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I - INTRODUÇ~O 

~sport~ na 
Nosso estudo 

atual sociedade 
se propfJe 
industrial. 

a analisar criticamente o 

E sabido que nesse tipo de sociedade os meios de 
produç~o concentram-se nas m:11os de uma minoria 1 organizando-se de 
tal forma que passa a exercer um controle total em relaç~o as 
diferentes instituiçe:les que fazem parte dessa sociedade, e como 
podemos observar o esporte n~o foge a esse controle. 

Compreendendo que o passado 
1mpre.scindrvel1 para analisarmos conscientemente 
1niciamos o nosso e.studo através de uma revisr:lo 
~sport~, de!:<de a sociedade primitiva aH o advento 
1ndus-J:r13l. 

histtrico ê
o presente1 

his H:rica do 
da sociedade 

.J~ na attJal ·.::;0ciedade o e-sport~;~ tl?m sua difus~1_; 

'}.::trantida para i:octos aquel':"s indivfr!UL1S qu€' o:'005eguem ad~ntrar no 
•.r•,tema ~ducacronal. Todavia 1,i.,.ve ser levado em t:onsideraç-~o que 
e-5-se n(mero de alunos c~teondidos pela e.scola, signif1ca um n(tnero 
ba::;tani;re- reduzido dP- educandos quando comparados com aqueles 
indivrduos que tem acesso as instituiçtles escolares e mesmo aos 
que tem o prívil~io de freqUentar a qualquer outra tnstrtuiç::lo 
<:?sportiva, por exemplo clubes esportivos, centros de treinamento, 
-:>te;, 

Na verdade o sistema educacional atual n~o oferece 
o 8onte(Jdo denominado esporte como pràtica de natureza 
l:'S~:~encialmente educativa, o esporte acaba se mateor'ializando na 
d!5e-ipllna de Educap:1io ffsica, decorrente do processo histt:rico 
relacionado com a ideologia atual de classe dominante, sendo na 
grande maroria das vezes utili2ados para mascarar .a realidade 
concreta, 

Segundo Marx na sociedade capitalista o Estado se 
c.onstitur como instrumento de dominaçao utilizado pela classe 
dominante. Partindo desse conceito ê que procuramos analisar a 
mgeréncia do Estado ~m relaç!o ao esporte praticado na sociedade 
indu~.tr·1al~ 

o ~sporte e sua relaç~o com a infra-estrutura, 
r, t:>sporte e o poder polrtico, 

- o esporte como fator de aliE>naç~o. 

Finalmente, a 
grandes p/'etenpljes consisü~ na 
(professor de Educaç~o ffsica) 
'.~ua prt:lt1Cd educativa no que 

importMcia desse estudo, sem 
tE>ntativa de suscitar o educador 

a uma reflex~o com referência a 
concerne ao esporte praticado no 
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ambit.o escolar, tendo 
abrang~ncia em que se 
~ubalternas. 

possa 
vista um 
att?nder 

projeto social de 
as n~;:cessidades das 

maiol' 
classes 

Com re!..~p~o a metodologia 1 trata-se de um estudo 
1e naturf!Za tetrica, reflexiva e dialética, baseado numa 
bibliografia o::rftica bem como numa experiência adquirida a-traves 
1e nossa participaç~o como educador na escola >:~e 1o. e 2o. graus . 
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11 - SrNTESE DA EVOLUÇM HISHRICA DO ESPORTE 

O estudo sobre o jogo-esportiv0 1:omer:a 
h1s"toricamentt> no periodo denominado de Histâ'ia Antiga, n"o da 
forma como o conhecemos atualmente sistematizado e organizado. 
Inicialmente, podemo!' enfat1zar, as descobe-rtas realizadas neste 
perfodo Interrelacionando com as condiçties adversas da natureza. 

Jâ com os 9regos e romanos o jogo 
uma maior precis~o e-m face de um conhecimento 
c:tvlliz.3ç~o. 

esportivo assume 
melhor de sua 

A Idade Mê!dia ê um per(odo obscuro parrl a 
hum,=tmdade, os dogmas religiosos 1mptsem a valorizaç~o da alma em 
detr1mento do corpo. Os jogos esportivos ressurgem com o 
movimento cultural chamado Renascença. Os perrodos modernos e 
contemporâneos s~o os mais ricos ~m informaç:Oes, sendo que nestes 
pt>rfodos surgem a maioria dos JOgo:s esportivos que conhecemos, 

2.1 Atividades Frsicas do Homem Pré-histtrico 

P. vida do homem pr~histâ"ico constitura-se 
basicamE>nte em movimento, devido as condiçtles oferecidas por seu 
habitat, um exemplo eram as lutas travadas por abrigos ou 
çavernas com outros animais. 

basicamente 
tâ::nica para 

pr1meiras 

No perrodo 
de vegetais, 
transforma~~o 

No per fado 
caracterMicas 

·; eolftico, o 
e n:llo havia 

da natureza em 

palealrtico o 

homem se alimentava 
de-senvolvido qualquer 

seu benefrcio. 

homem apresenta suas 
de carntvoro, utilizando-se de 

instrumentos como os machados de pedra lascada - para auxiliar na 
c:ara1 permitindo -atingtr o mimtgo antes de ser alcanpado. 

Na era neolrtica o homem diversifica a quantid,ade 
•:1e instrumentos que o auxiliam na caj:a 1 como por exemplo lanç.as e 
arptles pontiagudos, instrumentos cortantes. Essa era é 
caracterizada pelo •.::onhecimento de polir a pedra que o homem 
adquiriu. 

Na ~oca megalftica o homem domina o uso do cobre, 
bronze, produ:ztndo ferramentas para o trabalho, armas para a 
caça e a got"rra, utensrlios dom~ticos. Entretanto o que 
o::arac1:ertZa essa ~oca s~o os grandes monumentos de pedra 
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muitos com 
Jte;;t,mdo a 

i.".• sent1do ..;,. 
forra Hsica 

<SI?' defender 
adqwr1da aH> 

que 
ent~o. 

0 home-m produl, 

<"xp!orar 
habitaç!':les, 
explorar I) 

busca 1je 

d1ferente 
padri:Ses 'je 

Dessa forma o homem pode arr1scar-se mais 
suas possibilidades: <:onstroem suas primeiras 

domestica antmais, passa a cultivar a te-rra e a 
sub-solo (MARINHO, ·1980, p;l:g. 28). 

Observamos ent~o que o homem nesse perroao, em 
novos recursos materiais para fazer frente a &ua 
sttuaçao de vida, lança-se na aquisiç~o de novos 
movimento. 

2.2 Atividades f!icas lndispenstNeis l:l Vida do Homem 
Pré-histOrico 

As condi~~es de vida do 
praticamente obrigou o desenvolvimento das 
~ua totaHdade. Como descreve lnezil Penna 

homem pré-histl::riço 1 

qualidades frsic.3s na 
Marinho: 

11As longas caminhadas, pois o ITJico meio de 
transporte que possuram eram os seus p~, 
davam-lhes resistência nas marchas; as 
necessidades de perseguir .3 caça ou fugir ao 
inimigo emprestavam-lhe velocidade nas 
corridas; a imposiç~o de acertar o alvo, 
quase sempre mOvei, adestravam-no nos 
arremessos; as valas, N precip:i'eios, o 
terreno actdentado exercitavam-no 
constantemente nos saltos; o refúgio ou busca 
de frutos em altas à'vore~. ensinaram-lhe 0s 
movimentos de trepar, s~ com os braços ou com 
estes e as pernas; o transporte da caça e de 
objetos pesados mantinham seu VJQor f'fsico e 
sua fabulosa força muscular; as lutas 
contrnuas, em terdveis corpo a corpo rJeram
lhe destre'Za. AUm disso, os lagos e os rios 
forçavam-no a aprender como atravess&-los 
usando pedaços de paus, Que auxiliavam a 
flutuar, ensinaram-lhes a mergulhar para 
recolher a pesca." (MARINHO, 1980 pt:g, 29) 

Entretanto, outros 
dia-a-dta do homem pr~histtrico 1 
duns caracterfsticas: ,3 utilitâ'ia 

fatores começaram 
onde a atividade 
e a guerreira. 

a aparecer no 
ffsica adqUire 

A caracterfstica utilit~ria desenvolve-~e no 
sentido de promover suas qualidades frsicas na hora de OCio. IJm 
ex.emplo e r. o arremesso de lanças contra alvos fi.~:os 1 para 
adquirir precis~o indispeonsâve! para uma boa caçada. 
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-Jà a caracte-rfst.ica- guerreira surge com .% novas 
mane1ras de vida, atravês do domrnio de domest1car anim~1s e 
cultivar a terra. os primeiros grupamentos humanos que s~ 
·j~dicavam -,3 estas atividades sofriam constantemente ataque de 
outros grupos, Eram despojados de sua terras, animais e 
alimentos, Todavia os re-manescentes desses grupos saqueados, 
passaram a se dedicar a estas atividades em outras regieles; ma.s 
oom uma lip~0 <.wrendida. Nas suas horas de OCio praticavam 
atividades Hsicas que pudessem doa-los de força e destreza de> 
futuras invastles. O homem agora n~o sb ~e exercita para abater os 
anima1s mas tambêm para combater seus pr~rios seme-lhantes. 

2,3 - Os Jogos na Gr~ia Antiga 

Vtrios eram os jogos realizados na Gr~ia . .!.ntiga, 
dE>ntre eles podemos citar: 

F~.oebr?s, os 
entre outros. 

rE>alizavam mais 
das ;egumte5 
arremesso do 
c-.avalo ou de 
constitufam o 

os jogos oltmpicos, realizados de quatro em 
quatro ano.s, em Olrmpia, em honra a Zeus; 
os jogos pfticos, realizados em Delfos em honra 

a Apolo; 
- os JOgos nemeus, realizados em Nem~a, em honra 

a Hà'cules; 
os JOgos iEtimicos, realizndos em Istmo de 

C1Jrinto !=>m honra a Poseidon. 

Outros jogos 
AdriMicos, os 

eram realizados 
Asclepios, os 

como os 
Dtrios, 

Platos, os 
os Troianos 

Entre os tipos de competiçôes ,3tl~Micas que ,. 
comumente •jestacamos o pentatlon, que constava 

provas~ corr1da1 salto, luta, lançamento do disco • 
dardo. .Ja as corridas eram de três tipos: ' Pê. ' carro. Considerado como o mais complexo, as lutas 
mais popular dos exerdcios. 

