fisica. Os professores
iam, mas muitos alunos nao gostavam. Fa-
ziamos exercicios para valer. Uma aula era
de futebol, outra de v6lei, e assim por dian-
te. E havia a determinack da escola e dos
professores de dar aulas de educacâo fisica.
Hoje, isto ja esta perdendo urn pouco a im-
portäncia. E preciso haver uma exigancia ni-
vel curricular, que seja aplicada, porque esta
sendo levada na brincadeira. NA() pode ser
assim. Temos que realcar as aulas de educa-
cäo fisica. Mas basta darmos uma orientacão
irmanada de cima, e que seja de interesse
absoluto e prioritario do Governo. Acredito
que este exemplo venha a ser seguido por
todas as escolas, porque ate nas escolas
blicas estarem os preocupados em incenti-
var e fazer corn que esta determinagao seria
cumprida.

-JS - Que tipo de participacâo terho as
InstituicOes esportivas e de Educacao Fisica
em seu Governo?

Collor - A participacao de todos 6 fun-
damental. Gostaria que me fosse dado urn
documento contendo o que os presidentes
das federagOes e confederacOes esperam
que o futuro Governo venha a realizar. E
imprescindivel para que este programa da
certo a participacao de todos os que estao
motivados para estabelecer esta prioridade.

,JS - A criacao de urn centro de capa-
citacao fisica integrando ensino, pesquisa e
desporto 6 imperativa e prioritaria para



vj	 	 Junho, 1989 — 123

melhorar o desporto do Brasil e as condi-
cifies de sadde da populacdo. 0 candidato ira
cria-lo a curto prazo?

Collor - Isso tamb6m a possivel. Ape-
nas desejo que neste detalhamento os se-
nhores me dam esta diretriz. Me falta o co-
nhecimento necessario para poder de
pronto Ihes responder. Mas se isso for colo-
cado neste documento que os senhores das
ConfederagOes nao me entendas como
prioridade, nao tenha du'vida de que poderei
estabelecer sem problema.

-JS - Quais as condicOes que o candi-
dato ira tomar para incentivar os esportes
olimpicos a fim de que o Brasil possa me-
lhorar a sua posicâo no cenario internacio-
nal".

Collor - 0 Brasil vem tendo uma parti-
cipacao nas olimpiadas que nos tam trazido
algumas alegrias. Mas poderiamos ter uma
participacao bem melhor. Falta o incentivo,
o cuidado. Os nossos torcedores que foram
a Saul, nos exames a que foram submetidos,
detectaram que estavam corn a satide debi-
litada, com doencas minimas como vermi-
nose. E isso é algo inconcebivel num atleta
olimpico brasileiro. Falta um incentivo do
Estado. E nao so do Estado. Falta coordenar
esta politica, corn a participagao da iniciativa
privada. Me lembro que o AntOnio Carlos de
Almeida Braga deu urn grande incentivo
quando comecou corn a criacao de times de
vOlei, e varios talentos foram descobertos. A
iniciativa esta habilitada e disposta a investir.
O que falta 6 uma coordenacao oficial. Um
Orgdo que coordene esta integracdo do ca-
pital do Estado corn o da iniciativa privada
para que possamos promover efetivamente
o desporto em todo o Brasil.

JS - No que concerne a politica de
alto nivel do esporte, qual a participacao que
seria o Comita Olimpico Brasileiro, que con-
grega todas as 32 Confederacdes Desporti-
vas Brasileiras?

Color - Isso tern que se enquadrar
neste organograma. Teriamos, a partir do
momento em que as criasse esta secretaria
vinculada a Presidkcia da Republica, que
estabelecer o seu organograma. Os Orgdos
existentes no Brasil dedicados aos esportes
se interligariam com esta secretaria e o Co-
mite Olimpico faria parte.

JS - Pode o candidato assumir o
compromisso de escolher para os cargos de
direcao do desporto brasileiro pessoas corn-
petentes e corn experiancia comprovada ao
esporte, sem a obrigacao da vinculacao par-

ticlaria?
Color - Quero fazer isso Mc, so corn

relacâo ao esporte, mas em varios outros
casos. Temos que escolher pessoas pela sua
competencia, correctio, pelo seu talento e
pela vontade de executar naquela area al-
gum trabalho efetivo. E nä° posse, sobretu-
do em uma questäo tao sensivel como a o
desporto, deixar de escolher pessoas cre-
denciadas para tanto. Poderia, inclusive,
afirmar que o nome que ira ocupar esta se-
cretaria. Vocas que estao ligados ao esporte
nacional, irao me oferecer uma lista de cinco
nomes. Assumo desde ja este compromisso.
E apenas vocés dizerem quem seriam as
pessoas que formariam esta lista. Caso ve-
nha a ser eleito, tirarei um nome que venha
ocupar a secretaria no futuro governo.

JS - A Lei 7.752, de 14 de abril de
1989 em vigor, prev6 beneficios fisicos e ju-
ridicos, que contribuem para o desenvolvi-
mento dos esportes. Pode o esporte contar
corn o apoio do candidato na consolidacao
desse diploma legal?

Collor Tudo isso estara ligado a esta
nova formulacao. E nä° so corn relacäo a
esta questa° de lei vetada pelo Presidente
Sarney, mas tambarn o de Loteria Esportiva,
que foi criada para que os recursos da venda
das apostas fossem destinados a ajuda ao
esporte de uma maneira geral. Estamos
vendo que a cada dia o dinheiro vem dimi-
nuindo, porque sempre se estabelecem ou-
tras atividades como mais prioritarias. Te-
remos que rever tudo isto. A instituicao de
uma secretaria nesse nivel exige tambórn,
do ponto de vista orgamentario, que se diga
de onde virbo os recursos que irks sustentar
esta atividade.

JS - No seu Governo esta prevista o
amparo as praticas desportivas de menores
carentes e as pessoas portadoras de defi-
ciancias?

Collor - Vimos corn satisfacao pelo
noticiario da imprensa que urn jovem defi-
ciente bate urn recorde na natacho. Enfim, é
claro que temos de incentivar isso tudo.
Temos que integrar o deficiente a pratica do
esporte e a vida. Como ser humano ele tern
muito o que dar ao desenvolvimento do pais
e, principalmente, ao esporte.

