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1. Apresentac;ao. 

A sociedade atual ve seus jovens trilhando o caminho da criminalidade e das 

drogas. Segundo estatisticas do instituto Anti-Drogas1 o consumo das chamadas drogas 

ilicitas (Alcool e Tabaco) tern aumentado consideravelmente, nos ultimos anos, em 

nossa cidade. 

Drogas 
1989(%) 1993(%) 1997(%) 2004(%) 

AI cool 86,6 83,8 79,6 68,8 

Tabaco 25,3 29,9 41,0 25,4 

Maconha 2,8 4,9 11,9 7,1 

Coca ina 0,4 1,2 2,8 1,7 

Solventes 13,0 12,9 14,4 16,6 

Agregado a isso enfrentamos o problema da indisciplina em sala de aula, que 

pode ser abordado sob tres pontos de vista: o cultural, o pedag6gico e o didatico. Pontos 

estes que levam a urn unico lado, que deveria ser objetivo maximo de qualquer 

educador, ou seja, a transforma<;ao da sociedade atual, alterando o comportamento das 

pessoas para concretizar o sonho de urn mundo mais justo, humano e fratemo. 

E obvio que a educa<;ao se reflete na sociedade. Mas nos, como educadores, nao 

podemos simplesmente nos adequar, passivamente a estas mudan<;as, pelo contrario 

devemos agir para combater o problema da indisciplina na sala de aula, que certamente 

atravessa as fronteiras da escola e interfere diretamente nos relacionamentos humanos, o 

que contribui para esta onda de violencia que vemos diariamente na midia. 

As fac<;oes criminosas engendradas na sociedade brasileira s6 se desenvolvem 

devido a falta de investimentos das autoridades na educa<;ao, pois a unica oportunidade 

para nossos jovens acaba sendo a criminalidade, uma vez que nao tern condi<;oes 

minimas para se desenvolver nem pessoal nem profissionalmente. 

A violencia nas atividades fisicas e esportivas, em suas diferentes formas de 

manifesta<;oes, tambem constitui a problematica da Educa<;ao Fisica e Esporte no Brasil. 

Essa violencia manifesta-se na segrega<;ao de oportunidades de acesso a esse bern 

cultural (a pratica esportiva) e ate a violencia fisica, culminando com mortes em 

estadios de futebol, o que exige interven<;oes dos setores organizados da sociedade para 

buscar altemativas, tanto na legisla<;ao, como nas politicas educacionais e sociais mais 

amplas para que as solu<;oes a esses problemas sejam efetivamente encaminhadas. 

1 
www.antidrogas.com.br em 10/11/2005 
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Outro ponto relevante neste cemirio e a "Mercantilizac;ao do Esporte". Frente a 

uma serie de constatac;oes como: a) destruic;ao sistematica dos valores originais do 

esporte (Flair Play); b) impotencia das organizac;oes atuais frente a crise de valores do 

esporte; c) as poucas informac;oes e conhecimentos das organizac;oes esportivas, sobre si 

mesmas e suas posturas de autodestruic;ao, uma vez que o patrocinio desportivo 

apresenta sinais de estagnac;ao, seja pela recessao ou pela degenerac;ao moral do esporte. 

Merece destaque ainda as abordagens cinicas das relac;oes entre o esporte atual e 

suas relac;oes socioeconomicas, o que confirma a tensao e os indicativos da exaustao. 

Ao se observar o profissionalismo no desporto enquanto fim em si mesmo se expressa 

esta pressao similar indicativa da exaustao. Observando tambem a expansao de 

determinadas praticas esportivas que "consomem" crescentemente a natureza, 

praticadas por adeptos egocentricos reconhecem-se indicadores da exaustao. Existe uma 

tradic;ao ecol6gica genuina do desporto que esta em vias de desaparecer. Esta tradic;ao 

eco16gica genuina diz respeito a moral dos desportistas, as responsabilidades e 

sensibilidades com a natureza, a preservac;ao, do que diz respeito a todos. Tais bases 

estao ameac;adas na perspectiva ecol6gica - de preservac;ao do meio ambiente - pelo 

comercialismo, profissionalismo e individualismo. 0 cenario atual do esporte de alto 

rendimento pode ser definido como: 

a) o esporte nao garante uma atenc;ao ao corpo como parte da natureza humana; 

b) o sistema esportivo esta perdendo a sua capacidade regulat6ria nas relac;oes 

entre atividades corporais e o meio ambiente 

c) o esporte esta dissolvendo o seu potencial de socializac;ao; 

d) o esporte contemporaneo contribuiu para a destruic;ao das bases naturais da 

existencia humana, opondo-se as suas pr6prias tradic;oes e, portanto, perdendo a sua 

legitimidade social. 

Sendo assim, o esporte aparece com destacada importancia nos pianos da 

educac;ao e da saude, como fenomeno cultural, como urn sistema humano, social e 

moralmente born e tambem como expressao maxima das tecnologias do corpo. Aparece 

ainda como meio para a formac;ao de disposic;oes de comportamento e rendimento e 

como cultura a descobrir e explorar. 

Voltando ao tema das drogas e levando-se em conta que a maioria dos usuarios 

inicia o consumo antes dos dezoito anos, este trabalho tenta possibilitar a juventude da 

nossa cidade uma perspectiva de futuro. Agregados a isto estao as estatisticas, ja que 
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Curitiba tern hoje 413 escolas publicas2 em funcionamento, tendo urn total aproximado 

de 278000 alunos matriculados, 3 da l.a serie do ensino fundamental ao 3. 0 ano do 

ensino medio. Neste sentido 0 PROGRAMA EU SOU 10 surge como uma 

oportunidade ao desenvolvimento da pnitica esportiva inter-colegial, como forma de 

forjar o caniter dos alunos, focada em: a) preparar os estudantes-atletas para a lideran<;a 

e para a vida; b) educar e sociabilizar atraves do esporte; c) formar os futuros cidadaos 

brasileiros com base na disciplina, solidariedade e na luta para atingir seus objetivos, 

qualidades inerentes ao esportista; d) suprir os estudantes-atletas e os esportes 

praticados com o fundo necessario para ajudar a alcan<;ar estes objetivos e) desenvolver 

e consolidar o intercambio esportivo e cultural entre as escolas; f) promover estudantes

atletas e esportes atraves da consciencia publica. 

Alem de todo o exposto acima, o PROGRAMA EU SOU 10 seria a genese de 

uma olimpiada Inter-escolar a iniciar-se na Capital e mais tarde em todo o estado, 

proporcionando desta forma: a) o estimulo e melhoria dos programas esportivos inter

colegiais para estudantes-atleta, promovendo e desenvolvendo a lideran<;a educacional, 

forma fisica, excelencia e participa<;ao atleticas como atividades recreativas; b) 

transformar o esporte Inter-colegial em esporte profissional, gerando publicidade e 

retorno de midia aos parceiros envolvidos. 

Para finalizar, defendemos as ideias GRAMSCI4
, sobre uma nova cultura, oX 

da questao - uma nova cultura socialista. "Criar uma nova cultura nao significa 

apenas fazer individualmente descobertas 'originais ', significa, tam bern, e, sobretudo, 

difundir criticamente verdades ja descobertas, 'socializa-las' por assim dizer 

transforma-las, portanto, em base de a<;oes vitais, em elemento de coordena<;ao e de 

ordem intelectual e moral." 

2 
101 lnstitui.;;oes de Ensino Medio e 312 lnstitui.;;oes de Ensino Fundamental. Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do 

Censo Demografico 2000- Malha municipal digital do Brasil: situa.;;ao em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. 
3 Numero aproximado de acordo aos resultados da Amostra do Censo Demografico 2000, que revelava urn total de 
62.286 matriculas realizadas em 2004, na capital paranaense. 

4 Os intelectuais e a organiza.;;ao da cultura. Civiliza.;;ao Brasileira, Rio de Janeiro: 82. 
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2. Objetivos. 

2.1. Objetivos Gerais. 

0 objetivo deste trabalho e apresentar urn ponto de vista de como o esporte no 

patrocinado por entidades esportivas como o Parana Clube, pode ser utilizado como 

formador de estudantes das crian<;as e adolescentes da rede de ensino publica em 

Curitiba. 

2.2. Objetivos Especificos. 

Seguindo os modelos do projeto Pia Born de Bola, incentivar os jovens de 

Curitiba a seguirem regras e a respeitar o proximo, conceitos basicos que o esporte nos 

passa e que devemos levar para a nossa convivencia em sociedade. 

3. Justificativa dos objetivos. 

Atraves deste trabalho pretendemos demonstrar que e possivel oportunizar aos 

jovens a inseryao num ambiente onde a disciplina e a persistencia sao determinantes 

para a vit6ria. 

Alem disso, nossa proposta visa a valoriza<;ao do born aluno invertendo o foco 

da escola, que em geral, esta nos alunos problematicos (alunos briguentos, faltantes, 

viciados etc.). Desta forma, visamos a conscientiza<;ao dos alunos de que e preciso 

demonstrar resultados na sala de aula para fazer parte do seleto "grupo dos dez", tanto 

em nota como no futebol, buscando assim a constru<;ao de uma sociedade mais justa e 

consciente de seus direitos e deveres. 

4. Metodologia. 

Pesquisa bibliogratica explorat6ria de levantamento de dados sobre a influencia 

do Esporte das entidades esportivas - Parana Clube - na forma<;ao dos jovens estudantes 

na cidade de Curitiba. 
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As informa<;oes sobre o Parana Clube foram obtidas atraves de entrevistas de 

jornais de Curitiba, especificamente a GAZETA DO POVO alem de visitas a sites 

especializados sobre o Clube. 

As informa<;oes sobre o projeto sao fruto de discussoes durante o andamento do 

modulo de Gestao de Projetos do Curso de Especializa<;ao em Administra<;ao Esportiva. 

Os numeros referentes ao ensino publico da cidade de Curitiba sao provenientes 

do senso de 2000 realizado pelo IBGE e disponiveis na sua pagina de internet. 