Todos os jogos tinham um car~ter de festa 
religiosa e estavam norteados por va-ias normas1 de acordo com 
r::-ada um dos JOgos. 

Dentre todos os jogos os mais importantes eram QS 
.Jogos Olfmpicos. (fele somente os Cidad~os gregos por nascimento 
porliam participar. Para disputar os jogos em OUmpia, os atletas 
€ram ·;elecionados antecipadamente em suas localidades e 
~ubmetidos a um perfodo de treinamento. 
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Todo <Jt.leta e-stava sujeito a normns, 
grande .~,1gn1ficaç~o moral aos jogos olrmpicos; n~o so 
da competiç~o quanü' a sua moral de eidad~o grego. 

Os jogos tiveram grande importén~ia ao 

que 
por 

povo 

davam 
parte 

grego 
como afirma Durant apud Harmho: ttse a religi~o n~o conseoguiu 
unificar ' Gr~ia, os desportos, 
periodicamente." (pag. 52) 

juntamente 
.as-::endência 

Os Jogos na Grécia 
com o de>clfnio da 

do poderio romano. 

no entanto, o 

Antiga e-ntraram em 
civilizaç:lo grPga, 

conseguwam 

decadência 
devido a 

Muitos dos cb.:!igos de honra acabaram sendo 
VIOlados; a profissionalizaç:':lo e a corrupç:':lo de atletas e jufzes1 

e a exacerbaçt:to do pCblico 1 trouxeram a decadê-ncia e o fim dos 
jogos1 determinado pelo imperador romano Teodtlsio, no ano 8e 394 
D.C. 

2:.4 - Os Jogos em Roma 

Eram v3'ios os jogos que envolviam a civilízaç~o 
romana. Embora como ocorria na Grécia Antiga, onde 0s .jogos eram 
JUStificados pelo caràter relioso, '?m Roma apresentavam 
.3ssoc.iados com outras diferentes caracterfstic.3s como: 
comemoraçtses a grandes conquistas, em l1omenagem aos imperadores, 
~acrtfkios de animais, anunciando estap~es do ano. Esses jogos 
em Roma eram chamados de jogos circenses. 

Esses jogos tinham o carater de festas populares e 
atrafam um nCmero muito grande de pessoas, sendo uma de suas 
finalidades o divertimento. Com isso, fê1-se necessàrio, 
1?-vantar-se gr,::mdes construç~es para abrigar as multidtles. Um dos 
m~lhores exemplos foi a construp~o do Coliseu, embora feito em 
etapas separadas por longos anos de intervalo, sua capacidade 
fin-31 E>r.3 prâ<ima a cem mil espectadores. Todos os imperadores 
t'omanos n~o pouparam esforços para o erguimento dessas 
8onstruçtles; pois atravês dos jogos circenses conseguiram atingir 
gr,'Jnde popularidade. 

As primeiras atraçtles do povo romano er.3m .as 
corrrda~. de carro, causando cenas emocionantes e grande 
.:l!V':'"rtimento 1 embora a vida do condutor desses carros - o aunga 
- ::;empre estivesse em constante perigo. Desde o inicio os JOgos 
nos pareci?m estar associados ElO perigo imediato e ::r morte. 
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;·:~om o passar dos tempos as corrtdas d~ carro 
~~ederam i'!$paço aos combates de gladiadores. Os jogos de cJrco no 
começo ocorrtam entre gladiadoresr ou enUor entre diferentes 
Rnimat~.. Todavia, quando o instinto sanguin~io dos romanos 
atinge ~eu ~iCe 1 os combates chegam a ter centf.'nas de seres 
humanos mortos. 

Para se asststir circo 
apresentava-se seccionado para 

os jogos 
diferentes 

circenses, o 
espectadores como 

relata !nezil Penna Marinho; 

Os 
D.C., pouco depois 
do cristianismo 
·~0nquista do reino 

11 A localidade mais importante do anfiteatro 
era o Ptdium, espêcie de varanda sobre a 
pista, onde estava o trono do imperador, €' 1 

aos ladosr os palcos dos vestai.s, altos 
dignat~ios 1 senadores, e patrfcios que 
custeavam a festa. Estas localidades estavam 
separadas por um grande espa~-:o da popularia, 
destinada ao povo." (MARINHO, 19801 p<lJ, 71) 

jogos foram abolidos de Roma no ano de 521 
da lnvas~o b3'bara. A IIm disso com o advento 
que defendia o abandono do corpo para a 
'Je Deus a importénçia dada aos jogos com 

essa nova doutrina, decaiu consideravelmente. 

2.5 - Os Jogos na Idade 11êdia 

Na Idade Hé:tia todas ,35 manifestapees de cultura 
-:'OmE>çam a desapare(:er e a perder seu esplendor. E importante nos 
sttuarmos 
péllalfr::ts 

no centr1o europeu, para isso vamos emprestar as 
de lneztl Penna Marinho: 

".A. Idade Mêclia sE:' caracteriza pela dtsputa 
entre tr~s poderes para a direç~o do mundo 
europeu: a força dos b3'baros representava o 
poder militarj as organizaç~es municipais e 
provinciais estabelecidas pelo Direito 
Romano, os costumes, a famrlia traduziam o 
poder civil; a substituiç::lo do pagant.smo pelo 
critianismo e StJa disseminap3o e estruturap~o 

alicerçavam o crescente poder religioso, O 
cristianismo era o refúgio fjos pobres e dos 
f!scravos que nele encontravam igualdade e 
frai:ermdade e a isso sobretudo se deve sua 
r~ida propagaç~o." (MARINH0 1 1980, p3g, 75) 
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Atrav~ da ideologia do cristranrsmo, os jogos 
populares foram 
tudo o que era 

rE>legados a um plano inferror. O desl)re:zo por 
terrestre, o descaso pelas coisae. do corpo era 

evidencrado para conseguir a salvaç~o da alma. 

,a, Igreja promovia a-s cruzadas, consideradas como 
guerra .santa - propagaç~o do cristianismo. De uma forma bem mais 
5tmples, .:'IS cruzadas trouxeram de volta os jogos; os quais n~o se 
assemelhavam nem um pouco aos jogos Gregos e Romanos. 

Oessa forma 
justas. 

qual com seu 

Nas cruzadas a cavalaria 
aparE"ceram dois tipos de 

Os torneios eram disputas 
chefe, porta-estandarte 

era de vit.al importànçia, 
jogos: os torneios e as 

entre dois grupos, cada 
e .seus cavaleiros. No 

começo, as disputas eram sangrentas, mas pouco a pouco foram 
introduzidas novas regras que dlminurram as mortes. Seu caràter 
entro?tani:o sempre foi ' batalha, 

·:.e precipitavam 
que o 
tornar 

torneio 1 

menos 

A justa 
sobre o 
a justa 
perigosa. 

ecra disputada entre dois cavaleirN, que 
outro empunhando um lan~a. Do mesmo modo 
tambffil sofreu evoluç.~o 1 no sentido de se 

Vale ressaltar que essas atividades hrpicas eram 
trtilizadas no lazer das camadas dominantes, aos servos restava os 
jogos populares 1 que se caracterizavam por lutas corpo a corpo, 
~ demonstra~l'les de força em feiras e festas ocorridas nos 
feriados religiosos. Das camadas oprimidas da sociedade safam os 
:.;.aJtimbancos, os acrobatas, os lutadores da corte, bem como os 
infante~, de batalha. 

2.6 - Os Jogos no Renascimento 

O Renascimento -foi 
coe-tumes, entre os quais a maior 

marcado pela mudanpa 
aceitaç~o, a i;elerància e 

partic1paç-~o popular nos jogos e nos dif€>rentes típos 
desporto. 

exercit aç~o 
attvtdaaes 

V3-ias instituiç:~es desportivas 
frstca, com intwto de desenvolver 

desportivas podemos destacar a 
alpinismo e a gin'-:istica acrobatica. 

surgiram 
a saLde< 

esgrima, 

visnndo ~ 
Entre as 

luh-livre, 

o surgimento de grandes cidades por toda Europa, 
fa:z com que novas formas de relacionamentos interpessoais sur J_::tm, 

12 



favore~endo IJ aparecimento de .jogos recreativos, 
mode-rnos esportes. Essa variedade de jogos que 
inc!uram bolas, basttles, competiç~es eqlle.stres e 
como as pr•meiras provas de t1ros com as armas 
forma a esgr1ma deixa de ter posiç~o importante 
ganhando tmportància no campo desportivo. 

precursores dos 
foram surgindo 
aqu~ticas, bem 

de fogo. Dessa 
no campo bélico, 

A interaç:~o do progresso social e progresso 
r;ultur;'ll proporciona as mudanras de costumes e o rompimento das 
leis cClm relap~o ao corpo determinadas pela Igreja, dando uma 
nova perspectiva aos eY.ercrcos trsicos e ao desporto. Sobre esse> 
.ê1:55unto Pereira e.screve: 

"Acompanhando a evoluç:~o social, mater1a! e 
das relaçOes econOmicas, como o crescimento 
das cidades 1 das manufaturas e o 
desenvolvimento da burguesia me-rcantil 1 as 
camadas mais influentes das .sociedades dos 
patses progressistas v~o aos poucos 
pOSicionando-se cada vez mais f avoràvel em 
relaç~o a exercitaç3o frsica.'' (Pereira, p~. 
35) 

2.7 - Os Jogos na Idade Moderna e Contemporénea 

Assim c.omo toda C-ultura, os jogos se relacionar.3m 
1e modo muito marcante ao desenvolvimento eçon6mico-sociaL 
Podemos evidenciar esse fato, relacionando o avanço alcançado por 
paf::;es como Inglaterra, França e Alemanha pafses 1e f:'conomias 
industriais capitalistas no campo da Educap::lo Ffsica; em 
detrimento de oui:ros pafses como IUlia e Portugal, t..'nde o 
capitnHsmo chegou mais tardiamente. 

O berço da Revoluç~o Indus-trial foi a Inglaterra, 
de onde se propagou para todo o mundo, Todavia, o proletari,ê!do 
nessa nova relaç~o social encontrou seu espaço em pêssimas 
(',ondiçtles de trabalho e habitaç.~o. Nas grand~s cidades começaram 
a surair problemas de higi~ne. 