JS - Os clubes no Brasil sao as unida-
des basicas do processo do desenvolvi-
mento histOrico do desporto brasileiro.
Quais as medidas que o Governo de V. Sa.
ira tomar para incentivar as associacOes
desportivas?
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Collor - NW) so as associacOes' des-
portivas, mas tambarn aos clubes de futebol.
Fui presidente do CSA de Alagoas e ainda,
como Governador me perguntavam sobre
as dificuldades. Perto do que sofri como
presidente do CSA, o Governo do Estado de
Alagoas foi uma brincadeira. S6 quem foi
presidente de um clube de futebol nesse
Pais sabe o que se sofre. Os clubes peque-
nos vivem de acordo corn as contribuicOes
dos conselheiros. Quando o time ganha, to-
dos colaboram; Quando perde, s6 recebe os
xingamentos. E em grande trabalho, e a co-
branca que se tem no meio da rua 6 grande
tambern. Acho que poderemos trabalhar ern
cima da profissionalizacfio do esporte e do
incentivo ao esporte amador, que 6 onde
comecam a nascer os novos talentos e os
futuros campeOes.

JS - 0 futebol no Brasil o esporte de
maior popularidade. 0 seu governo apoiaria
a candidatura do nosso pais para sediar a
Copa do Mundo de 1990?

Collor - Eleito presidente da
ca, o meu amigo Joao Havelange vai ficar
atormentado, porque na() you largar o pa
dela ate que consiga para o Brasil sediar a
Copa do Mundo de 98. Sem dtivida.

JS - Qual a mensagem final que o
candidato deseja enviar a comunidade es-
portiva brasileira?

Collor - Temos que continuar tendo
uma enorme confianca no futuro deste pais.
0 Brasil 6 muito major do que as elites diri-
gentes. Estio levando o Brasil Para esta de-
sesperanca, para este desencanto e, para o
momento de graves dificuldades. Nat) 6
possivel continuarmos na situacâo em que
nos encontramos. E necessario quebrar este
cIrculo vicioso da miseria, da fome, da falta
de seriedade. E necessario que acabemos
com a impunidade, corn a falta de vergonha
que alguns dirigentes deste pais estdo dan-
do todos os dias. E por isso mesmo nada
6 feito. Apesar de todas as dificuldades, pelo
menos da minha parte, posso afirmar que
pode haver alguern que confie tanto no fu-
turo deste pais, mas ninguam confia mais do
que eu. Acredito no Brasil, e que poderemos
resgatar para esta Nacao os ideais de digni-
dade, carater, vergonha, trabalho, seriedade,
dedicacao e vontade de crescer economica-
mente, e estabelecer o bem estar social!
Tram melhores salarios e condigOes de vi-
da. E esta confianga que me anima nesta

Reproduolto das Perguntas e Respostas da entrevista realiza-
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luta que enfrento em meio a tantos "car-
deais" da velha guarda da politica. Mas 6
este ideal que esta me animando a prosse-
guir nesta caminhada. E, para prosseguir-
mos, quero conclamar as que se unam a
n6s, para que facamos urn mutiráo fiscal ao
Brasil, de modo a estabelecer as condicOes
pr6prias, para que tenhamos urn pais mas
digno, livre, justo e independente.

•
B) 0 PRESIDENCIAVEL MARIO CO-
VAS E 0 ESPORTE *

JS - Qual o entendimento do Candi-
date sobre a organizacâo atual do esporte
no Brasil, e quais as prioridades que o can-
didato ira adotar para estabelecer mais a
politica de esportes nos seus programas de
Governo?

Covas - A estrutura organizacional do
esporte no Brasil 6 totalmente anacrOnica. 0
PSDB no pensa em criar urn Ministerio do
Esporte. Nat) vemos razao para a sua cria-
cao. 0 que nos parece ser absolutamente
necesséria 6 a vontade politica. E a partici-
pack> do esportista. E isso se faz
manta atravas de uma secretaria que seja
capaz e ligada a Presidäncia da RepOblica.
Todavia, essa secretaria no nosso Governo
nâo sera apenas de esportes. Sera de Edu-
cacao Fisica e Esporte. A educacâo fisica,
que tern uma relacâo corn o prOprio proces-
so educacional e que tanto se discute a sua
subordinacao ao Ministario da Educacäo,
nos parece ficar bem localizada na medida
em que esteja identificada com o esporte.
Mas tern que fazer urn trabalho de base para
a cidadania, tal qual a educacao. Essa se-
cretaria teria como padrâo normativo a
Conselho Nacional de Educacao Fisica e
Desportos. Vemos isso como melhor estru-
tura no sentido de afirmar a importancia do
esporte. Hoje, nao se iludam: esporte 6
prestigio internacional, inclusive. Nat) 6 sem
razâo que determinados parses corn trios
milhOes de habitantes — como Cuba — aca-
barn criando esportistas. Nascidos numa
populacâo que näo chega a urn pouco mais
de dois por cento da populacäo brasileira,
quern, afinal, acabam produzindo resultados
no esporte, que nascem de urn processo de
massificacäo.

JS - Na atual Constituicao, esta pre-
visto no Artigo 217 o dever do Estado em
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formageo pare as pessoas o direito da prat-
ca desportiva. Quais as diretrizes estabeleci-
das ao Governo de V. Sa. para a Educaceo
Fisica?

Covas - 0 texto Constitutional foi fa-
Iho num aspecto, porque nao fez referenda
a pratica de educageo fisica nas escolas. E ai
que ela se situa. Para oferecermos uma im-
portencia fundamental a Educaceo Fisica, eu
apontaria a seguinte questeo: a sua implan-
tageo na pre-escola que 6 na idade em que
se desenvolvem determinadas potencialida-
des do ser humano. E, para conseguir isso,
tern que se comegar muito cedo.

JS - Que tipo de participaceo tett° as
InstituicOes esportivas e de educageo fisica
ern seu Governo?

Covas - Atraves da Secretaria e do
Conselho Nacional. Este sera o Orgeo nor-
mativo e consultivo capaz de formular para
o Congresso Nacional o tipo de politica es-
portiva que o Pais tern.

