
"FUTEBOL DESPORTO" X FUTEBOL DE RUA:
Existe Outra Opcao de Futebol para a Escola?*

Roslane B. G. Ourlques"

escolha deste terra
deve-se a seguinte
indagacao: Existe di-
ferenca entre o fute-
bol praticado nas
"'was", nas compe-
ticOes de alto nivel
e o futebol ensina-
do na Educacão

Fisica Escolar?

A part ir destas perguntas procurei
apontar algumas questOes a serem refle-
tidas, quanto ao futebol de alto nivel e o
"futebol de rua", como conteudos da
aulas de Educacão Fisica, bem como,
procurar "caminhos " para o futebol da
Escola.

"Futebol Desporto" x
Escola

Tendo como suporte a anal ise de
Kunz( I 994, p. 119), "oesporte ens inado
nas escolas enquanlo c(ipia irrefletida
do esporte competicao ou de rendimen-

to, so podefomentar vivéncias de suces-
so para uma minoria e de fracasso ou
vivéncia de insucesso para a grande
maioria (o que constitui-se uma) (.)
irresponsabilidade pedagOgica por
parte de um professional formado para
ser professor". Acredita-se que, atraves
desta pratica, ha uma producao de fra-
casso na maioria dos alunos, ocorrido da
adaptacão das altas exig'encias do espor-
te de alto nivel, neste caso especifico, o
"Futebol Desportizado".

0 autor justifica sua afirmacAo a
partir dos principios da "Sobrepujanca"
e das "comparacties objetivas", con-
templadas no desporto (ou esporte de
alto nivel) e que nAo sAo ideals para a
escola.

No principio da Sobrepujanca estã
colocado, como principal objetivo, ven-
cer, sobrepujar o adversdrio, incenti-
vando-o a jogar contra e não com a outra
equipe, bem como a selecao dos melho-
res jogadores, deixando no banco de
reservas, os piores, ou menos habeis.

* Artigo produzido no segundo do 1994 para a disciplina Futebol de Campo/CDS/UFSC. A presence
verso sofreu algumas alteracks na escrita e no conteiido.

** Academica do curso de graduaeao cm Educacao Fisica da UFSC; bolsisita do PIBIC/UFSC/CNPq.



0 principio das "ComparacOes
Objetivas" prioriza padronizacaes dos
movimentos corporals e locais para a
prdtica esportiva, comparando-se
"performances" corn padrOes estipula-
dos mundialmente.

Neste contexto, Trevels (apud
Kunz, 1994) identifica no desporto trés
tendéncias:

- Tendéncia de Selecionamento os
alunos sAo classificados por suas
habilidades/inabi I idades, privilegian-
do aqueles que melhor apresentam
condicaes para um rendimento na
modal idade esportiva;

2 1 - Tendencia de I nstrumental izacäo os
alunos devem aprender regras e me-
todos para treinamento corporal, ou
seja, instrumentalizar o corpo;

3 8 - Tendência de Especial izacáo e a ne-
cessidade de se restringir a urn mime-
ro limitado de modalidades esporti-
vas que se destacam em determina-
das epocas - como o que acontece
corn o futebol para men inos, reduzin-
do assim o conhecimento de outras
culturas corporals.

De acordo corn Kunz, e a partir
desta "lOgica"que o "Futebol Despor-
to"afirma-se, constatando-se que, como
grande parte dos alunos nao atinge os
padrOes "ideals" deste, é desmotivada
da Educacao Fisica e se convence que
fracassa porque ë inferior. Estes alunos
sentem-se, assim, melhores quando jo-
gam o lutebol de rua", ou ainda ao
tornarem-se meros espectadores (como
a maioria dos brasileiros).

Bracht (1992) faz uma andlise criti-
ca do esporte a partir da identificacâo do
papel social que este cumpre no atual

MoIrirlcia

momento histOrico de nossa sociedade,
ou seja, de inculcar e manter valores e as
relacOes de poder intrinsecas das socie-
dades modernas.