,'\os poucos o 
jornadas di~ias de trabalho, 
tempos livres 1 os quais eram 
de lazer ou ffsico-desportiva. 

proletà'io conseguiu regulamentar ,35 

que possibilitou o apare~imE"nt o de 
utilizados nn pr~ica de atividades 

Os governantes preocupados com as condiç."es 
socia1s da 
militares 1 

populaç~o e tamb~ com as condiçtles ffsic.~s das tropa~. 

introdu2iram a Educaç."'o Frsica tanto nas forças 
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nrmadas como no ensino. O car~er dessa Etjuc.3pl!io Frsica era 
desportivo recreatiV•). 

Na Jnglaterra 1 os at~ ent~o jogos recreatiVOS 
<:omeçaram a tomar formas, as regras foram sistematizadas e 
d1fund1das, surgindo os esportes como o atletismo, o tênts, o 
h!::quei entre outros. O fute-bol foi regulam€'ntado pelo liga 
inglesa em 1863. 

iluministfls 
tinha 

utiliUtrio. 

Na França, a Educaç~o Ffsiça influenciada pelos 
com a id~a de levar o homem a vida do bom Qelvagem 

uma linha de caràter ginàstico-militar, aam do car~er 
Os principais esportes eram o ciclismo e o 

automobilismo, 

dos programas 
mat.s difundido 

Na Alemanha os exercrcios frsicos ja faziam par1:e
escolares desde o comepo do sêc.ulo XIX. O esporte 
e-ra a natap~o. 

Nos demais 
destacavam! principalmente 
Ling; na Suf~a H. Clias e 

pafses da 
em torno da 

na Dinamarca 

Europa vâ"'ios 
GinaStica: na 
NachtlgalJ. 

nomes 
.Suk.:la, P-H 

Nos outros continentes alguns esportes foram 
"'istematizados como o judO na Asia, criado por Jigoro Knno, no 
{;~no de 1882; na Amâ'ica do Norte surgiram o basquetebol criado 
por James Maismith em 1891, e o voleibol criado por Wiliam Morgam 
em 1895. 

Mesmo sendo em grAnde nUnero os esportes 
sistemat12ados1 a dif'us~o destes n~o era por .sua vez assim Uo 
gro~nde. A nova e.stratiflcaç~o social garantia ao proletariado a 
Educaçao Ffsica militar e escolar - aos poucos que gozavam desse 
pr!vilt>gio nos demais as atividades de fazer es.tava restrita .'!ls 
camadas burguesas. 

2.8 - Os Jogos no Brasil 

Vamos analisar primeiramente, a contribuij::':lo que 
cada povo deixou de herança. Quando os portugueses chegaram por 
.3QUi encontraram os indrgenas vivendo numa luta constante para 
-:uperar as dificuldades impostas pela natureza: nadavam, 
pescavam, caçavam cQm arco e flecha, CQmiam e se deslocavam a pê. 
Utili:z.avam toá.as as qualidades e habi\ictades nesse jogo da 
sobrf'vivência. 
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Os negros que aqui chegaram para realizar o 
trabalho escravo, criaram talvez o primeiro esporte tipicamente 
brasileiro; a capoewa. A capoeira 5urgiu dtravés da necessidade 
de sobrev1v~ncia dos escravos. Os negros n~o portavam quaisquer 
t1pos de armas, sua (Jlica chance para empreender uma fuga era a 
luta, o contato corpo-a-corpo. A partir dessa necessidadE' !!:' que 
foram sendo elaborados movimentos na forma de luta. Esses 
movimentos constituram-se de fintas, golpes desequilibrantes e 
traumàticos, e era imprescindfvel ter-se um alto grau de 
.3gilidade e flexibilidade. 

Os portugueses apesar de serem um povo 
imperialista-capitalista, apresentaram uma contr·ibuiç~o ·muito 
modesta para o desporto. Suas influências s'ao detectadas nos 
esportes pr~icos nos clubes luso-bras!l~iros como o remo e a 
luta greço-romana. Vale ressaltar que embora Portugal fosse uma 
das potências da ~oca, e-ra um dos parses mais atrasado.s da 
Europa Ocidental. 

influência 
Por mars de três 

dessas três culturas e 
s~ulos o Brasil estevP 
suas miscigenaç:tles. 

a 

A part1r do sêculo XIX outros povos começam .~ 

chegar ao Brasil, trazendo nons formas de desportos como e o 
caso dos .31em~~s, que deram um novo impulso ao remo, introduziram 
.:; nfltaç:~o, a ginffitica e o tiro ao alvo. 

Os primeiros mgleses que chegarilm ate aqui para 
trabalhar nas ferrovias e frigorrficos, rntroduziram o esporte de 
maior paixao popular a tê' hoje, o futebol. Al!m desse esport~ 

foram respons&/eis pela divulgaç:~o do golfe e do tênis. 

Os americanos atravês da Associaç~o Crist.';j de 

Moços, 
utiliUria 

divulgaram o vole1bol, o basquetebol, a ginM ica 
e o halterofi\igmo (':Ulturista. 

O judO e o c3rat~ desembarcaram no Brasll junto 
com os japonE'sf"S no çomf'ço desse sêculo. 

Igualmente • outros pal'ses da ~oca1 os esportes 
r::omeçaram • tomar forma e ter grande-s impulsos, nos -::lubes 
~oc1ais burgueses e nos meios militares das grandes cidades. 
Aqueles que tinham o privil~io de compor os quadro~ sociais, 
prat1cavam esportes como: nataç:!lo 1 remo, tê-nis, esgrima, futebol, 
basquetebol entre outros. 



111 - O ESPORTE NA SOCIEDADE INDUSTRIAL 

O presente caprtulo procura abordar as relaçele5 
<:>ntre o esporte e a soc1edade industrial nos seguintes aspectos: 
econ.,micos, polrticos e ideol~icos. O primeiro item aborda n 
dependência do esporte cem relaç~o ~ infra-estrutura, ou seja, a 
e!=:trutura econOmica, O segundo item preocupa-se com a relaç~o 

':'lntre o esporte e o poder polftico, as ingerê-nc1as do poder como 
forma de ajuda na manutençt:lo da sociedade industrial. O terceiro 
€' último item discute de que forma o esporte e os mecanismos 
associados a ele, manipulam a atenç~o popular em detrimento da 
participaçtlo soc1al, ::~gindo dessa maneira como um .~gente de 
alienaç~o. 

3.1 - O Esporte E Sua Relap~o Com A Infra-estrutura 

A raz~o de estudarmos a infra-estrutura ~ queo eo!a 
na maioria das vezes ~ cons•deraLia pelos estudiosos como o fator 
determinante d.~ superestrutura. Entendemos que a infra-estrutura 
~ a que serve de sustentaç~o ~ superestrutura; no nosso caso 1 ao 
!:"sport.e-. 

~ importante para verificaç~o da funç~o do esporte 
na sociedade observarmos a sua relap:llo com a estrutura econômica1 

para que possamos ter consciê-ncia de sua funçao prM.ica, uma vez 
quE> ~~orno j~ foJ citado, ~ a infra-es-trutura que em Clltima 
mstància determina a supe>re.strutura. 

11 Marx e Engels chamaram rte lnt'ra-€'s1:.rutura ou 
Base a estrutura econOmica da sociedade, e de 
<superestrutura ~s instituiçtles jurfdtco
polrticas1 Estado~ direito 1 etc. 1 e a forma 
de consciência social que correspondem a uma 
infra-estrutura determinada. 11 (HARNECKER, 
1973, p!g. 91) 

Assim~ atrav~, das noptles de inf·ra E> 

superestrutura, os autores acima "~xpressam a relap:':!o que existe 
entre o nrvel econOmico da sociedade e os nfvei5 JUrfdicos 
polftJcos E' ideoll')gicos; estabelecendo a comparaç~o com um 
ediffcio onde 0!3 -:ilicerces s~o a base para construç:lfo, da mesma 
forma que a estrutura económiC':a t>: a base de todo o ediffcio 
(HARNECKER, 1973, pàg. 91) 
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O esporte atual as~-umiu caracterfsticas 
in-t:eiramentf' diversas do esporte praticado na Antiguidade e na 
ld,'3de M~ia, O esporte na sociedade industrial faz parte da 
superestrutur~, assume caracterrstica de uma nova institu1ç~o 
~-ocia!, correlacionando-se diretamente com o modelo de produçf:lo 
industrial. A!Ml do aspecto econOmico, o esporte depende das 
forças poHticas e ideolOgicas (CAVALCANTI, 1984, pag, 39). 
r0rps ~~.sas que deHm 0 p')der numa s0~1ednde ·-~ap1tali$ta. 

/1. prodt~p~o mdrJstrial prati~amente> propor~ionou a 
~vpan~--~0 do e'5p0rt.~í vi~to:-. que uma das r€':.1Vindi~aç~~s do:: 
me>vimento~. sociais dos trabalhadoro:>s som relnç~o aos nov!"'l:" me-10:> 
•1f' proctuç~0 

t.l:"mpr) Hvr<? 
tf'mpo livr~ 

no final d0 ~~ulo pa~.sado, er,'J o aparerimento •iP. um 
d~cc-rrent~ da regularneontaç:"'o \!c- "trabalho. Part~ des~e
era d~dicado àS atividades r~t:'r~?at_iV.<:j~ e ~sp0rtiv.3s. 