As discussoes acerca da institui<;ao Escola, sao fruto da leitura de textos de 

pensadores sobre o tema, tais como: Paulo Freire, Moacir Gadotti, Miguel Angel Santos 

Guerra e Theodor W. Adorno, alem das influencias provenientes do conclusao do curso 

de Letras da Universidade Federal do Parana no qual as ideias destes autores foram 

frequentemente debatidas. 

5. Limita~oes do trabalho. 

Basicamente explorat6rio uma vez que o volume de dados e bastante amplo. A 

inten<;ao deste trabalho e simplesmente explorat6ria inicial com observa<;oes empiricas 

de alguns resultados referentes a influencia das institui<;oes esportivas na forma<;ao dos 

jovens da cidade de Curitiba. 

Este trabalho, portanto, deve ser aprofundado tamanha a importancia do tema, 

atraves de uma pesquisa quantitativa justificavel de mestrado. 

6. Revisao teorico-empirica. 

Em 1969, em urn dos apices dos conflitos estudantis que em grande medida 

deram a forma dos anos sessenta, o fil6sofo Theodor W. Adorno, urn dos mais 

importantes personagens da conhecida Escola de Frankfurt, foi perguntado se o mundo 

havia repentinamente ficado as avessas. A pergunta nao era fora de prop6sito, uma vez 

que Adorno acabara de suspender prematuramente seu seminario no semestre de verao 

na Universidade de Frankfurt por conta de manifesta<;oes de parte do movimento contra 

cultural estudantil. Inusitada, ou talvez nem tanto, foi a resposta de Adorno. Para ele nao 

havia assombro perante as manifesta<;oes estudantis, uma vez que o real ja era mesmo 

eivado de contradi<;oes. 

11 



Os anos sessenta do seculo passado ficaram demarcados na hist6ria do breve 

seculo vinte como urn periodo de importantes transforma<;oes s6cio-culturais, fruto dos 

embates do sessenta e oito em varios paises, entre eles a Guerra do Vietna e as 

manifesta<;oes contra ela, e a Guerra Fria que teve naquela decada o seu apice com a 

crise dos misseis em Cuba. 

0 esporte nao esteve lange desse espectro. Ao contrario, foi uma das mais fortes 

expressoes da Guerra Fria travada entre as duas superpotencias de entao, tanto de forma 

direta entre si, quanta indireta pelos paises que compunham seus blocos de forya. Muito 

em fun<;ao dessa disputa, o treinamento desportivo desenvolveu-se de forma espantosa, 

levando os resultados a patamares nao imaginados e tambem a urn incremento maci<;o 

dos procedimentos de doping. Correspondente a esta tecnologiza<;ao da performance foi 

a reprodu<;ao e dissemina<;ao das imagens esportivas, que possibilitaram as decadas 

posteriores o crescente investimento na transmissao em tempo real dos espetaculos 

esportivos. 

E tambem na decada de 1960 que se desenvolve, no contexto da Nova Esquerda, 

urn movimento te6rico nas Ciencias Sociais que ficou conhecido como Teoria Critica do 

Esporte. Nascido principalmente na Europa, mas presente tambem na America do 

Norte, tomou o esporte como tema de pesquisa, analise e reflexao, valendo-se de urn 

a para to te6rico da critica da cultura e da economia politica. V arios autores desse periodo 

e tambem da decada seguinte ousaram fazer algo ate certo ponto surpreendente: colocar 

em questao o esporte e suas possibilidades de aparecer como urn elemento positivo do 

ponto de vista pedag6gico e social. 

Ao tamar as praticas esportivas como objeto de analise, aqueles autores nao 

estavam fazendo algo propriamente novo, uma vez que pelo menos desde a decada de 

vinte ja se tinha, a partir do trabalho de Risse, publicado pela primeira vez em 1921, 

uma preocupa<;ao no estudo do esporte como fenomeno social. Mas, de qualquer forma, 

o esporte e sua aurea de "pureza" oriunda do ideal olimpico permaneciam quase 

inquestionaveis como fenomenos positivos para as sociedades modemas. A exce<;ao 

ficara por conta de parte do movimento operario dos anos vinte e trinta e de ensaios 

esporadicos como o de Jiirgen Habermas (1967), no qual o depois famoso criador da 

Teoria da A<;ao Comunicativa mostrava, nos anos 1950, as afinidades entre o esporte e o 

trabalho e, por meio de las, os limites e contradi<;oes do chamado "tempo livre". As 

contribui<;oes de Habermas, alias, foram muito importantes para o desenvolvimento da 

Teoria Critica do Esporte. 
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Passemos, entao, a comentar Teoria Critica do Esporte, retomando elementos de 

suas origens e desdobramentos, comentando alguns dos seus autores e as criticas que a 

eles foram enderevadas. Evidentemente privilegiando alguns recortes, uma vez que o 

tema e por demais amplo. Optaremos por pontos centrais que caracterizam a Teoria 

Critica do Esporte, as criticas que a ela foram dirigidas e seus possiveis desdobramentos 

atuais, tentando verificar o que esta datado ( e, portanto, superado) e o que porventura 

sobrevive e/ou se transforma nesse movimento te6rico. 

0 que diferenciava decisivamente os entao novas te6ricos criticos do esporte de 

seus antecessores de decadas anteriores e que aqueles nao colocavam em jogo apenas 0 

esporte tal como os "capitalistas" e "aristocratas" o realizavam. Nao propuseram, por 

exemplo, Jogos Olimpicos dos Trabalhadores, como as associavoes obreiras haviam 

feito e levado em frente. Nao era o esporte de tipo "burgues" que deveria ser criticado, 

mas o esporte em si mesmo, como uma expressao da sociedade burguesa. E nesse 

quadro que se diferenciam tambem as criticas desse grupo em relavao ao esporte 

praticado no "socialismo real". 

Como se sabe, o esporte de alto rendimento alcanvou urn desenvolvimento 

tremendo em varios paises que compunham o Pacta de V ars6via, liderados pela extinta 

Uniao Sovietica. Segundo John Hoberman (1992) e urn mito dizer que as performances 

de atletas daqueles paises estiveram vinculadas apenas a urn uso miraculoso de 

substancias consideradas doping, alga bastante propalado pela imprensa esportiva 

ocidental. De qualquer forma, a propria presenva desta discussao nos leva a observar o 

grande investimento em recursos humanos, financeiros e materiais destinados a 
melhoria do desempenho esportivo em paises do Leste Europeu e da Asia. Os resultados 

alcanvados, mesmo depois do declinio do Imperio Sovietico, atestam o fato. A 

vinculavao do esporte com o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico ajuda a compor 

esse quadro, uma vez que aqueles paises se destacaram - e ainda se destacam - em areas 

nas quais 0 conhecimento das "ciencias duras" e fundamental, como e 0 caso da 

pesquisa espacial que tern, diga-se de passagem, forte vinculavao nos paises do leste, 

assim como acontece com o esporte, com o mundo militar. 

Os paises do Pacta de V ars6via faziam uma ampla defesa do ideario olimpico, 

tendo sido este, provavelmente, o maior obstaculo para a admissao alga tardia dos 

atletas profissionais nas Olimpiadas. Os paises do leste eram grandes defensores da 

pedagogia do esporte, tanto de seu potencial para o desenvolvimento pessoal quanta da 

celebravao da equidade entre os povos. Foram ainda os maiores criticos do esporte no 
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Ocidente, nao raro classificando-o de traidor do ideal olimpico. Essa pedagogia deveria 

ser capaz de promover a educac;ao politico-ideol6gica dos atletas no sentido do 

Marxismo-Leninismo para personalidades socialistas no pensamento e na ac;ao, que 

estejam convencidas da correspondente vit6ria do socialismo no mundo todo, que 

mostre claramente a imutavel agressividade do imperialismo e promovam a coexistencia 

fratema da comunidade intemacional que se compoe de paises sob diferentes 

organizac;oes sociais. Alem disso a formac;ao esportiva deve ser uma parte fundamental 

da educac;ao politico-ideol6gica. Treinadores e funcionarios tern a obrigac;ao de, sempre 

que necessaria, esclarecer a politica esportiva das federac;oes esportivas e de ginastica 

alemas. Em ofensivo contraponto esta colocada a integrac;ao esportiva na Republica 

Federal da Alemanha, na qual o sistema de dominac;ao do capital monopolista e a 

violac;ao do esporte e dos Jogos Olimpicos por meio do imperialismo alemao devem ser 

desmascarados. Ora, deste tipo de posic;ao a Teoria Critica do Esporte afastou-se desde 

sempre. Para ela tratava-se de questionar o esporte de alto rendimento e de espetaculo 

em sua inteireza, considerando que os ideais olimpicos constituiam urn engodo para 

reforyar as condic;oes de dominac;ao impostas tanto as classes subaltemas quanta, de urn 

ponto de vista mais particular, ao corpo. E por isso que fazia sentido a critica ao esporte 

praticado no "socialismo real". Sobrevivem em ambos Estados alemaes duas 

caracteristicas que marcaram o esporte no Nacional-Socialismo, uma delas e o 

treinamento desportivo e a Educac;ao Fisica permanecem como formas de educac;ao 

autoritaria. 

Os estudantes devem aprender a seguir as ordens do professor sem que seja 

necessaria esperar por esclarecimentos sabre seu sentido. Uma crianc;a nao pode, em 

principia, tudo compreender, em segundo lugar, ha varias situac;oes nas quais nao ha, 

por conta de alguma periculosidade, tempo para esclarecimentos. A submissao e por 

isso fundamental. 

Atraves deste pensamento fica clara por que a defesa estatal do esporte era 

criticada: ela educaria para a submissao e para o comportamento autoritario, base para a 

estrutura nacional-socialista. Tambem no leste a "democratizac;ao esportiva", defendida 

pelos partidos comunistas do ocidente, deveria ser criticada junto com o esporte em si 

mesmo, que seria uma expressao da sociedade capitalista. 