Neste sentido, o autor afirma que

"(..) a socializacao atraves do
esporte escolar pode ser consi-
derada um forma de controle
social, para adaptaceio do prati-
cante aos valores e normas do-
minantes como condiciio ale-
gada para funcionalidade e de-
senvolvimento da sociedade (as-
sim pode-se dizer que) um dos
papeis que cumpre o esporte es-
colar no nosso Pais, e ode repro-
duzir e reforcar a ideologia ca-
pitalista, que por sua vez visa
fazer com que os valores e nor-
mas nela inseridos se apresen-
tem como normais e desejaveis.
Ou seja, a dominaceio e a explo-
raceio devem ser assumidas e
consentidas por todos, explora-
dos e exploradores, como natu-
ral. "(Bracht, 1992, p. 61)

Bracht (1992) nos coloca que a
iddia que permeia a pratica esportiva ë a
busca do rendimento atletico, a qual e a
condicäo para as probabilidades de vit6-
ria nas competicaes e

"(..) com a exacerbaceio do espi-
rito competitivo do esporte na
escola, as tecnicas esportivas e o
pr6prio esporte foram elevados
a condiceio definalidade, ou seja,
o esporte enquanto jim em si
mesmo." (Bracht, 1992, p.63)

Desta forma, a iddia de competicfto
(concorréncia) a formentada pela busca
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da vitOria, algumas vezes, a qualquer
custo (lucro), Nao ha espaco para dis-
cussbes sobre as normas do esporte e a
adaptacão deste a real idade social e cul-
tural dos alunos, bem como, discussOes
de estratdgias que garantam a participa-
cAo de todos os alunos corn as mesmas
oportunidades nas aulas (Bracht, 1992).

Incluiria, ainda, que nao a aberto
espaco para a historicizacäo do esporte,
isto é, seu passado, a evol Lica° das dife-
rentes maneiras de se jogar, as influenc i-
as culturais e politicas, e que, no caso do
futebol, seria riquissimo, visto a influén-
cia que sofreu, no Brasil, da cultura "ne-
gra", com a capoeira e seu "gingado",
ou as mandingas; bem como, a interfe-
racia deste, ern momentos importances
da politica nacional.

Serci que este modo irrefletido da
cOpia do Futebol de "Alto Nivel" e
realmente ideal para as aulas de Edu-
cacao Fisica Escolar?

Qual sera a nossa responsabili-
dade enquanto educadores?

"Futebol de Rua" x
Escola

A pratica deste futebol tern atraido
diversas pessoas, ao longo dos anos. E
tem servido, muitas vezes, de "conlefi-
do"da Educacao Fisica Escolar nas "fa-
mosas" aulas "livres", onde os alunos
"escolhem" como e o que jogar.

Mas qual a diferenca deste, para
o Futebol Desporto?

Novaes (1981, p. 64) em seu texto
"Futebol de Rua'", fa la que este 6 urn
futebol ainda mais rudimentar que a pe-

lada, comentando que "(...) perto do
Futebol de rua, qualquer pelada e luxo
e qualquer terreno baldio e o Maracanci
em jogo noturno". 0 autor descreve
algumas das pressupostas "regras" que
este segue, como por exemplo:

"Duractio do Jogo: ate a mae
chamar ou escurecer, ou o que
vier primeiro (..)"

"Bola: a bola pode ser qualquer
coisa remotamente esferica. Ate
uma bola de futebol serve. No
desespero, usa-se qualquer coi-
sa que role (..)"

"Juiz: tido tem juiz"

"Justica Esportiva: os casos de
litigio scio resolvidos no tapa
(..)"(Novaes, 1981, p.64-66)

0 Futebol de Rua caracteriza-se
pela alteracfto de algumas regras de alto
nivel, conforme a "necessidade" dos
jogadores, pordm, o "modelo-padrcio"
de futebol passado pela midia esportiva
aindapersiste neste jogo, como por exem-
plo, o fato de sempre haver um ganhador
e um perdedor, ou ainda meninos nAo
jogarem no mesmo time que as men inas.