P.:~ra o:=. inte-rec.:=:es econ.,miro~ o t€'mpo dediçad0 as 
atJVitio3des n~o produtiva;::., é- visto ~0mo um tempo de re-cuper,':lç:~o 

1.; força de trabalho 1 privilegianrlo o des~Ç!nv0!vimento (10 pro~%-S•., 

·ie produç:':!0 -:-:witali?t.a. Diretamente ligado ao desenvolvimen1:0 r:io 
+.~.mpr:'l !1vrP. 1 o e~porto: m0d1?:rn0 t':lrnou-se um pr!:rdut.o ,~!Jvmdo rt0 
mr::-do de rrCidur~o 1;3 soc1ed~de industrial. (8RQHM apud C,A_VALCANTI, 
1?84. p~f;J. 39-40) 

•-::-0m 0 desenvolvimento da SOCH?dade rapitahsta ') 
f'':port.~ por influência Oire.t~mente- de uma 1df..IOlog1a burgu~f-i'l, 
pas .. ou a visar um nrveol d~ rendimento cad.:~ Vi"Z ma1s eolevado 1 e 
1)!.11' outrD lado co-mo fator de alienaç~o deu origem a0 esporte 
7!-5flf't~u10. "A:::: alta:. perfrwmi'lní'€";:. alcançad;~~ no campo desp0rtivo 
~<:"r·vem ·~ow1 oom e-xE>mplo da tecnologia aplicada 'a cultura ffs1\'a, 
-:0m 0 rJso de ·~omput.:.~dor~s, dE' fllmes. 1 de resultados da fi~iol0g1a 
1io ~xercrci~'~," (PEREIR.o\, 1988, p.p. 111-42) 

Todavia o verdadeiro progresso qu~ 

rod~rra possibilit.-~r seria o engajam~nto de todas 
populare>~ à, -sua prál:ica 1 em contraposiç~o ao qiJe 
moment.o- 1 ou seja1 em privilégio de uma miMria. 

o esport P 

as ·~la~~e~ 

o•:-orrE' no 

rl1!3~- prmripais 
Em ~eu texto Gilda Korff Diegues define 
idE'ologias rJa atualidade com rel,:~ç:~o ao 

bem a~. 

esportE': 

"O movimento socialista foi um desses ca!o~ 

de busc;:~r a ~onsciE>ntizaç~0 da forr:a do ~0rpo 
o,oçial no 11so do seu prf:prio poder, ~em que 
fos:=:.e 3tributo f!~ .-3lguma~ pes~oas, 

privilegiadas. (:.omiJ consequ~n(':ia, ,3 P1-'!!0!IJgL; 

roefletiu-se no esporte df' m\'ldo a termM 
~:?xalt.:'lda "'strutura, e n~o " nome <!e •1m ,'J~Ie-t.'! 
..,spe\:131 ( ... ) f 0 ~:entido r!e '?(']Uipf> 
pl'eval"!c.<>ndo sobre as mct1vidrHJ1dade:::., de 
modo a se manife~tar a so'=!s~Q -io c0rç-n 
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S0~i.'ll, 

tnb.3lha 
HH.1iVic11!dl, 
reflet!?-~·€' 
figuras 

.1~ 21 !?0ciedade >:<apttali::ta> 1ue 
nrvel r!€ inve~timent(' r:l0 

n.a r:ompetir~n p@lo pr0grl"'~~.C\ 

n0 esporte atr::~vt><; rlo '.'Ulto às 
<;tngulaff>~.~ pess0a.s <?~pB'ciais. Nn 

caso, t-xito ~ atrtburf!0 ::~s ~11a: f!Ualidades 
·.~upertores e ao trabalh0 I? pf."rsE>ver;3nça p:.ra 
atin8tr a vitoTia ( ... )tt (Dif.GUES, 1985, p':l9. 
99) 

ilt tdE'':!IOSHd -:lo çapii:alismo n~o perm'rt:e 3 .,I.:. 
pr~ri() 1.!tilizar a infra-estrutura visando o ae:::envolvtm"::"nto rio 
'="::portO? p~ra c be-nefrcio dE' 'toda um;3 :::oçtedade; vi:tc que ')S 
m~ms do? produç~o est:!lo n.;t m~o de uma minoria, contribuindo para 
1'1~ o p~der ec:onómico r::onr::~.nt.re-se na m~o dest.a pequena p~rcel.:~ 

da populaç:!lo, impedindo dessa forma que o re~to dd soc1e-dad€' 
to?nha acAsso às atividadf.'s desportiv.'1s< 

Verif1t::a-se da f 1 at.rav~ do esporte, a exploraç~<:"l 

•.ja homem ~nbre o pr~rio hOmem. 

3.2 o Esporte E o Poder Polrtico 

Ao esporte s~o conferidas .;dgumas c:i'lrado?rrstif:as 
'1Ue de uma forma geral ressaltam um pseudo car~ter dE' 
neutr;~lidade, ou seja, uma vis~o apoJrtica. o ~sporte ê ..::o1ocad0 
num.'! •jim<e:ns~o alheia )! r~alidad"" t::Ont::r!'!'t .• ~, sem uma ligaçf:!n com ')S 
E!spec-tç;!< I?Mnómkos fi as relap~e~ sociais de um lieterminado 
loraJ, 

Em princ.fpio a primeira idg:a quE' o oe!~p>:wü• d~ixa 

transparecer to que todos. os indivfdttos s~o iguais. N~o admite 
qualQue-r b-!1rre1r..:~ df' (':Jasse, r<:~ça ou sexo, contribuindo par,3 '1U~ 

>?sse~ ob:.=t~ulN sejam derrubados ao ctifundir o ideal esportivo. 
N'l ~amp.<:oti~l!Jo ~sportiva as condiçt'!~s prt>-estnbelecidas de> 
parti\~ipar~o s~o supostamente iguais para todo~ rompendo, desta 
f0rma, com quaisquer obst~ulos de cunho antidemocr~tico que 
fmpo;>pm sua reali:zaç:!!o (BROHM apud CAVALCANTI! 1984 1 p~, 41) 

-::.:~mlnho:::: "'U 

~ rimo'~; '""!U 
tndiv~duos. 

Na verdade entret,~nto, o esporte pt)de "ter 
serv1r ~ dominar~c, à opress~o, -::orno p0de ~er 

çontribuir para libertaç~o >? conscient1:zaç.~o 

doi e 
VISto 

dos 

O ~spc-rte- e~.t3 ?I servi~o da dominaç-t:lo polttica, da 
•Jpres~~o, ;wando -:;ua prstica ;3caba resultando na divis~l'"J de 
f("lrÇ-35 ~ na desorient,"'ç~n da sociedad~, no imobilismo o:> f,Jlt;>nç.io 
P0rular, M ;~nó!lfabetismo poUt1co 1 e n~o a problematizaç~o e a 
r:-on~r:1ent1?:aç:~o do povo. Na opini~o d€' Perf>ira, a .::~ç~o polf"ttca ,":f 

~erv1r.') cta opro:>:s:=J.'go podE" ser trtnto ~onsc1':?'nte, quant.0 
1!1('0Mcient~. Pode ::;er c:onsc1~nte quando o.s ~lemento~ quE> 



-

,,il'ctmrlam ') e.sporte c0mo dirigentes, atletas 1 obt~m vantagem 
rf:"ssoa1s tanto a ni'vel '?'fOn~mico como em rf.'lar;J!fo 3 asr:ens::10 ao 
poder. P0de ~er int:OO$t:1ent~ qu::~ndo os ~:dementos ligados ao 
"'"].wrte $~') consid~rados n;norentes úteis", ou seja, pessoa~ bem 
ltlt.'i"nci0nadaf, preocupadas com o desenvolvimento do !:'Sporte em 
v~ios a$pecto$, f'ntret."lnto sl"m a vis~o global de sua.~. atitudes; 
geralment'i!' agindo com perfeita "n-eutralidade poiHica" e uma 
fnl+a de engajamento (PEREIRA,19881 p.p, 65-66) 

Por <Jutro lado n e;,porte assumi o -:".ar~ter •.11:' 
1ibert.a~~c e com.c.ienti2ap:'!lo dos lndiv'fdu0s, quant1o favort:>c'i" a 
parti~ip.ar~~o popular na V1da social, contribu1ndo com ., 
manutenç~o da sat.de (!os r:1dad~os, constituindo-se num meio de 
<:')nsclentizaç:1:1o popular, participa]::~O social ..,. de5envolvímento •,ia 
"'Spfrito (:.dtico. 

Notamos que o esporte atuando de uma forma 
"neutra", irti ficar a mer(:~ das 11ecis~es importantes, sendo 
usufrufdo na maioria das veze~ pela çJasse dominante, Essa 
br~~ha, ~~p.~ço mal arti~uladn do esporte acaba sendo uti1i2ad0 
"Orno vefr:ulo de distribuip~o .:L'f ideologia dominante. 

llpesi'lr de5~e asper.to ambfgr;o do esporte - .~ quem 
.eerv1r numa sociedade (Jivictida ::-m classes pretendemos continuar 
'?!"SE' trabalho, nos aprofundando na crftica ao e~porte utilizado 
pe>los segmento\'. da socied.-~de, que visam .:i manutenç~o e 
p~rpf.'tuaç~o do poder. As crrticas se ftmdamentam nas afirm~r['}~s 

rje Brohm apud Cavalcanti (1984) que o efiporte ~ "a forma 
-1ommante d<:~ educaç~o do r:orpo'' e mais "o esporte ~ um sistema de 
r1ominaç~0 dos indivfduos atrav~ do corpo"; a!ffn de enumerar i:r~s 
C'ara<::t.erf:H:~as PoJrticas dn E~:.port.e: e~tabilizaç~o do si~t~ma 

(:,'lpitali~;:ta, manutenç~o d<'l ordf'm ptlblic;~ e colaboraç:~o de 
~!a.~. se~. 

Q_uando pensamos .:.obre a estabilizar-~(' do Slst!'!m.:J 
·~.~pit;:~lista; notamos que vâ'1os setores da sociedad~ como a 
!"Conomi.3, a po!ftica, a cultura 1 .3t.uam no S€'ntido de pf!rpetuaç:lJ:'J 
~ rE"IIgoramenta do sistema capitalist.a. O espnrt.e cDmo um dc.s 
lt;!lr'il)~ 5/Jport!:n desse ~istema, ofe-rece sua ~ontribuiç:~0 

im~11lcando o esprrito de dis(:iplina1 de obedi~ncia 1 eontribuindo 
.,.fe-tivam!':'nt~ pi'lra manter o conformismo sociaL 

Dessa forma \:'orno af·lrm<'l Cavalcanti: "enquantl"l 
e~.pet~ul0 de m.~5sa, organizado, permitido f' encoraJado pelo 
E~tada 1 " esporte ~ tlma m.::~nifestap~o polrtica espl:'!tacular, uma 
-;Jiorrficaç:~o d;; ordem e-~tabE>If'cida, contentande~-se em Cl"lo?brar e 
n~0 o:-nntestar (CAVALCANTI, 1984, p~. 5?.) 

nç~c, ~:mdE' 

1e dE'!S01'r1E!m. 

