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LAZER E SOCIEDADE

José Carlos Grand° *

0 presente ensaio nao tem pretens6es te6ri-
cas e nem se propOe a reconstruir ou desenvolver
uma teoria sobre o lazer — na sua perspectiva
social. Isto nao quer dizer que nao se baseie
em uma reflexao tearica. Falar sobre praticas so-
ciais, e o lazer sendo uma delas, supOe considerar
a origem do trabalho massificado e do fen6meno
lazer.

A partir dessa perspectiva, o objetivo deste
estudo se constitui em levantar alguns subsfdios
para a reflexao das praticas sociais desenvolvidas
na area de lazer, apontando para a necessidade
de reflexao de ordem, de urn lado, te6rica, e de
outro, pratica, que deve contemplar a leitura da
realidade social.

Estamos conscientes das dificuldades desta
proposta, visto que o tema sempre foi norteado
de forma ambigua. Por isto, nab pretendemos tra-
car novas teses a respeito, mas repetindo, tentar
dar subsidios para abrir novas discussOes que fa-
vorecam as "correcOes" e "alteragOes".

PRATICAS SOCIAIS — LAZER

Na conjuntura de crescente interesse que
norteia os segmentos do homem em sociedade,
encontra-se envolvIda a importancia da discussao
em tomb do fen6meno lazer.

0 tema vem sendo tratado das mais diversas
formas, especialmente por parte dos estudiosos
do assunto, que tem tecido algumas crfticas
suas varias direc6es, tanto nos parses desenvolvi-
dos, como naqueles em desenvolvimento.

Segundo Marcellino (1983), o contetldo dessas
crfticas quanto ao fenOmeno lazer sempre assinalou
uma ambigOidade. Segundo ele, de urn lado, "(...)
pode contribuir para o desenvolvimento de atitudes
crfticas corn relagao as esferas pessoal e social,
ou, simplesmente, acentuar o conformismo, levando
a processos de acomodacao."

Na sua linha de racioncfnio, ele alerta sobre

outros autores que "(...) yam analisando e pedindo
atencao para as atitudes geradas pelo que chamam
de "valores detrutivos do lazer". Situam-se nesse
campo aquelas atividades desenvolvidas no "tempo
!lyre" que possam ser caracterizadas como "pato-
16gica". Nao resta dOvida que é muito diffcil uma
separagao entre atitudes desejaveis e indesejaveis,
quando se aborda uma area de acao marcada
exatamente pelo alto grau de escolha individual.
Ao colocar a questa° em termos do que seja
normal ou patolOgico. é precise que se estabeleca
de que angulo a observagão esta sendo efetuada.
Muitas vezes, por tras dessa distincao, vamos
nao s6 encontrar preconceitos mas tambem mani-
festacOes ideol6gicas que nada mais sao do que
defesas para nao abalar a posicao da classe domi-
nante, ou pontos de vista de grupos e instituicaes
tradicionais. Entretanto, mesmo levando em conta
toda a carga que essas expressOes trazem em
Si, nao se pode deixar de considerar que algumas
atividades, levadas a efeito no tempo disponfvel,
nao sao desejaveis do ponto de vista social, porque
vac, frontalmente contra os valores de desenvol-
vimento da pessoa humana nas suas relacOes.
Muitas dessas atividades colocam em risco a quali-
dade de vida, e ate mesmo a vida, dos seus
praticantes ou de outros membros da comunidade."
(Marcellino, 1963, p. 67)

Sob o aspecto das "indOstrias do lazer", a
crftica denuncia a tentativa de transformar o lazer
em aparelho de manipulagao ideolOgica orientando
as escolhas e os modismos, manipulando o gosto
e determinando os programas.

Muitas vezes esta uniformidade quer trans-
formar a consciencia das pessoas ou mesmo con-
verte-la em indiferenca em relagao a vida politica
do homem e a pr6pria participagao do povo nos
poderes de decisao. Ela modela este povo através
do pensamento polftico do liberalismo e as ideias
dos tecnocratas do govemo na compreensao da
sociedade capitalista da era industrial. Este homem,
entao, passa a ser visto, nä° simplesmente como
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cidadao, mas como mera pega da produgäo e do
consumo.

Edgar Morin (1984), em seu trabalho, "cultura
de Massas no S6culo XX", diz que: "0 consumo
dos produtos se torna, ao mesmo tempo, o auto-
consumo da vida individual. Cada urn tende nao
mais a sobreviver na luta contra a necessidade,
nao mais a se enroscar no lar familiar, nao inversa-
mente, a consumir sua vida na exaltagao, mas
a consumir sua pr6pria existancia.

Assumindo as colocagOes de Aranha e Martins
(1986): o mundo 6 resultante da agao humana,
"(...) e o trabalho, ao mesmo tempo que transforma
a natureza, adaptando-a as necessidades humanas,
altera o pr6prio homem, desenvolvendo suas fa-
culdades".

Atraves da (Mica de Morin (1984), "os conte6-
dos humanos do trabalho se atrofiam, a integracäo
dos antigos trabalhadores aut6nomos (arte ges e
comerciantes) no seio do salariado atenua o apego
quase biolOgico mantido em relagao as atividades
laboriosas.

Se o trabalho 6 acao transformadora da reali-
dade, e 6 pelo trabalho que o homem se autoproduz,
verificamos, entao, que, para tanto, o tema "traba-
lho" nao pode ser colocado a parte. Dal a interden-
pendancia do que chamamos de birt6mio traba-
lho-lazer.

0 mesmo raciocfnio se aplica ao lazer, porque
o homem, ao aprender a usar seu tempo livre
(liberdade de escolha e igualdade), em Oltima anali-
se, educa-se para o lazer.

Ao nao saber utilzar seu tempo livre, o homem
passa a ser alienado destitufdo de qualquer condi-
cao de optar por sua Iberdade de escolha de la-
zeres.

0 "trabalho em migalhas" descrito por Fried-
mann (1957) no seio dos grandes centros indus-
trials ou burocraticos, foi esvaziado de responsa-
bildade e de criatividade pelo operario especializado
em mdquinas, ou o trabalhador de escrit6rio que
preenche formularios. Desde entao, a personalidade
negada no trabalho, o homem tenta reencontar
fora da zona est6ril e efetua, durante o lazer,
trabalhos pelos quais se sente individualmente inte-
ressado e responsavel ou mesmo inventivo.

Se o lazer 6 um elemento de contribuicao
para recuperar o lado humano, minimizando os
efeitos negativos verificados na dinamica das rela-
gOes das sociedades modernas, o homem deve
encara-lo como fator mutavel, que ajude a alterar
a maneira de perceber, de pensar e sentir o mundo.

Por outro lado, segundo a analise feita por
Aranha e Martins, 6 atraves do trabalho que se
atinge a expressao da liberdade "(...) o trabalho,
para atingir esse nivel superior nao depende apenas
da vontade individual. Ao contrario, inserido no
contexto social que o torna possfvel, muitas vezes
6 condigao de alienagao, e nao de liberdade. Isso

ocorre nos sistemas onde as divisOes socials privi-
legiam alguns e submetem a maioria a urn trabalho
imposto, rotineiro e nada	 criativo. Ao invOs de
contribuir para a realizagao do homem, este traba-
lho destrOi sua liberdade." (Aranha e Martins, 1986,
p.6)

A emancipacao das	 amarras morals, polfti-
cas etc., por6m, nao depende de transformagOes
que ocorram no homem, individualmente, ou num
grupo, mas de transformac'Oes que envolvam toda
a sociedade.

Para Karl Marx, a libertagao dos homens das
alienagOes, das pressOes polfticas ou ideolOgicas
6 um problema que necessita de uma solucao
cientffica que os conduza a transformagão da so-
ciedade.

Ao atingir o nivel de consciencia da necessi-
dade e desfrutar os beneffcios advindos do lazer,
o trabalhador pode discutir a transformacao da
sua pr6pria existência dentro da sociedade. S6
assim, entao, estara em condicao para desenvolver
a sua formagao politica atraves do lazer. Vale
salientar que a simples participacao nao basta,
6 preciso compreender os valores necessarios ao
enfoque dos beneffcios do lazer.

0 perfil social adotado em atividade de movi-
mento visa char questionamento dentro do lazer,
como mecanismo inseparavel do processo trabalho
lazer.
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* 0 QUE E ISSO "MOTRICIDADE HUMANA"?
- PALAVRAS NAO SAO PALAVRAS...

Profa. Anna Maria de Albuquerque **

Toda idOia se expressa pela linguagem. Sao
muitas e mOltiplas as linguagens humanas. A verbal
6 apenas uma delas. No entanto, é talvez a mais
poderosa, por possibilitar o registro e, portanto,
a memória do homem e do Mundo. E esta a
linguagem usada pela ciancia, pois ciencia é discur-
so. A linguagem cientlfica, portanto, tem sentido
e significado, e as palavras utilizadas pelo discurso
cientffico veiculam ideias que pretendem contribuir
para a compreensao e explicacao da realidade.

0 real, diz-nos o paradigma emergente,
dinamico e sistarnico e a ciencia que busca apreen-
de-lo rido tern qualquer compromisso corn a tradi-
cao, nem corn o estabelecido ou institucionafizado.
A ciencia 6 a aventura no reino do oculto, do
desconhecido, através de teorias novas, que ne-
cessitam de urn novo discurso, de uma nova forma
de expressao.

Tudo isto vem a prop6sito da mudanca de
nome do Instituto Superior de Educagao Fisica
(ISEF) para Faculdade de Motricidade Humana
(FMH). Aos desavisados ou menos atentos pode
parecer uma simples mudanca de nome. Nao se
pode, por6m, julgar de forma tao apressada e
leviana uma mudanca institucional. Por tras da
alteracao deste nome agita-se urn processo de
investigacao que se iniciou ha mais de 20 anos
naquela casa, e que ganhou expressao filos6fica
corn a sintese te6rica realizada pelo prof. doutor
Manuel Sargio (na sua tese de doutoramento) e
CJM trabalhos varios dos professores doutores
Melo Barreiros, Vitor da Fonseca, Carlos Neto,
Francisco Madeira, Fernando Almada, etc.

Neste trabalho anuncia-se a possibilidade de
autonomia cientifica para esta area, assim como
o nascimento de uma nova ciencia do homem,
a ciencia da motricidade humana, que rompe corn
a Educagao Fisica tradicional, fundamentada no
paradigma cartesiano, corn profundas raizes anato-
mo-fisiolOgicas.

Ora, o profissional que lida corn o desporto,
corn a danca, enfim, corn o ser humano em movi-
mento intencional em busca da superacao de deter-
minismo end6genos ou ex6genos, nä.° pode intitu-
lar-se o professor de Educacao Ffsica. Esta
uma expressao superada e falsa: superada porque,
segundo Edgar Morin — e nao s6 — ninguem
6 ffsico pelo seu corpo o corpo humano 6 muito
mais do que miisculos, ossos e articulacties); e
falsa porque o que este profissional realiza 6 uma
tarefa muito mais ampla e digna; ele possibilita
o desenvolvimento do Homem, ao mais humano,
atravas da estimulacão de novas potencialidades
de transcendencia, no Ambito essencialmente
co. Não se pode designar tal area de conhecimento,
de Educacao Fisica, nem esse ator social de pro-
fessor de Educacao Fisica. Ainda mais, depois
de iniciada a teorizagão especifica desta pratica
especffica. A ciOncia da motricidade humana pre-
tende a compreensào e explicagao das condutas
motoras do Homem.