Se por urn lado o socialismo nao oferecia uma altemativa de fato transformadora 

em relac;ao a ordem economico-social capitalista, os criticos do esporte buscaram no 

Marxismo Ocidental uma altemativa. Nao foi por acaso que varios deles, como Jean-

14 



Marie Brohm (1989), opuseram-se fortemente aos partidos comunistas e suas estrategias 

de angariar aficionados e "organizar" os trabalhadores por meio do esporte. Que se 

registre aqui que o esporte foi sempre urn tema importante para intelectuais como 

Bertold Brecht e que os partidos comunistas se notabilizam por ocupar estruturas 

governamentais relacionadas ao esporte. 

Esse espectro, aliado ao entao passado recente que mantinha vivo na memoria os 

Jogos Olimpicos de 1936, e mais a posiyao da Escola de Frankfurt na cultura 

academica, fez gerar a equayao necessaria para o surgimento da Teoria Critica do 

Esporte. 

Talvez seja necessaria fazer dois comentarios sobre esses dois ultimos itens que 

compoem o quadro que faz surgir, com mais veemencia, a critica radical as praticas 

esportivas. As Olimpiadas de 1936 ja estavam programadas para Berlim quando Hitler 

assumiu o poder como Chanceler do Reich, em 1933, assim como a construyao do 

Estadio Olimpico ja estava em curso. Diz a industria cultural contemporanea que os 

Jogos teriam sido uma traiyao aos ideais olimpicos. Isso e algo que precisa ser 

questionado, uma vez que os documentos centrais do espetaculo - com destaque para o 

projeto cinematografico de Leni Riefensthal - indicam uma restaurayao do ideario 

neoclassico, retomando e atualizando elementos mitol6gicos travestidos no atleta, no 

homem e na mulher arianos. Faz sentido, portanto, a associayao entre os Jogos 

Olimpicos de Berlim e a genese e estrutura do esporte contemporaneo. Por outro lado, e 

fato que nos anos sessenta os frankfurtianos alcanyaram uma popularidade 

impressionante na Republica Federal da Alemanha, tornando-se figuras publicas muito 

alem dos limites da vida universitaria. V arios dos classicos da Escola de Frankfurt, que 

tinham suas ediyoes esgotadas, circulavam entre os estudantes em ediyoes pirata 

(Raubdriicken), provocando, com isso, sucessivas reediyoes de livros de Adorno e 

Horkheimer, principalmente de "Dialetica do Esclarecimento" . E nesse contexto que 

surge e se desenvolve a Teoria Critica do Esporte. 

6.1. Algumas teses da Teoria Critica do Esporte. 

No inicio dos anos noventa, Bero Rigauer (1992) escreveu urn pequeno conto no 

qual narra urn hipotetico encontro entre Theodor W. Adorno eo escritor Robert Musil 

em urn Cafe na cidade de Viena, em 1925. Naquele ano Adorno vtvta na cidade, 

estudando piano e composiyao. Ambos conversavam sobre esporte, dando 
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prosseguimento a urn dialogo iniciado poucos dias antes em urn vernissage. Adorno 

narra suas experiencias desagradaveis nas aulas de ginastica, nas quais a violencia 

corporal teria urn papel central. Ele agrega a seu relata o esporte, que seria uma 

manifesta<;ao humana arcaica, configurando, nos grandes espetaculos, uma expressao da 

degrada<;ao do coletivismo das manifesta<;oes de massa. Musil, por sua vez, argumenta 

que Adorno usa os 6culos distorcidos pelo distanciamento das praticas esportivas. Mas 

Adorno insiste dizendo que o esporte pertence ao mundo da nao-liberdade, que os 

espectadores esportivos teriam comportamento regressivo. Alem disso, a pratica 

esportiva faria cada urn deixar-se encadear pela l6gica da maquinaria. 

0 encontro e dialogo hipoteticos tomam como tema, na verdade, as assertivas de 

Adorno em seu ensaio sabre Thorstein Veblen (Adorno 1997) no qual ele faz algumas 

considera<;oes sabre o esporte, levando em conta o que o segundo havia escrito sabre o 

mesmo tema. 0 ensaio nao e citado ao acaso, mas sim porque foi, de fato, quase que urn 

motivador da Nova Esquerda, cujo principal representante ainda hoje eo mesmo Bero 

Rigauer. 

Os te6ricos da Nova Esquerda foram freqiientemente relacionados com a Escola 

de Frankfurt, 0 que foi feito nao sem razao, uma vez que nao apenas OS trabalhos, mas 

ate certo ponto o espirito das obras de Horkheimer, Adorno e Marcuse animaram a 

Teoria Critica do Esporte. Bero Rigauer, Jean-Marie Brahm e outros tomaram a Escola 

de Frankfurt - muitas vezes de maneira seletiva e parcial e ainda coligada com outros 

autores da tradi<;ao de esquerda - para a forma<;ao do movimento te6rico que 

desenvolveram. Quando lemos os trabalhos desses autores, encontramos, com grande 

freqiiencia, temas e cita<;oes dos frankfurtianos, entre eles a critica da ideologia e da 

cultura (industria cultural) e, naturalmente, o processo de mecaniza<;ao do corpo. 

Os trabalhos da Teoria Critica do Esporte e as teses que desenvolveram, 

principalmente os de Rigauer e Brahm - mas tambem os de Vinnai (1970, 1974) -

tiveram uma grande repercussao nao apenas na Europa, mas tambem na America do 

Norte e em paises latino-americanos. No Brasil, por exemplo, as ideias criticas em 

rela<;ao ao esporte chegaram vinculadas a resistencia ao nosso mais recente periodo 

ditatorial, ja no final dos governos militares. Em grande parte vieram associadas a 
renova<;ao dos discursos educacionais que pretendiam superar o tecnicismo pedag6gico 

e encontraram urn lugar fertil em uma area de conhecimento que no final dos anos 

setenta e inicio dos oitenta dava seus primeiros passos academicos, a Educa<;ao Fisica. E 
curiosa que no caso brasileiro esse corpo te6rico tenha encontrado, ao contrario de 

16 



outros paises, mais espa<;:o na Educa<;:ao Fisica do que nas Ciencias Sociais. Lembremos 

que justo nos anos oitenta come<;:ava a se consolidar uma outra perspectiva que, entre 

nos, procurava compreender o esporte na sociedade brasileira e que instituiu uma 

tradi<;:ao na forma de analisa-lo nos marcos das Ciencias Sociais. Refiro-me, como e 

evidente, aos trabalhos de Roberto DaMatta. 

A tese central de Rigauer diz que o esporte e o trabalho estruturam-se no mesmo 

esquema de a<;:ao. Para Rigauer, o esporte nao e urn sistema a parte, mas de diversas 

formas interligado com o desenvolvimento social, cuja origem esta na sociedade 

burguesa e capitalista. Embora constitua urn espa<;:o especifico de a<;:ao social, o esporte 

permanece em interdependencia com a totalidade do processo social, que o impregna 

com suas marcas fundamentais: disciplina, autoridade, competi<;:ao, rendimento, 

racionalidade instrumental, organiza<;:ao administrativa, burocratiza<;:ao, apenas para 

citar alguns elementos. Na sociedade industrial, formas especificas de trabalho e 

produ<;:ao tomaram-se tao dominantes como modelo, que ate o chamado tempo livre 

influenciaram normativamente. 

Rigauer retoma aqui a tese do ja citado trabalho de Jiirgen Habermas, que 

demonstrara nao apenas a rela<;:ao entre trabalho e tempo livre, mas a afinidade 

estrutural que entre ambos haveria. Da mesma forma haviam asseverado Horkheimer e 

Adorno, na "Dialetica do Esclarecimento", que o tempo livre nao seria apenas uma 

prepara<;:ao para o trabalho, mas uma forma de, no mesmo contexto, controle da 

consciencia, pois quanto mais firmes as posi<;:oes da industria cultural se tomam, mais 

ela pode objetivamente relacionar-se com as necessidades dos consumidores, 

produzindo-as, govemando-as, disciplinando-as, mobilizando a diversao: ao progresso 

cultural nao se coloca barreiras. A afinidade original entre sociedade e divertimento, 

mostra-se, no entanto, em seu proprio sentido: a apologia da sociedade. Divertir-se 

significa estar de acordo. Divertir-se significa, acima de tudo: nao dever refletir, 

esquecer o sofrimento, ainda onde ele esteja claro. 

A semelhan<;:a estrutural entre esporte e trabalho mostrar-se-ia de diferentes 

formas, sendo uma das mais importantes a que se refere a mecaniza<;:ao do movimento 

humano. Ate mesmo a linguagem esportiva, diz Brohm, estaria dominada pela 

tecnologia e pela maquinaria. Rendimento, metodo, burocratiza<;:ao e racionaliza<;:ao 

determinariam as duas esferas que permaneceriam interligadas. Todo esse processo 

limitaria a espontaneidade, uma vez que de jogo pouco se encontraria no esporte, ao 

contrario do que propaga o rolo compressor ideologico. 
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0 caniter ideol6gico do esporte estaria ainda no fato de ele ajudar a consolidar o 

rendimento como o criteria central da sociedade contemporanea, mas tambem porque 

suporia uma unidade idealista entre corpo e espirito. Tambem no contexto escolar o 

esporte manteria seu caniter ideol6gico, ja que, como no Nacional-Socialismo, estaria a 

servic;o dos interesses do Estado. 

A func;ao ideol6gica do esporte foi sintetizada da seguinte forma por Brohm: 

1. 0 esporte e urn aparelho ideo16gico do Estado que cumpre urn triplo papel: 

reproduz ideologicamente as relac;oes sociais burguesas, tais como hierarquia, 

subserviencia, obediencia, etc.; em segundo Iugar ele propaga uma ideologia 

organizacional especifica para a instituic;ao esportiva, envolvendo competic;ao, recordes 

e output; ;em terceiro Iugar ele transmite, em larga escala, os temas universais da 

ideologia burguesa, como o mito do super-homem, individualismo, ascensao social, 

sucesso, eficiencia, etc. 

2.0 esporte e uma cristalizac;ao ideo16gica da competic;ao permanente, que e 

representada como "preparac;ao para as asperezas da vida.". 

3. 0 esporte e uma ideologia baseada no mito do progresso infinito e linear, 

como se expressa na curva dos recordes. 