Numa soc1edade 
s~o d:':ldas do.sr:>.s 

em crisE>, o 
homE"opM:icas, 

esportE> serv!'> -::!€' 

evitando qua1qu€'r 
prO? v e 

tipo 
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('om rE!speit o ao item :oeguinte .a manut.Pnf~O da 
r-rlj~m pt'.blica, e vi:;.ta como uma in$titui~~o !?sporttva, tornando
!'f' tntE"re~santf' de 5er e<;tud<~d~. Notamo5 que a t::ompettç~o 

ex,;jger;~rla que se tran~formou lima disputa esportiva~ devido aos 
dif('>re-ntes 1nteresses poHticos, acaba transformando um jogo em 
c11rnwes e conflito~, n3o somente dentro ·da prtprta disputa entre 
o:; atletas ma:;:, tamb~ ultrapassando para fora dos campos e <ias 
'lUadras., atingindo o p{blico. 

O princfpio da colaborap~o de classPs ?: uma outra 
carac:terf~.tica poHtica que a c.lrH'-se \iominante utiliz;:~ também 
air.w~ •jo esp1~rte para diminuir as barreiras soctais, mesmo que 
temporan3mente. f.~.sa.~. barreir;'ls s~o hastcame-nte barN•1ras 0e 
hier.:Jrqw.':l."S de ('~lasse, de status, de nrvel de vid;~ ~ de cultura. 

A1:ravêos rJo e-sporte operâ'ios e patr~e>s ~ntram em 
camp0 r.ari'! juntos defender 0 mE"smo 1deal de vittria, unido!l. 
·fra1:ernalmente pela bandeira dn esporte, Dessa forma oculta-se a 
contradiç~o fundamental entre os interesses do capital e> rlo 
trabalhador. Aquela tens~o que o capital cau:=,a entre o explor.3do 
e a explorador, acaba-se amenizando, 1e fNma :3 m.as;::ar.~r :'1 

re.~lidade :::oc1al. (V1NNA1 .3plld CAVALCANT1 1 1984 p~. 55) 

Sobre a rf',"llizaç~o e evento!-! eEportivos, 0 ~:;i;~io 

,._;onstitui num lugar favora...el a colaboraç~o de ç\asse onde "r1-::0 
~ pobre, explorador i?' l":xplorado asstJmem posiç:~es idêntic3S 
proclam.:~ndo apaixonadamente interesses f'm comum" (SERGIO, 1976, 
r3J I&IJ 

Num resumo ra:r1do podeomos 
u,l')ntades" polrticas no poder, o e~porte 

n mndo de produp~o industria1 1 utilizando 
~m m>3ntlo ~ margem da polfi:k:a e 
'JCUltando as verdadeiras relar:~eos sociais. 

.:~firmar que- atravê5 das 
atual, ac~ba r!'!fh>tindo 

mecanismos que Insistem 
das relaç;~e-;; ~.oc1ai~, 

com a 
pae::.;~r 

h1St.ffi>3, 

Todavia prf'ferimns terminar 
intf'ns~ •Jtilizap:!:lo do esporte pela 

do~ anos 0 ~Sp(lrV n~o d,i:Jr~ e'l'sa 
Sobre e~se assunto .Jo~o Saldanh,:~ 

concluindo, ':IUe mesm0 
camada dominan-te, a<J 

sontriblliç~o negativa a 
"'screve: 

" Fies se enganam quando pensam que, com 
i~.so, conseguem "tapar" •)S buracos 
.3dministrativos. fu dou vàri0s exemplos 
ht~Hricofi, Por exemplo, ('I cirC() romano n~0 

sustE"ntou o lmpS"IO Romano, 0 Mussolin1 
~anhou duas Copas do Mundo 04 '=' :;"8) e Jogo 
~m segll!da penduraram-no pE>los pl$ num pc~.1:o 
fie g:~so\ina. Mesmo Hitler, n,:~ 1:E>nta1:iva d~ S':"' 
somunic.ar atr..:~vês das Olimpr.1da de Berlim. 
Mesmo .lo~o Goulart ganhOtJ ciuas Cop-as de M\lndo 
"' "caiu r.!c cavalo>~ ~m 54. Se 8 vitTia da 



('op,:l do Munda dE' 82, na Espann.:~ fosse um.~ 
consolidar:~o do Governo, o Governo 1taliano 
n!'lo teria ca?d0 três mesl?'s 1~po1::;," 
(SALD.&<.NHA, 1<185, p~. 13) 

3.3 - O Esporte Como Fator De Alienap~o. 

Segundo Po;oreira os "Aparelhos ldeoltgic('rs do 
F.dndo 5~11 mtitwç~es abE~rta.5, que tendem 8 ~er á e- domrnio 
p~bliC'O, aginQo popularmente ( ... ) o fa1. Df'!lo deSVIO d3 a.tenç~o 
pnpular." (PfRF.IRA, 1988, Pilg. 83) 

Na atu<!tl .<Sociedade, o 
a dE'sviar a i'ltenç.~o popular, dentro 
~lP tem se constttuldo num fator 
cla~.s~ -:Jominantfl:. 

esporte ê utilizado r1e forma 
dess,3 perspectwa de atuaç:~o 

de alienac~c- utilizado rela 

Segundo esse ponto de vista o esporte talvez p%$.3 
s~r C("'OS!derado como um Aparelho !deolf:gico de Estado, uma vez 
'1Ue ~te contrtbui para a manutenç~o do status QU('I vigente . 

mascarar ~ 

Çlrop.::!:g,,nda e 
1n~tit.uir:~es 

"'.indic.üos, os 
rJCU\tando a 
Pl'0b!t;m.~tit ..:IÇ'~O 

. ~ classe dommante serve-se dos esportE's para 
realidade, atrav~ da 1nculcaç~o 1deol~ica pela 

pelas id9as. o esporte assim como outra~ 

as igrejas, as e-:;cola;.;, as famrlias, os 
serviç:os de informaç~f'~ entre outros. ac..3bam 

rPalidade f'm dP.trimento r!a an:!:!lise, da 
da participaç~o polftica ativa. 

Em nosso pafs o exemplo mais r:laro ocorrE>u na 
.Jk.ada 1e 70. Dur.-~nte o tri-campeon.-3tc mundial 1j~ futebol, na 
etJfnria :"la conquista, este ~sporte despertava mais atenç!'.lo do que 
.:1s oroblemrts sociais que o pafs enfrentava na ~oca: 

"No ~omeço d.q dt!':ada de 70, romo convinhi'l ao 
regime militar, .a censura e a euforia 
gen€'ralizada aJudaram a tr.~çar em r<Jrf"!' 
fortes o ambicioso retrato de um 8rasd 
Brande. O PNB crescia 10(. .~o ano e -"S meios 
r:!l? comumcaçao se encarregavam de multirhç,:~r 

o ot1mi5mo oficial. Havia ,-'!1-5, torturas 1 

assasRinatos poHticos, -::-orrupç~o, e'?QI.iadr~o 

da morte, sequestros e guE-rrilhas ( ... ) 
Textos patriOticoF. impressos :.<Jbre> uma 
fotografia d€' Pelê>, em pleno i'lr 1 ~epo1s de 
marcar 11m gol, estavam espalhados por todo o 
pars. Com frequêonc1a t.::1is r.RrtaJf.'~ ~-f' 

?l 



.3trativr. 
~:> f·:rte? 

t~o 

.pncc•ntr,wam afixados em esc-ol."l5 <? repartiç~':\e:=; 

p~blica~.. ,'H'l lAdo dt> .-;utros, m<?nM "'0]oriMs 
o:- m.3is 5\"lmbri0s, ;'l ostentarem um s1ni!'trn 
pror;ur.~-~€' 1 en(':,'3b~?"çand-:o listas ri~? pesso;~s 

caractas p~los h'g:":los de s~gurMça 10 rE>ç!lme 
(GONÇALVES, 198~\ p~. 20) 

Mas de qu"' formc.~ o 
valoroso, t('lrnando-se 

esporte pode ser 1:onsider,!!do um 
um aparli'lho ideoltgico ~(':)lido 

Entendemo"' que o esporte e um.~ instit.u1p~o abl"rt.~, 
~("lm um m'mero ilimitado de instituiç!':le~, que podflm ~!? assoçiar. 
1Jma •.1e!:'.Saf, 1m.t1tU1Çt\es que n.'!lo depe-ndem do esporte p.9ra e::<~ostir 

5:':10 0f; sNviço8 de informaçties rà:lio, televisl1o e i)S .jornais 
mas e~t~o de tal forma vinculados a interesses comuns de ordem, 
principalmente e-~onOmica E' ou doutrinâ"ia, que se tornam 
mutuame-nte Importantes para ~xl!1o de .~ua.s tlltima.5 finalidades. 
!FRFITI$ FILHO, 1985, p$g. 51) 

lnfnrm,3Çtli:>s 
promotor e 
f.;scinar~o do 

Inconscientemente ou n~o os serviço~. de 
:~t11ando (:Orno atividadE' empre~arial, e n~':l s-om0 

difusor das pràtica~ esportivas; ~.ervem-se d.~ 

~sport.e para transfcrmà-lo e>m lucre\ que tamb4n 
"?"ntidades e:;portivas proporcionando-lhes ne90Cios f;~vnrer.e 

altamente rend0sos. 