Portanto, a Faculdade de Motricidade Humana
nao é uma instituicao velha corn urn nome novo:

uma casa sada, que apresenta urn novo e coe-
rente objeto de estudo, que pretende a construcão
de uma area cientifica autOnoma, e que anuncia,
mais do que uma nova ciencia do homem, uma
nova mentalidade cientffica, bem de acordo corn
o paradigma emergente iniciado corn Einstein e
a Ffsica QuAntica.

S6 por isto, já se ye que este processo
nao pretende apenas essa mudanca de nome. Afi-
nal, palavras nä° sao apenas palavras. Palavras
novas significam ideias novas, tempos novos.

A critica 6 fundamental ao desenvolvimento,
mas s6 pode ser objeto de crftica aquilo que tai,
anteriormente, objeto de estudo e reflexao. Caso
contrario, estamos contribuindo para a alienacao
e impedindo a compreensao do processo de desen-
volvimento cientffico.

Extraido do Jornal "Dario de Lisboa". Em 11/1111989.
*" Doutoranda em Motricidade Humana pela Universidade de Lisboa.
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INTRODUCAO A PESQUISA PARTICIPANTE EM EDUCA00 FISICA

Amar'lio Ferreira New

Para Haguette (1987), a pesquisa participante,
como urn processo de busca de conhecimento que
envolve investigagao, educageo e ace°, tern, como
tecnicas precedentes, a observageo participante,
a histOria de villa, a entrevista e a histOria oral.
A autora mencionada aponta que alguns autores
acreditam que estas tecnicas tern origem na Antra-
pologia de Malinoviski e na concepcao sociolOgica
da escola de Chicago.

Lovisolo (1987:6) afirma que a pesquisa parti-
cipante sofre influencia marcante do Iluminismo
e do Positivismo, alern de levantar a hipatese
"sui generis" de que "a PP 6 urn conjunto de
discursos e praticas "inventadas" por intelectuais,
cujos efeitos principals sao os de difundirem, nas
camadas populares, ideais caros a tradicao liberte-
ria do Ocidente (...)".

Entretanto, corn base na suposicao anterior,
que insuportevel a tradiceo do Ocidente (America
Latina) 6 a miseria em que vive a maioria da
populace° dessa regiao. 0 que este acontecendo
de fato 6 que, tanto a populace° dessa regiao,
que co-participa do processo de apreender e resol-
ver os problemas de desigualdades socials Impos-
tos pelo capitalismo, como os "intelectuais organi-
cos" este° concordando corn Marx (1983:80) em
que "a miseria nao s6 ensina o homem a rezar:
tambern ensina a pensar e atuar".

A pesquisa participante, atual, predominante,
sutenta-se na vise° criste (no sentido de doutrina
de Cristo, (nao da Igreja Romana) e marxista
do homem, da vida e da agEo comuniteria (Ha-
guette, 1987).

ponto comum, entre os diversos autores
consultados, que a pesquisa participante surge em
oposicao a vise° de ciencia positivista (Brandao,
1987; 1988; Ezpeleta e Rockwell, 1936; Silva e
Silva, 1986; Hanguette, 1987).

Sendo assim, apresentarei agora alguns con-
ceitos de pesquisa participante, seus pressupostos
te6ricos, epistemol6gicos e metodolOgicos, como
tambern as tarefas iniciais, em Educacao Ffsica,
na abordagem participante. Entendo que, dentro
desses aspectos, este° a critica a pesquisa tradi-
tional e alguns tragos do que ha de essencial
na pesquisa participante.

Quanto aos conceitos, Oliveira e Oliveira (in
Brandao, 1988:26) referem-sea pesquisa partici-
pante como "uma proposta politico-pedag6gica que
busca realizar uma sfritese entre o estudo dos
processos de mudanga social e envolvimento do
pesquisador na dinamica mesma destes processos.
Adotando uma dupla postura de observador critic°

de participante ativo, o objetivo do observador
sere colocar as ferramentas cientlficas de que
dispEe a servico do movimento social corn que
este comprometido.

Fals Borda (in Brandao, 1988:43) ye a pesqui-
sa participante como "... uma pesquisa da ace°
voltada para as necessidades besicas do indIvIduo
(Huynh, 1979), que responde especlalmente as ne-
cessidades de populace°, que compreendem opera-
dos, camponeses, agrlcultores e Indios — as clas-
ses macs carentes nas estruturas socials contem-
poraneas — levando em conta suas aspiracOes

potencialidades de conhecer e agir. a metodo-
logia que procura incentivar o desenvolvimento au-
t6nomo (autoconfiante) a partir das bases e uma
relativa independencla do exterior". Demo (in Bran-
dao, 1987:126) reproduz uma definicao de pesquisa
participante expressa por Grossi, por ocasiao de
urn encontro em Montreal em 1977:"E urn processo
de pesquisa no qual a comunidade participa na
analse de sua prOpria realidade, corn vistas a
promover uma transformagao social em beneffcio
dos participantes que sao oprImidos. Portanto, 6
uma atividade de pesquisa educacional e orientada
para a ace°. Em certa medida, a tentativa de
PP foi vista como uma abordagem que poderla
resolver a tense° continua entre o processo de
geracão de conhecimento e o use deste, conheci-
mento, entre o mundo "acadernico" e o "real",
entre intelectuais e trabalhadores, entre "clencia"

"vida".

Assim, os elementos enfatizados nas defini-
gOes citadas, que me parecem relevantes sec):
a) a realizageo concomitante da investigaceo e
da ace(); b) a participagao conjunta de pesqulsado-
res e pesquisados; c) a proposta polftico-peda-
g6gica a favor dos oprimidos (opcao ideolOgica);
e d) o objetivo de mudanca ou tranformaceo social.

Professor da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) Mestre em Educagâo Fisica (UGF)
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Os tits primeiros elementos se° consensuals
em todas as propostas de pesquIsa participante;
o quarto, no momento, tern levado a diferentes
tipos de pratica, porque falar de mudanca social
e de transformagao implica saber o que este sendo
transformado e o quo nem sempe ocorre. Assim,
as crfticas destacam quo esse tipo de pesquisa
se resume a análise da realidade, a identificageo
dos problemas e a identificacao dos problemas
e a sua solugeo. Ocorre que esse tipo de resultados
pode trazer efeitos reformistas, conservadores ou
ate reacionerios, por nao contribuir para eliminar
as estruturas responsevels pela condicao de opri-
midos dos pesquisadores (Demo, 1987). PorOm,
6 precis° admitir, e Demo tambern pensa assim,
quo o processo histarico de elevar as consciencias
oprimidas do senso comum a uma "consciência
possfvel", no dizer de Luceks, ou ainda a conscien-
cla filos6fica", no dizer gramsclano, 6 lento e arduo,
corn muitos avangos e recuos, o quo requer "pa-
ciencia histarica" dos envolvidos no processo de
transformacao social. Desse modo, pode-se eviler
a busca de resultados imediatos por pesquisadores
desavisados, quo, alern de fracassarem nos sous
projetos, contribuem para quo a pesquisa partici-
pante, coma uma forma valida de clencia compro-
metida corn as despossufdos, seja vista corn des-
credit° par parte daqueles que fazem o mundo
academic°.

Quanto aos pressupostos tearicos, a pesquisa
participante, coma vejo, sustenta-se na visa° cris-
ta consubstanciada na age° das comunidades ecie-
&els de base em toda a America Latina e na
vise° marxista do homem. Assim, naqueles envolvi-
dos corn a pesquise participante, nessa perspec-
tive, acreditam: 1) que a sociedade se produz ou
reproduz a partir das acees histaricas (movimentos
socials) dos grupos; 2) no homem coma motor
da histaria através de suas lutes; 3) na necessi-
dade de uma "vanguarda" intelectual no desenvol-
vimento das lutes populares; 4) quo a sociologia
tern par objetivo nä° s6 o conhecimento da realida-
de social, mas tambern a mudanga social em bone-
lido do homem; 5) na necessidade de abrIr espa-
gos para a sociedade civil, invadida polo Estado;
6) na defesa da democracia; e 7) quo a mudanga
social deva ser provocada (Haguette, 19871 20).

Corn relacão aos pressupostos epistemo16-
gicos, as autores geralmente dirigem seus questio-
namentos a quatro pontos: 1) ao principlo da neu-
tralidade clentffica; 2) ao requisito de objetividade
na pesquisa cientffica; 3) ao problema 6tico da
utillzack das classes balxas como objeto de estu-
do; e 4) ao papel do pesqulsador como fator de
consolidageo/transformacao da sociedade.

Recorro aqui a perspective de Fals Borda
para analisar as itens acima, pals este autor tern
como pressuposto basic° norteador das crfticas

a conviccOes do carater politico da atividade den-
Mica.

0 prIncfplo da neutralidade clentlfica é comba-
tido da seguinte forma: "... não pode haver valores
absolutos no conhecimento cientffico, porque este
Ira varier conforme as interesses objetivos das
classes promovidas na formagao e na acumulaceo
de conhecimentos, ou seja, na sua produce° (...)
alram do ma's esta comunidade clentifica ocidental
exerce uma nftida influencia sobre a manutengao
do status politico e econamico que cerca o sistema
Industrial capitalista dominante. Sob essas condi-
cOes, evidentemente, a produce° de conhecimento
nesse nivel acha-se orientada para preservacao
e fortalecimento do sistema" (in Brenda°, 1988:44).
Nessa assertive, o autor deixa evidente quo neo
admite a concepcao de neutralidade cientffica, alias,
já quase generalizada nas derides socials.

Corn relack ao princfplo da objetividade, Fals
Borda entende que a ausencia de neutralidade da
ciencia leva a falta de objetIvidade especialmente
na escolha de prioridades de seus objetos de pes-
guise, coma tambern na deturpagão da compreen-
sec) da realidade. Nesse momento, segundo o autor,
o clentista ativo dove questioner-se: "Qual o tipo
de conhecimento quo queremos e de quo precise-
mos"? "A quo se destina o conhecimento cientffico
e quem dole se beneficia"? Nestes pontos reside
o papal politico da arida e o compromisso politico
do pesquisador.

O terceiro aspecto da crftica a pesquisa tradi-
clonal reiaciona-se conforme referido, ao probiema
(Rico da utilizageo das classes baixas coma objeto
de estudo. Nesse sentido, a pesquisa tradicional
6 vista coma um mecanismo de controle das clas-
ses dominantes sobre as dominadas. As investiga-
cOes, de modo geral, analisam, qualificam e progra-
mam de fora os oprimidos. Os pesquisadores tradi-
cionais decidem coma e quando fazer as Investiga-
gOes, bem coma decidem unilateralmente o uso
a ser feito dos resultados. Os grupos observados
nao tern nenhum poder sabre a pesquisa quo
feita sabre eles e nunca corn des.

O aspecto quo trata 'do papel do pesquisador
coma fator de consolidaceo da sociedade atual
traz a tona as questOes je comentadas da objetivi-
dade e neutralidade da deride. Nos termos de
Haguette (1987:140-1): "a) a ciencia social neo
6 detentora de valores absolutos, par ser produzida
par homens situados historicamente; logo, seus
postulados sao teo dinamicos quanta a prapria
realidade quo ela estuda e explica; b) as canones
do matodo cientffico tradicional — neutralidade,
objetividade, validade, contiabilidade, pocler de ge-
neralizagão dos resultados, comprovaceo, refute-
cao, etc. neo sâo necesserios nem suficientes
para definir a cientificidade do matodo (...) e c) a
ace° 6 fonte de conhecimento...".