4. Finalmente, o esporte e a ideologia do corpo-maquina- o corpo toma-se urn 

robo, alienado pelo trabalho capitalista. 0 esporte baseia-se na fantasia do ser fit, do 

corpo produtivo. 

Associada a questao da ideologia estaria o carater de mercadoria do esporte. 

Alias, a demarcac;ao ideo16gica se mostraria no fato de que todos os fenomenos sociais 

podem tomar-se, na sociedade capitalista, mercadoria. Seria o caso do esporte

espeticulo, quando publico e atletas, frente a frente, representariam o consumidor e o 

produtor mediados pelo manager. 0 rendimento do atleta transforma-se em mercadoria 

e e trocado comercialmente pelo equivalente universal, diz Rigauer. Como mercadoria, 

a forc;a de trabalho do atleta pode ser medida quantitativamente, ou, melhor dizendo, 

duplamente calculada: por urn lado o atleta incorpora urn valor abstrato determinado, 

por outro, tern sua capacidade de rendimento quantificada, o que esconderia os aspectos 

qualitativos do humano. A reduc;ao da forc;a de trabalho a forma mercadoria, abstrata e 

quantificada, implica na concreta retificac;ao da ac;ao humana. As relac;oes humanas 

baseadas na troca de mercadorias "coisificam-se" na forma de objetos mensuniveis e 

formalizados. A retificac;ao do rendimento esportivo corresponderia ao trabalho 

alienado, no qual o trabalhador domina apenas uma parte do processo de produc;ao. 
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No esporte de rendimento as marcas de tal aliena<;ao seriam visiveis no caso de 

uma modalidade esportiva que regride para a execu<;ao de gestos altamente 

especializados e parciais ou quando metodos racionalizados de treinamento sao 

empregados. Urn exemplo e o treinamento intervalado, que exige do atleta a repeti<;ao 

incessante do mesmo movimento, fixado e isolado como tarefa parcial a ser executada. 

A mercantiliza<;ao do esporte significa, evidentemente, que nao apenas ao 

rendimento do atleta agrega-se valor tomando-o comercializavel, mas tambem que urn 

sem-numero de produtos esportivos entram na esfera da circula<;ao no ambito da 

industria do tempo livre. Segundo Rigauer, teriamos hoje, no esporte, urn 

comportamento determinado esteticamente pela mercadoria. 

Vale lembrar ainda, antes de passarmos aos posicionamentos criticos as 

interpreta<;oes da Nova Esquerda a respeito do esporte, uma questao apontada algumas 

paginas atras. A retifica<;ao do corpo nao se efetivaria apenas na forma mercadoria, mas 

na equipara<;ao dele com a maquinaria e, associada a ela, pelo tipo de analise que a 

ciencia tradicional. Em varios textos Rigauer e Brohm reforyam essa questao ao se 

remeterem a urn pequeno texto de Horkheimer e Adorno, presente em "Dialetica do 

Esclarecimento", no qual os frankfurtianos falam da possibilidade de uma leitura meta

hist6rica a partir da dimensao corporal e dos processos que a vitimam e dilaceram, 

configurando o que chamam - cruzando Freud e Marx por meio de Nietzsche - urn 

amor-6dio pelo corpo. Compoe esse mesmo quadro a critica ao esporte como 

disciplinador da sexualidade, ideia exposta principalmente por Vinnai e Brohm . 

De uma forma geral, o esporte nao e mais do que a perversao sistematica do 

instinto agonistico ludico em favor da competi<;ao. Ele e a teoria e a pratica 

experimentais, por assim dizer, da competi<;ao individual. 

6.2. Criticas a Teoria do Esporte da Nova Esquerda. 

Nao foram poucas as polemicas em tomo da critica ao esporte empreendidas 

pela Nova Esquerda. Elas foram variadas, mas podem ser entendidas como provenientes 

de tres registros: 

1. norte-americanos como Richard Gruneau, radicado, em parte, na Teoria da 

Hegemonia sobre o esporte; 

2. o discurso oficial esportivo e olimpico na Alemanha, no qual Hans Lenk 

(Professor de Filoso:fia e campeao olimpico de remo) se destaca; 
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3. te6ricos ligados a Sociologia Figuracional de Norbert Elias, principalmente 

Eric Dunning. 

Segundo Richard Gruneau, as assertivas de Rigauer, Vinnai e Brohm podem ser 

politicamente muito engajadas, mas sao teoricamente fnigeis. Ele destaca que os 

te6ricos da Nova Esquerda nao levaram em conta aspectos importantes da Escola de 

Frankfurt ao tomarem-na como paradigma de suas amilises. Salienta, por exemplo, as 

reflexoes de Adorno no campo estetico, em especial sua rela9ao com a V anguarda, 

ignoradas pela Teoria Critica do Esporte. Alem disso, as criticas da Nova Esquerda nao 

estariam dirigidas diretamente ao capitalismo, como se imaginava, mas, no contexto da 

contracultura, a modemidade: A fonte de sua revolta nunca foi de fato o capitalismo, ou 

mesmo o estabelecimento autoritario e tecnocratico - foi a modemidade em si mesma. 0 

esporte modemo, como as sociedades modemas, eram intrinsecamente totalitario. 

Hans Lenk, por sua vez, contrapoe-se decisivamente a tese da aliena9ao no 

esporte. Segundo ele, o rendimento esportivo nao pode ser compreendido como trabalho 

compuls6rio, nem como uma forma desumana de rotina e nem mesmo como trabalho 

'alienado' no sentido que Marx atribui ao termo. Esporte e trabalho teriam diferen9as 

claras, ja que o primeiro seria puro jogo e nao atividade compuls6ria. Alem disso, a 

prepara9ao para o rendimento esportivo seria urn exemplo de autonomia, de atividade 

"libidinal". 

0 rendimento esportivo nao e obtido por meio de pressao rigorosa, nem e vivido 

como tal, mas corresponde em alto grau aos interesses e capacidades dos atletas. 0 

esportista nao se relaciona de forma "alienada" com seu desempenho. Este, por sua vez, 

nao e vivido como carga ou obriga9ao, mas como livre escolha. Sob plena disposi9ao 

pessoal 0 rendimento procurado e valorizado positivamente, tanto do ponto de vista 

emocional quanto afetivo, demarcando-se como urn verdadeiro "gozo". 

Para Lenk nao seriam plausiveis as teses da manipula9ao e da adapta9ao 

subaltema as normas do trabalho no contexto do rendimento esportivo. 0 conceito de 

trabalho empregado por Rigauer seria, alem disso, muito geral e assim se tomaria 

possivel observar apenas as semelhanyas, mas nao as diferen9as, entre trabalho e 

esporte. 

Embora nao seJa freqiiente o debate entre a Teoria Critica do Esporte e a 

Sociologia das Configurayoes, encontramos algumas considera9oes de Norbert Elias e 

Eric Dunning a respeito de Rigauer, Brohm e outros. As criticas se concentram em tres 

pontos principais: 
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1. Seria uma simplifica<;ao colocar Revolu<;ao Industrial e esporte numa rela<;ao 

causal. Para Dunning, os aspectos economicos do fenomeno estariam por demais 

acentuados na Teoria Critica do Esporte. As transforma<;oes sociais, das quais o esporte 

seria fruto, teriam nascido de uma combina<;ao de aspectos, dentro dos quais tanto 

desenvolvimentos politicos quanto normativos teriam tido urn papel muito importante, 

deixando seus respectivos habitos demarcados. Seria, todavia, uma simplifica<;ao 

procurar as raizes do esporte exclusivamente no contexto do capitalismo. 

2. Os soci6logos das configura<;oes aceitariam que, de forma geral e apesar das 

escassas pesquisas empiricas, o esporte e dominado pela forma mercadoria no contexto 

do Capital e que haveria uma semelhan<;a estrutural com o trabalho. Nao estaria 

comprovado, no entanto, por que e como a profissionaliza<;ao e mercantiliza<;ao 

dominam o esporte. Esse deficit na abordagem da Teoria Critica do Esporte teria origem 

em seu economtctsmo. 

3. Finalmente, as observa<;oes de Rigauer e Brohm a respeito da semelhan<;a 

estrutural entre esporte e trabalho estariam baseadas em uma tautologia, ja que o esporte 

de alto rendimento nao seria apenas semelhante ao trabalho, mas sim, factualmente, 

apenas trabalho. 

6.3. Algumas discussoes sobre as criticas. 

A critica de Gruenau precisa ser considerada principalmente quando afirma que 

OS te6ricos da Nova Esquerda desprezaram varios aspectos da Teoria Critica da 

Sociedade da Escola de Frankfurt em seus trabalhos, algo que tambem foi apontado por 

Rutten. Eles, de fato, nao se ocuparam da vasta contribui<;ao te6rica para o campo da 

Estetica desenvolvida principalmente por Adorno. Alem disso, grande parte das 

reflexoes epistemol6gicas que procuram descortinar urn olhar tecnol6gico sobre o corpo 

- que nao o observa em sua condi<;ao viva, mas como corpo morto - presentes, 

sobretudo, na "Dialetica do Esclarecimento", mas tambem na "Dialetica Negativa" 

foram pouco consideradas. A constela<;ao dialetica da qual faz parte o corpo e seu 

dominio como condi<;ao para a fmja da subjetividade nao foi plenamente considerada 

pela Nova Esquerda. 

Por outro lado, a enfase no carater de mercadoria do esporte nao pode ser vista 

apenas como economicismo, uma vez que esta e, de fato, uma caracteristica das praticas 

esportivas sobre a qual poucas teorias se debru<;aram, havendo bons argumentos para 
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ela, sobretudo os apontados por Rigauer. Alem disso, os te6ricos da Nova Esquerda dao 

conseqiiencia a urn tema central para a Escola de Frankfurt, mais atual do que nunca, 

que e o da industria cultural. Vale lembrar Adorno, para o qual, os estilos espirituais da 

industria cultural nao sao tambem mercadoria, mas sao, cada vez mais, elas mesmas. 