F.s~.e 11 cat=:amenton numa ~ocier!ade capita1ist,'3 ~ 

efo:lido grnra:=: ao gr;~nde pOd!?r de sensibiH:zaç~o popular Que •) 
~~porte enr.f!rra em si mel':mo, N~tma sociedade ondE" suas bases ,:;[1.0 
fiX,'Hl.~s sobre o lucro 1 tem que estar voltada para o consumidor. 
N0 que tange esse assunto, os serviços de informaç"es com relaç:!:lo 
ao E-sporte nos '.".!~ a impress~o de que ex1ste um ~.Prvtro !.ie 
lnfílrm."ltivc- f'!iPOrt.ivo dentro de c.l'!cta servipD de informar:~c-. Vamos 
n<Ys d~t.E'r no <P.xemplo de uma t.ransmissao pela tf"l~visrio de uma 
sorrir:!a de F-1. Durante toda semana as nCltfcias com!?cç:am a ser 
'tinculadas tais como n tll"t1mo vencedor 1 noç~~s dos cwr:uitos, os 
f.~vonto::, ':'IS melhores tempos) ,:lt"ê finalmenteo o dia da corrida, 
Durante o acont.ec:imento ') e~pectador que esta assistindo pE'la 
televis~n n~o se "atrevE> a rar.io~inar, interpr~tnr (,.,) 
.~']uard;mdo a ralavr.a do narratior, como s~ numa fr.=Jç:~o de ::egundo 
de::s~ um branco na ~,ua mente." (FRF.ITA.S F li H01 1<l85, p~. 52) 

Outra im=.titUiç:~o que em ~anjunto <:om n esp0rtf! 
3Dresenta grande harmonia ~ a publictdnd~. /1. funç:~o da 
publicidade no espnrte f! 8umentar o n~mero cteo part1cip3ntes e 
P~pe(:t.adorE.>s ~~t~ssific,'ldos como os "adepto::" p-:Jr Sandra 
1~:'1rv.'31ho, Jt-1 que o esporte f"nfati:za esses l?'spar:os naquilo !?'m que 
·:.f' fiJ"!'ntlff('am (CAR\IALH0 1 pàg. 79) convert~ndo-IJe em 
~~on~1Jm110res potenciais 1e tudo que utilizar 1ir!?t<'l ou 
mdir~ütmf!nte a mot.1vaç!ll0 e~port1va na ~ompo~iç~o do marKf!"tintJ, 

C<Jmo afirma Br0hm: "a partir de um ct>ri:o nrvel df! 
•jP::enV"'l'limento '."'f' um paf:=, o esportf! pass;:. :'l; ocup,:~r um lugar d~ 



1o;od.aquE':1 

m!'>ws dE' 
p~. 53) 

a pnnto de tornar-ee 
.c'1munic,,ç~o de mR~-Sa5." 

uma instituip~e oniprP.~.O?nte 

(BROHM apud CAVAL(:,.o\.NT!, 
nos 

198<1, 

le:=;o fica tl::~ro em nosso 
quant1"lade de progr.:;mar-~o ,;.sportiva nas 
catiernoB e:spect<~is dos jorn~is. dedicado~ 

pafs quando t'lnalisamn.'i -~ 

roctios, televie~o ~ no~ 

r~o esporte. 

:>bsr.urectmMto 
pelo Fst;:~'io, 

Toda e~sa 

td!=!ol~ico 
parafern~ia ~ montada tendo em vtsta n 

e o mascarameonto da rf'alidade social 

Como (atímo f'Xt>mplo; achamoR 
,~~ c0nclus!'Jes quf' Goffar chegou ap~ analisar 
magnttiJd~ eomo "s OHmpfadas: 

importante desbcar 
llm evento r:le tal 

" 0:s problemas s~o deslocados ou 
pois o f.'Sporte existe acima da 

suspe-nsos, 
luta de 

dasse~;. 1 p~rm'ttindo manter ,::~ dU3~0 atrav~ 

t1e um,~ socH."dade ;:;:bstrata; 
o ,Hleta t- ~.P-mpre deftnido em tPrmM 

abstrato~ e genff'icos com a finalidade ~.,. 

bloquear a vis~c da poputaç~o; 
i't ideologia dominante atua afast..~ndo 0s 

el~m€'ntos ''perturbadores" '{Ue 
di.~f:Utir a queost~o do Estado." 
C:AVALCANTI, 1984, pàg, 54). 

insistem 
(GOFF AR 



IV - O ESPORTE COHO CONTEWO A SER TRABRALHADO PELA EDUCAÇ~O 
FrSICA NAS ESCOLAS 

4.1 - Esporte e Educaç!o 

-:0m ;~r. 

. ~obre o 

1\ntes mesmo de 
im, tttuiçeles ~sc:0lar~sl 

tf!'ma esporte . 

r:omeçarmos a 
vamo-s expor 

relacionar ·-~ E>sport~ 
algumas definrç!:le~ 

11 A pa1.'3Vr.'1 sport, origin;Fia d.'3: lngl.~tP.rra 

f'nvolvia um entendime-nto restrito. t.ittr~ registrou) no seu 
famoso dicioni'J"io, que ela sígnifava todn exercrcio ao ar livre, 
tars ~om0 corrida a c.::~valo 1 remo 1 caça, tiro, pesca, -ginW;tira, 
ef"grrma, J?tc. Durante -~ !d.3de ModerM chegara:-~!:' 3 admitir o 
turfe ramo sport . 

. t.. palavr<~ refBrrda, a de:;peito de ter ~.ido 

I:"Xporiada pelos ingleses, pcn;stli raiz etmol~rca d~ deM''f'ndênria 
g;!llic:'l, vem (lo <~ntigo francês desport, de!)à"t, isto ~1 
('!ivertim~?nt.c. ~;€' a consulta estend~r-se a ~nctclopMia 

modestam~nte intitulada Um Dicionãrio da Ungua Inglesa, por 
'Nebster, facilmente ~er;!; entendit1o: desporto1 o que ~ •.:!f'VPrtldO !?' 

fr~rm,:; df' jogo, jogo, divers~o, hilaridade. Ma:::. .3 conceituar~o som 
o passar do tempo evolui 'Sttbstancialmente, j:!t n~o se podendo 
.3tribuir ao conteC.<do da oalavra ctesporto uma id~a dE> simpleo:; 
lazer ou divertimento. A subl't~ncia cultural do desporto vem 
pr'"-l~.p<?randD e assumindo pro~e-ç:'!o r.omo atividade intf.'grante da 
'lto:ia :?.ociaL" (LYRA, 1973, p~. 51) 

P.':lra Pereira: 11
( .. ,) c movimentoj jr;ntamente com 

3 competiç~o e com a rl"gulamentar~.,, ~ um presupNto fundament:.al 
p.:tra :; exiH>ncta do e.sporte. Umi3 .~tividade cultural pode at~ ter 
regras e competiç~o, mas se n~o exigir esforço ffsico num arau 
mrnimo dfl manutenç:~o e de desenvolvimento de ~~.=JPacidade 

neuromotor,3:=: e orgl'!tnicas 1 n'-lo se conside-ra como esporte. O 
e~.porte tf.lm que ter movimento. 

Pode-s.f:> di7er que, no tocante 3 atividade ffsic.3 
~0b n pri!;'m;'! de elever::!lo biolô:Jica e socta1 1 tr>flo o f:~.por\e 

rmplira JOgo, mr~s nE>m todo jogo implica f'Sporte, ,togos com 
r·~gulament aç~o, aceitaça'J universal, agonrstica, ma:::. s!"m 
movtm~nto;; n~o s~o esportes. O xadre7. f.' o Jogo de damas se 
1nc!uem ne':'.S,'l cl.~ssifil:':aç~o, pois na "SUa prMica n~o se melh•,~rnm 

.~~. pM.sib!l!dades motor,=Js ou orgânicas do indivrduo 1 .3t~ pelo 
t:'Ontr~io.'' (PtREIRA.t 1981\ p~. ?.2.0) 



I 

Para liJS.HEM ~' WF.IS (1979) "0 espNte ~ uma .~ç~r> 
"-o:'Ch.:il quf> $;e li€'senvolve de forma h'.Kiic.:~, ~omo comp@otiç~0 entrf 
<1ois ou mais oponentes, ou rontra a natureza, e CUJO resuJtaçJo 
vem df'tl?rminado pela habilidade, pela Uttca e pe>lf:l estraH~)Ia. o 
rl!'81.1ltado ela competip~o e~tabelece uma hierarquia que, no 
.esport~, reovela preferencialmente critk'1os da dimens::lo ae fitatus 
~ nr:lo d,::~s dimenstse::; rle classe e de podP.r. 11 {PEREIRA, 19881 pàg . 
. :22) 

Para F.lrohn (1976) "o !i'!.spartP ~ um ~ist€ma 
institucionalizado df. pràticas competitivas, prpr!om1nantementf' 
ff$icas, delimitnctas, codificadas, regradas convencion~lment.€' 1 
GIJJO objetivo reconhectdo ~ sobre a base de uma comparaç:~o de 
pPrform:m~~?s, de proezas, de rlemon::;traç:tles ffsicas, designar ,., 
m~lhor concorrente o campe:':lo ou reg1strar a melhor 
pE>rf0!'mance o recorde. (CAVALCANTI, 1984, p~. 4?) 

um.':! vez 
quAnto a 
ê!borc1agem 

0r1E>nto3r~o 
elaborarmos 

N~o podemos dar ao esporte uma dPfiníç~o pr'=CISa, 
que existem mterpretaç~e'2. e att> mesmo (1iverg~nc.as 

~.ua conce•tuar~o, quer no que diz respeito ,::~ Slh~ 
t~"riç.':l ou mesmo pr3tica. 

para Que poesamos empreender uma 
r:oerente ao no:o.so E!Studo, necessâ"io Sf' torna 
um '::onceito nperaciona\ com respeito L3 es:;e contel'r.jo. 

No Ambito 
~aracterrstic.as distintas 
nfveis d.3 ,•.!)Cif'dad~. 

escolar o 
com re\aç~o 

contf.'fx:lo esporte 
ao esporte nos 

apresenta 
diferentes 

EntendPmos que o conteMo e::.porte dentro 10 
~i~.t.ema ~scolar deve ~tuar com caracterfstica do "EspNte
F.t1ucaç~c••: tendo como papel 1mpres.cindfve1 colocar a e~cola ,3 

~erviço do propt'!:üo humano de at~nder o tnd1Vfduo, pr(lcurando 
desenvolver o pote-ncial de cada um an m~imo dE' suas 
po~:~ibilidad~s. O "E"sporte-E'ducaç:t!o" tr.'32' a per~.pectiva cte 
h'an~f'}rmap~o 1 de formar indivfduos vClltndos para a realidade 
-:-:oncreta, modificando r~ perceopç~o '1Ue o indiVfduo tem de ~uM 
expe-riencias e o mundo que o cerca. (fERREIRA 1 1984 1 p~. 27) 

Atraves das caracterrst.ic.as elaboradas p0r Sant0s 
:.m sev prOJ~tc de estudo, entendemos por uE.sporte-Educaç~o"; 

n_ !;er trabalhado 1 levando-se em com·,Jcteraç~o ') 
ntvel de prontid:?:lo do E'ducando1 tomando-~e por base .=.. ··nmpo5il~~o 

do 'JI'UPO nas suas diferentes fase-s prE>par3t.iVa~ dentro da prfrtica 
rlesportiva. 