Ao entender que a ciencia tradicional atende
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aos interesses dos poderosos, Fals Borda suscita
a necessidade de uma "cidncia" ou "culture emer-
gente" ou "subversive".

	

Os pressupostos	 metodol6gicos variam de
acordo corn a concepedo de pesquisa participante
dos autores. Para Fals Borda, por exemplo, auten-
cidade, compromisso, antidogmatismo, restituicao
sisternatica, retroalimentacao para os intelectuais
organicos, ritmo e equilibrio entre acao-reflexão,
e ciOncia modesta e tecnicas dialogais sao os
pontos considerados (in Brendan, 1988).

De modo geral, os aspectos considerados na
metodologia da pesquisa participante, em coerdncia
corn seus pressupostos te6ricos e epistemolOgicos,
sao seguintes: a) o objeto de pesquisa deve ser
definido pela populagao interessada, considerada
"pesquisadora", mediante a assessoria de urn ou
varios investigadores profissionais, de fora ou de
dentro da area, comprornetidos corn a causa popu-
lar; b) caso os pesquisadores profissionais sejam
de fora, devem tomar conhecimento da realidade
na qual vao trabalhar, atravds de estudos pr6vios,
dados secundarios e enlrevistas corn as liderancas
locais; c) a equipe de pesquisa 6 composta dos
pesquisadores profissionais e da populagao interes-
sada ou seus represeritantes; d) o planejamento
da pesquisa 6 elaborado pela equipe mista; e) os
objetivos da investigagao sac) definidos pela popula-
cao interessada, a partir dos temas que sao priori-
tarios para ela; f) nao existe uma fase de "trabalho
de campo" como na pesquisa tradicional, mas uma
geragao de conhecimento dentro da acao da pes-
quisa, onde pesquisadores profissionais e populacao
interessada se beneficiam mutamente da expe-
ridncla uns dos outros; g) na coleta de dados,
pode ser usado o questionario, a observacao de
diferentes tipos e a entrevista; h) a analise dos
dados 6 feita atraves de tecnicas "dialogais" corn
a participagão de todos; i) utilizer comunicagão
simples na devolugao dos resultados, onde se es-
pera a validagao dos dados; j) propostas de egg()
sac) definidas em furled° das necessidades da po-
pulacäo; I) a realidade pesquisada deve ser aquela
dos grupos oprimidos.

As tarefas iniciais da Educacao Fisica, numa
abordagem participante, de acordo corn Votre e
outro (1987), sao: 1) definir os grupos corn os
quais se pode fazer pesquisa participante (nesse
caso, deve-se considerar a autonomia e o poder

	

de decisdo dos grupos	 o autor sugere os seguln-
tes grupos: "a) professores que atuam em curso
de 1°, 2° e 3° graus e que sac) clientele de cursos
de extensao; b) alunos de cursos de p6s-gradua-
ea°, em nivel de mestrado e doutorado; e c) alunos
de 3°, 2° e 1° graus" (P.5.); 2) determiner temas
para estudos porno "grau de conhecimento das
limitac6es, imposicdes, alternatives de transforma-
gão e/ou sobrevivancia", bem como outros surgidos
dos debates do grupo co-participante. Propde, ain-

da, que se considerem as categorias classicas
como idade, sexo, padrao de residencia, etnia,
como tambarn °pea° politica, orientacao religiose

atitude face ao movimento.
Finalmente, a pesquisa participante nao tern

sido utilizada correntemente na area de Educagao
Fisica. Ao contrario, da seus primeiros passos.
Nä° foi e nao 6 ainda pratica daqueles que militam
nessa area inserir-se na comunidade para conhecer

contribuir para a resolucao dos seus problemas.
justamente nesse ponto que reside o valor da

utilizacáo da pesquisa participante em Educacao
Fisica.

A pesquisa participante em Educe*, Fisica
deve ser utilizada para descrever o cotidiano das
camadas populares, donde emergira uma nova pra-
tica social. NIA° resta duvida que ha distincao
entre o movimento humano socialmente vivido e

modelo de movimento humano preconizado pelas
escolas de Educacao Fisica nesse pals.

0 modelo institucional n6s conhemos, ate por-
que as escolas de Educacâo Fisica trataram de
legitima-lo atravas de estudos de gabinete e labo-
ratOrio. Diante desse fato e dos problemas dele
oriundos, necessitamos sair do campo dos labora-
t6rios e entrar no campo da realidade para descr-
ver e interpretar, em conjunto corn as classes
populares, o movimento humano socialmente vivido.
Para Fals Borda (in Brendan, 1988:60), essa 6
uma das f unc6es basicas da pesquisa participante.
Diz o autor: "A potencialidade da pesquisa partici-
pante esta precisamente no seu deslocamento pro-
posital das Universidades para o campo concreto
da realidade. Este tipo de pesquisa modifica basica-
mente a estrutura acadOmica classica na medida
em que reduz as diferengas entre objeto e sujelto
de estudo. Ela induz os eruditos a descerem das
torres de marfim e a sujeitarem-se ao jufzo das
comunidades em que vivem e trabalham, em vez
de fazerem avaliacOes de doutores e catedraticos"

exposto 6 uma necessidade urgente da area
de Educacao Ffsica.
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EM BUSCA DE UM CORPO POETIC° NA EDUCACAO FiSICA

John Kennedy Azevedo Souza *

A Educagáo 6 urn meio polo qual o indivkluo
desenvolve potenclalidades blopslquicas inatas,
mas quo nao atingiriam o seu desenvolvimento
sem a aprendizagem dessa educagao. Falando de
maneira especffica, da Educagao Fisica, sentimos
que 6 necessario que os profissionals dessa Area
devam fazer uma reciclagem dos conteCidos te6ri-
cos para que a pratica esportiva seja dinamica
e que a relagao ensino-aprendizagem seja progres-
sista e e consciente, vlsando atender aos Interes-
ses de todas as camadas socials. Como a educagao
ffsica desenvolve uma pratica relacionada corn o
corpo, faremos uma abordagem sintetizada a partIr
dos nossos conhecimentos. PartIndo daf, lremos
fazer alguns questionamentos: Todo professor de
educagao ffsica tern quo ter o corpo dentro do
modelo-padrao? Ate quo ponto o corpo do profes-
sor pode influenciar na sua pratica pedag6gica?
Por quo ao inves de corpos tidos e precisos,
visualizarmos, entao, a poesia do corpo, quo fala
constantemente em todas as situagao da vida corn
mais significativas palavras? As palavras do corpo

traduzldas em poesia, tornam-se movimentadas
e vanguardlstas? E preciso lembrar que o homem
nao é s6 materia (corpo), existe tambem o espfrito,
que, em sua essencla, 6 o preprio corpo... Legico
quo, quando o espfrito esta perturbado, Ira retie*
de imediato na aparancia, no visfvel, muito embora,
segundo Saint Exupery (1) o essencial 6 Invisfvel
aos olhos. Aparencia esta que nem sempre Ira
dizer o vaor didatico-pedag6gico do professor e,
por outro !ado, nao mode a sua capacidade criadora,
pois a forga maior de qualquer ser humano se
resumirã na sua forma de pensar, descobrir e
vivenciar. Para Isso, estes profissionals precisam
estar atualizados parA descobrir formas novas e
redescobrir, tambram, antigas e novas formas de
atualizar o seu saber (conhecimento) e de torna-lo
organic°. A educagao, em qualquer area, deve ser
clencia de transformagao social. Portanto, nao bas-
ta falar, nao basta ouvir, 6 precis° experimentar
no nosso dia-a-dia, uma pratica pedagegica quo
desperte no educando, uma consciencia crftica para
transformar a sociedade, a partir de uma conscien-
cla corporal, corn poesia...

Poeta, escritor e Professor do 2° grau do rede estadual de ensino.

(1) SAINT EXUPERY: autor do best-seller "0 Pequeno Principe".
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EM BUSCA DO PRAZER

Vania Baroni Jones *

Nada mais intenso do que o vaivem das pes-
soas nas ruas, no transit°, no centro das cidades,
onde, atraves de suas expressOes, movimentos

comportamentos, podemos arriscar-nos a tragar
alguns perfis inconfundfveis no meio da multideo.

Os anos 80 foram marcados pelo "boom"
das academias de ginestica, onde uma parte da
populacao economicamente privilegiada corria em
busca de urn corpo belo e saudevel, que ainda
hoje sufoca e massacra aqueles que nao o tern.
Convivendo lado a lado corn este corpo "escultural"
este° presentes tambern aqueles que, em troca
de urn prato de comida e/ou teto para morar,
vendem seus corpos.

o pats dos contrastes...
Sao dois corpos distintos de uma mesma

sociedade trabalhados em profundidade, ora pela
beleza, ora pela necessidade de sobreviver. Estas
duas classes representam bem o que 6 viver em
uma sociedade dividida, segundo o eixo horizontal
do poder, entre dominantes e dominados, que de-
sarticula e recomp6e os corpos para que nao facam
o que querem mas para que facam o que o sistema
quer, que nada mais 6 do que o lucro de alguns

a alienaceo de todos.
O corpo tornou-se, nestes altimos anos, algu-

ma "coisa" que se fabrica e se comercializa. Pode-
rfamos, ainda, tragar mais perfis de nossa popula-
ce° para uma analise mais abrangente da realidade,
mas o objetivo deste ensaio nao 6 o de diagnosticar
os diversos tipos de corpos, e sim entend6-los
em sua totalidade humane e hist6rica.

Para compreenderrnos melhor as contradigOes
da nossa sociedade (de classes) 6 preciso refletir
sobre a questa° do corpo do qual estamos falando,
que 6 o preprio homem, e nao corn uma vise°
cartesiana entre corpo e mente. Este homem traz
em seu corpo as marcas das relagOes socials
que estabelece.

No momento o mundo inteiro clama por mu-
dances, e para superarmos esta visa° de corpo,
como objeto de consumo, precisamos desmistificar
certos "modelos" de corpos propostos por uma
ideologia dominante que nos imp6e como ideal urn
corpo descontextualizalo que rid() reflete a nossa
realidade social.

Profa. da Universidade Federal de Juiz de Fora
Mestranda da Universidade Gama Filho

E se quisermos avancar ainda mais na nossa
vise° de corpo, 6 necesserio desconfiarmos de
quern e de como as coisas nos sao impostas,
corn o objetivo de perpetuar esta estrutura social
perverse que se contrapee as condicOes objetivas

concretas de luta pelas transformacOes socials.
Mas se quisermos mesmo caminhar em direcao
a vise° revolucioneria do corpo precisamos questio-
nar e discutir as questhes sociais que permeiam

corpo que se "vende" para sobreviver. Este
sim 6 o retrato da nossa realidade social concreta.
Este discurso do corpo belo e saudavel 6 uma
mentira, pois nao ha como concretize-lo, porque
nao existem condigOes de vida adequadas para
todos. E preciso entender primeiro porque os ho-
mens se dividern em classes hierarquizadas.