Nao se pode dizer tao facilmente, como faz Gruenau, que a Teoria Critica do 

Esporte fez a critica a modernidade pensando que a estivesse realizando em direc;ao ao 

capitalismo. Como ja foi citado mais de uma vez, referiam-se tambem ao socialismo de 

caserna, cuja fascinac;ao pelo dominio da natureza, pelo rendimento e pela ideia de 

progresso linear e infinito eram mais que presentes. 

No que se refere a Lenk, suas criticas sao hoje pouco defensaveis. De fato 

Rigauer empregou urn conceito de trabalho muito amplo e talvez pouco preciso, algo 

que ele mesmo corrigiu com a publicac;ao, seis anos depois das criticas de Lenk. 

As observac;oes de Lenk de que nao haveria relac;ao entre o esporte de 

rendimento e a pressao por resultados e pelo menos ingenua, uma vez que em tempos de 

extrema profissionalizac;ao parece estar cada vez mais claro que o controle da 

performance e em grande parte externo ao atleta, muitas vezes dado pela mediac;ao 

tecnol6gica. Vale o resultado e nao propriamente o sujeito que o realiza ou, dito de 

outra forma, a ac;ao e nao o ator. Ainda que seja necessaria verificar esta questao de 

maneira empirica, pode haver ai urn indicio, sim, de trabalho alienado. 

Uma outra ponderac;ao que deve ser feita as criticas de Lenk refere-se ao suposto 

carater libidinal do treinamento e sua nao-condic;ao adaptativa as normas do trabalho. A 

disciplina exigida no treinamento contemporaneo parece deixar pouca margem para esse 

tipo de assertiva. 

No que se refere as criticas de Norbert Elias e seus seguidores, e correto dizer 

que o esporte nao e apenas urn produto da sociedade capitalista, mas uma marca da 

modernidade, tambem em sua versao "socialista". A Nova Esquerda nao observou de 

forma mais ampla que o esporte - para alem da funcionalizac;ao ideol6gica na Guerra 

Fria- e uma expressao do dominio da natureza, com todas as suas contradic;oes. Nesse 

sentido, valeria a pena uma ponderac;ao ao proprio marxismo e sua fascinac;ao pelo 

progresso. Talvez o esporte seja menos urn produto do capitalismo e muito mais de urn 

dominio unilateral da natureza em uma sociedade plenamente administrada. 

Mas tambem e uma simplificac;ao tratar, como Gruenau, de economicismo as 

analises e comentarios de Rigauer e Brohm pelo fato de considerarem o carater de 

mercadoria e de alienac;ao no esporte, ou falarem (principalmente o ultimo) em uma 

22 



semelhan<;a estrutural entre as pniticas esportivas e as do trabalho, ainda mats se 

considerarmos que o pano de fundo das reflexoes e o da industria cultural, tal como 

Adorno elaborou o conceito. 

Elias e Dunning, por outro lado, mostram apenas urn conhecimento superficial 

da tradi<;ao marxista, talvez insuficiente para o tipo de critica que elaboram. Segundo 

Rigauer, o aqui e agora aparece a questao da precariedade do ponto de vista da 

Sociologia das Configura<;oes: a Sociologia Marxista envolve determinismo s6cio

econ6mico, urn modelo nomotetico de desenvolvimento social e o que e chamado de 

'determinismo ut6pico'. Esse tipo de fixa<;ao epistemol6gica impede o desenvolvimento 

de uma Sociologia Marxista do Esporte sofisticada. 

Uma questao que deve ser bern observada nas criticas de Elias e Dunning diz 

respeito a relativa falta de material empirico nas pesquisas da Nova Esquerda sobre a 

forma mercadoria no esporte, ainda que a mera leitura dos jomais nos de varios 

indicativos desse processo. Nao ha duvidas de que a industria esportiva e uma das 

grandes arenas do mercado. 

Por outro lado Elias e Dunning jamais consideraram de urn ponto de vista 

estrutural a possivel afinidade entre esporte e trabalho, e nem criticaram, de forma 

imanente, o trabalho de Rigauer, embora conhecessem, pelo menos o segundo, o 

argumento central que aquele construiu. 

Uma ultima questao, talvez menos importante. Rigauer e Brohm criticam a 

forma geral da organiza<;ao do trabalho na sociedade capitalista e por isso o tipo de 

profissionaliza<;ao esportiva como uma corrup<;ao do movimento corporal. A tese pode 

- estar equivocada, mas,nao e tautol6gica, mas 16gica. 

6.4. Atualidade. 

Permanece a necessidade de seguir o dialogo com a Teoria Critica do Esporte, 

que se mantem viva porque as questoes que colocou seguem atuais, assim como pelo 

menos parte de suas indica<;oes de analise. A rigor, algumas tendencias do esporte 

apontadas por esse movimento te6rico ganharam ainda mais forya no contemporaneo, 

como a quantifica<;ao dos resultados e a redu<;ao ao numero das qualidades da expressao 

humana. 0 amor aos grandes numeros, aos dados estatisticos que ajudam a compor o 

espetaculo, assim como uma fascina<;ao sempre presente pelos recordes, ajudam a 

compor esse quadro, que encontra seu desiderato na comercializa<;ao das imagens dos 
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atletas na TV, nas revistas ilustradas, sempre como modelos de sucesso, beleza e 

felicidade- ou mesmo como drama pelo qual devemos ter "compaixao". 

Alem disso, o esporte e hoje muito mais "mercantilizado" do que ha alguns anos, 

sobretudo por causa do notavel crescimento dos meios de comunica<;:ao e da industria do 

entretenimento. A isso se agrega o fato de que entretenimento, informa<;:ao e "cultura" 

misturam-se no mesmo caldo produtivo, sendo o esporte urn exemplo marcante deste 

processo. Lembre-se, por exemplo, da exclusividade da transmissao das partidas dos 

selecionado brasileiro de futebol na ultima Copa do Mundo da Alemanha por uma 

emissora de televisao, que tambem apresentava parte de seus telejornais diretamente dos 

locais de concentra<;:ao da equipe brasileira. Qual teria sido a fronteira entre a noticia e o 

produto que estava sendo vendido? 

Gostaria de, ainda, levantar dois pontos que, segundo penso, prec1sam ser 

considerados para o desenvolvimento de uma Teoria Critica do Esporte hoje: 

1. A disposi<;:ao para o pensamento (auto) critico, tanto no que se refere aos 

fenomenos empiricos quanto ao que diz respeito ao dialogo com outras perspectivas 

te6ricas sobre o corpo e o esporte. Isso pode trazer nao apenas abordagens renovadas, 

mas novos temas e problematicas de investiga<;:ao. Urn born exemplo desse esfor<;:o tern 

sido feito por Konig (2000) e suas aproxima<;:oes entre Adorno/Horkheimer e Paul 

Virilio. 

2. Seria necessario fazer uma nova visita, mais profunda e menos parcial, aos 

textos da Escola de Frankfurt, considerando nao apenas aqueles que tratam do esporte 

como tema, mas observando sua constitui<;:ao te6rica como urn todo, de critica a 
sociedade contemporanea. Seria possivel, com isso, por exemplo, pesquisar sobre a 

fungibilidade dos atletas e de seu rendimento, nao apenas como mercadoria - e suas 

novas configura<;:oes flexiveis - mas tambem como auto-sacrificio do corpo. 

Da Escola de Frankfurt passamos a Escola do Brasil atraves das ideias do 

educador Paulo Freire. Segundo Freire, vivemos em uma sociedade dividida em classes, 

sendo que os privilegios de uns, impedem que a maioria, usufrua dos bens produzidos e, 

coloca como urn desses bens produzidos e necessarios para concretizar a voca<;:ao 

humana, a educa<;:ao, da qual e excluida grande parte da popula<;:ao do Terceiro Mundo. 

Refere-se entao a dois tipos de pedagogia: a pedagogia dos dominantes, que ve a 

educa<;:ao como pratica da domina<;:ao, e a pedagogia do oprimido, que precisa ser 

realizada, na qual a educa<;:ao surgiria como pratica da liberdade: "S6 o poder que nast:;a 
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da debilidade dos oprimidos sera suficientemente forte para libertar a ambos [ oprimido 

e opressori ". 

0 movimento para a liberdade, deve surgir e partir dos pr6prios oprimidos, e a 

pedagogia decorrente seni "aquela que tern que ser fmjada com ele e niio para ele, 

enquanto homens ou povos, na !uta incessante de recuperat;iio de sua 

humanidade".(FREIRE p. 75) Ve-se que nao e suficiente que o oprimido tenha 

consciencia critica da opressao, mas, que se disponha a transformar essa realidade; trata

se de urn trabalho de conscientizac;ao e politizac;ao. 

E preciso demonstrar a vulnerabilidade do opressor para que, em Sl, va 

operando-se convicc;ao oposta a anterior, no entanto, enquanto isto nao se verifica, os 

oprimidos continuarao abatidos e medrosos. 

A pedagogia do dominante e fundamentada em uma concepc;ao bancaria de 

educac;ao: "Nela, o educador aparece como seu indiscutivel agente, como o seu real 

sujeito, cuja tarefa indeclinavel e 'encher' os educandos dos conteudos de sua 

narrat;iio. Conteudos que silo retalhos da realidade desconectados da totalidade em 

que se engendram e em cuja visiio ganhariam signijicat;iio".( FREIRE p. 51 ss.) da qual 

deriva uma pratica totalmente verbalista, dirigida para a transmissao e avaliac;ao de 

conhecimentos abstratos, numa relac;ao vertical, o saber e dado, fomecido de cima para 

baixo, e autoritaria, pois "manda quem sabe e obedece quem tern consciencia". 

Dessa maneira, o educando em sua passividade, toma-se urn objeto para receber, 

patemalisticamente, a doac;ao do saber do educador, sujeito unico de todo o processo. 

Esse tipo de educac;ao pressupoe urn mundo harmonioso, no qual nao ha contradic;oes, 

dai a conservac;ao da ingenuidade do oprimido que, como tal, se acostuma e acomoda no 

mundo conhecido ( o mundo da opressao) eis ai, a educac;ao exercida como uma pratica 

da dominac;ao. 