O,uanto a sua Funç:~o Social o "Espor1:e-Educaç'ao11 

1everà r€'ceber uma orientaç:':to que contribua para melhor 
inte9r,3ç~o do educando ao grupo 1 bem -:-:orne deBenvolvf'r o procf'::::'.o 
1€' cooper.wl!lo ~ntre ();S seu~ praticantE>.~, de modo que toda .:t 
c\lmpetiç:!lo pr-:~cessacta no ("':ontextc da pr~ica ~ducat.iva, PM·S.3 Sf' 

.?.5 
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~:'li' ._=tç:t ~riz ar 
.306 1')\.'t.ff)S.: 

çomo uma ~\;-mpet1.c:!o que ~proxime 

e>stimu\ando a unidade grupal. 
pratio;.antes unsc. 

N.r!.s ~uat~ t::aracterr~ticae polfticas o "E$porte
Ed1Jf:;3çJI~", para nre devt>:r~ despertar no ~duc:ando o Eenso de uma 
<':~nsri~nc1a social, em quP.- todos pogsam praticar as at1vidades 
·1~:opcrtiv<~~ .sem quP' inter1ori1em nos mesmos, qualquer sentimE'nto 
11eg€"m~nicn. 

O "Esporte-Educaç:!lo" 
uma pr!ltica educ<~tiva que contribua 
psicomotor1 sognitivo e afetivo-soç:ial, 
de'3envo1vlmento do educando. 

dE"VE"rt:l tsi:ar voltado parn 
para os desenvolvimento~, 

respeit,'3ndo a1i f<=~ses de 

- Finalmentel o 11E:sporte-Educaç~o" n~o pode f!eJxar 
~ margem a ::.ua importante funç~o com respeito ,'Jo aspecto ffsi.:o 
de> 5eu~ praticantes: dPvertl imprimir uma pr~tica ~ducativ.9 
vi~.ando o dese-nvolvimento da sa(lde F.' equiHbrio d~ corpo." 
(S.~NTOS~ 1989, pâ), 8-9} 

.!.lêm des.~as caracterrstic:3e vamo~ relaCionar 
.gJguma;:. outras, que possam contr1b1!ir com o ~r.~.porte-F.ducaç1io .. : 

O "E'sportP-Educaçi':!o» rteverà dar uma nova 
ílinf:lmica an ~nsinament0 dos jogos desport1Vo!':, :sendo -estes 
apreMidos numa per.spectiva histtrla e social. Os alunos rle-vBm 
JOgar com a_,; regras primitivas de cad,::t desport("' e -:omparà--Jas com 
-35 .=:~tuais. r. nece.!>sTic tambffil que o aluno perr.eba, na pr~.iça ~ 

na H;cn1ca de cada ljesporto 1 sua evoluç:1io e sua rel;~ç~o com o 
sont~xto Que lhe deu origem. 

O "Esporte-f.ducaçr:lo" dever~ apr€'sflntar um 
"Onte!Jr1n tetí'ico alêm das .rJti•tidades prM1cas visando o 
dt=>s€"nvolv1mento do corpo f': das habilidades, com a fin.~lidade de 
mo~,tr;:~r ,-g cada um a Importância da pràtica do e-sporte como fator 
rje de~.çontraçao e de mf'lhor1a da Qualidade de vida. 

lnst_itu~Ç~'J 

rl:'rm:~nete 

Dessa forma o e-sporte-educaç.~o n~o 

e~.colar 1 pois apre~enta um car~er de 
na vida de cada indivfduo. 

termina n~ 

continuidao.1e 

4.2 - O Momento Atual 

O esporH! ~ ot~nslder.iido como uns. \'los conte-Mas êJ 

serem -1esenvolvido~ pela Educaçao ffsica a ntvel escolar, as'3im 
-::orno O.'l demais (':ont.eflflos 1:radicionas: a dança, a ginà:=.tica !:" ·'3 

l'P.r:-rf"aç~o-. Em alguns casos isolados as prM.it"as alternativa:?. 
tambân começam a SP.rem desenvolvidas nas aulas de Educaç~o 
F(SICi':l. 

analizarmo:=; 
i!e Educaç~o 

a realidade 
Ff~ic~~ '.ientro 

pnrtica 
do ;:istem;~ 

des~~c. 

eso:-:olA.r, 
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no+.3mos ,~ue em quase toda w.3 totalidade 0 ?.spcrte ~ colocAd0 num 
pat am.3r bE'm .'3cima dos dem.:us cont€'(1dos. .<\ grande influên~i.~ para 
qu€' IS~-0 0CCrreS-~-e foi a introduç.~Q da chamada Educaç~o rr~íca 
Desportiva Generali:.:ada; a pràtica (!a Educaç:}o Ff~i~a na e~.cola 
p.3reç:l;' ter iniciado um mov1mentn voltado para a formaçao 1e 
equip~e desportiv,::ts, norteadas por idêia~ baseadas n'"' 
"~1ent1ficism0 exager.::trto, propag.::m•ja polrtica e endeusam~nto '.1::! 
t~cnolngia" (FERRf.IRAP 1984, p:~') 2.0) 

Outros fatores que levaram a l:'scola a e-ssa pos1ç~o 

rarece ter ~ido o esporte-espet~ulo, que r:re-sre <1 c."'<ia dia, 
re.:1!imentado por interE'!sses sociais, econOmícos, f.IO!rtico::: P 1e 
mobilitaç::!;!o per meio.s de "omuniraç:.ID rle masL3, b!?!m '"'-nmo 
"principalmente" na soCif'dade capttali~ta o esporte tem ~ofmlo a 
influ~ncia do Psprrito competitivista determinado por uma 
'~oncepç:~r.- idl?olt9ica de vida. 

Es~.a ident.ificaç:~o U.lo stllid.a do !"sporte c0m ,:'! 

m!;ti1uip~o escolar, fa2 com que se afugentem 0~ vE>rdadE"iros 
propl:sitos do esporte escolar, No nosso entendimento o !ô'tp')rtf' 
rteve gerar a r.ompetiç!!.lo que proporcione :30 mdiv~duo .3 competiç:!!lo 
consiga mesmo, a auto-superaç~o. Dessa forma cada individuo teria 
.~ oportunidade pessoa1 1 caracterrstica do esporte educativo. 

O esporte no sistema educacional atual 
distorcido das e.uas re.'Ji<"i caracterrsticas apre~ent.a uma 
"'""ncepç.~o í:lllt.oriHria no seu processo de ensino. Ao professor 
c0ube 3 ingrata miss~o de trammitir têcnica~. apuradas de cada 
~sporte, sob a Ntica dos princfpios da biomecêni<:a E> do 
treinamento desportivo. O esporte nc atual moment.o es{":olar tf!m se 
carar.t.erizado por uma pr1rt.i(:a essencilmente mecênica. 

No <:JUe concerne a ,;tvaliap~o 1 apenas result<Jdos ne
rendimento ~3o valorizados. O esporte escolar empre-sta a •ris~o do 
~f;porte-perfnrmRnCP. 1 onde o produto t:! repres~ntado r~lo 
de:;empenho motor, com o objetivo de selecionar indivfduos com 
3lta aptid~o para os diferente~ esportes, e maisf a Educap~'J 

FrsicR escolar torna-se um ap~ndicP do esporte-p~rform,':mce, 
'!nc,'lminhando os melhores alunos par.:~ o êmbito do esporte de alto 
nr•;el. 

Dessa 
r:IE"s~nvolvimento de 

forma 
uma 

a e$cola parece estõr se prestando ao 
ideologia d~? reproduç.:!:l!1 aGrrtica, 

k:IPnt1-f'icando-se m;3i5 t'Om a instituiç21o esport1va 1 a <:jiJal tem 
:<;.Pus valore.!': p~~utados sabrE' os seguinte~ aspect.0s: de~-empenho 

m<'«irno, ~er melhor do que os demais, vittria a qu.~lquer preçr>, 
11antí:11JE'm de ::oer r.nmpe~o, glorificaç~o dos atleta~, dil'>\':iplina 
autor!Ur1a ,. n.:~ possibili('L=tde ilustria de a~r.ens~o ·~oc1aL Sobr~ 

.ot;;olêo .:;~s.~.tmta Fl?'rrE"Ir,"l 11Pstaca; 



f!nc(lnt.ra--se 
~(:On~mico, e 
-':lbjetivos a 
~1stema de 

"P;~rece- que a o:;>scolaj ainda ~0m0 os antigos 
gr~gOS, c'ICredit.:\ no fato de um campE>~O :;.er 
extrP:mamente necess;!rio para estimular a 
pràtica do esporte por um grande nt.mero ~e 
pes~oas." (FERREIRA 1 f984 1 pàg. 21) 

Dl:'!vemos a1nda ressaltar que o €-~port~ e1:.colar 
inseridO num ,~mplo siHema s~io-poUtiCO f! 

como V~l, a imagem que- ') meemo projeta, bem como os 
que se propt'lP concretizar, refletem a 1deolngia do 

origem. 

To dos 'H r::etore-s rulturai!i da SQCied.'!de 

id~a de quf! 
pnvilegiado para a "educar~o 
tambffil um meio insuostiturvel 
dvic:~ "' cultural. A educa~~("' 

desenvolvem a o esporte, alffil de ser um meio 
ffsica" dos indivi'duos, vem '2endo 
para sua formaT~O geral, mor;;~!, 

escolar e por consequ~nc1a o 
somente 0 meio de transmissi-f0 e~.porte

utilizado 
eoscolar 

pelo 
vem sendo 

E.stado. 

.:;tua !idade 
tanto P.m 
o esportP. 

Pndemo!' concluir ent~o que 
~ o esporte ideali7.a(jo pel.; 

noS'-'0 pafs o esporte ~. reflexo 
tem se identificado com s~ntido 

o esporte escolar na 
clas.se rtommante; por 

do capttali~mo, IJU ~eja, 

rendimento. 

