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REORDENACAO INSTITUCIONAL
DO.ESPORTE:

UMA DISCUSSAO EPISTEMOLOGICA

Eduardo Dias Mantkies *

Desde 1939 que o esporte brasileiro foi
disciplinado por uma ordem corporativa
centralizadora, burocratizante e uniformiza-
dora de ideias, sustentada, principalmente,
pela superposigao normativa da legislagão
afim e do CND as iniciativas privadas. Disci-
plina esta que objetivava enquadrar a pratica
desportiva e suas entidades numa politica de
educagao fisica eugenista e chauvinista.

Corn isso, o esporte passou a ter, co-
mo espago social, a formagao da raga con-
sonante ao carater nacionalista de entao e,
como metodologia, a modelizagâo do corpo
e da consciancia segundo o ascetismo posi-
tivista, moralista e padronizador. Sao pala-
vras de ordem dessa metodologia a educa-
gão e a sadde para a "solidariedade nacio-
nal".

A partir de 1988, corn o advento de urn
texto constitucional altamente renovador, o
corporativismo é substituido, no que tange
ao esporte, por uma ordenagao liberal bas-
tante ortodoxa, onde a centralizagäo e o
controle burocratista tendem a ser supera-
dos pelo conceito de autonomia de organi-
zagao e funcionamento, o que podera propi-
ciar a substituigao da formagao modeladora
de corpos e consciéncias por uma postura
pluralista, confrontando a disciplina a criati-
vidade, a imposigao de estereOtipos a liber-
dade. Essa transigao advern do enquadra-
mento do esporte em uma politica de edu-
cacao fisica dernoratica, passando suas pra-
ticas a ter, como espago social, a formagäo
da cidadania entendida como praxis criativa
e questionadora e, por metodologia, a re-
criagao e a descoberta pluralista do corpo e
da consciencia enquanto sujeitos da histOria
como epopeia pela "humanizagao" das rela-
vies sociais. Enquadramento que se desdo-
brara, inicialmente, numa ordem institucio-
nal que tenha como palavra de ordem a
dialatica individuo/coletividade, para o qual
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gislagâo constitucional a nivel federal, bem
como as constituintes estaduais, de forma
que a autonomia consagrada na carta mag-
na permita o redirecionamento das agancias
desportivas oficiais e privadas, seja do es-
porte selegao, seja do participagao, para os
espagos formadores que !he sac, legitimos,
sem usurpagdes e imposigdes oportunistas
ou totalitarias.

E bem verdade que essa redefinigao ja
esboga-se em espirito no inciso II do Artigo
217 da nova constituigao, que indica "a des-
tinagao prioritaria de recursos ptiblicos para
a promogao prioritaria do desporto educa-
tional", no paragrafo terceiro do referido
artigo, ao anunciar que "o Poder PLIblico in-
centivara o lazer, como forma de promogao
social", bem como no paragrafo primeiro do
mesmo artigo, ao prever que a justiga des-
portiva sera regulada em lei, o que deve ser
compreendido como forma de limitar o de-
senvolvimento do desporto selegâo ao espa-
go social das praticas desportivas como urn
todo, ou seja, a formagao da cidadania nos
termos por nos enunciados.

Assim sendo, do conjunto de normas
constitucionais destacam-se o entendimento
de que as praticas desportivas englobam
instancias diferenciadas (escolar, comunita-
ria, sindical, etc), em espectro imensamente
mais amplo que os formalizados, corn pa-
pais, limites e tratamentos sociais plurais,
mas tambern o firme entendimento de que
todas, do esporte selegâo ou participagao,
véem-se recortadas pelo objetivo maior da
"promogao social", leia-se: da formagao da
cidadania. E é tendo em mente essas duas
diretrizes basicas que a sociedade organiza-
da deve tentar interferir na regulamentagâo
do texto constitucional.

MEDIDAS CONCRETAS

Pois bem, tendo como parametro 0
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quadro conceitual exposto, buscaremos ali-
nhavar propostas de atuacao concretas, que
podem ter como terreno fertil tanto a legis-
lack) federal ordineria a ser consumada no
corrente ano quanto as constituintes esta-
tais, que se efetivareo como regulamentos
ou decodificacäo dos principios democrati-
zantes presentes no novo texto constitucio-
nal.