Para Paulo Freire essa educac;ao bancaria aprofunda mats a opressao: "Na 

verdade, 0 que pretendem OS opressores e transformar a mentafidade dos oprimidos e 

niio a situat;iio que os oprime, e isto para que, melhor adaptando-os a esta situat;iio, 

melhor os do mine" (FREIRE p. 1 02). Por isso o educador deve saber, antes de tudo, 

ouvir e dialogar com os educandos, buscando suas experiencias e mudando a realidade 

que os cerca atraves do conhecimento que e fruto dessa uniao educador - educando: 

"Niio pode perceber que somente na comunicat;iio tern sentido a vida humana. Que o 

5 
Site www.freipedro.com.pt, em 19/09/2004 
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pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos 

educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunica{:lio. Por 

isto, o pensar daquele [educador} nlio pode serum pensar para estes [educandos} nem 

a estes impasto" (FREIRE p. 123). 

Ou seja, para Paulo Freire, a educa<;:ao e feita atraves do dialogo, pois s6 atraves 

da conscientiza<;:ao da palavra e que tanto educador, como educandos, podem aprender, 

ja que 0 processo educativo e urn processo horizontal. 

Alem disso, a educa<;:ao nao deve ser algo abstrato, desligado com o mundo, a 

educa<;:ao deve inserir o individuo no mundo em que ele vive. Para que assim ele 

perceba os tramites da opressao e nao se tome mais urn oprimido e manipulado por uma 

minoria que cria mitos para se sustentar. 

E preciso que os oprimidos se unam e nao tenha medo de reinvidicar seus 

direitos, pois, segundo Paulo Freire, s6 com as massas unidas e organizadas e que se 

pode lutar em pe de igualdade frente aos que oprimem e manipulam o povo. Neste 

sendido e que pretendemos difundir e democratizar a pratica esportiva em Curitiba para 

possibilitar desta forma uma nova oportunidade aos jovens desta cidade. 

Para finalizar discutamos urn pouco sabre o papel da escola e suas teorias. E, 

aproveitando o tema democracia, pensemos urn pouco sabre a teoria da chamada Escola 

Democratica. 

A teoria conhecida como Escola Nova, tern suas raizes com Vitorino de Feltre 

(1378-1446) que em sua "Escola Alegre" seguia a pedagogia romantica e Naturalista de 

Rousseau. No entanto, somente com Adolphe Ferriere (1879-1960) e que se pode falar 

especificamente em escola nova, cujos principais representantes sao Michael Apple e 

James Beane. 

Para Michael Apple e James Beane as escolas democraticas sao "escolas vivas, 

cheias de entusiasmo, mesmo em circunstiincias eventualmente tristes e dificeis. Slio 

escolas onde professores e alunos estlio igualmente empenhados num trabalho serio 

que frutifica em experiencias de aprendizagem ricas e vitais para todos." (APPLE & 

BEANE, p. 12). 

As escolas democraticas sao marcadas pela participa<;:ao geral nas questoes 

administrativas e de elabora<;:ao de politicas. Professores, alunos e pais trabalham juntos 

e resolvem suas questoes em conjunto. Sao todos participantes da comunidade de 

aprendizagem. Todos vivenciam o modo de vida democratico nas escolas. 
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Alem disso, uma escola democnitica deve permitir ao aluno a capacidade de ter 

suas pr6prias ideias e para isso e necessaria que o aluno tenha acesso a informa<;ao, 

saiba discernir entre o que e certo e o que e errado, para assim viver melhor em uma 

comunidade democratica. 

Tambem e fun<;ao da escola democratica promover a intensa preocupa<;ao dos 

alunos com o bern estar e a dignidade dos outros individuos. 

Democracia, para os autores, extrapola uma mera forma de governo e se aplica 

ao cotidiano de cada cidadao. "Os educadores democraticos niio procuram apenas 

amenizar a dureza das desigualdades sociais na escola, mas mudar as condi9oes que as 

geram. " (APPLE & BEANE p. 25). 

E justamente baseado nessa experiencia que os curriculos democraticos devem 

ser trabalhados, pois o educador tern como obriga<;ao permitir ao aluno a amplia<;ao das 

ideias e ajudar a expressar as que ja possua. 

0 curricula democratico enfatiza o acesso a urn amplo leque de informa<;oes e o 

direito dos que tern opinioes diferentes de se fazerem ouvir. 

Essas ideias assemelham-se bastante as da Escola Nova, na qual o conceito de 

paidocentrismos rege muitas a<;oes. 

Para o surgimento das escolas democraticas, foram necessarias muitas batalhas, 

nas quais houve urn esfor<;o muito grande por parte de grupos de base - professores, 

comunidade, ativistas sociais etc. No entanto, e preciso ter em mente que a 

implementa<;ao de escolas democraticas nao significa a elimina<;ao dos problemas 

enfrentados pelas escolas publicas. 

Partindo-se do pressuposto que "escolas publicas sao essenciais a democracia", 

nota-se profundas contradi<;oes nas escolas publicas dos EUA, que podem perfeitamente 

ser transportadas para o cenario brasileiro: 

1) "A educa9iio moral e etica e reduzida a uma ladainha de caracteristicas 

comportamentais ". 

2) "Exige-se a enfase no pensamento critico, ao mesmo tempo em que a censura 

aos programas e materiais escolares aumenta." (APPLE & BEANE p. 12). 

E sao essas contradi<;oes que devem ser superadas para que haja uma efetiva 

dissemina<;ao do modo de vida democratico, que se inicia na escola. 
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Outra dificuldade presente e o fato que, apesar das afirma9oes sabre a igualdade 

de oportunidades nas escolas democniticas, haja ainda varios obstaculos que bloqueiam 

o caminho dos jovens desprivilegiados, como por exemplo, o uso exagerado de testes 

padronizados. 

Seguindo esta corrente temos o educador estadunidense John Dewey que afirma 

que o ensino deveria dar-se pela a9ao, "learning by doing", e nao pela instru9ao. Para 

ele, a educa9ao continuamente reconstruia a experiencia concreta, ativa e produtiva de 

cada aprendiz. 

Dewey propoe cinco estagios do ato de pensar. Estes estagios ocorrem quando 

nos deparamos com urn problema: 

1) Uma necessidade sentida; 

2) A analise da dificuldade; 

3) As altemativas de solu9ao do problema; 

4) A experimenta9ao de varias solu96es, ate que o teste mental aprove uma 

de las; 

5) A a9ao como a prova final para a solu9ao proposta, que deve ser 

verificada de maneira cientifica. 

Baseado nesses cinco estagios, Dewey propoe que a educa9ao seja confundida 

com o proprio processo de viver. E, a partir dessa ideia e que surge o conceito de 

"paidocentrismos" no qual o aluno e vista como autor de sua propria experiencia. 

E justamente pensando no conceito de paidocentrismos, que o educador deve 

centrar seus metodos de ensino, buscando formas com as quais o aluno sinta-se 

estimulado a participar do processo de aprendizagem de forma ativa e criativa, uma vez 

que: 

"0 principal prop6sito ou objetivo e preparar 0 jovem para as suas futuras 

responsabilidades e para o sucesso na vida, por meio da aquisi9fio de corpos 

organizados de informa{:fio e de formas existentes de habilita{:fio, que constituem o 

material de instru9fio." (GADOTTI, p.150) 

Procura-se aumentar o rendimento das cnan9as e preparar os jovens para o 

trabalho, para a atividade pratica, para o exercicio da competi9ao. 

Seguindo a linha da Escola Nova, temos Maria Montessori (1870-1952), que 

propunha que o "Educador nfio atuaria diretamente sobre a crian9a, mas ofereceria 

meios para a sua autoforma{:fio ". 
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Para tanto, o educador deve conquistar a confianya do aluno e demonstrar amor 

pela crianya, pois, s6 assim o aluno sentir-se-a estimulado a trayar seu proprio caminho 

em busca do conhecimento, sabendo que existe alguem- o educador- disposto a ajuda

lo quando necessite. 

Ela acreditava que as cnanyas podiam com materiais concretos aprender a 

distinguir as cores, as formas dos objetos, os espayos, os ruidos, a solidez etc., pelo tato, 

pela pressao, entre outros. 

Ja para Piaget o conhecimento e algo construido pelo ser humano, quando ocorre 

intensa reflexao sobre urn determinado assunto. Sendo assim, e necessaria que o 

educador estimule o aluno a pensar sobre o mundo que o cerca. Para transforma-lo num 

ser pensante. Nesse sentido, o educador tern urn papel muito ativo na formayao dos 

individuos, pois deve fomentar no aluno o interesse pela reinvenyao, ou pelo menos, 

pela reconstruyao dos conceitos, uma vez que nao existe verdade absoluta. 

Para os autores da Escola Nova, o educador nao e o dono do saber, e que 

portanto, o saber e relativo. Com isso ha uma valorizayao do senso comum que, como 

vemos, e o conceito de "paidocentrismos" proposto por Dewey, no entanto, o 

"paidocentrismos" nao significa realizar todos os desejos do aluno e sim permitir uma 

melhor estruturayao da pratica educativa a partir das necessidades e interesses dos 

educandos. 0 que levaria a urn alto grau de participayao do aluno. Lembrando sempre 

que nao se trata da mera transferencia de autoridade para o aluno. 

0 educador, portanto, deve servir como mediador entre o aluno eo objetivo ou 

conhecimento. 

Apesar disso, a Escola Nova sofre algumas criticas oriundas de urn pensamento 

critico que diz que toda educayao e politica, sustentando que a Escola Nova seria uma 

forma para adaptar os novos individuos para novos postos de trabalho. 

Com uma visao ainda mais critica, Paulo Freire, que empregou em seu metodo 

varias conquistas da Escola Nova, pois para Freire o educador tern papel fundamental na 

constituiyao da sociedade na qual o aluno esta inserido. E que, portanto, qualquer 

atitude tomada pelo professor tera uma resposta negativa ou afirmativa nesse aluno, pois 

"toda pedagogia e politica" (FREIRE p.15). E, ainda, a escola deveria servir tanto para a 

"educayao como pratica da dominayao" quanto para a "educayao como pratica da 

liberdade". 
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Quem tambem compartilha dessa visao critica sobre a Escola Nova e o professor 

Moacir Gadotti, que apresenta em seu texto todos os conceitos da escola nova, sem 

deixar de lado as ressalvas que este metodo apresenta. 