Adeus a era da modernidade, pois agora vive-
mos a pas- modernidade, onde os homens nao este°
mais preocupados corn as grandes questOes, como
a fome, a saade e outras tantas, mas essencial-
mente simpaticos as causas ecolOgicas. 0 indivi-
dualismo impera em sua forma mais aguda, onde
a olhar perdeu, talvez, sua funceo principal, de
se comunicar corn o outro, e onde o toque se
restringiu a urn aperto de mao, chegando-se ao
absurdo de se criar institutos especializados para
que os corpos reaprendam a se tocar. E como
fica nesse emaranhado todo o corpo que tern pra-
zer, o corpo livre para satisfazer seus desejos?
De uma coisa eu tenho certeza: nab vai ser a
partir da exaltacao do individualismo que vamos
conseguir libertar o nosso corpo. Este corpo s6
existe e se concretiza atraves das relacOes que
estabelece corn os outros, corn a natureza e corn

mundo, enfim.
Tanto o corpo fabricado quanto o corpo co-

mercializado traduzem urn processo lento de suicf-
dio do corpo, onde, talvez, o fascfnio seja apenas

vazio, onde nao he lugar para seduce°, emogeo
ou prazer. Nada 6 mais terrfvel do que urn corpo
que se realize, na melhor das hip6teses, na banali-
dade de seus gestos estereotipados jamais enten-
didos como mensageiros do prazer ou da culture,
mas apenas como parte de um cenerio social de
muitos contrastes e injustices, onde o homem
nao se espanta corn mais nada. Corpos que chegam
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exaustao, que se esforgam ao maxim° para,
ao final de urn dia, conseguir apenas dizer: eu
"consegui", eu "venci". Mas eu quero mais, eu
quero lembrar Cazuza, quando diz que "0 tempo
nao Ora" e que nesse tempo eu:

"Aprendi que se depende sempre
de tanta muita diferente gente
toda a pessoa sempre 6 as marcas
das lig6es diárlas de outras tantas pessoas."

(GONZAGUIN HA)

RESUMO
0 presente artigo constitui-se de uma retie-

xão sobre os aspectos sacio-politicos que envoi-
vem as relagOes do corpo corn os outros e corn
o mundo; baseado em contribuig6es de estudos
e leituras, intercalado por observagOes praticas
de aspectos do cotidiano da nossa realidade social.

Sua intengao 6 de contribuir para uma corn-
preensao major de como o corpo se constitui nas
relagOes socials.

Justifica-se, principalmente, pelo momento,
histOrico e politico que o mundo esta vivendo,
como tambem, pelo desenvolvimento de uma visao
de corpo que avance em diregao a transformagOes
autenticas compatfveis corn a nossa realidade.
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*TURISMO CIENTiFICO

0 Turismo cientffico foi idealizado pela pro-
fessora Katia Brandao Cavalcanti, da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, e objetiva fortale-
cer o intercambio clentftico-cultural entre as uni-
versidades nordestinas e demais instituig6es cientf-
ficas da regiao. Alan) disso, contribuir para a socia-
lizagao do pensamento e da produgao cientffica,
superando, desta forma, a misaria cientffico-pe-
dag6ica através de uma permanente "movimen-
tack)" da comunldade cientffica nordestlna. Tal
experiancia já foi iniciada em julho passado, na
cidade de Macei6, quando, na oportunidade, o Grupo
Contribuigao, de Sergipe, participou, junto com o

professor Mauricio Roberto da Silva, do Curso
Pedagogia do Movimento, Jogo e Esporte, ministra-
do por este Oltimo e corn "espago" cedido para
apresentagao das produg6es cientifIcas do Contd.
buigão a comunidade universitaria das Alagoas.
0 projeto cientffico terá como Incentivadora a re-
vista Motrivivancia e promete vingar, pois, alOrn
do aspecto cientffico, tais "visitas" objetlyam tam-
barri o estreitamento das relagOes afetivas, alOrn
de contar com vasta programagao cultural. Enfim,
o Turismo cientffico veio ficar e marcar um passo
alternativo na construgao das ciencias em nossa
regiao.

" Os professores e estudantes interessados devem escrever para a redack da revista: Departamento de Educagao
Fisica da U.F.S — Cidade Uriversitaria Prof. Aloisb de Campos - Jardim Rosa Elze - Sk Cristoväo —
CEP. 49.000 — Sergipe.
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A RECREACAO NO 3° GRAU E 0 ENSINO PARTICIPATIVO

Marcia Chaves Valente •
Edison Francisco Valente *

Partindo de uma pesqulsa corn base em urn
estudo sobre o sistema de ensino participativo,
tambern denominado por Reiner Hildebrandt de "En-
sino Aberto", realizada junto a acadamicos, ma's
especificamente na discipline Recractio, da Univer-
sidade Federal de Alagoas, apresentamos o terra:
"Abordagem metodolOgica da Recreacao no 3°
grau".

A metodologia adotada nests trabaiho, resu-
me-se em urn estudo de caso realized° juntamente
corn os alunos da discipline Recreagra do curso
de Educactio Fisica da UFAL, no qual foi observada
tedrica e praticamente, a viablildade, ou nao, da
aplicack da proposta felta por Reiner Hildebrandt
em seu ilvro "Concepgaes Abertas no EnsIn° de
Educagão Fisica", no curso de graduagao em Edu-
cacao Fisica no 3° grau.

Considerando-se que:

HA aigum tempo a Recreacao vem sendo
conceituada como simples atividade de jo-
guinhos e brincadeiras infantis, sem deflni-
gao de urn corpo clentffico de conhecimento;
— A transmissao de Informagao das discipli-
nes pratIco-tedricas nao tern preenchido a
real necessidade do processo de ensho-a-
prendizagem, entre o corpo docente e dis-
cente, pelo fato de ainda predominar uma
forte influancia, junto a esses, de uma meto-
dobgla aitamente tradicionalista;

A modificactio da metodologia utilizada
nos cursos de Educagao Fisica 6 uma neces-
sidade premente em busca de novos conhe-
cimentos, no entanto, sente-se uma dificul-
dade muito grande, por parte dos indlvfduos,
para que haja esta modificagao de corn-
portamento;

H6 necessidade de libertagao, por parte
dos professores e aiunos, dos metodos tra-
dicionais em busca de uma metodologia mais
democratica, criativa, onde haja uma partici-
pack ample e corn urn coprometimento de
todos para o seu desenvolvimento;

importante que essa experiancia viven-
dada na UFAL, atravas da discipline Recrea-

of o, seja estendida para as demals discipli-
nes do curso, born como por outras Universi-
dades, tendo em vista a aquisicao de dados
mais concretos sobre esse estilo de ensino
participativo, como tambOrn sobre a impor-
tancla da Recreacao na formagao do prof is-
slonal de Educagao Fisica;

0 excesso de tecnicismo tradicional tern
levado a Educacao Fisica a afastar-se de
seus objetivos, ou seja, a formacao do ho-
mem, de acordo corn todas as suas caracte-
risticas biopsicossocials corn base nos seus
movimentos;

0 esporte, competigao passou a ser en-
carado como sendo sua atividade principal:
o gesto tOcnico, corn vistas a uma producao,
6 observado detalhadamente, e o ganhar
a todo custo a de qualquer maneira passou
a ser sua palavra de ordem, enquanto que

individuo transformou-se ern seu simples
objeto de agao;

Não se pode mais admitir, nos cursos
superiores, prIncipalmente no cursos de Edu-
cacao Fisica, quando forem tratados conte0-
dos relativos ao lazer, que nao sejam abor-
dados assuntos pertinentes a socledade,
culture de urn modo geral, ao saber popular

aos problema politicos e ideolOgIcos,

Important° a discipline Recreacao no tercel-
ro grau, pots, "se hoje buscamos autonomia, liber-
dade, responsabilidade e comprometimento do ho-
mern, enquanto ser social, 6 porque o consideramos
capaz de contribuir, efetivamente, para a melhoria
do nivel de vide de nossa sociedade". (TAFFAREL,
1985). Corn o ensino participativo colocado em
pratica na UFAL, observou-se que aluno e profes-
sor assumiram um papel muito mais abrangente,
corn base em urn processo de InterdiscIplinarledade
e em busca de conhecimentos te6rIco-praticos.
Os aiunos, por sua vez, "assumiram urn papel
muito ma's ativo no processo ensino-aprendizagem,
criando, imaginando, criticando, decidlndo (...) onde
o professor 6 o organizador, corn eles, das ativida-
des produtivas de aprendizagem, enfatizando o

Professores do Departamento de Educagäo Fisica da Universidade Federal de Alagoas
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pensamento que conduz a solugäo criativa de pro-
blemas", dentro de urn nivel dialêtico de conheci-
mento e reconhecimento, de criagão e recriagao.
Outro detalhe importante, no ensino Participativo,
é que o conteirdo é desenvolvido de acordo corn
os interesses e necessidades dos educandos e
dos professores, partindo-se dos objetivos que
o grupo deseja atingir.

Segundo Reiner Hildebrandt, a preparack dos
contekos, entre outros, deve passar pela seguinte
metodologia:

Questionamento, pelos participantes, so-
bre a importáncia dos conteirdos em con-
fronto corn a realidade social;

Compreensâo mais ample dos contericlos,
separando-se a predeterminagâo de que es-
tes säo "IMUTAVEIS".
c) Concretizagáo da prâtica desses conta-
dos, de forma estimulante e participative.

Pelo fato de nos encontramos realizando esse
estudo em uma instituigâo formal, muitos entraves
foram encontrados, mas, no entanto, vale a pena
ser colocada em prâtica a metodologia adotada
nesse "Estilo Participativo", isto porque:

hA uma modificagão da metodologia tradi-
cional, proporcionando estImulo ao surgimen-
to do rnêtodo criativo, onde o professor
se utilize de atitudes que visam facilitar
o aprendizado, e o aluno, atravês de uma
participagdo ativa e consciente, procura co-
locar em prâtica toda a sua criatividade;

hâ o aproveitamento de todos os meios
didAtico-pedagOgicos de formagäo, levando-
se em consideragão a prOpria aula, que po-
derä ter uma abrangència bem major, ou
seja: o melhor aproveitamento dos recursos
materials e dos espagos existentes; a possi-
bilidade de modificagOes das "regras do jo-
go", corn relagdo aos conteridos, apesar da
existencia de uma emenda predeterminada,
e, enfim, a liberdade de decisäo e participa-
gdo intrfnseca em todos os seus momentos
por parte daqueles que o executam.

Outro fator importante no "Ensino Participa-
tivo" é que o relacionamento professor-aluno é
fundamental e devera estar voltado para uma edu-
cacao transformadora e nao — diretiva, em busca
de meios que nä° impegam ao professor de cola-
car-se a servigo do aluno, sem impor suas concep-
95es e idélas, coma um orientador mais experiente
do grupo, que procura, dialeticamente, manter urn
relacionamento hornogeneo com seus alunos, tro-
cando experiOncias e refletindo, corn eles, em bus-
ca das possfveis solugOes para os problemas ine-
rentes ao grupo.
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0 ESPORTE NA TELEVISAO - 0 PODER DA MENSAGEM VAZIA

Renato Miranda *

0 esporte passou a ser assunto em qualquer
parte do mundo, de uma maneira efetiva, quando
surgiu seu maior instrumento de divulgagao (que
mais tarde tornou-se recfproco), a Televisao. Co-
mega, entao, uma estreita e harmoniosa relacão,
onde as atividades se completam, num jogo de
interesses quase que sem fim. E como o Radio

o Jornal: nao dependem do esporte pare existir
e nem vice-versa, mas estao a tal ponto vinculados
a interesses comuns, de ordem principalmente eco-
n6mica e/ou doutrinaria, que se tornam mutua-
mente importantes para o exito de suas Ultimas
finalldades (Freitas 1985). Com a televisao se pas-
sa o mesmo onde delxou de ser urn meio para
ser urn fim.