JS - A criaceo de urn Centro de Edu-
cacao Fisica integrando ensino, pesquisa e
desporto a imperative e prioritaria para
melhorar o desporto no Brasil, e as condi-
côes de satide da populace°. 0 candidato ire
cria-lo a curto prazo?

Covas - A resposta aqui neste ins-
tante ser assim. Mas nao seria honesta. E ja
criou muito verbo para fazer conclusties
deste tipo. Na cidade onde fui prefeito, ha
um centro excepcional de treinamento e al-
guns dos grandes craques sairam de Ia. Me
lembro que o Brasil havia conquistado urn
torneio internacional de vOlei e tanto Amauri
quanto Montanaro estudaram ali dentro,
mas é preciso ver dentro da prioridade, co-
mo se insere e como os recursos sere° di-
mensionados. Neo ha clOvida ser este urn
dos caminhos.

JS - Quais as medidas que o candi-
dato vai tomar para incentivar os esportes
olimpicos para que o Brasil possa melhorar
a sua posicao no cenario internacional?

Covas - 0 normal 6 dizer que o Go-
verno nä° fez nada. Neo estimulou e nao
deu dinheiro para que tal atleta pudesse fa-
zer isso. Temos que comecar a criticar pelo
fato de nao massificar. Porque no dia em
que massificar, as medalhas vao aparecer;
Sei que eles aparecern sem esta massifica-
geo. De repente surgem urn Adauto Domin-
gos, urn Robson Caetano, de extrema corn-
petencia. E quando voce percebe, tal qual os
grandes córebros brasileiros, eles escapam
do pais, e comecam a treinar no exterior.

Outro dia me perguntaram como se faz para
evitar a evasão de divisas neste pais. So co-
nhego urn jeito. Fazer corn que seja mais
interessante para o cidadao nao fazer a eve-
se° de divisas. Como se evita o contrabando
de ouro? E pagando ao garimpeiro o prego
do ouro, no minim° igual ao que ele custa la
fora. No dia em que voce democratizar o es-
porte, vai acontecer a mesma coisa que se
democratizar a politica, a educageo e a sad-
de. Enfim, voce vai ter democracia no es-
porte, e, conseqiientemente, lideranca no
esporte.

JS - No que concerne a politica de
alto nivel do esporte, qual a participaceo que
tern o Comite Olimpico Brasileiro que con-
grega todas as 32 confederacties desportivas
brasileiras?

Covas - No que se refere a participa-
cao do Comite Olimpico nas olimpiadas, ca-
be representar o esporte nacional junto ao
Comite Olimpico Internacional. E do Comite
Olimpico Brasileiro participam as federa-
vies. Portanto, nao cabe ao Governo per-
guntar como isto poderia acontecer. Cabe
perguntar as confederagOes e ao Comite
Olimpico Brasileiro como vai ocorrer. Se as
coisas nao caminharem bem, o Presidente
da Reptiblica vai para a televise° dizer que o
Comae Olimpico nee trabalhou bem.

JS - Pode o candidato assumir o
compromisso de escolher para os cargos de
direcao do desporto brasileiro pessoas corn-
petentes e corn experiencia comprovada ao
esporte, sem a obrigageo da vinculageo par-
tidaria?

Covas - Ser politico nä° obriga a ser
competente. E ser competente, nao desobri-
ga a ser priblico. Para mim, politica e corn-
petencia podem caminhar juntas. No meu
Governo, quem for convocado para ocupar
urn cargo sera por competencia. Mas nao
you colocar no cargo urn cara que seja con-
tra a politica do meu partido, no sentido da
sua vise° da sociedade.

JS - A Lei n2 7.751 de 14 de abril de
1989, em vigor, preve beneficios gerais para
as pessoas fisicas e juridicas, que contribui-
rem para o desenvolvimento do esporte.
Pode o esporte contar corn o apoio do can-
didato na consolidaceo desse diploma legal?

Covas - Acho que, no minimo, se vo-
ce arranjar condidees melhores, esta sere a
melhor soluceo. Temos a nosso favor esta
lei que 6 de autoria do deputado Mendes
Theme. Urn grupo de esportistas que fez
muito pelo esporte brasileiro, esteve no
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Congresso, batalhando, nao apenas na fase
de aprovagio mas na do meio tamb6m. Nao
he coisa que se conquista em democracia,
que flat) seja resultado de luta.

JS - A Loteria esportiva foi criada
corn a finalidade especifica de gerar recursos
financeiros para o desporte nacional. No
entanto, esses recursos sao desviados para
outros fins, sob as mais diversas justificati-
vas. 0 Governo de V. Sa. pretende rever a
aplicacâo desses recursos visando amparar
as atividades esportivas?

Covas - NA° sei qual a raid°, nem o
seu destino. Mas se 6 legal, quem sabe se
para variar urn pouco deste pais comecamos
a cumprir a lei. Nä° 6 muito comum, mas,
afinal, quem sabe se podemos adotar a oil-
tica tao simples de pegar a lei a cumpri-la.
Acho que evitariamos uma serie de proble-
mas, se nos acosturnassemos a fazer isto,
nao sdi no esporte como em todas as outras
atividades. Se a Loteria Esportiva esti) des-
viando dinheiro destinado por lei ao esporte,
no minimo, alguma legalidade esti aconte-
cendo.

JS - No seu Governo esta previsto o
amparo as praticas desportivas dos menores
carentes e pessoas portadoras de deficién-
cia?

Covas - E fundamental. Se falamos
em manifestacao temos que falar em todos,
sejam deficientes ou nao.

, JS - Os clubes no Brasil, sao as uni-
dades basicas do processo do desenvolvi-
mento histOrico do desporto brasileiro.
Quais as medidas que o Governo de V. Sa.
ire tomar para incentivar as AssociagOes Es-
portivas?

Covas - E preciso respeitar a auto-
nomia de cada clube, e 6 preciso permitir
que cada um tenha a sua on:Soria dimensao,
sua camisa. Acho que corn aplicagao da lei 6
perfeitamente possivel usar o clube como
um dos canals atravas dos quais o incentivo
possa ocorrer.

JS - A co-participagao da iniciativa
privada 6 fundamental nos dias de hoje para
a execucao dos projetos esportivos. 0 can-
didato pretende criar novas medidas de
atracão para o incremento da iniciativa pri-
vada no desenvolvimento do esporte?