Comecemos nossa proposta de con-
cretizageo desses pripcipioe pelo caput do
artigo 217. Diz ele: "E dever do Estado for-
mentar praticas desportivas formais e
nio-formais, como direito de cada urn".

Se separarmos a primeira parte. da as-
sertive, aquela que observe ser "dever do
Estado fomentar praticas desportivas for-
mais e nao-formais", concluimos que o pri-
meiro esforgo da sociedade organizada no
tocante ao desporto a pressionar no sentido
de que o reconhecimento legal dessa obri-
gacio seja garantido por parcelas orgamen-
Odes federais, estaduais e municipais que
devem contemplar agendas formais e
nao-formais, do contrario o diploma sere
letra morta, mero artificio do legalismo bur-
gues.

0 referido esforco, entretanto, ate aqui
quantitativo e generalista deve ter obrigato-
riamente como limite norte conteudistico a
segunda parte da assertive, aquela que, no
nosso ponto de vista, reconceitua o trata-
mento politico e filosOfico do poder ptiblico
e da sociedade corn relacao ao espago social
das préticas desportivas, e que pode justifi-
car o incremento das mesmas enquanto es-
paco democratizante e nao o inverso. Trata-
se da parcela assertive que compreende a
expressio: "como direito de cada urn".

Essa expresser:1, que ern momento al-
gum pode ser compreendida como reifica-
gao do individuo como agente e objeto poli-
tico e social, deve ser regulamentada e des-
dobrada a nivel estadual ou municipal a
partir de uma leitura que compreenda a re-
ferida como ruptura corn o conceito euge-
nista e chauvinista de esporte, como con-
ceituageo que insere as pi-Micas do esporte
em contexto oposto a ordenagao aparelhista
de suas atividades, impedindo a instrumen-
talizaceo propagandista totaliteria e mode-
ladora das praticas e feitos desportivos, ob-
servando, de urn lado, limites de intervenceo
do Estado na organizacâo do esporte, de
outro, a obrigatoriedade do fomento plura-
lista de seu desenvolvimento, segundo ex-
pectativas legitimadas pelas agencies sociais
em sua diversidade, desde que afins a for-

maga° da cidadania nos moldes enunciados.
0 que significa:
a — Descaracterizar qualquer filiacao

entre o esporte e posturas hegemonistas ou
eugenistas de qualquer ureter;

b — lmpedir o custeio da manutengâo
de entidades desportivas, cuja carencia e re-
flexo da falta de representatividade social de
suas dinamicas operacionais e desportivas.
Custeio que dare continuidade a paternalis-
mo cujo desdobramento e a aparelhizagao
dessas entidades por parte do Estado e de
oligarquias;

c — Limitar as agencies da administra-
gao estate!, como o CND e as Secretaries de
Educacao ou Esporte, a Orgaos de planeja-
mento, definicao de politicas incrementa-
doras de programas, descentralizando as
responsabilidades executives para as esco-
las, associagOes comuniteries, sindicatos,
etc.,

d — Definir clara e firmemente as res-
ponsabilitlades do CND, das Secretarias e da
Justice Desportiva quanto ao controle das
agress6es contra a integridade humana
(violencia, doping, etc).

Mas a possivel prosseguir. Facamo-lo.
Se o conjunto de praticas desportivas em
sua totalidade deve contribuir na formageo
da cidadania democratica e pluralista, en-
quanto praxis criativa e questionadora,
bem verdade que algumas agencies ou enti-
dades promovem desporto corn esse objeti-
vo precipuo (as do esporte-participacao) e
outras (as do esporte-selegeo) devem atingi-
lo como conseqiiencia. Assim, para que a li-
beralizageo da ordem social levada adiante
pelo texto constitucional permita a redefini-
gao de papeis dos agentes sociais desporti-
vos sem superposigOes ou usurpacOes, de
acordo corn os anseios legitimos dos diver-
sos segmentos afins, e da sociedade como
urn todo, conforme anunciamos anterior-
mente, torna -se necessario, primeiramente,
cruzar os itens "a", "b" e "c" corn o inciso
"II" do artigo 217 da nova Carta Magna, que
aponta: "a destinacao de recursos ptIblicos
para a promocao prioriteria do desporto
educacional e, ern casos especificos, para o
desporto de alto rendimento". 0 que implica
em:

e — Qualificar que a expressdo "em ca-
sos especificos" refere-se a verbas oriundas
de "loterias", que inclusive sac) injustamente
tratadas como recursos pUblicos, ja que se
trata de negOcios corn clubes e entidades,
corn a utilizagäo de suas marcas, pela qual o
pagamento, arbitrariamente, neo obedece as
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taxas de mercado;
f — Garantir o empenho de verbas or-

camentarias exclusivamente para o "des-
porto educacional", que nao pode restringir-
se ao esporte escolar, devendo ser qualifica-
do em regulamentacâo como o conjunto de
praticas, programas e atividades do esporte-
participacao, ou seja, aqueles que objetivam
como prioridade a formacâo da cidadania,

g — Impedir a participacäo de atletas
do esporte-selegao nas connpetigdes de es-
porte - pa rticipac5o.

Diretrizes estas que ganham major
concretude corn o cruzamento do item "1"
corn o paragrafo terceiro do mesmo artigo
24, cuja Integra é o seguinte: "0 Poder Pd-
blico incentivara o lazer, como forma de
pronnocäo social". Raciocinio que faz corn
que a concretizacao da presaâo da sociedade
organizada, segundo o roteiro por rids pro-
posto, desdobre-se ainda em:

h — Garantir o desenvolvimento e a
criacao de programas de espOrte educacio-
nal para parcelas massivas da populagao,
atraves do repasse de verbas orcamentarias
para associagdes, sindicatos e demais enti-
dades da sociedade organizada, como forma
de promocao social (formacâo da cidadania
nos moldes enunciados),

i — Garantir que os programas de
promocäo social desenvolvidos pela Uniao,
pelos Estados e municipios englobem ou
articulem -se corn a democratizacâo do es-
porte.

Por fim, para que a redefinicao de pa-
pais das agéncias desportivas contemple
efetivamente de forma pluralista os legiti-
mos anseios dos diversos segmentos afins e
da sociedade como urn todo, a par de man-
ter o conjunto de praticas desportivas no es-
paco social que uma sociedade democratica
permite e orienta, é necessario cruzar os
itens "a", "b", "c" e "d" corn o inciso I do
artigo 217 da nova constituicâo que consa-
gra: "a autonomia das entidades desportivas
dirigentes e associacdes, quanto a sua orga-
nizacao e funcionamento". Que deve guar-
dar o seguinte significado:

j — Respeitar os incisos XVII e XVIII do
artigo 52 da nova Carta Magna, que tern
precedéncia sobre as normas do desporto,
inclusive as constitucionais, pois estao inse-
ridos em seu titulo II, "Dos Direitos e Garan-
tias Fundamentals", e que assegurann: 1) "e
plena a liberdade de associacao para fins Ii-
citos, vedada a de carater paramilitar" • 2) "a
criacâo de associacdes e, na forma da lei, a

de cooperativas independem de autorizaga-o,
sendo vedada a interferancia estatal em seu
funcionamento;

1 — Entender que a profissionalizacao
de segmentos do esporte, bem como o em-
presamento de entidades e a administricao
de destinos individuals e coletivos tendo
como pano de fundo as leis e as dinamicas
mercadolOgicas, significa, no Brasil despor-
tivo, a ruptura corn arbitrariedades e normas
anacremicas que devem ser superadas e im-
pedidas;

m — Entender que o pragmatismo
mercantilista e negocial deve ter como limite
a Mica desportiva que justifica a possibilida-
de da manutengâo das praticas desportivas
geridas pelo mercado e enquanto negOcio
no campo do esporte como formacao da ci-
dadania nos moldes enunciados.

CONCLUSAO

notar que o esforgo de regula-
mento e decodificacao proposto nesse tra-
balho consubstancia-se na tentativa de re-
conceituar o esporte a partir de principios
ideolOgicos e politicos democratizantes, se-
gundo os quais suas pi-Micas passam a ter
como espaco social a formacâo pluralista da
cidadania enquanto praxis criativa e ques-
tionadora e por metodologia a recriacao e
descoberta do corpo e da consciancia en-
quanto sujeitos da histdria como epopeia
pela "humanizacao" das relacdes socials,
tendo em vista a dialetica individuo/coletivi-
dade, ou seja, "direito de cada um"/socieda-
de. Em suma, trata -se de recuperar os avan-
cos institucionais do liberalismo a partir de
urn ponto de vista democratic°.