Baseado nos conceitos de Sampalo, que nos
diz que o esporte na Televisao dove ser analisado
em tras pontos — a imagem, o conteado da mensa-
gem e a emocao produzida, otimiza-se a intencao
de aumentar o campo de discussào e reflexao
sobre o assunto.

Numa Sociedade Capitalista, como a nossa,
componente econ6mico 6 fator primordial aos

intentos dominadores do esporte, onde toda inten-
cão de domfnio tern no esporte urn instrumento
eficaz e na televisk urn "Dfnamo" incansavel de
reproducao de ideologia, que atinge urn aivo
impotente e Avid° de emocao, e, sobretudo, nao
participativo: o telespectador. 0 resuitado final
deste "JOGO" nao poderia ser melhor para sous
protagonistas (ESPORTE- T E LEV !SAO) : Lucro,
muito, multo lucro para ambas as partes, tomando
esta relacao poderosa e rentavel.

Nota-se claramente que, a cada evento es-
portivo transmitido pela televisao, o assistente nao
se atreve a raciocinar, interpreter o lance que
viu, aguardando a palavra do narrador, como se,
numa fracao de segundo, desse urn branco na
sua mente e, ao mesmo tempo, tenha a sensagão
de estar participando ativamente daquele momento,
resgatando por alguns instantes a individualidade
pelo mundo real (LAZARSFELD, 1978). Para corn-
preendermos ainda meihor a citacao de Lazarsfeid,
poder-se-la citar o fato de que, ate pouco tempo
atras, numa participagao qualquer de futebol,

transmitida pela Rede Globo de Televisão, num
lance duvidoso ocorrido, os telespectadores aguar-
davam ansiosos a opiniao do locutor como "A
PALAVRA FINAL", em seguida surgia dos alto-f a-
lantes dos televisores urn "EU ACHO" que passou
a ser marca registrada de todo comentarista televi-
sivo. Esta contundOncia cansou e irritou multa
gente, ate que o "MARKETING GLOBAL" descobriu

computador e criou o "TIRA-TEIMA", deixando
a opinlao dos telespectadores mais impotente e

comentarista, urn coadjuvante da dtivida dos
lances capitals de urn jogo.

0 PODER PRECISA DE AUDIENCIA

Para se ter poder, 6 preciso dinheiro; para
ter dinheiro, a televisao precise de anunciantes

ter motivagao para anunciar; 6 necessario mos-
trar audiencia; e, finalmente, para ter audiancia,
a televisão nao podera prescindir de urn born pro-
grama esportivo. Na medida em que o esporte
foi ganhando e aumentando adeptos por todo a
mundo, a televisao levou o "MARKETING EMPRE-
SARIAL" a vislumbrar uma nova fonte de lucros,
ao mesmo tempo em que passava a ter nas mks
mais urn instrumento de manipulacão das massas.

Mas, por que o esporte? Para esta pergunta
cita-se o pensamento de Freitas, que nos diz:

"È a pergunta que vem sendo coiocada na
pauta de discussao de cientistas socials em
todo mundo, sem que ate agora se tenha
chegado a conclusbes definitivas a respeito
do fen6meno..."

Pode-se citar, ainda, o soci6logo trances
GEORGE MAGNANE, onde pra ele a concepcao
de que o esporte, por se tratar basicamente de
competicão, oferece as pessoas um "meio Ifclto
de reagir a fascinacao da violancia" que esta pre-
sente em nossa vide cotidiana. Talvez isto explique
os milh6es de dalares, as coberturas e o grande
respaido publicitario que o Boxe Profissional recebe

* Mestrando em Educagão Mica — Universidade Gama Filho.
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corn freq0encla, Invadindo %/Arias lares brasileiros,
que na maioria das vezes repudia a transmissao,
mas nao deixam de assistlr.

A televisao sabe que o interessante 6 a moti-
vacao para a competicao (nao importa qua!!) e
6 por Isso que joga a todo instante corn esse
aspecto de contenda que, vez por outra, gera
distorc6es de conseq0enclas desastrosas quando
estfmulo a competicao se cla em exesso (Freitas,
1985).

Retratando esta analise basta cltar o exemplo
da TV Bandelrantes, atravas de seu programa
"SHOW DO ESPORTE", que vai ao ar todos os
domingos, corn uma duracao que ultrapassa oito
horas. Logo que o programa foi lancado notava-se
uma verdadeira cap a qualquer evento esportivo
que despertasse anunciantes, onde transmiss6es
— ao vivo — iam do futebol ate ao mon6tono
jogo de slnuca. Hoje, se algum esporte desconhe-
cido pelo pOblico encontra alguam interessado em
divulgd-lo atraves da televisao, mais precisamente
do "SHOW DO ESPORTE", terO que pagar urn
valor, no mfnimo, absurdo.

Analisando, ainda, o mesmo programa, quando
foi Introduzido pela TV Bandeirantes, o telespecta-
dor era atrafdo pelos in6meros eventos de varios
esportes, garantindo uma audiencia respeitada e
ao mesmo tempo tentadora. Hoje, o telespectador
6 obrigado, passivamente, a aturar infinitos recla-
mes comerciais, e mais ainda, an6ncios transmi-
tidos ao vivo, deixando o assistente irritado e
cansado de "ES PERAR" pelas imagens esportivas.

Outra situagao constragedora 6 o programa
da TV GLOBO — 0 GLOBO ESPORTE — que
vai ao ar de segunda a sabado, no estratkico
horario do almoco.

0 programa 6 recortado por comentarios inex-
pressivos, onde o Cl nico esporte existente no mun-
do, parece ser o futebol, segundo o programa.
E as "Imagens esportivas" ficam reduzidas ao

em funcao do grande espaco "adquirido"
pelos anunciantes.

Hoje, as programas esportivos sal) täo aut6-
nomos e concorridos que parecem ser totalmente
independentes, ou seja, uma televisao dentro da
outra. 0 dinheiro dos anunciantes gerou muito p0-
der, facilltando todo tipo de intengão. 0 esporte
6, sem d6vida urn "mobilizador" de urn grande
contigente humano ern tomo de uma causa comum:
A vit6ria. Disso se aproveita a imprensa especiali-
zada, para desempenhar seu papel crftico do siste-
ma. Repensando Freitas pode-se dizer que tanto
isso 6 verdade que, ao escutarmos urn comentario
na televisk, temos a nftida impressk de que
a analise esta sendo feita par te6rico, urn estudioso
profundo do assunto, quando sac) simplesmente
ex-jogadores, jornalistas, apresentadores, que as
fazem sem que, para isso, tenham a preocupacao
de estudar o que estao falando. Sao redundantes,

cansativos, mas mantem a audiência e isto 6 o
que importa.

APRESENTADORES E
COMENTARISTAS,
0 RETRATO DO DESCONHECIDO

Sem d6vida, a tOcnica televisiva em relacao
a imagem est6 bem avangada; todo evento espor-
tivo 6 recheado de "tomadas" de diferentes angulos

velocidade, na tentativa de passar o maxima
de emocao posslvel ao telespectador garantindo
sua presenca em frente ao aparelho.

Mas o major sof rimento do telespectador es-
portivo esta ao escutar a voz dos locutores E/OU
comentaristas que, somado 0 inclusao de corner-
ciais, faz das transmissOes esportivas um motivo
para as pessoas nao prestigiarem ou desgostarem
do esporte. E necessario muita paciencia, e aquela
pessoa que nao tern uma atracao natural pelo
esporte, simplesmente se afasta e, logicamente,
passa	 desprezar o real valor do esporte.

A locugao 6 realizada através de uma lingua-
gem redundante e adjetiva, da exaltacao e serve
para as imagens mostradas (Sampaio, 1985), onde
a criatividade e o conhecimento do que se est6
mostrando, confunde e irrita qualquer telespectador
de born senso. Na 6Itima "rodada" da Copa Uniao
de Futebol, competicao do calendario da Confede-
rack Brasileira de Futebol, no dia 17 de dezembro
de 1988, jogavam, no Maracana, Flamengo x Atlati-
co Mineiro. Logo nos primeiros minutos da partida,

comentarista da Rede Globo de Televisao dizia
que a equipe do Atletico Mineiro era mais estrutu-
rada que se adversdrio, e era nftido que saberia
a hora de atacar. No momenta em que o Flamengo
realizou	 seu primeiro gal, coma se num passe
de magica, o mesmo locutor "ACHAVA" a equipe
do Atletico Mineiro desorganizada e covarde pals
apenas se defendia.

Outro tato marcante aconteceu na 6Itima
Olimpfada, onde nossa equipe de basquete, e princi-
palmente o tecnico, Ari Vidal, eram citados coma
responsaveis pelo reerguimento do basquete brasi-
leiro, gracas a combinacao do talento dos jogadores

ao Impeto da tatica ofensiva adotada. Na medida
em que o Brasil perdeu sua primeira partida, o
comentarista da TV Bandeirantes e as locutores,
comegaram a "maltratar" o tecnico Ari Vidal, repe-
tindo %/Arias vezes que o motivo das nossas derro-
tas era a falha no esquema defensivo e a preocupa-
gao excessive de atacar. 0 epis6dio chegou ao
panto maxim° quando o tacnico Ari Vidal ja irritado
cam as	 repetidas crfticas de urn rep6rter, sem
fundamentagao te6rica, perguntou: "0 que 6 que
voce entende par tatica defensiva no basquetebol?

Urn outro momenta 6 a analise das transmis-
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s6es, em cadeia corn a televisäo norte-americana,
da TV Bandeirantes, nas competicOes de futebol
americano, verges profissional (SUPERBALL) e
universitario (ORANGEBALL), quando entao o te-
lespectador brasileiro 6 obrigado a assistir urn es-
petaculo esportivo por mais de duas horas. Carac-
terizando uma situacao hilariante, nem sequer as
regras do jogo sac) capazes de serem passadas
ao pOblico, num total desconhecimento de urn es-
porte que nao tern nada a ver corn nosso povo.
Numa dessas transmissOes, apOs uma irregulari-
dade qualquer na partida, houve a interrupcao.
0 locutor, seguido do silôncio que acusa sua igno-
!Icicle as regras do 	 jogo, pediu para que o reporter
ao lade fosse ate a cabine da televisk americana
para que alguêm resolvesse o problema criado.
Com isso o telespectador brasleiro teve de aguar-
dar "infinitos" minutos para entender urn lance
que naquele momento ja pertencia ao passado.

Outra questa° a discutir 6 sobre o 6bvio,
que 6 o elemento primordial das transmissOes es-
portivas, como observa-se na citacao de Sampaio
(1986).

"...a teve mostra, o narrador informa e o
telespectador v6...e o comentarista faz con-
sideracOes sobre a mesma coisa (imagem/
fate)... Os repOrteres de campo, corn uma
falta de criatividade hoar, aliada ao discurso
repetitive (nulo) dos nossos craques e ases,
per exemplo, produzem flashes sempre roti-
neiros e que nao podem ser avaliados em
termos informacionais. Sao sempre as mes-
mas perguntas pare as mesmas respostas."