Covas - Acho que sim. Ela acaba de
instalar neste pais que 6 voltado exclusiva-
mente para a pratica do esporte. Nos Esta-
dos Unidos, voca tern pelo . menos dois ca-
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nais de televisâo com a programagâo inteira
de esporte. Evidente que la se conciiia uma
prética de marketing com esporte. E uma
forma de estimulo de beneficio fiscal, alem
do fato de que o esporte 6, em si, urn excep-
cional instrumento de marketing e promo-
cional.

JS - 0 futebol no Brasil 6 o esporte de
major popularidade. 0 Govemo de V. Sa.,
apoiaria a candidatura do nosso pais para
sediar a Copa do Mundo de 1998?

Covas - Acho que, em principio sim.
Quanto mais quando o Brasil ganha a Copa
fora do Brasil. Tem que examinar o custo-
beneficio disso. Os para se comprometer, de
inicio porque se ha urn esporte nesse pais
capaz de se pagar 6 o futebol. Ern principio,
da para fazer um compromisso corn a sus-
tentagio da sede do Brasil para o Mundial
de 98.

JS - Qual a mensagem final que o
candidato deseja enviar a comunidade es-
portiva brasileira?

Covas - 0 esporte 6 um eterno es-
quecido. Alguem disse que a educacao nem
sempre 6 lembrada neste pais, mas o es-
porte 6 sempre esquecido. Acho que nao
e tao verdadeiro, porque existem milhares
de pessoas mais idealistas voltadas para ne-
cessidade de construir alguma coisa. Se he
algum setor que se pode falar disso 6 exa-
tamente o esporte.

•
C) 0 PRESIDENCIAVEL AFIF DOMIN-
GOS E 0 ESPORTE

Menor participagao do estado e urn
major incentivo das empresas privadas no
esporte. Sao essas as duas metas basicas do
candidato a Presidancia da Repablica pelo
Partido Liberal. Guilherme Afif Domingos,
em termos de esporte no Brasil, caso seja
eleito. 0 presidenciavel compareceu ontem
ao SimpOsio Presidenciavel do Desporto,
realizado no Sala° Nobre do Fluminense, e
expOs os seus pianos e idaias frente a uma
plateia ligada ao esporte no Brasil. Hoje sera
a vez do candidato do Partido Comunista
Brasileiro, Roberto Freire. Ele comparece as
16 horas no mesmo local.

Em relagao aos dois pontos basicos da
sua plataforma esportiva, Guilherme Afif
Domingos conseguiu separar ate que ponto
o estado tern que intervir na forma*, dos
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desportistas brasileiros e qual o caminho
pare o apoio das empresas privadas no se-
tor. Segundo o candidato, o estado interveio
demais no setor esportivo, inibindo a Iivre
iniciativa de entendimento entre empresa-
rios e atletas. 0 estado deve somente criar
as formas para que todos tenham as mes-
mas condigeies de pratica esportiva.

0 estado entra na preparagao da ba-
se de igualdade de oportunidade. Dal para
frente vamos competir.

Para demonstrar o papel do governo
na pratica e desenvolvimento desportivo,
Guilherme Afif Domingos baseou -se em
que o Brasil vive atualmente uma crise eco-
nelmica, onde a inflagâo nao permite que o
estado possa fazer as reformas necessaries
para o desenvolvimento educacional, ali-
mentar e urbano, que desembocariam numa
melhor-qualidade desportiva brasileira.

Quando a situagio econeimica esti-
ver estavel, poderemos realizar tits revolu-
geies que fazem parte do nosso programa de
governo. A primeira é a revolugâo verde,
onde nos tornariamos o maior produtor
mundial de alimentos. Sem alimentagâo nao
tern educagao, nao tern cornpetigao e nao
tern esporte.

Continuando a sua explicagao, Afif
Domingos declarou que a segunda revolu-
gäo seria urbana, onde haveria urn planeja-
mento integrado de habitagao, lazer, esporte
e educagao, corn cads area escolar agregada
a uma area que permita a pratica do esporte.
A terceira revolugäo seria a educacional e
tecnolOgica.

NI& nao temos Educagao Fisica nas
escolas. A aula de Educagbo Fisica é colocar
urn professor corn apito no pescogo e uma
bola, chamando todos para a recreagao. Na
minha opiniao, a Educagao Fisica é a crianga
entender seu fisico, a alimentagbo adequada
e a sua musculature.

Segundo o candidato, sem esses très
aspectos basicos he uma falta de culture
gerada pela falta de Educagao Fisica que
tern bergo no ensino escolar. Assim, o esta-
do daria urn apoio nos très pontos besicos:
alimentagao, educagbo integrada corn a pra-
tica esportiva e urn melhor entendimento da
Educagao Fisica.

INICIATIVA PRIVADA

Quando o estado gerar recursos hu-
manos para formar uma equipe de alto ni-
vel, comega entao o papel da iniciativa pri-

vada, atraves do marketing do esporte: urn
apoio via patrocinio.

Existe urn falso dilema entre o es-
porte amador e profissional. Na verdade,
nao existe mais o amador, na medida que as
organizageies de todo o mundo conseguiram
mobilizer o empresariado para o marketing
do esporte.

Para dar urn exemplo da importancia
no investimento do esporte, o esportista,
Guilherme Afif Domingos, relatou que nos
Estados Unidos as verbas publicitarias para

marketing do esporte sac) superiores as
verbas destinadas ao market rig da venda
dos autornOveis. E isto possui uma mac):

0 esportista é urn vencedor em todo
mundo, é uma pessoa que busca vencer

é alguem sadio. 0 atleta oferece
repido retorno aos investimentos que ocor-
rem.

Com essas duas colocagOes, Guilher-
me Afif Domingos pretende restrigir a parti-
cipagao do estado, que segundo ele envol-
veu-se em excesso no esporte, dando uma
major oportunidade de competigao dos
atletas em busca de recursos.

Empreserios do Brasil preparem-se,
.vamos assumir o risco e trazer a Copa do
Mundo para ce — avisou Guilherme Afif Do-
mingos, que na sua opiniao houve uma au-
sancia de coragem dos dirigentes, que per-
deram a oportunidade de sedia-la em 94.