Dentro desta discussão, Bruhns
(1993) considera que uma das principais
diferencas entre jogo e "desporto"d que
no jogo, neste caso o "Futebol de Rua",
exige-se urn parceiro e, no desporto, um
adversdrio, pois, no "desporto", ha o
caster produtivo do jogador e deste 6
cobrado o melhor desempenho possivel
para se alcancar a vitOria, "transforman-
do" a equipe oposta em "inimigos " (ad-
versarios). Enquanto que, no jogo, a
motivacao ludica e o prazer säo, muitas
vezes, os principais "objetivos"(embo-
ra todos desejem, tamb6m, a vitOria).
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No entanto, a prat ica do "Futebol
de Rua", enquanto urn em si mesma
durante o periodo de aula de Educacao
Fisica, sem que haja nenhuma interven-
cao (reflexao do professor/alunos),
injustificAvel a uma disciplina escolar,
pois, neste caso, seria mais faci I prolon-
gar o recreio.

"Existe Outra Opcao
para Escola"?

Em prirneiro lugar, entendo que a
Educacao Fisica tern, como objeto de
estudo, a cultura do movimento corporal
humano e deveria compreendê-la no sen-
tido amplo, para alem dos esportes e
jogos. Neste sentido,

,
'o papel da Educucao Fisica na

escola dew ser a de constante
interpretaecia de todus as prUti-
cas corporuis produzidas pela
human idade, elahorando urn
corpo de contetidas e uma
metodologia que perm itam a
apreensaa historickada dos co-
nhecimentos, e suu reelaboraecio
critica. "(Vaz, I993, p.02)

Como o futebol integra-se na cul-
tura humana, este deve ser analisado/
estudado em seus mais variados aspec-
tos, que vao da sua histOria, evolucao,
contextualizacao s6cio politico econO-
mica e cultural, a fundamentos, tecnicas
e regras.

Neste sentido, Soares, Taffarel e
Escobar (1993, p. 127) afirmam que, para
ensinar o esporte na escola, nao pode-
mos deixar de lado as ciéncias socials e
da cultura, bem como, as ciencias fisicas
e biolOgicas.

"(..) Isso porque ensinar urn es-
porte, enquanto conteudo esco-
lar, implica em considerar desde
os seus fundamentos bäficos, os
seus metodos de treinamento, o
seu 'jogar " propriamente dito,
ate o seu enraizamento social e
histOrico, passando,eclaro, pela
sua significacdo cultural, en-
quanta feneimeno de massas em
nossos dias."

Neste contexto, uma pi-Utica con-
creta vivenciada durante o periodo que
estagiei no Colegio de Aplicacao da
UFSC, podera exemplificar urn novo
direcionamento para as aulas de futebol.
Urn dos temas desenvolvidos foi "Apren-
dendo a Recriar as Regras de Futebol",
dentro do conteirdo, Regras do Futebol
de Rendimento, do Futebol de Rua e do
Futebol da Escola, eo objetivo foi indicar
caminhos para a critica do existente e a
descoberta da verdade histOrica para
sua reelaboracao critica, questionando/
refletindo sobre os "criadores" das re-
gras de cada "tipo" de futebol.

Relato desta Unidacle
Temitica Transcorrida
em Aula

Primeiramente foi levantada a dis-
cussao sobre quais regras os alunos
conheciam sobre o 'futeboldesporto " e
do "futebol de rua", e quem os havia
inventado. Os alunos responderam, em
sua grande maioria, que as regras sao
iguais, e que a FIFA era quern as tinha
inventado, no entanto nao sabiam o sig-
n ificado desta sigla. Em seguida, os alu-
nos receberam o seguinte texto:
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Primeira Parte

IFAB  "Dono" das regras de futebol de alto rendimento

INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD

(Associacao Corporativa de Futebol Internacional)

Membros: The Football Association - Inglaterra

The Scottish Football Association, LTDA - EscOcia

The Football Association of Wales, LTDA - Pais de Gales

Irisel Football Association, LTDA - lrlanda

(urn voto cada uma)

Federacao Internacional de Football Association

(quatro votos)

FIFA Encarregada de preservar e divulgar as regras criadas pela IFAB

FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION

(Associacão Federativa Internacional de Futebol)

C BF Encarregada de preservar e divulgar as regras
(criadas pela IFAB) no Brasil

CONFEDERACAO BRASI LEI RA DE FUTEBOL

• E para o Futebol da Escola, quern faz as Regras?