Como se ve, os programas esportivos atuais,
talvez corn urn mfnimo de excecao, deixam de
ser jornalfsticos na acepgao do termo, apenas re-
petem informacOes conhecidas. Nossos comenta-
ristas sao verdadeiros legitimadores do Obvio
(Sampaio 1985).	 impressionante como nossos
comentaristas, em	 muitas situacOes ex-t6cnicos

os ex-atletas, embasados na "achologla" e na
obviedade ficam na condicao de terem o poder
da Ultima palavra, negligenciando o respeito que
deveria ter para corn os telespectadores. Basta
voltar um pouco no tempo e lembrarmos de urn
locutor da TV Globo, que transmite jogos de fute-
bol, basquete e formula 1 na mesma maneira,
inclusive seus comentarios "t6cnicos".

Numa dessas transmissOes, ao entrevistarem
piloto de f6rmula 1, Nelson Piquet, o locutor

ficou indignado corn a rispidez da resposta do
piloto, afirmando que, na Europa, o piloto, mesmo
sendo seco, tratava a imprensa corn mais delica-
deza e sense de humor. Mais tarde, o piloto foi
questionado peio fato ocorrido. Nelson Piquet, en-
tao, respondeu: "E que na Europa os repOrteres
entendem de f6rmula 1. Chego ao Brasil sou rodea-

do de repOrteres, que, salvo algumas excecOes,
nab entendem "xongas" de f6rmula 1".

E o telespectador continua "im6vel" tendo
de engolir, sem direito a digestao, dando a impres-
sao que a televisao 6 a Onica a ter o "conheci-
mento" ou a Cl nica que enxerga. Segundo Sampaio,
a televisao pretende ocupar todos os sentidos dos
telespectadores. Ao mesmo tempo que tomadas
de varios angulos preenchem o campo visual, a
voz do locutor e comentarista completam o som,
num processo rapid° que nao deixa espaco ou
tempo para o telespectador fazer suas pr6prias
anAlises sobre o esporte transmitido, 6 o monopOlio
do discurso.

E PRECISO SABER PORQUE

Nossos programas esportivos sao mais do
que simplesmente cansativos, sac) alienantes. No
sentido de que o telespectador torna-se urn tele-
guiado, quase urn "bobo" (Sampaio, 1985), nao
permitindo que o publico conheca o esporte na
sua forma mais ample, seu lado born, ruim, suas
diferencas, enfim a televisao tern que oportunizar

conhecimento e nao "aperfeicoar o desconhe-
cimento e a mesmice".

Na Olimpfada de Seul, mais uma vez, houve
esportes tao belos e tao representativos como

futebol e o %/Nei, e que tambern ganham medalha
nossa televisao nao mostrou, nao informou, nao

incentivou em nada, e ganhamos menos ainda,
seus pr6prios locutores e comentaristas persis-

tern em dizer: "Mas por que TAO POUCAS MEDA-
LHAS?". Ora, nao precisamos de medalhas. Antes
6 precise aprender; e para aprencar 6 preciso
ver, e para ver tern que mostrar e informar. Este
papel a teievisao nao cumpre. A televisao esta
tornando o telespectador obcecado por um nOmero
muito pequeno. Corn isso, ele perde a oportunidade
de ampliar sua experiOncia esportiva e a capacidade
de ser contestador.

A televisao estacionou a "imagem esportiva".
Estamos restritos a poucas imagens de alguns
esportes privilegiados e, corn isso, continuamos
a atrofiar nossa culture esportiva. 0 que a televisao
vai mobtrar, o que os locutores vac, dizer, que
os comentaristas vao opinar, todos nos ja sabe-
mos. Eles fazem o mesmo sempre que invadem
nossas casas.

preciso mudar. A televisao tern que crier,
imaginar medidas que sejam transformadas. 0 povo
tern o direito de ficar informado realmente. Precisa-
mos conhecer melhor a significancia de urn esporte,
de uma competicao, e, para isso, 6 eminentemente
importante que os responsaveis pelas selecOes
de programas esportivos saibam descobrir qual
a melhor escoiha e que locutores e comentaristas

-MEM 111=1.
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conhegam o quo estao transmitindo e/ou comen-
tando. Talvez este fosse urn born comego, na
medida em que o papel da televisao 6 divulgar
o esporte de uma maneira verdadeira e ampla
detectando e despertando sua importancia na con-
solidagao do ser social, trabalhando realmente a
servigo da maioria.
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A IMPORTANCIA DO ALONGAMENTO

Nowul Cruz

Corpo quieto..
Corpo quieto..
Corpo quieto..
Corpo quieto..
Corpo quieto..
Corpo quieto..
Corpo quieto..
Corpo quieto..

corpo tenso
. corpo duro
corpo compulsivo

. corpo repressivo

. corpo patru lhador

. corpo pol icialesco

. corpo fechado
corpo retesado

Corpo quieto... corpo agressor
Pense... fale
Alongue-se...
Flexione-se...
Corra... corra... corra...
E... relaxe

TRANSFORME-SE.

Sempre tomo como exemplo, para caracte-
rizar as relagOes de equilibrio corporal, as criangas

os bichos, em suas plenitudes de movimento,
pais, no segmento animal, sac) os que estao mais
equilibrados, e ainda nâo entraram no processo
de deformagao corporal, seja pela aquisigäo (incor-
poragâo) de conceitos formals impostos pela ideo-
logia dominante, ou pela "domesticagáo", no caso
dos animals. Entdo, observando esses animals
(criangas e bichos), vimos que os mesmos apes
estarem urn certo tempo descansando ou dormindo,
quando levantam, naturalmente se espreguicam
(alongam), logicamente, para entrarem em outra
atividade (correr, andar, saltar, corner, brincar,
etc). Diante do exposto e levando em considerag'ào
que a ciencia do esporte rotulou o futebol, a corrida,

basquetebol, o volley, a natagao, a capoeira
etc. como modalidades desportivas, ou seja, ativi-
dades corporals, acho de primordial importancia
a pretica do alongamento, antes do tradicional
aquecimento.

Podemos ilustrar corn o seguinte exemplo:
no famoso e too querido "baba", o praticante
("atleta"), chega no local da atividade (via Onibus
ou carro, e nao correndo ou andando), ou ap6s
uma ou duas horas, sentado numa mesa, tomando

tradicional chopp ou a famosa cervejinha, calga
tenis, desloca-se para a quadra ou campo e

"aquece", batendo bola para o gol. Ora, nota-se,

nesse momento (no momento do chute), uma dina-
mica muscular de alta intensidade, o que contraria
a dinamica dos animais, que entram em movimento
de alta intensidade atraves dos alongamentos natu-
rals.

Esses altongamentos devem ser feitos sem
insistencia, sem repetigao, permanecendo numa
determinada posigdo por um perfodo de mais ou
menos 10 a 20 segundos, ou, contando ate 10/20
e, na medida do possfvel, it aumentando esse
tempo nas diversas posigOes, envolvendo TODO
o corpo.

0 grifo (TODO) foi proposital, pois a ciencia
do esporte, influenciada pela divisâo do conheci-
mento (filosofia aristotelica-platenica-cartesiana),
dividiu o corpo. As modalidades e, conseqUente-
mente, os alongamentos especfficos (e sou contra
a especificidade do alongamento direcionado para
uma determinada modalidade), vac) determinar a
perda da vitalidade das criangas e dos bichos
no praticante "atleta".

Com a experiencia (vivencia) de mais de 15
(quinze) anos de pretica desportiva, afirmo que
as famosas contusOes (entorses, distensees, dores
musculares, etc.) sera() menos freqUentes e, num
estegio mais elevado (corn mais tempo de pretica),
desaparecer5o.

• AcadOmico do Corso de Licenciatura em Educagäo Fisica da Pontiffcia Universidade CatOlica de Salvador.
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0 CORPO E A MORADA DO SER E 0 ESPAPO E 0 CORPO DO HOMEM

Profa. Maria das Dores Costa C. G. Moreno *

0 corpo humano condiciona nossa experiencia
de espago, pois é atravk, dos Orgaos sensoriais
do nosso corpo e da organizagao de nossa percep-
gao que construfmos nosso espago e nossa mobili-
dade especial.

Nosso corpo constitui-se em termos de ma-
nutengao de seu espago vital e qualquer transgres-
sac dos limites desse espago ameaga o ser, acar-
retando dores e sofrimentos.

Determinando o espago interno, o corpo fun-
clona tambern como agente comunicador entre o
espago interno e o espago externo.

E nessa comunicagao entre o espago inferno
o espago externo que esse corpo coarctado

ou expandido desvela o ser que al existe.
0 ser existe af em relagao corn tits aspectos

de mundo que caracterizam sua existancia: unwelt
— o mundo biolOgico; mitwelt — o mundo das
interrelagOes corn as pessoas e eigenwelt — o
mundo prOprio.

As relagOes do ser corn o mundo, leva-o
a manifestar diferentes modalidades de experien-
cias espaciais.

A fenomenologia e o existencialismo destacam
"espaco orientado" como forma de espacialidade

comumente mais experimentada pelo indivfduo, on-
de cada dimensao espacial tem significado diferente

especffico.
Assim, o corpo empenha-se em explorar, con-

servar, conquistar, defender, delimitar, utilizar seu
espago vital. Uns conformam-se corn espagos re-
duzidos, estreitos, outros expandem-se e ampliam
seu espago vital, Uns mudam de lugar constante-
mente e correm mundo, outros criam rafzes e
se fixam em urn lugar por toda a vida.

0 corpo ref lete, por conseguinte, o significado
de sua experiencia ao perceber sua dimensao verti-
cal superior e inferior, sua extensao horizontal

frente e atras, e sua lateralidade direita e es-
querda.

Este corpo do ser langado no mundo, circuns-
crito em sua hist6ria de vida biopsicossocial, alter-
nadamente expressa sua mobilidade espacial.

Encolhe-se angustiado e tern vertigem.
Exalta-se corn a liberdade.
Paralisa-se corn o medo.
Desorienta-se corn sentimentos de culpa,
castigo, destruigão e perseguigão.
Torna-se lento, inibido e melancOlico na de-
pressao.
Automatiza-se corn as pressOes.
Curva-se corn o peso das preocupagOes.
Vibra de contentamento e explode de prazer.
Reprime-se e recalca-se ao lembrar trau-
mas, amarguras e desprazeres.
Arredonda-se e suaviza-se ern saudades.
Ilumina-se e agiganta-se de amor.
Desesperado encontra-se no vazio.

Portanto, a compreensao de uma pessoa exige
a singularidade de discernir as diferentes formas
de ser-no-mundo e de ser-com-o-mundo manif es-
tadas por essa pessoa.

Velado pelo "silencio" o ser se desvela em
sua morada, em cada porta e janela que se abre,
ern cada luz que se acende; a morada do ser,
o corpo, fala. Seja ele compreendido.
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A PESSOA IDOSA E 0 FENOMENO ESPORTIVO
— UMA ABORDAGEM DIDATICA

Reiner Hildebrandt *
Vera Luza Lim Costa **

1 - A Guisa de Introduce.°

0 presente artigo pretende abordar a relagao
entre a pessoa idosa e o fen6meno esportivo,
tentando elucidar alguns aspectos humanos e so-
ciais al observados, segundo nossa concepcao te6-
rico-filos6fico-cientffica	 e	 politico-pedag6gica,
alOrn de propor uma interpretacao que se julga
adequada ao problema em questa°. Tal pretensão
fundamenta-se na compreensao do esporte como
"fato social" (Mandelbaum, 1955) e da pessoa idosa
como "reflexo e projeto", cuja dinamica viablliza
urn processo de vida e nao uma fase nilista e
estanque, estigmatizada	 pelo mito da fatalidade
cronol6gica.