Em se tratando, no entanto, de uma
iniciativa de intervencao proposta ao Cole-
gio Brasileiro de Ciancias do Esporte, logo, a
urn segmento social que tem por sentido
implicit° a suas atividades a investigacâo
cientifica, cabe levantar a indiscutivel pre-
nnencia da necessidade de caminhar mais
efetivamente rumo a uma reconceituacao
nä° somente ideolOgica do espaco social e
da metodologia afim a prâtica desportiva.
Enfim, urge uma sistematizacâo tedrica des-
se campo da atividade humana, para que,
ainda que informada por principios ideold-
gicos e democrâticos, a atuacao desportiva
nao permaneca conceituada nos limites de
algum discurso doutrinario, que, democrati-
co ou nao, institui-se como norma, limitan-
do as pi-Micas e praticantes ao contexto do
estabelecido, em saberes e intervencâo tec-
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nicistas, previstos, direcionando ao status-
quo o questionamento e a criatividade que
ate the serviram como suporte.

Por fim, urge posicionar epistemologi-
camente o conjunto de saberes e de inter-
venCOes que chamamos esporte, para que,
no contexto do espaco social e da metodo-
logia em. que o colocamos, saibamos definir
seu objeto especifico de investigaceo e de
atuaceo no quadro mais geral das ciências e
do processo do conhecimento, tinica forma
de conformar quais os limites e as possibili-
dades efetivas oferecidas pelo esporte
ontologia humana no transcurso da histOria,
a forma* da cidadania e a recriacâo do
corpo e da consciancia.

Alias, os caminhos iniciais desse posi-
cionamento epistemolOoico oarecem-nos
desde ja perseguidos pelo Colêgio Brasileiro
de Ciéncias do Esporte, ao publicar em sua
revista os textos do Professor Manoel Ser-
gio, autor que mais efetivamente levanta a
necessidade dessa jornada, bem como inicia
seu enfrentamento, escrevendo atraves de
notas corn o estilo e a criatividade de Gram-
sci, para propor que a Educacao Fisica e o
esporte sejam reconceituados a partir do
universo maior da "Ciencia da Motricidade
H umana". Diz o Prof. Manuel S6rgio: "0
estatuto epistemolOgico da ciancia da motri-
cidade—humana ainda permanece demasia-
do incerto (como afinal o das demais clan-
cias do homem), mas ha de ser questionado,
nao so para por-se em duvida, como tam-
bern para penetrar ate a fonte donde se divi-
sa a ganese das significagOes. As ciancias
nao se exprimem por gestos ou por pala-
vras, mas por discursos formais e objetivos.
Uma profissao que assuma uma ciencia he
de apresentar assim urn discurso prOprio ri-
goroso, proveniente do objeto de estudo
que, epistemolOgica e institucionalmente, a
singulariza e, por fim, urn espago social on-
de ela possa provar a sua verdade, tanto ao
nivel das ciancias, como no ambito da filo-
sofia e no contexto sOcio-politico".

Donde conclui-se que, no esforgo de
participar do regulamento e da decodifica-
gao da Carta Magna, em todos os niveis, ca-
be ao Colagio Brasileiro de Ciencias do Es-
porte o papal unico e indelegavel de per-
mear as legislagOes e as instituigOes dos
questionamentos agora langados, nao ape-
nas para exercer na integridade o lugar, de
Orgäo da ciancia e nao da norma, mas tam-
barn para conquistar a solidariedade da so-
ciedade organizada no sentido de, no bojo
do processo de democratizagao relativo

regulamentacho da nova constituicho, tra-
balhar-se para:

n — Garantir espacos, recursos e arti-
culagOes para pesquisas, programas e estu-
dos relativos as Ciencias do esporte, inclusi-
ve aquelas que objetivam um tratamento
teerico e epistemolegico mais adequado e
preciso para esse campo da atividade social.