Corn essa declaragbo, o candidato do
PL a Presidancia da Reptiblica deu sinais de
que se for eleito muita coisa ira mudar na
pratica desportiva no Brasil. A primeira é a
criagao de urn Conselho Desportivo, subor-
dinado diretamente a Presidancia da

0 candidato disse que nao criara o
nistario do Esporte, mas que esse conselho
ira abrigar as estruturas responsaveis pela
viabilizagâo do esporte no Brasil. Ligado di-
retamente ao Conselho estaria o Comite
Olimpico Brasileiro, que segundo Afif Do-
mingos possui uma legislagäo superada e
praticas equivocadas, que podem ser julga-
das pelo ntimero de medalhas olimpicas
conquistadas.

Outra novidade é a aprovagao da lei de
Incentivos Fiscais ao Esporte. Mas Afif Do-
mingos ressaltou que ira olhar corn bastante
cuidado a sua implantagao, pois existem al-
guns desvios na sua formagao. Em relagao
ao quadro administrativo que ficara ocupa-
do do esporte no seu governo. 0 candidato
do PL se apressou em afirmar que nao
mistura competancia corn pratica partidaria.
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Ele ire trabalhar somente corn pessoas que
possuem conviccio.

No aspecto da arrecadageo da renda
da Loteria Esportiva, Afif Domingos ironi-
zou, declarando que os recursos arrecada-
dos atraves da Loteria nao sac) os Onicos a
serem desviados no pals. Por6m, o candi-
dato colocou a proposta de que esses recur-
sos tern que ajudar somente o esporte e
para tal devem ser redistribuidos proporcio-
nalmente corn a quantidade arrecadada nos
estados, e nao fazer parte da politica tribu-
teria do governo.

•
D) 0 PRESIDENCIAVEL PAULO MA-
LUF E 0 ESPORTE *

JS - Qual a sua opiniao sobre o

Maluf - Acho este Simi:Oslo muito
oportuno, porque nada mais 6 do que urn
compromisso pedagOgico de uma campa-
nha eleitoral. Campanha eleitoral e corn-
pronnisso que tern de ser cobrado, e, desta
forma, 6 que se alcanca o desenvolvimento
de um pais, pois o candidato tern compro-
missos a cumprir. Tenho uma experiancia
de eleicOes e sei que existe uma tendancia
durante as campanhas eleitorais de os can-
didatos prometerem tudo, e depois que se
sentarem em uma cadeira, se esquecerem
dos compromissos e fazerem tudo ao con-
trario. Por6m, na verdade, nao existe uma
mentalidade de cobranca no brasileiro. E
acho que nao preciso exalter o esporte aqui,
pois seria chover no molhado.

A segunda coisa importante que con-
sidero. 6 verificar a vida pregressa do candi-
date. As vezes, ele promete tudo, embora no
passado nunca tenha feito nada pelo espor-
te. Entao eu you me permitir contar urn
pouco de histOria do desportista Maluf que,
quern sabe, muito dos senhores desconhece,
para depois colocar a posicao do eventual
presidente da RepOblica. Eu aprendi desde
cedo que quando uma crianca gasta suas
energias corn esporte ela nao gasta corn o
tOxico, corn o fumo, ou a bebida. Na verda-
de, praticando esporte ela nao so faz bern
para a sua sallde como tambárn gasta o seu
excesso de energia. Entao, desde os seis
anos de idade eu pratico esporte.

Acho que o esporte 6 uma comple-
mentagao da educacao. E se alguarn me

Reprodugao das perguntas e respostas da entrevista realizada
e editada polo Jornal dos Sports de 22/06/1989.

perguntar se eu prestigiei o esporte nos di-
versos cargos pUblicos que ja ocupei, digo
que sim. Eu diria que no meu primeiro car-
go de projecao, ha 20 anos, como prefeito
da cidade de Sao Paulo, crier a Secretaria
Municipal de Esporte e convidei para ser o
secretario a figura legenda de Carlos Joel
Nely, que era o presidente da Fundacio
Gasper Libero e presidente da Gazeta Es-
portiva. TambOrn construimos diversos
Centros Educacionais Esportivos. Este Cen-
tro 6 o clube de pobre. Quer dizer, o rico
pode pagar uma mensalidade, ao contrario
do pobre. Entao, nois construimos na perife-
ria de Sao Paulo 10 clubes que recebem em
media de 10 a 20 mil pessoas aos domingos.

Outro cargo peblico em que pude
mostrar que sou amigo nemero um dos es-
portes foi quando governei o Estado de Sao
Paulo. Nesta 6poca, construimos no interior
do Estado mais de 200 piscinas olimpicas
municipals. E dificil encontrar no interior de
Sao Paulo uma cidade de cinco ou oito mil
habitantes que nao tenha a sua quadra de
esportes ou piscina olimpica. Mas 6 impor-
tante saber que fizemos a piscina atraves de
convenio corn a Prefeitura, pois sou contra a
centralizacao. Temos que descentralizar,
porque desta forma os fiscais para a manu-
tencao destes espacos sac) os prOprios fre-
qtlientadores e o prefeito.

Vou reveler em primeira macs, hoje urn
fato que poucos sabem. Em 1980, quando
havia a disputa para a sede dos Jogos Olim-
picos de 88, o Comit6 Olimpico se mostrava
pouco propenso a aceitar a oferta da Coraia
por achar o pais muito pequeno e corn al-
gumas dificuldades estruturais. Entao, nOs
fizemos urn levantamento em Sao Paulo de
todos os campos de futebol existentes no
Estado, alarn das piscinas e quadras. Ficou
claro que Sao Paulo necessitaria de pouco
investimento para realizar uma Olimpiada,
acrescentando-se o fato de a cidade possuir
uma Otima rede hoteleira. E em segundo lu-
gar, ficou evidente que fariamos uma pro-
paganda do Brasil para o mundo inteiro.
Dai, eu fiz urn oficio para o Presidente da
RepOblica, que acabou nao sendo entregue.
Eu fui desaconselhado pelas autoridades
olimpicas brasileiras a envie-lo. Elas diziam
que je havia compromisso corn a Coraia.
Entao eu, governador de Sao Paulo, tive de
lutar contra os brasileiros que nao deseja-
yarn a instalacâo da Olimpiada.
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Tudo isto que falei representa uma
garantia no futuro, para que o Presidente
possa mostrar que tern como meta principal
do seu governo o esporte.