Na primeira parte do texto, foram
discutidas/refletidas, corn os alunos, al-
gumas questOes como:

Porque a IFAB ë quern cria as re-
gras do "Futebol Desporto", como isto
se deu historicamente?

Se somente sào cinco os seus
"membros", nào poderia, uma turma de
29 alunos, criar as regras do futebol que
ira jogar na escola? Por que temos que
reproduzir as regras "criadas" pelo
IFAB?

Serci que toda a turma consegui-
ria jogar seguindo d risca todus as re-
gras deste? Para que e para quem estas
regras foram criadas?

Segunda Parte

Uma Regra de Futebol de Alto
Rendimento:

Duracao da partida: "o jogo
compreende doffs tempos de 45

minutos coda urn".

Uma Regra do Futebol de Rua:

Duracao do jogo: "ate a mde
chamar ou escurecer, o que vier

primeiro".

E a Regra do Futebol de Escola,
qual sera?



Nesta segunda parte, foi questio-
nado corn os alunos, se realmente as
regras do futebol de alto rendimento
eram iguais as regras do "Futebol de
Rua" ou o da escola, quais as di ferencas
e semelhancas, porque eram diferentes,
o que realmente representavam

Terceira Parte

"A professora ja elahorou ulgumas
regras nas aulas passudas, como

por exemplo: o gol so era valid° se
todos od jogadores do mesmo

grupo estivessem de mans dadas no
moment° ern que ele ocorresse.

Lembrum?"

"Agora voces vao elahorar uma
regra para o Futebol da Escola,

pensando em sua turma, ou seja, o
coletivo (meninos e meninas) e,

por isso, deve-se prestar atencab
para as diferencas e dificuldades
para que todos possam jogar."

Na terceira e ultima parte foram
relembradas algumas regras "transfor-
madas" em aulas anteriores, indagando-
se porque e para que estas foram modi-
ficadas. Logo apds, os alunos escreve-
ram uma regra "criadu" por eles, sendo
que a maioria reproduziu as regras já
conhecidase este fato foi problematizado
corn a turma.

Elaboradas as regras e discutidas
no grupo, os alunos as experimentaram
na	 e, ao final do jogo, este foi
avaliado corn os alunos.

MotrIvIcla

Gostaria de ressaltar que, algo que
me preocupa muito, e o fato dos alunos
simplesmente alterarem as regras de jogo
nas aulas de Educacäo Fisica, sern enten-
derem o porqué, e nAo visual izarem rela-
cao em urn contexto mais amplo e, foi
neste sentido, tambem, que o conteirdo
foi trabalhado.

Este exemplo relatado mostra ligei-
ramente como o ensino do Futebol nas
aulas de EducacAo Fisica pode ser dife-
rente do ensino tradicional. No entanto,
esta ndo é uma "receita", pois aconte-
ceu corn uma determinada turma, num
determinado contexto social. Para traba-
Iharmos corn outras turmas é preciso
conhecé-las, contextualizA-las ski°.
pol itico-economicamente, saber o quan-
to avancar na socializa0to do conheci-
mento, respeita-las e identificar quais
sat) seus problemas.

Contudo, o mais importante a ter
uma bagagem tedrica e a eterna "re-
ciclagem" do conhecimento, afim de
"pensar"a pratica e "nega-la ", apontar
seus limites, transformd-la. Pois "(...)
muitas vezes elaboramos nossa respos-
la nä() pela negacdo, pela desconfianca
e pela resistencia as verdades totalita-
rias, mas com novas (e nem sempre Lao
novas) afirmacOes, que de certa forma
tambem se pretendem verdade dada,
finitude histarica." (V az, 1995,p. 168)

Por um, é necessaria a investiga-
cao, busca de raizes das Teorias/Prati-
cas, pois cada qual esta vinculada a uma
concepcAo de mundo, de sociedade, de
ser humano e de Educacão, ainda que de
modo não declarado.
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