0 PROGRAMA EU SOU 10 busca integrar as escolas publicas de Curitiba, 

entendendo a Escola como uma institui9ao muito particular, que nao pode ser pensada 

como qualquer fabrica ou oficina, uma vez que a educa9ao nao tolera a simplificavao do 

humano. Tentando, desta forma, inverter o paradigma da cultura individualista, 

predominantemente imposto na Escola, pois cada professor atua em sua aula de maneira 

individual e cada aluno e responsavel pelo rendimento de sua aprendizagem, o resultado 

disso, segundo Paulo Freire e de que "Educar niio e ser omisso, ser indiferente, ser 

neutro diante da sociedade atual" (GADOTTI, p. 148), pois o papel do educador eo 

de intervir, de posicionar-se, de mostrar urn caminho e nao de omitir. 

E justamente neste vies que o PROGRAMA EU SOU 10 tenta coletivizar o 

ensino e a sociabilizavao de alunos, professores e funcionarios das escolas publicas de 

nossa capital. Pois, vivendo em uma sociedade dividida em classes, sendo que os 

privilegios de uns, impedem que a maioria usufrua dos bens produzidos, e coloca como 

urn desses bens produzidos e necessarios para concretizar a voca9ao humana de ser -

pedagogia do oprimido - a educayao, da qual e excluida grande parte da populayao do 

Terceiro Mundo, precisa ser realizada como pratica da liberdade "So o poder que nasr;a 

da debilidade dos oprimidos sera suficientemente forte para libertar a ambos [ oprimido 

e opressor} " 6. 

Tendo este contexto s6cio-educacional, o PROGRAMA EU SOU 10 tern como 

objetivo, preparar os estudantes-atletas para a lideran9a e para a vida, educar e 

sociabilizar atraves do esporte e principalmente formar os futuros cidadaos brasileiros 

com base na disciplina, solidariedade e na luta para atingir seus objetivos, o que de certa 

maneira seria urn caminho para a libertayao da opressao proposta por Freire. Aiem, 

naturalmente, de promover urn enorme interdimbio entre as escolas possibilitando, 

assim, troca de experiencias e realizavoes entre professores, alunos e funcionarios, 

levando a uma melhoria continua da educavao publica da capital paranaense. 

6 FREIRE, Paulo: Pedagogia do Oprimido. ?.a edigao, RJ. Paz e Terra, 1979 
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7. Amilise de ambiente: 

7.1. Historico da Instituic;ao 

Nascia em 19 de dezembro de 1989 com a fusao do Colorado E. C. e o E.C. 

Pinheiros a mais nova fon;a do Futebol Paranaense que, em pouco mais de tres anos de 

existencia, ja estava entre os grandes times do pais, ingressando na primeira divisao do 

futebol brasileiro. 

0 Parana Clube ja conquistou sete titulos do Campeonato Paranaense 

(91,93,94,95,96,97 e 2006), Campeonato Brasileiro da Segunda Divisao (92), Campeao 

do Modulo Amarelo da Copa Joao Havelange 2000. 

A estrutura total do Parana Clube possui mais de 500.000 m2 de area. Tudo isso 

e dividido em cinco sedes na qual a Administrac;ao esta situada a A venida Presidente 

Kennedy, 2.377, Agua Verde, Curitiba (PR), CEP 80610-010. 

Aiem disso, possui dois estadios; Durival de Britto e Ertan Coelho de Queiroz, 

com urn patrimonio de 500 milhoes de d6lares reunidos em terrenos, instalac;oes, dois 

estadios de futebol, doze piscinas, dois ginasios, areas campestres e uma sofisticada 

sede social. 

7.2. Amilise do ambiente externo 

Atualmente o Parana Clube tern dois concorrentes diretos (Atletico e Coritiba), 

no entanto,o nao existe uma grande rivalidade com seus concorrentes devido ao fato de 

ser urn clube ainda muito jovem. 

Com a queda do Coritiba a segunda divisao o Parana Clube ve a possibilidade de 

agregar novas adeptos advindos desta situac;ao. E firmar-se efetivamente como forc;a do 

futebol do sui do pais. 

7 .3. Amilise do ambiente interno 

0 conflito intemo gerado pela fusao e a principal causa do problema enfrentado 

pelo Clube ao longo dos seus 16 anos, alem da situac;ao financeira preocupante, ja que 

para disputar as competic;oes sofre para pagar os salarios de seus atletas, por isso o clube 

nao disponibilizara recursos para o PROJETO EU SO 10, somente estara 
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disponibilizando a exposi9ao da Marca alem de favorecer a rela9ao com seus 

fomecedores para libera9ao de coletes para as equipes disputarem a I Copa Parana 

Clube de Futsal Inter-colegial de Curitiba. 

8. Proposta. 

A proposta do projeto e extremamente simples: a cidade de Curitiba seni 

dividida geograficamente de acordo com a divisao administrativa ja vigente na cidade, 

ou seja, teremos nove sedes onde ocorrerao os jogos para a disputa da I Copa Parana 

Clube de Futsal Inter-colegial de Curitiba. 

0 publico alvo sao alunos das escolas publicas da cidade de Curitiba, que serao 

comunicados mediante carta assinada pela comissao organizadora (Vide Anexo 1) 

Na primeira fase, as equipes disputarao a classifica9ao dentro de uma chave com 

quatro equipes, classificando-se as melhores equipes por chave. 

Dependendo do numero de equipes inscritas, havera a possibilidade de se 

classificarem tambem os segundos lugares de cada chave para uma repescagem. 

A partir da segunda fase, inclusive a final, os jogos passam a ser eliminat6rios, 

em jogos de ida e volta, valendo, como criterio de desempate, o saldo de gols. Caso haja 

empate ao final da segunda partida havera a disputa de penalidades maximas, para se 

definir o vencedor. 

8.1. Beneficios e beneficiarios. 

Os beneficios para o Clube serao toda a publicidade gerada pelo projeto alem de 

ser uma 6tima oportunidade para revela9ao de futuros talentos do esporte, 

primeiramente no futebol e posteriormente em varias modalidades, como nata9ao, tenis, 

atletismo, voleibol, etc. 

Os beneficiarios serao os melhores alunos em notas e das escolas publicas de 

Curitiba, beneficiando assim tambem a institui9ao escola que passa a ter como foco o 

born aluno, ao contrario do que vern ocorrendo atualmente. 
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8.2. Onde seni implementado? 

0 programa EU SOU 10 cujo slogan e Formando cidadiios eat/etas teni na I 

Copa Parana Clube de Futsal Inter-colegial de Curitiba a sua ramifica9ao esportiva 

e a disputa ocorreni, em geral, nas pr6prias institui9oes de Ensino, no entanto, poderao 

ocorrer algumas atividades nas sedes do promotor do evento, dependendo da 

disponibilidade do Parana Clube. 

Os fomecedores de material esportivo do Parana Clube estarao enganchados 

neste projeto e, portanto, o fomecimento de coletes dos atletas para a disputa dos jogos 

estara a cargo dos parceiros do Parana que terao a possibilidade de exibi9ao de suas 

marc as. 

A Copa sera registrada na federa9ao paranaense de futsal e a arbitragem sera 

paga atraves de uma parceria com a Parana Esportes e Govemo do Estado do Parana. 

As infra9oes de competi9ao e Disciplina serao julgadas ate 48 horas ap6s a 

ocorrencia da infra9ao, por meio do comite organizador. 

8.3 Quando (inicia e termina) 

Uma sugestao que fizemos ao patrocinador do evento foi que o projeto teria 

inicio em janeiro de 2006, com data para a disputa das finais da I Copa Parana Clube 

de Futsal Inter-colegial de Curitiba 2611112006. Subdividido nas: 

• Juvenil, masculino e feminino, nascidos ate 1989/90; 

• Infanto-Juvenil, masculino e feminino, nascidos ate 1990; 

• Infantil, masculino e feminino, nascidos ate 1991/92; 

• Mirim, masculino e feminino, nascidos ate 1993/94; 

• Pre-Mirim masculino e feminino, nascidos ate 1995/96; 

• Fraldinha masculino e feminino, nascidos ate 1999/98. 

8.4. Custos. 

Nao havera nenhum custo adicional com pessoal ja que os contratos de estagios 

serao realizados por meio de uma parceria com a UFPR atraves do PCC (Programa de 

Conclusao de Curso). 
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Os custos com premia9ao serao cobertos atraves da cobran9a de Inscri9ao dos 

atletas e a infra-estrutura para realiza9ao do evento esta a cargo das institui96es de 

ensino. 

As arbitragens serao pagas pela Parana Esportes que dara apoio ao evento. 

8.5. Retorno de midia. 

0 Retorno de midia esta centrado na utiliza9ao da marca do Parana Clube e seus 

parceiros durante o evento, alem da levar o nome do evento, I Copa Parana Clube de 

Futsal Inter-colegial de Curitiba. 