JS - 0 que o candidato pensa sobre a
organizacâo atual do esporte no Brasil e
quais as prioridades para estabelecer uma
politica de esporte ao seu governo?

Maluf - A verdade 6 a seguinte: em
termos de esporte, o Brasil deixa muito a
desejar. Por exemplo. Eu fico perplexo
quando vejo nas Olimpiadas paises corn po-
pulagao inferior conquistando muito mais
medalhas que o Brasil, que possui uma po-
pulagao de 140 milhOes de habitantes. NOs
trazemos menos que a Jamaica, que tern
urn milhäo de habitantes, ou Cuba, que tern
oito milhOes. Temos quantidade, mas nao
temos qualidade. A visäo destes fatos me d6
a certeza de que o Governo deve investir no
esporte.

, JS - Como ye a criagâo de urn Minis-
terio ou uma Secretaria a nivel ministerial?

Maluf - Acho que isso pode soar de-
magdgico. Mas acho que a iclOia da criacâo
de secretaria de esporte subordinada dire-
tamente a Presidancia da Reptiblica me pa-
rece que burocraticamente vai-se gastar
menos. Eu adorarei a criagbo de uma secre-
taria caso seja eleito.

JS - A criacâo de urn centro de capa-
citacao fisica, integrando pesquisa, ensino e
desporto a prioridade para melhorar o des-
porto no Brasil. 0 candidato ira cria-lo a
curto prazo?

Maluf - 0 Brasil necessita de varios
Centros de Capacitacão: de ensino, pesquisa
e prkica. Acho que devemos construir di-
versos centros per todo o Brasil. Isto nao
custa muito dinheiro. Por exempla, o gover-
no pode parar de construir a Ferrovia Norte-
Sul e, corn este dinheiro, construir uns 200
centros de capacitacao.

JS - Quais as medidas que o candi-
dato tomar6 para incentivar os esportes
olimpicos a fim de que o Brasil posse me-
lhorar sua posigão no cenario internacional?

Maluf - Fico muito triste quando vejo
que os destaques brasileiros sao consegui-
dos atravas de esforcos individuais. Veja o
exemplo de atletas que para obterem estes
resultados tern de treinar no exterior. isto

lamentével.

Perguntas encaminhadas por Jornalistas ao Candidato Luis
Inecio Lula da Silva a respondidas corn a colaboraoâo da As-
sessoria do Partido dos Trabalhadores.

JS - 0 candidato pode assumir o
compromisso de escolher pessoas para os
cargos do esporte, sem a obrigacao da yin-
culacäo partidaria.

Maluf - Eu diria que fs so isso que vai
acontecer. Quando procurei os meus setre-
t6rios, escolhi homens pelas suas capacida-
des, sem perguntar os partidos destes ho-
mens. Sou contra nomeacao de parentes.
No esporte, procurarei desportistas.

JS - 0 candidato, se for eleito, pre-
tende rever a aplicageo dos recursos da lo-
teria federal, visando amparar as atividades
esportivas?

Maluf - Eu nem sei se este dinheiro
est6 sendo empregado em alguma coisa ou
se est6 sendo desviado. Eu confesso que te-
nho muita ddvida que este dinheiro tenha
sido empregado no esporte ou em outras
aplicacOes, pois o valor 6 muito alto.

JS - Quais as medidas que o seu go-
verno tomar6 para incentivar as associacOes
esportivas.

Maluf - Os Clubes Sao os verdadeiros
representantes da livre empresa. Acho que o
importante a prestigiar os clubes, entidades
privadas e gramios.

JS - 0 candidato pretende incremen-
tar novas medidas para atracâo da iniciativa
privada ao desenvolvimento do esporte.

Maluf - Sim. Existem varias maneiras
de incentivar o esporte. Ter quadras ao lado
das fabricas a uma das maneiras.

JS - 0 candidate apoiaria a indica*
do Brasil a Copa do Mundo de 98?

Maluf - Sim. Da mesma forma que in-
centivo o Brasil a sediar uma Olimpiada. He
autoridades que nao parecem ser estadistas
e flea percebem o quanta 6 positivo para o
pats a realizacao de urn campeonato mun-
dial de futebol.

•
E) 0 PRESIDENCIAVEL LUIS INACIO
LULA DA SILVA E 0 ESPORTE *

JS - Qual o entendimento do candi-
data sobre a organizacao atual do esporte
no Brasil e quais as prioridades que o candi-
dato ira adotar para estabelecer uma politica
de esportes no seu programa de governo?
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Lula - Podemos afirmar, categorica-
mente, que o Esporte em nosso governo, vai
ser mais respeitado do que em qualquer
outro momento da nossa histOria. Isso por-
que olharemos para ele corn olhos de quem
o ye nao apenas como uma "pratica esporti-
va", mas sim como uma das manifestacOes
culturais mais significativas do mundo con-
temporaneo.

Corn relecao a estrutura desportiva
brasileira, interessante se faz realcarmos as
semelhancas entre ela e a prOpria estrutura
sindical brasileira. Em ambas vamos encon-
trar caracteristicas organizacionais eminen-
temente corporativas, autoritarias, filhas que
foram dos mesmos pais: o Estado Novo.
Notem o carater verticaiista presente em
suas estruturas: no Esporte temos, na base,
os clubes, que devem filiar-se as Federa-
cOes, que por sua vez devem filiar-se as
ConfederacOes e por ultimo, subordinarem-
se todas, as determinacOes normativas do
CND. 0 mesmo acontece na estrutura sindi-
cal, subordinada a conveniancia do Ministe-
rio do Trabalho que tambem nao admite a
possibilidade de existância de organismos
que se relacionem ou se estruturem hori-
zontalmente.

Infelizmente para o Esporte, as seme-
lhancas pararam por aqui. Enquanto a his-
t6ria do movimento sindical brasileiro nos
mostra a luta vitoriosa contra este estado de
coisas (vide a CUT, a CGT e os avancos con-
tidos na nova Constituicâo brasileira) no es-
porte isso nao ocorreu. Tai o desafio. Fazer
corn que, tambem no esporte, os dias do
autoritarismo estejam contados.