A visualizacao cientffica do enveihecer deno-
mina-se Gerontologia, encarada como actinic) e de-
senvolvimento e/ou declInio e senescencia (Fillzola,
1976).

Condiceies histOrico-sOcio-culturais
da Gerontologia

0 despertar Internacional da Gerontologia teve
o seu marco em 1939, corn o Estudo da Biologie
do Envelhecimento, seguindo-se, em 1946, corn
o Estudo da Psicologia do Envelhecimento, e, em
1948, corn a Sociologia do Envelhecimento.

"0 principal objetivo da Gerontologia nao
prolongar a vida dos velhos, tornando-os velhissf-
mos, mas sim retarder o processo do envelheci-
mento, evitar o envelhecimento prematuro e redu-
zir, ao mfnimo, as perdas e incapacidades que
podem surgir no decorrer da vida" (Fillzola, 1976).
No Brasil, "somente em 1962 urn grupo de medicos,
lutando contra o pensamento anticientffico dos con-
servadores positivistas, 	 mantedores do "status
quo", decide criar a Sociedade Brasileira de Geria-

tria e Gerontologia, em oposicao ao pensamento
de urn ministro de estado daquela epoca que dizia:
"0 Brasil 6 urn pals de jovens; para que investir
em Geriatria e Geontologia?" (FARIAS, 1986). È
significativo observer "que em 1975, 52% das pes-
soas idosas corn mais de 60 anos no mundo,
viviam nos palses em desenvolvimento; no ano
2000, preve-se que essa percentagem suba para
60% e pars o ano 2025 dados apontam que 3/4
da populagao idosa mundial viva nesses pafses,
colocando neles urn total de 70% dessa populacao".
(ROM ILO, 1988).

No Brasil, teremos no ano 2000 mais de
32 milhOes de pessoas acima de 60 anos e "essa
6 a fase da vida que continua sendo a mais desco-
nhecida e menos estudada da existancia humana"
(Sena). Ern nossa Area especlfica, os curriculos
comprovam esta realidade. No entanto, o conheci-
mento da pessoa idosa merece bem mais do que
a Educagao Ffsica normalmente Ihe concede, ma's
interessada corn a alta competIcao e/ou problemas
ffsico-motores da juventude.

2 — Aspectos didaticos do lazer e pes-
soas idosas atraves do esporte — Hi-
pOteses

Quando se observe o esporte de pessoas
idosas sob ponto de vista dIdatico, parte-se do
princfpio de que medidas e pensamento didaticos,
portanto, reflexos corn posicionamentos das finali-
dades referentes ao conteOdo e matodos podem
contribuir para que o esporte de pessoas idosas
venham a ser realizado e/ou modificado. Emprega-
mos, propositadamente, o termo "esporte de ido-
sos" em vez de "esporte corn idosos", ou "esporte
para idosos". Aqui se expressa urn posicionamento
didatico muito abrangente, atingindo ao mesmo

* Prof. visitante na UFSM, no perbdo de 1984 a 1986 e Prof. de Ciencias do Esporte na Universidade de
Luneburg, Alemanha, desde 1982.

** Professora colaboradora na Universidade Federal de Pernambuco no perfodo de 1984 a 1987. Assesora da
Assessoria de Encino Superior da Secretarla de Educacáo de Pemambuco. Atualmente, doutoranda em Epistemologia
da Motricidade Humana, da Faculdade de Motrtddade Humana da Universidade Técnica de Usboa.
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tempo a configuracao como, tambOrn, a meta a
ser alcancada no processo ensino-aprendizagem
do "esporte de idosos", isto 6, como este esporte

ensinado, aprendido e como deve ser praticado.
A formulagao "esporte de idosos" compreende pes-
soas idosas que devem (e podem) praticar seu
esporte, corn autodeterminacão, da forma que Ihes
convern (em grupo e/ou individualmente), e se
sintam bem. 1st° equivale a independencia e valori-
zacao da prOpria condicao humana através de esti-
mulack da auto-imagem.

Entretanto, sabemos que, no Brasil, as pes-
soas idosas, em.sua grande maioria, devido, entre
outras rag/es, as influkcias culturais e as condi-
caes sOcio-econ6micas, nâo tem atualmente, a
possibilidade de praticar o esporte nessa dimensao.
A nosso ver, a formula "esporte de idosos" vai
mais alern do que urn posicionamento didatico:
busca uma rutura corn o pensamento "esporte
para idoso", que, no minim°, evidencia o "reflexo"
de uma situack social, contêm a opiniAo tenden-
ciosa que as pessoas idosas praticantes de esporte
necessitam constantemente da orientagao de pes-
soas mais jovens e competentes, sendo, conse-
q0entemente, a expressao de pressupostos para
o processo de envelhecimento. Al vale o envelheci-
mento corn urn processo onde nAo somente a
capacidade ffsica, mas tambem a cognitiva diminui
aos poucos, levando a uma crescente reducao
da capacIdade de aprendizagem e tomada de deck
sao. Dentre esses requisitos, surge o esporte de
Idosos facilmente como uma forma reduzida do
"esporte" correto" na qualidade de esporte de cate-
goria inferior. A pr6-decisao diatica de se orientar
e avaliar todas as reflexaes e medidas para esporte
de idosos, sob o critOrio da "autodeterminagâo
e auto-suficiencia", nao significa que a observagao
das alteragOes e possibilidades do comportamento
-lao sejam percebidas, vez que se encontram liga-
das ao processo de envelhecimento. Isso, no en-
tanto, fornece uma perspectiva essencial que ser-
vira para construcao das quest6es centrals do
esporte de pessoas idosas, a saber:

0 que significa o envelhecimento para
o comportamento da pessoa em relacao
pratica esportiva?

0 que pode significar a pratica de espor-
tes para pessoas idosas?

A fim de se verificar essas quest6es, torna-
se necessario precisar a abrangencia do tema "en-
velhecer", quem 6 abrangido corn o significado
"pessoas idosas" e quais os pontos correlatos
corn o sentido da pratica de esportes.

3 — 0 que significa "envelhercer" e
"tornar-se pessoa idosa"?

Como precisao basica da pesquisa do enve-
lhecimento, vale, hoje, certamente, que este, de
forma alguma, 6 unicamente urn processo biolOgico.
Deve ser compreendido como urn processo essen-
cialmente social e, segundo Vath (1973), uma fun-
cao daquilo que a sociedade define como envelhecer

dos papa's que sac) dispostos nesta fase da
vida através da sociedade. Por essa razao, deve-se
posicionar a questa° do infcio do envelhecimento

suas possfveis fases para cada area vital em
separado, portanto, tambern, para o esporte. Do
ponto de vista didatico, apresenta-se a questAo:
"quem 6, no esporte, pessoa idosa?" Pergunta
certamente sem resposta e sem sentido, enquanto
a questa) venha a ser tratada do ponto de vista
exclusivamente cronolOgico. Essa questa() nao pode
ser levada em conta, enquanto existirem intimeros
casos individuals de excecao. Sob os aspectos
anteriormente mencionados do ponto de vista dida-
tico, quanto as metas da "autodeterminacao e
auto-suficiancia", a questa° 6 considerada basica-
mente false. A questa() nao 6 "quern 6 no esporte
pessoa idosa", mas "quem se menciona no esporte
como pessoa idosa", o que 6, a nosso ver, urn
posicionamento da questa° que pode abranger ou-
tras reflex6es didaticas.

Corn isso se torna evidente que 6 a pr6pria
pessoa que determina, no ponto de vista da idade,
onde se deve incluir na pratica esportiva e quais
as conseq06ncias desse comportamento. Entre-
tanto, as formas de acao nao se encontram livres
na decisAo, vez que, geralmente, nao podera des-
viar-se da orientacao recebida nas pratIcas espor-
tivas. A pessoa aceita, fundamenta ou na° sua
pr6pria capacidade, seu nfvel de informacao, dentro
dos limites da acao. Eta se encontra, al6m disso,
sob influancia de forcas numerosas do ponto de
vista social, muitas vezes delimitativas, que diml-
nuem sua possibilidade na pratica esportiva, para
eta multas vezes evidente. Isso poderia explicar
porque jovens, e principalmente adultos, nao mals
— como na infancla — se aproveitam das mais

mOltiplas possibilidades esportivas. Deve-se
mencionar, aqui, especialmente, como os papOis
socials (idade/sexo) limitam as pretens6es das
pessoas a pratIca esportiva.

4 — Vem agora a questa° da segunda
pergunta central: 0 que significa "pri-
tica esportiva de pessoas idosas"?

As reflex6es ora apresentadas, para a ques-
ta° do que torna a pessoa, no esporte, uma pessoa
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idosa, ou o que venha a ser compreendido como
tal, já foram mencionadas em diversas fases e
tambern que uma compreensão especffica sobre
o esporte pode levar a pessoa ao papel do espor-
tista idoso. Fica aqui a questdo, se se trata de
urn processo forgado. Expressando-se de outra
maneira: fornece o esporte, realmente, criterios
que podem ou devem diferenciar o esporte de
jovens do de idosos? E ainda: leva isso, necessa-
riamente, a conseqijencias do ponto de vista da
organizagao?

Para responder essas questOes, necessita-se
de urn apendice no qual se tenta analisar as inten-
gOes do quadro de agâo do esporte, isto 6, sob
que intengOes e metas agem as pessoas neste
campo e como se comportam nas orientagOes e
agOes de comportamento.

Quando as pessoas sâo ativas, no quadro
de agdo do esporte, podem ocorrer as seguintes
situagOes de agão:

Sob uma intengäo de agdo esportiva, que
segue o princfpio do sobrepujar, isto 6, que

dirigida para uma constante meihoria da
capacidade esportiva, pratica-se esporte pa-
ra sobrepujar sua prOpria capacidade e/ou
a capacidade do outro. Freqüentemente, tern
por meta essa intengdo de agâo, a compe-
tick e o exito na concorrencia, e limita
uma escoiha entre vencedores e vencidos.
Essa intengâo de agdo nao somente se en-
contra no chamado "esporte de elite", mas,
tambem, no "esporte de massa".

0 esporte pode ser praticado sob uma
intengão de agâo esportiva, corn vistas a
saide, isto 6, intencionalmente se pratica
o esporte a fim de exercer resultados profi-
lâticos e terapauticos sobre o organismo.
Encontramos esta intencäo de acâo, entre
outras situagOes, na ginastica matinal, na
ginastica de pessoas doentes e nos interva-
los para movimento no local de trabalho.

0 esporte pode ser praticado dentro de
uma agdo de intengao, baseado em experien-
cies sensitivas. Estas experiéncias no es-
porte, podem ser obtidas, no mfnimo, de
tres maneiras:

como experiéncia sensitive do pr6prio
corpo;

como experiencia sensitive do meio-am-
biente, da natureza;

c) como experiencia sensitive da qualidade
estetica da seqiiencia de movimentos e
formas esportivas.