8.6. Cronograma detalhado. 

QUADRO 1 

A~ao Responsavel lnicio Termino 

Comunica~o 
a todas as 

Escolas Marketing 22/01/2007 16/02/2007 
lnscric;ao Expedic;ao 19/02/2007 09/03/2007 

Sorteios dos 
Grupos Coordena~o 19/03/2007 19/03/2007 

lnicio do 
Campeonato Todos 31/32007 25/11/2007 

Jogos Todos 31/03/2007 01/04/2007 
JOQOS Todos 07/04/2007 08/04/2007 
Jogos Todos 14/04/2007 15/04/2007 
JOQOS Todos 21/04/2007 22/04/2007 
Jogos Todos 28/04/2007 29/04/2007 
Jogos Todos 05/05/2007 06/05/2007 
Jogos Todos 12/05/2007 13/05/2007 
Jogos Todos 19/05/2007 20/05/2007 
JOQOS Todos 26/05/2007 27/05/2007 
Jogos Todos 02/06/2007 03/06/2007 

JOQOS Todos 09/06/2007 10/06/2007 
Jogos Todos 16/06/2007 17/06/2007 
Jogos Todos 23/06/2007 24/06/2007 
Jogos Todos 30/06/2007 01/07/2007 

JOQOS Todos 07/07/2007 08/07/2007 
Jogos Todos 14/07/2007 15/07/2007 
Jogos Todos 21/07/2007 22/07/2007 
Jogos Todos 28/07/2007 29/07/2007 

Jogos Todos 04/08/2007 05/08/2007 
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Jogos Todos 11/08/2007 12/08/2007 
Jogos Todos 18/08/2007 19/08/2007 
Jogos Todos 25/08/2007 26/08/2007 
Jogos Todos 01/09/2007 02/09/2007 
Jogos Todos 08/09/2007 09/09/2007 

Finais e 
PremiaQoes Todos 25/11/2007 25/11/2007 

Entrega de 
relat6rios 
finais e 

Feedback 
das Sedes Marketing 26/11/2007 14/12/2007 

8.7. Resultados esperados. 

Buscamos com este projeto Buscando uma maior participa<;ao dos alunos-atletas 

junto a comunidade, na qual estao inseridos, procurando fomentar a pnitica esportiva 

atraves da estrutura existente nas escolas publicas da capital paranaense e tambem no 

Parana Clube, contribuindo para a constru<;ao da cidadania, a inclusao social e a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade, dos jovens e tambem de todos os 

moradores da nossa cidade. 

Nossa visao e, a partir da pratica esportiva, promover a prote<;ao integral de 

crian<;as, jovens e adolescentes, a sua inseryao na comunidade e a forma<;ao de cidadaos 

conscientes de seus direitos e atuantes na sociedade. Promovendo a pratica esportiva em 

todas as classes sociais, fazendo com que as crian<;as, jovens e adolescentes 

desenvolvam uma visao coletiva, oportunizar o desenvolvimento fisico, psicol6gico e 

social, de maneira saudavel, orientada e com acompanhamento tecnico, proporcionando 

as crian<;as, jovens e adolescentes o conhecimento tecnico, tatico, disciplinar e solidario; 

e, finalmente, mas nao menos importante, integrar o aluno, professor, familia e 

comunidade, atendendo a nossa perspectiva de inclusao social. 
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9. Gestao: 

9.1. Organograma. 

R.H.e 
Expedi~ao 

(Onze pessoas) 

Gerente do 
Projeto 

(uma pessoa) 

Coordena~ao 
(Quatro pessoas) 

0 organograma acima e composto de urn funciomirio do promotor do evento 

para chefiar cada area (Gerencia, R.H. e Expedic;ao, Coordenac;ao e Marketing) alem de 

treze estagiarios contratados sob a forma de PCC (Plano de Conclusao de Curso) em 

parceria com a UFPR, sem nenhum custo adicional para o promotor do evento. 

9.2. Controles e acompanhamento. 

A I Copa Parana Clube de Futsal Inter-colegial de Curitiba sera disputada 

em algumas sedes para facilitar a logistica do evento. Em todas as sedes havera urn 

delegado do promotor do evento que sera responsavel por elaborar urn relat6rio de todos 

os fatos ocorridos durante o evento. 

Os delegados serao academicos de Educac;ao Fisica e serao coordenados pelo 

supervisor de R.H. que e uma pessoa contrata pelo promotor do evento. 

As inscric;oes serao efetivadas mediante o pagamento da taxa de inscric;ao de R$ 

5,00 por atleta inscrito, lembrando que para disputa dos jogos alem da inscric;ao o atleta 

nao podera obter nota inferior a media estabelecida pela instituic;ao de ensino, uma vez 

que esta e a proposta do programa. 

0 regulamento da I Copa Parana Clube de Futsal Inter-colegial de Curitiba 

assim como a formac;ao de chaves de disputa sera assinado por todos os participantes, 

de acordo a modalidade, no dia do sorteio de chaves. 
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10. Conclusao. 

Procuramos neste trabalho fazer uma critica aos extremismos do novo 

capitalismo, onde o senso comunitirio ficou seriamente abalando por urn 

individualismo e indiferen<;a exacerbados, e que agora renasce, mais como urn fator de 

auto-prote<;ao corporativista contra as novas amea<;as do capitalismo globalizado. 

Atualmente, num mundo neoliberal, as palavras "dependencia" e "fracasso" 

soam bern mais pesadas do que na nossa cultura e, justamente nesta quebra de 

paradigmas que apresentamos este trabalho, o qual discutiu o Esporte em suas varias 

facetas alem de, exaustivamente, pincelarmos alguns pontos que julgamos importantes 

acerca do papel da escola na forma<;ao da sociedade atual. 

Hoje em dia, as empresas tern urn dever social para com os funcionarios e a 

comunidade do espa<;o geografico na qual ela esta instalada, nao cabendo a ela apenas 

gerar lucros, e mudar-se a partir do momento que algo nao vai bern, como prega o 

neoliberalismo radical, no entanto, esquecemo-nos de que as empresas sao constituidas 

de pessoas e que acima de qualquer organiza<;ao estao os seres humanos, por isso 

analisamos o papel da escola, pois vemos na escola a genese para as varias quebras de 

paradigmas, por isso que sugerimos a parceria com o Parana Clube, para que podamos 

desta forma realizar com eficacia nossos compromissos sociais. 

Alem disso, a sociedade sofre constantes mudan<;as, e por conseqiiencia, a 

educa<;ao deveria acompanhar estas mudan<;as, ja que entendemos a educa<;ao nao so em 

sua face formal, aquela dentro da escola, mas sim a educa<;ao como urn processo 

continuo que se da no dia a dia de cada individuo. Ideia contraria aquela apresentada por 

varios estudiosos da educa<;ao ~ como exemplo Agueda Bemardete - no que diz respeito 

a "educa<;ao de antigamente", em que o aluno nao tinha urn papel ativo no processo 

educativo. Processo esse que se construia atraves da autoridade do professor, que era o 

detentor do conhecimento. 

Dessa forma nao se abria espa<;o para a reflexao, e os alunos nao absorviam para 

suas vidas o conhecimento cientifico que a escola lhes proporcionava. Por isso 

terminavam mais cedo os estudos, porque apenas decoravam o que era necessaria saber 

e mais tarde nem se lembravam mais. 

A escola brasileira, segundo Agueda, nao mudou muito durante todo o seculo 

XX, pois se, por urn lado a escola tradicional ensinava aos alunos em poucos anos, por 

outro, a imensa maioria nao entrava na escola, ou eram expulsos. Com o tempo as 
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expulsoes foram substituidas pela evasao escolar, ate que hoje chegamos a urn 

conformismo: os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. 

Conformismo, esse, que e proveniente dos modelos impostos pela sociedade, ja 

que a escola esta inserida numa determinada sociedade, e, portanto "deve adaptar-se" a 

ela, pois como diria Pierre Bourdieu "a escola reproduz a sociedade ". 

Eu me darla por feliz se, daqui a 5 anos, ja tivessemos compreendido que a 

educa<;ao e a escola sao partes integrantes da cultura de urn povo, que a escola nao 

consegue produzir sozinha a igualdade quando a sociedade e desigual, excludente e 

injusta, uma vez que e a sociedade a principal responsavel pelas mudan<;as de valores 

dentro da sociedade. 

Pensamos que para uma sociedade se tomar mais igualitaria e necessaria maior 

acesso dos individuos a informa<;ao, a cultura e ao esporte, pois desta forma eles serao 

capazes de transformar o modelo que nos e imposto, sem que para isso sejamos ut6picos 

ao ponto de pensar que estes tres fatores - informa<;ao, cultura e esporte - sao as unicas 

formas de revolucionar a sociedade, no entanto acreditamos que, com urn minimo de 

senso critico, sim pode haver varias que bras de paradigmas. 

E bern verdade que, ao se destruir alguns paradigmas, acabam construindo-se 

outros, mas no nosso ponto de vista, isso e inevitavel para a constitui<;ao de uma 

sociedade que seja, pelo menos, urn pouco igualitaria, uma sociedade na qual todos os 

setores tenham voz e vez ativas. Parece ut6pico, mas como diria Paulo Freire: "E 
possivel vida sem sonho, mas nao existencia humana e hist6ria sem sonho7 

". 

7 FREIRE, Paulo: Pedagogia do Oprimido. 7.• edis:ao, RJ. Paz e Terra, 1979 
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Anexo 1 

Curitiba, 23 de janeiro de 2006 

A direc;ao da Escola ............. . 

Senhor (a) diretor (a), ... ... ..... .. . por meio desta estamos convidando a instituic;ao 
de ensino que o/a Senhor (a) representa para disputar a I Copa Parana Clube de Futsal 
Inter-colegial de Curitiba a ser realizada em nossa capital no periodo de 01/04/2006 a 
2611112006. 

Estarao em disputa as seguintes modalidades: 
• Juvenil, masculino e feminino, nascidos ate 1989/90; 
• Infanto-Juvenil, masculino e feminino, nascidos ate 1991; 
• Infantil, masculino e feminino, nascidos ate 1992/93; 
• Mirim, masculino e feminino, nascidos ate 1994/95; 
• Pre-Mirim masculino e feminino, nascidos ate 1996/97; 
• Fraldinha masculino e feminino, nascidos ate 1998/99. 
Para que urn atleta tenha condic;ao de jogo, alem dos exames medicos seni exigido 

que tenha todas as notas acima ou igual a media estabelecida pela instituic;ao de ensino, 
pois esta e a proposta do PROGRAMA EU SOU 10 (formando atletas 10 e tambem 
cidadas nota 10) 

Sera cobrada uma taxa de R$ 5,00 por atleta, revertida para premiac;ao e 
organizac;ao. 

Maiores informac;oes estarao disponiveis no site www.paranaclube.com.br 

Antecipadamente agradecemos a atenc;ao dispensada e aguardamos uma resposta 
ate o proximo 17/02/2006. 

A organizac;ao. 
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