JS - Mais de 30 paises, inclusive as
grandes potâncias em todo o mundo, ado-
tam o sistema de urn Onico Orgäo governa-
mental na direcao do desporto, diretamente
subordinado a Presidencia da Rep6blica.
Como ye V. Sa. a criacao no seu governo de
urn Ministario dos Esportes ou de uma Se-
cretaria, a nivel ministerial?

Lula - Urn governo verdadeiramente
popular e democratic° tern o dever de agili-
zar os mecanismos que facilitem o processo
de democratizacao do pals. No caso do es-
porte, seria necessario estabelecer-se urn
fOrum de discussao ampla para definir-se
sobre a necessidade e viabilidade de criacao
de um Ministario dos Esportes ou de uma
Secretaria a nivel ministerial.

JS - Na atual Constituicao esta pre-
visto no art. 217 o dever do Estado em ga-
rantir as pessoas o direito da pratica des-

portiva. Quais as diretrizes que seri° esta-
belecidas no governo de V. Sa. para a Edu-
cacao Fisica?

Lula - Quando falamos de Educacao
Fisica, temos que ter claro que aquela que
ocorre no interior do sistema escolar brasi-
leiro deve ser tratada no conjunto das ques-
toes pertinentes a politica educacional. Nes-
se sentido vimos acompanhando as acOes
que vem sendo desenvolvidas pelas entida-
des representatives dos trabalhadores da
educacão — de natureza sindical e cientifica,
em conjunto corn politicos progressistas —
em torno da elaboracâo da nova Lei de Di-
retrizes e Bases da Educacao Nacional. Ve-
mos corn bons olhos o entendimento da
contemplacäo da Educacao Fisica no con-
texto escolar enquanto discipline curricular e
nao como atividade, como hoje ocorre. Isso
significa dizer, basicamente, que entende-
mos a Educacao Fisica como urn fenOmeno
cultural e como tal, produto da acao huma-
ns, dotada de historicidade, de saber, hist6-
ria e conhecimento esses que devem ser
democratizados de forma a se poder cons-
truir uma culture corporal e esportiva na
perspectiva da construcio do homem e da
sociedade socialista.

JS - Que tipo de participacao twat° as
instituicOes esportivas e de Educacao Fisica
em seu governo?

Lula - A mais ample possivel. E preci-
so ouvir as mais de 100 (104) Escolas Supe-
riores de Educacto Fisica no pals, as APEF's
(AssociacOes dos Professores de Educacâo
Fisica), a comunidade cientifica desta area
(ex. Colegio Brasileiro de Ciéncias do Es-
porte), ConfederacOes (32) e FederacOes,
Clubes, Ligas, enfim todos os segmentos
esportivos organizados da sociedade, para
que possamos juntos estabelecer uma politi-
ca progressista em esporte para o Brasil.

JS - A criacao de urn Centro de Cepa-
citacao Fisica integrando ensino, pesquisa e
desporto 6 imperative e prioritaria para
melhorar o desporto no Brasil e as condi-
cOes de sairde da populacao. 0 candidato ira
cria-lo a curto prazo?

Lula - A questa() da capacitacao fisica
do nosso povo ou mesmo dos nossos atletas
de alto nivel nao pode ser vista isolada-
mente das questOes mais amplas da condi-
cao de vida de cada pessoa. A saticle, por
exemplo, para nos, nao 6 simplesmente a
ausancia de sintomas de doencas, mas
muito mais do que isso. Sa6de significa urn
estado dinamico de bem estar fisico e men-
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tal estabelecido pelas condicdes sociais con-
cretas em que as pessoas vivem. Portanto,
melhor saticle significa melhor salad°, me-
lhor habitaceo, melhor transporte, melhor
assistancia medica, melhor possibilidade de
pratica desportiva e de lazer. Nessa pers-
pectiva, a criageo deste centro que voces su-
gerem pode ser pensada.

JS - Quais as medidas que o candi-
dato ire tomar para incentivar os esportes
olimpicos a fim de que o Brasil possa me-
Ihorar a sua posicao no cenario internacio-
nal?

Lula - Cabe ao governo criar condi-
cties para que todos possam ter oportunida-
de de praticar esportes e atividades fisicas.
Deve tambern garantir a possibilidade de
um constante aprimoramento tecnico dos
nossos especialistas, facilitando o internam-
bio entre eles, e deles corn os centros mais
desenvolvidos neste setor, como Cuba, Es-
tados Unidos, Uniao Sovietica, Alemanha
Oriental e Ocidental, etc. Quanto ao apoio
aos talentos esportivos, muito pode ser feito
a partir de urn esforgo conjunto entre o Es-
tado e a iniciativa privada. 0 Brasil neo deve
it aos Jogos Olimpicos corn a pretense() de
ganhar todas as medalhas, mas pode, muito
bem, dar ao mundo uma lige° de participa-
geo, de grata, de espirito verdadeiramente
16clico, esportivo, mesclado corn algumas
conquistas.

,JS - No que concerne a politica de
alto nivel do esporte, qual a participageo que
tere o Cornite Olimpico Brasileiro, que con-
grega todas as 32 Confederacoes Desporti-
vas B rasileiras?

Lula - 0 papel a ser destinado ao
C.O.B. na estrutura desportiva brasileira, de-
ve ser pensado no conjunto do redimensio-
namento pelo qual devere passar todo o
sistema desportivo nacional, por conta ate
do preceituado no artigo 217 da Carta Cons-
titucional. E certo que devere ter a carac-
teristica centralizadora que tioje possui. Po-
rem, se é correto que toda descentralizageo
implica ern transferancia de poder, é tam-
barn verdadeiro que para ocorrer, tal des-.
centralizageo deve se apoiar em uma diretriz
politico-filosOfica — a ser elaborada pelo go-
verno, em conjunto corn a comunidade es-
portiva — inequivoca, sob a qual cleverer) ser
estabelecidos os seus limites de ace°.

JS - Pode o candidato assumir o
compromisso de escolher para cargos de
direcao do deporto brasileiro pessoas com-
petentes e corn experiencia comprovada no

esporte, sem a obrigagao da vinculacedpar-
tideria?