5 — 0 esporte pode ser praticado con,
uma intencao primario — comunicativo
— social

A prâtica de esportes sob esta intengdo de
agdo 6 uma provocacdo e uma abrangencia de
pouca intensidade da sociedade. A intengdo de
se integrar todos os participantes, atraves da práti-
ca esportiva encontra-se em primeiro piano. Se
isso fomentou critdrios que estabelegam distingOes
entre o esporte de jovens e o esportes de idosos,
6 o que questionamos. A nosso ver, nada se
wide, basicamente, que o esporte seja praticado
sob cada uma das intengOes de agdo mencionadas,
dentro das feixas de idade mais avangadas. 0
que se apresenta, de vdrias formas, como proble-
mâtico para as pessoas idosas, comprova-se na
observagdo pormenorizada, como sendo aquela
agdo de intengdo que esta dirigida para sobrepujar
os outros e para meihoria constant° da capacidade.

0 esporte, dentro destas intengOes de agdo,
pode-se tornar, corn o aumento da idade, urn incen-
tivo para urn alto risco de sat:1de, vez que, mesmo
na pessoa treinada, e principalmente no organismo
sem teinamento, provoca, muitas vezes, uma so-
brecarga junto ao limite mOximo de capacidade,
a qual rid° se encontra fisicamente em forma,
segundo os esforgos exigidos para se alcangar
determinados limites de sobrecarga. Todo esse
peso da problemdtica aqui apresentada se torna
somente evidente quando se observa a situagdo
atual dentro do campo de agdo dos esportes, no
Ambito da discussdo publca e na representagdo
do esporte. Parece que este, atualmente, 6 pratica-
do e reconhecido, na maioria das vezes, corn a
intengdo da agao "sobrepujar/melhoria da capaci-
dade". Ndo 6 de se admirar que a maioria das
pessoas, tanto jovens como mais idosas, tenham
dificuldades em confrontar-se corn as atuais esco-
las de agdo. Nem tampouco causa admiragdo,
quando esse entendimento esportivo vem a produzir
consegancias negativas. Isto 6 vdlido, antes de
tudo, para os que tem capacidade desportiva mais
fraca, entre os quaffs muitas pessoas idosas, que,
muitas vezes, ap6s longo perfodo de interrupgdo,
querem se tornar esportivamente ativas. Essa hi-
p6teses nä° foi tirada do ar, pelo fato de que
muitas dessas pessoas, ap6s curto perfodo, aban-
donam novamente o esporte, especialmente em
conseq0Oncia dos resultados de uma pratica, onde
se sentem sobrepujadoss. Quando as pessoas
somrente desejam sobrepujar a si pr6prias ou a
outros, haverA pouco espago para comunicagdo
social.

6 — Algumas conseqiiencias didaticas
Os pensamentos ate aqui expostos, fornecem

certamente uma s6rie de pontos de partida, para
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se formular algumas consegancias didaticas para
o esporte de pessoas idosas.

Quais sao as prioridades a ser fixadas corn
relacao a intengOes de aggao diferenciadas? Corn
relagao a problematica apresentada de urn esporte
pratico, especialmente sob a intengao de agar)
"sobrepujar/constante melhoria de capacidade", urn
dos problemas centrais no esporte de pessoas
idosas 6 que os praticantes dos esportes podem
ser levados a pensar que uma pratica esportiva
e, comum (pessoas corn capacidades diferenciadas
em relagão ao sexo, procedencias diferentes, con-
digeres sociais distintas etc.) 6 realzada sem satis-
tack enquanto o esportista nao consegue se des-
contrair e aprender, pelo menos periodicamente,
sobre o super-esforgo e elevagao constante da
capacidade de compreensao esportiva, para prati-
car, tamb6m, o esporte sobre outras intengOes
de agao.

Sob estas intengOes de agar:), devem-se apre-
sentar, prioritariamente, queles que venham a cor-
responder as necessidades, motivagOes e interes-
ses das pessoas idosas. As conclusOes ate aqui
existentes quanto ao resultado mencionam quo,
corn a elevagao da faixa etaria, cada vez mais
se apresentam os motivos de sa0de e a necessi-
dade de contato social. Estas duas intengOes nos
parecem, dentro do esporte de pessoas idosas,
tambern como as mars importates, devendo-se,
entretanto, partir do princfpio que urn esporte ex-
clusivamente orientado para a sa6de, sem levar
em consideragao as necessidades comunicativo-
socials, atua corn pouca motivagao e, freq0ente-
mente, é abandonado.

Atualmente dentro da compreensao esportiva,
parte-se do princfpio de que os tlpos desportivos
surgidos s6cio-historicamente, na maioria corn
suas normas internacionais, Om a ser conte6dos
de movimentos e agOes da pratica esportiva e
que deverlam ser seguidos inalteradamente.

Isso, no entanto, nao é reconhecido dentro
das exigencias da compreensao esportiva de comu-
nicagao social. Vale dizer: nao exIste urn esporte
"correto", mas o esporte é "certo" quando pode
ser praticado sob as condigbes de cada situagao
para o bem-estar de todos os participantes.

As pessoas Idosas, sac) levadas tambram, a
aprender a se comuncar corn as regras e normas
do esporte tradlcional. Estas podem servir de bar-
reira na reflexao e na agão, causando restrigOes
aos esportitas. Nao se deve oferecer outras moda-
'Wades esportivas, mas slm formas alternativas
de uma pratica esportiva determinada pela comuni-
dade social que traga, no seu bojo, o substrato
cultural do povo, onde se evidencie o jogo, a

critica, a brincadeira, a alegria, o humor, o sorrlso
e a testa.

Que acontega nas pragas, nos ciubes, nas
praias, nas agremiagdes locals. nas associagdes
de moradores, nas ruas, e em todos os lugares
onde seja conquistado o direito de uma prance
esportiva de grupos heteroganeos.

Assim, acreditamos ser possivel construlr e
desenvolver, de forma autOnoma, os contaidos
de uma pratica esportiva em comum, dentro dos
pra-requisitos estabelecidos.

7 — Conclusâo

Parece-nos oportuna uma reflexáo sobre o
contado das aulas de Educagao Fisica em nossas
escolas. As pessoas mais ldosas, em geral, partici-
param das aulas de Educagao Fisica no tempo
de jovem. As criangas e as jovens que freqUentam,
hoje, nossas aulas sera° amanha, os idosos nos
esportes. 0 que produziu essa aula de Educagao
Fisica, o que nao produziu, o quo deveria ter
produzldo?

Polo menos, uma consequancia devera ser
tirade dessas reflex/5es: uma aula de Educagao
Fisica quo pretende desenvolver e realizar o objeti-
vo geral da capacidade de agao nao se limitara
ao fomento das qualificagdes esportivas, mas tarn-
barn devera fornecer conhecimentos e competén-
cias das agOes socials para o esporte corn vista

saUde e a orientagao social.
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EDUCA00 FiSICA ESCOLAR & PEDAGOGIA DO MOVIMENTO:
RESGATANDO A ESCOLARIDADE

Paulo Roberto Comes de Lima *

1. "Afiando as garras":"para que/quem","por
gut" e "como"? Aqui se trata de uma comunicack
docente, expondo a crfica, em busca do debate,
as idtias centrals de urn trabalho photo que atual-
mente este autor realiza corn professores e alunos,
ao nfvel do Ensino de 1° Grau (Estado do Espirito
Santo — 1989/90). 0 trabalho objetiva a real confl-
guragAo da EducagAo Ffsica Escolar no piano de
uma "Pedagogia do Movimento" e sua contextua-
lizagao como Disciplina (5 • /8 e gries)/Atividades
(1° a 4° series) academicamente compreendida se-
gundo os dispositivos da Lel de Diretrizes e Bases
para a Educagáo no Ensino de 1° e 2° Graus.
Em outras palavras, assumir a Educagao Ffsica
Escolar enquanto Disciplina/Atividade Acadtmica,
assim como "esta" institufda, segundo a legislagAo
vigente no Pals (sua aceitagao como tal disposta,
ou Mc), representa outra questa° a se discutir/in-
vestigar e, em tempo, jA que neste "tempo pre-
sente" trata-se da nova Lel de Diretrizes e Bases).

Permitindo-se urn partntese, esta oportuni-
dade de comunicagAo decorreu pela passagem em
Aracaju (SE) para minlstrar o Curso de Extensão
"Pedagogia do Movimento", como forma de partid-
pack no programa Prt-ENEF/90, abordando-se
quest6es relativas ao projeto acima ref erenciado,
onde, atraves de seminario e oficinas, tratou-se
de "Mover-se/Jogando'' como forma de expressAo
sociomotora, ao mesma tempo que representa urn
ato t6tico de manifestar-se nas relagtes intra
e interpessoais do Homem em Movimento na So-
ciedade. Daf tomar, em particular, o "Mover-se
Jogando" como "Objeto de Estudo" da Educagao
Fisica Escolar no corpo da estrutura curricular,
ao lado de outros — a fala, a escrita, o armor°,
os fatos e os fertmenos bloffsicos — correspon-
dentes as demais disciplinas/atividades curricula-
res. E, nesta conjuntura, compreender a "Aula"
como espago de Vivencias-ConvivOncias de nature-
za Sociocultural, no decurso do Processo de Edu-
cacao dentro da Escola, a partir de uma tenancia
histOrico-critica da Filosofia da EducagAo.

1.1 — 0 objetivo de estudo
Retomando a Incial, esta comunicacao objeti-

va destacar a questa° central do trabalho original
(projeto photo) em que se projte tratar da Educa-
gao Fisica Escolar, apropriadamente, dentro do
Processo da Educagao no piano da Ecolaridade,
dando ties "passos", por assim dizer. Inicialmente,
lndagar sobre as concepgOes que os alunos do
1° grau ten a respeito da Educagão Fisica, enquan-
to Disciplina/Atividade Acadtmica, correspondente-
mente as demais componentes curriculares. A se-
guir, no piano das vivOnclas na prAtica das ativida-
des motoras, durante as "Aulas" de Educagão Fisi-
ca, propiciar condigtes para que os alunos possam
conceber o "Mover-se Jogando" como objeto de
estudo desta Disciplina/Atividade Acadtmica, num
processo correspondente de "estudar", "aprender",
na mesma dimensao que concebem as demais
componentes curriculares. Por fim, avaliar o pro-
cesso de apropriagão e incorporagão dos valores
ma's do "Mover-Se/Jogando", ao ciclo vital dos
participantes na "Aula" de Educagâo Ffsica Escolar,
assim como compreendem ou concebem os demals
conte0dos dos quais se apropriam. Lembre-se de
que não se esta, neste projeto, avaliando a qualida-
de geral do "Ensino" na Escola, e, s'm, o corres-
pondente académico da Educagao Ffsica em relagAo
as demals componentes curriculares, no piano do
concebido pelos alunos. Em outras palavras: os
alunos concebem, pratIcam e aproprlam-se/incor-
poram os conteildos e o papel da "Aula" de Educa-
gao Ffsica na mesma dimensão que as demals
Disciplinas/Atividades Academicas de sua Escola?
A experiencia prttica no projeto-piloto vem de-
monstrando que a Aula de Educagão Ffsica nAo
6 igual as demais, do ponto de vista acadtmico.
Dar se configura o distanciamento da EducagAo
Fisica de suas fungOes e significados correspon-
dentes a questão da escolarizagao, para a qual
foi institufda, na Escola, o que a diferencla das
demais prâticas de atividades motoras no "Fazer
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