Brohm ~;:itacto por Cavalcanti afirma que "o ~sporte 

~ esst"neialma.ntE" a busca do rend'1mento" J ~ o:: o mo consequ~nr::ia' 
des!'.e rendimento corporal o f!sporte pre.?;supt.Se: "treinamento 
n"1ona1. metbdico, intflnsivo, continuado e progressivo; 
cre~.cente tE"rnificap~Oi hiper-especializaç~o esportiva; e ~e!PÇ:':Io') 
metlx:lic."'l dos atletas.~t (BROHM apud CAVAL(;ANTJ, 1984, ptig. 43) 

~ eecola dessa forma cumpre o seu papel no .õttual 
s1stema do pafs1 ou seja, 1e perpetuar .-~s r~la~tles d~ força, O 
E>sporte-~scolar como parte desta instit.tliÇ~f') ~ inaispens~vE>l na 
m.:mutPnÇi!JCI E" continuidade oJ,õt E>strutura -tOCio-econõmica do nof.M 
pafo:;. 
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V - CONClUS~O 

li O~ acordr com f) levantamento hif,ttrico r'?ali7ado por ntf; sobrE> 
" esj:lorte podemos destacar ':l~ se.gwntes pontos·. 

Na C!Vili7.a~~o gr€ga 
11m carM.er "competitivo-educacional'', 
dav.s um gr,~nde destaque :'.i formaç~o 

"> dE>senv~!vimento do r.orpo. 

o jogo espori:.ivo apresentou 
j~ qu~ a filol':Ofi.<t grega 

do homem integral, 'falori1;~Mo 

0~ Jogos Olrmplcos disputados 1urante quase dOZf' 
"-êr:'ulos basf'!ados em normas de gr-:mde ~-ignificaç:~o mornl! eram 
c0m.Jder,~ctM. como express~o m~ima dos id~ais da cultura grega. 

O jogo esportivo em Roma ,~~·~.ume uma 
r:.:~racterrstica volt.:1da ~ arte bêlica, onde a competiç:3o p.:'!ra o 
romano estava ~.empre assoc1ada a mutilaç:tf~s e mortes, rea!izad.õt 
num.;, in::.tituip~o denominad.::~ de circo. O circo foi p0r muito tempo 
uti!i;:,~do se9undo Ferre1ra r.omo Aparelhn ldeoltgico 1D ff't.ado, ou 
SF!.ja, as lut.FJs n!'l~ desenvolvidas ~ram ut"ilizadas f'nmo um meio de 
.::~lienaç~o popular, de m.3nPira a manter ocupadas e sati-sfeitas, ;.~s 

-;amMas da populaç~o que pocteriam de algum modo influir no pod~r. 

(FERREIRA, 1984 pllg. 28) 

Com o advento do ';'.ri~ti.3nismo E' sua 
principalmente entre O!=. pobres e e~cr.3vosf 

assim como a pr3tica dos exercfci"s "'5portivo 
pr,'lticamf.'nte <:lesapareceram. 

r~ida 

o jogo 
Trsir.-ns 

Os poucos jogos esportivos da ldade Mff!ia tinho3m o 
.-:.:?.r~.f.'r de> preparaç~o militar, onde a nobre2a part·lcipava das 
..Justas f' dos Torneio.<:~. Seus 0bjetivos eram o fortalecimento e 
~n0breç1mento do homem visando a aptid~o ffsica, moral E> 

%plritu:~l para o combate nas Cru?adas. Os -servos praticav~m 

at.l'.lidade.s (Jte1s a gu~rra, Jil escalada, ~ marcha, ao arco e- fl~xa, 

3 lutõ •:'-orpo a coroo, àS corridas e- aos !!.altos. 
PE>rcebe-se que o jogo esportivo na Idade MM1a 

.3pres~ntav.3 um "l'>istema estratificado" E"m ~:::tam~ntos, que 
f.3ci1it;J e- manUm a identificaç~o lias "classestt, acentuando ,a,os 
,jf'sigurtld.-3de-=, socinis. (FERREIR.~, 1984, pàg. .?.9) 

Na ~oca do Renascimento o jogo esportivo assume 
saracierrstic,':ls mais recreativas. F. a 4Joca do surgim~nto das 
~r.::mdl?'~ cidades, onde a mudanpa dos costumes ocorreram em 9rande 
e~caladn; no âmbito esp~rtivc ocorre uma maior aceit.aç:~o di'! 
participaç.~o popular. 

Nf'SVl ~oc.'l" -3 preociJ[HÇ~(1 ~om 3f conctiç:l':les fr~k""::ts 

1a r>opulaç~0, Ta! com que os governantes introduzam nas 
mstituiç;{')f'!: e::.colares a Educaç.~o Frsica. 

indivfduo, 
'"'·~.pir1to e 

Ressurge o 1de-al grego do culto do :=;er human0 romo 
na ~ua formaç~r; integral 1 entrelaç:ando 1 rorpo 1 o 

.::~ alm.::~. 
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Os jogOI'. i'1sport1vos na Idade Contl:"mpor~nea ~ 

M0d~rna for:~m marcado.~ pela reguJ.:~mentaçao do:; e<:-portA~ .~tt1ais 
s0mo 0 futf'!bol, o C1Cl1smo o hasquetebol~ en-tre outrn.. F01 
'!:'sttmulada a lntciaç~o espf\rtiva e o treinamento gener<'tlizado, 
T.':ll iniciaç.~o d~veria atender o esportf! educattvo, que 
-::ompl~me>nt,-'Jria a fducar.1!1o Fi$ica fr.!J:ncef.a, bl:tseada nos exercrcios 
'"i~!CflS. 

:?i _!.~ que em 
infra-estrutura 
lf@rtfic,'Jrmos a 
uma ve'l qu~ o 
:5uperestrutvra. 

última insHncia segundo enumerosos IE!studiNos ~ a 
que dà $uste>nt.aç~o ~ superestrutura, ~ imp(')rt.=mt~ 

funç~o d() ~<;;port~ em relaç~o à 'mfra-e strutura, 
mesmo ~ C['lnsiderad('l ~omo elementn pertencf'nte à 

Numa socil"!dade industrial a Dlas~E'. que detêm o 
por!er e~on"miC!) d€-Hm tambt=m o poder polftico- e idE"olt:9ico. Ht-1 um 
9r,:mde int~?res~e dessa classe dominante que esse c1clo poder 
e-contlmico e polrtico perpetue-se. Para que i::;so ocorra e::,sa 
r:lr-!.sse- pr()cura di$Simular sua ideologia junto ~s ~.las~.es 

subalternas. Dentre as v~ias instituiptles propagadori'l5 dessa 
KlMIOgta o pspt"lrte aparece como fator importante. 

A. idP.ologia transmitida atrav~. do e-sporte pela 
•.:la::se dominante 1 fa1 com que os membros da sociedade smtam-se 
identific~~dos com algumas caractli!rfsticas supostamente c0muns: o 
~"":portP atua propagando essa ideologia, tornando-a do!> forma •.-:omum 
a todas .'!f; classes. Tais idt:ias n~Q exprimem a real .;,ituar~o, miils 
"im representam uma vis~o social ilus!Tia. 

'3) O "F:~porte-Educaç~o 11 proposto por nbs .JUnto ~ mdituir~o 

~"-~-colar apre~enta as o:;egumtes con$idera~~es·. 

Ser tr.~ba!hado, levando-H! em r.0nsi<jer~çfl!o o 
nrv.,.l dP pron1:id:!lo do educ.-=mdo, tomando-se por base ,3 ~ompo~tç~o 
.-:lo grup0 nas suas difer~nt€'s fases prE'parativas dentro da prtrtica 
1<:'fp0r1:.tv,'l. 

Quanto ;-, sua Funç~o Soda! o 11 F.:o;;parti"-E'ducaç::'llo 1; 

-Jever~ rer.eber uma or1entaç~o r.JUE> contribua para melhor 
int:>']raç~0 cto educando ao grt!p0, bem somo clesenvolver o pl'(~r:esso 

11?- C'JDp'2'raç~0 entre O!'i <seus praticantf'S 1 de modo que toda i'l 

r;•)mpe~.tçdo proce<Jsad~~ nfl contexto da pr:rt.ica edur.ativa, possa se 
c:;w.3r:t~rt~i'lr ~rmc uma ~~ompetiç~o que aproxime os pr.-'Jtlr,;m-te5 uns 



N,;p;; suas ç-aracter(sticaF> polft1c:a-:. o .. fsporte
Fdl!r:i'lr~-::>111 rara nQs t;lever·t1 flef;pert.ar no educando o f;enso \!e uma 
Nmsci~ncia ~J'CI:.~!, em que- todos poss,9m praticar a.~. atr'.•id<Hles 
1f'~portivas sem Qllf' interiori7em nos mf.l'smos, qu;~lquer ~.entrmento 
hegemónico. 

O "Espor+.f'-Fducaç;~o 11 

uma pr'!rti~a f.>ducativa que contribua 
psiromotor, cognitivo e afe-trvo-socíal, 
~,jesenv0lvimento do educnndo. 

devl?!r~ e~tar volt-ado para 
para os desenvolvimento::, 
respeitando :~s f,9Ses de 

~ margem 
df' seus 
·.;ifando o 

- Finalmente, '' nF.spcrte-E:ducaç~o 11 n~o l"~Ode deixar 
a sua importante funç~o r.om respr:>ito ao aspecto ffsico 
praticant~s: dever-à imprimir uma prMic;~ -2ctuc.ativa 

desenvolvimento da saúde €'" t?.Quilfbricr do ~orpo. 

AtualmentE' o ~~.porte escolnr resumE"-~e ~m 
reproouztr a ideologia do sistema sOCio-polftico ~ económico E>m 
•.we estti rnserido. No mbito f:'f)COlar ~s;.,a rdeologra acaba 
+.radtnindo-s€' !:'m princfpios como: desempenho mt:r.omoJ sf.'r melhor 
quf! os demaisJ v1t.tria 3 qualquer preço 1 glorifiçaç~o dos 
,!Jtletas, disciplina autori~Yra e na possibilidade ilu!=itrL~ r!~ 

.~scens~o social. 
Df!sta forma, o esporte escolar acaba favorectondo a 

manutenç;!!lo e a ordE"-m do atual sistema. 
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