Lula - Os cargos de diregeo do es-
porte brasileiro devem estar entregues, evi-
dentemente, a pessoas competentes e que
assumam o compromisso corn urn piano de
governo popular e democratic°. Desde que
haja este compromisso, a questa° partideria
passa a ser secunderia.

JS - A Lei n2 7.752, de 14 de abril de
1989, ern vigor, prevé beneficios fiscais para
as pessoas fisicas e juridicas, que contribui-
rem para o desenvolvimento dos Esportes.
Pode o Esporte contar corn o apoio do can-
didato na consolidagao desse diploma legal?

Lula - Temos que ter claro que uma
politica de Esportes deve se constituir parte
integrante de uma politica de governo, e que
esta rib° se constrOi atraves da soma das di-
versas politicas setoriais mas sim atraves da
interne° delas numa mesma totalidade. As-
sim, em urn governo legitimo, corn credibi-
lidade, compete a ele dar destino a arreca-
dace° fiscal, buscando dar conta de atender
ao conjunto das necessidades sociais indica-
tives da qualidade de vide de urn povo, tais
como sarlde, educagao, habitageo, trabalho,
lazer...

Queremos frizar a necessidade da
existancia de urn governo legitimamente
constituido. Ern urn governo que tem a
construceo da ferrovia norte-sul como pri-
meira prioridade, a exarcebaceo dos interes-
ses setoriais ern detrimento daqueles relati-
vos a sociedade como urn todo, passam a
ser vistos como perfeitamente cabiveis.

JS - A loteria esportiva foi criada corn
a finalidade especifica de gerar recursos fi-
nanceiros para o deporto nacional. No en-
tanto, esses recursos seo desviados para
outros fins, sob as mais diversas justificati-
vas. 0 governo de V. Sa. pretende rever a
aplicageo desses recursos, visando amparar
as atividades esportivas?

Lula - Poderiamos responder a esta
pergunta, no caminho adotado na resposta
da anterior. Porem ha uma outra questao no
interior dessa formulada, que a precede. E
aquela que diz respeito a prOpria existancia
dos "Jogos de Azar", nos quais a loteria es-
portiva se enquadra. Tais jogos ludibriam os
mais simples da nossa gente, corn a possibi-
lidade da riqueza fedi, fortuita, ao mesmo
tempo que diz, em suas entrelinhas, que
somente por essa via — e neo pelo trabalho,
pelo desenvolvimento sOcio-econOrnico do
pais — ele podere "melhorar de vida". Creio
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que 6 essa questäo de fundo que deve ser
respondida pela sociedade brasileira.

,JS - No governo de V. Sa. esti pre-
visto o amparo as priticas desportivas de
menores carentes e as pessoas portadoras
de deficiancia fisica?

Lula - Achamos que esta questa° dos
menores carentes e das pessoas portadoras
de deficiancia fisica extrapola a dimens go do
esporte em si. Estas criancas e estes defi-
cientes nao podem ser vistos como pessoas
ou cidadãos de segunda categoria, e, por-
tanto, devem ter acesso a todas as manifes-
tacOes culturais do nosso povo, onde a cul-
tura esportiva a uma delas.

JS - Os clubes no Brasil sac) as unida-
des bisicas do processo do desenvolvi-
mento histOrico do desporto brasileiro.
Quais as medidas que o governo de V. Sa.
ira tomar para incentivar as Associacoes Es-
portivas?

Lula - A estrutura atual dificulta uma
melhor sintonia entre o poder publico e o
clube, cilula geradora da pritica esportiva.
Na() podemos desconhecer que essas enti-
dades se caracterizam por possuir persona-
lidades juridicas de direito privado. 0 go-
verno devera ter a sensibilidade necessiria
para entender e apoiar todos os esforcos
dessas associacOes no sentido de se fortale-
cer as bases desportivas em nosso pais.

JS - A co-participacao da iniciativa
privada 6 fundamental, nos dias de hoje,
para a execucao dos projetos esportivos.
Pretende o candidato criar novas medidas
de atradbo, para o incremento da iniciativa
privada no desenvolvimento do Esporte?

Lula - Tudo o que puder ser feito para
viabilizar a politica de Esportes do nosso
governo, voltada para a elevacho do nivel da
cultura corporal e esportiva do brasileiro,
sera feito, respeitando-se sempre o principio
de que urn interesse setorizado nao pode ser
colocado acima dos interesses da sociedade
em seu conjunto. Assim, todos os setores da
sociedade que estiverem dispostos a dar a
sua parcela de contribuicao para a consecu-
câo da nossa politica de governo, sera° re-
cebidos e tratados como companheiros de
luta no soerguimento deste nosso pals.

JS - 0 futebol 6 no Brasil, o esporte
de major popularidade. 0 governo de V. Sa.
apoiaria a candidatura de nosso pais, para
sediar a Copa do Mundo de 1998?

Lula - Futebol e cultura brasileira sac)
coisas insepariveis. Portanto, qualquer ini-
ciativa para apoiar este esporte deve ser

vista corn bons olhos. Claro que a promo*
de grande eventos esportivos, hoje em dia,
envolve gastos elevados. Mas por outro lado
algumas experiancias recentes (ex. Seoul,
Barcelona) tern demonstrado ser possivel
canalizar os recursos investidos na promo-
cao esportiva, na direcao de beneficios so-
ciais permanentes para as cidades e paises
que bancam estes eventos. Exemplos: me-
Ihora dos sistemas de urbanizack, de co-
municacao, etc. A anilise da interacao des-
ses fatores 6 que nos levari a concluir pela
viabilidade ou nao dessa iniciativa.

JS - Qual a mensagem final que o
candidato deseja enviar a comunidade es-
portiva brasileira?

Lula - Seria ficil responder as ques-
toes formuladas de modo a corresponder as
expectativas daqueles que nos ouvem. Bas-
taria para isso dizer aquilo que, sabemos,
muitos gostariam de ouvir. Se 6 ficil para
muitos — principalmente em periodos elei-
torais — para nos mais do que dificil soa co-
mo falso, hipOcrita. Preferimos ser coerentes
corn os principios morais, iticos, politicos
que caracterizam o Partido dos Trabalha-
dores. Nem que isso venha a significar al-
guns votos a menos.




