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ESPORTE E SOCIOLOGIA *

Mauro Betti **

Grosseiramente, podemos definir a
Sociologia como a Ciancia que estuda as
relageles socials entre os homens, ou seja,
como ales se organizam socialmente para
produzir bens, para transmitir cultura e para
garantir a sobrevivancia e a reprodugäo da
prOpria sociedade, analisando tanto a esta-
bilidade como a mudanga social. Algumas
formas sociais, que se tornam relativamente
duradouras numa certa cultura e num certo
periodo histOrico (Buckley, 1971) e que aten-
dem a certos requisitos sac) chamadas de
InstituigOes Sociais (Berger & Berger, 1980).
Dentre alas podemos incluir o Esporte, con-
siderado uma instituicao social autOnoma no
mundo moderno, diferentemente das socie-
dades erroneamente chamadas "primitivas",
onde jogos e praticas corporais estavam in-
timamente associadas a religiâo (Liischen &
Weis, 1979). 0 esporte moderno tern sua or-
ganizagao prOpria, normas, valores e autori-
dades, aos quais os participantes tern que se
sujeitar.

Para que se tenha uma ideia da im-
portäncia da instituicao social chamada "es-
porte" no mundo atual, apresentaremos al-
guns dados: os Jogos Olimpicos de Mon-
treal, em 1976, tiveram urn ptiblico teles-
pectador de 1 bilhäo de pessoas (Pereira,
1980), em 1972, o ntimero de esportistas re-
gistrados nas federacifies de especialidades
olimpicas era de 250 milhOes em todo o
mundo (Krawezyk et alii, 1979), na Franca
existem cerca de 6 milhOes de atletas ama-
dores (Dumazedier, citado por Daminelli
1984) no Brasil, o assunto Educagao Fisi-
ca/Esporte/Recreagbo era o quarto tema da
programacao das estacOes de radio no Bra-
sil, o quinto na televisâo e o primeiro no
setor de jornais em 1969 (Brasil, Ministêrio
do Planejamento e Coordenagao Gera!, Mi-
nisterio da Educagäo e Cultura, 1971). E pro-
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vavel que os Jogos Olimpicos de Seul te-
nham sido assistidos por mais de 2 milhOes
de pessoas atraves da televisäo, uma au-
diencia jamais alcangada por qualquer
evento na histOria da humanidade. Esta
a tendancia mais evidente do esporte na so-
ciedade atual: tornar-se uma forma de es-
petaculo, como o teatro e o cinema. Os
atletas sac) atores de alta capacitacâo psico-
motora, que exibem suas habilidades e sua
arte para as multidOes. No capitalismo, o
esporte a hoje uma importante forma de ati-
vidade econOmica, atraves da inthistria do
material esportivo, da midia, etc. Mesmo os
paises socialistas nao escapam a esta di-
mensäo comercial do esporte. !Daises do
leste europeu, inclusive a Uniao Soviatica,
tern transferido atletas para paises capita-
listas, e o dinheiro, segundo os noticiarios,
rateado entre a Federagao da respectiva
modalidade, o clube, o atleta e o Partido
Cornunista. A Alemanha Oriental tern finan-
ciado o esporte olimpico atraves de mer-
chandising, tendo o volume de recursos
obtidos por este meio alcangado a cifra de
130 milhOes de marcos (Ncz$ 17,5 milhOes)
no ano de 1988 (Alemanha... publicidade,
1988). Eventos como os Jogos Olimpicos
movimentam bilhOes de dOlares na econo-
mia mundial (Betti, 1984). 0 esporte, por-
tanto, nao esta envolto numa redoma de vi-
dro, reflete caracteristicas da sociedade na
qual esta inserido, e corn ela interage. Al-
guns autores (e. g. Bracht, 1986; Brohm,
1978; Laguillaumie, 1978) consideram que,
na sociedade capitalista, a natureza do es-
porte a intrinsecamente burguesa e reflexo
das categorias do sistema capitalista indus-
trial.

A Sociologia do Esporte busca desen;
volver teorias capazes de explicar a acao
os comportamentos no campo esportivo,
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assim como a estrutura, a fun* e os valo-
res sociais promovidos por esta instituicao, e
contribuir para a pratica social do esporte,
subsidiando a tomada de decis6es socio-po-
liticas que dizem respeito ao esporte (Ws-
chen, 1970, Liischen e Wis, 1979, Seban,
1976).

Este esporte do qual estamos falando,
cuja origem remonta ao seculo XIX, quando
foi organizado e institucionalizado pela bur-
guesia inglesa emergente da Revolucäo In-
dustrial, tern caracteristicas muito prOprias,
que refletem seu percurso ao longo deste
sêculo. 0 termo "esporte" é hoje utilizado
para denominar uma grande variedade de
atividades e comportamentos, que vao, se-
gundo McIntosh (1975)1, do alpinismo
pratica do amor, o que gera confusio, difi-
culta seu estudo e Ieva a decisifies sOcio-po-
liticas inadequadas.

Os sociOlogos tem-se ocupado larga-
mente em definir e caracterizar o esporte,
diferenciando-o do conceito mais amplo de
"jogo" (e.g. Brohm, 1976, Edwards, 1973,
Luschen, 1972; LOschen & Weis, 1979, Meier,
1981). Caracteristi_cas comuns a estas defini-
cOes sao: competicao, hierarquia social, ren-
dimento maxim°, busca da vitOria, regras
precisas e universais e recompensa extrinse-
ca. 0 pouco espaco disponivel neste texto
nao permite urn esclarecimento maior sobre
estas caracteristicas, (1) mas destacaremos a
6Itima delas. A existéncia de recompensas
exteriores ao espaco esportivo propriamente
dito (por exemplo, dinheiro, prestigio social,
fama, etc.) é urn fator determinante da es-
trutura interna e das influancias externas no
esporte — este esporte institucionalizado, fe-
derative, formal, olimpico, que denomina-
r,emos "esporte de alto rendimento" (EAR).
E principalmente a existancia desta recom-
pensa extrinseca que distingue, sociologi-
camente falando, urn jogo de volibol dispu-
tado na praia entre amigos e o volibol dis-
putado nos Jogos Olinnpicos. Embora o
EAR tenha uma origem I6dica (do Iatim lu-
dus, jogo), no sentido atribuido por Huizin-
ga (1971), quer dizer, uma atividade livre,
que foge a vida cotidiana, desligada de in-
teresse material, praticada em limites espa-
ciais e temporais prOprios, ele é contudo
uma forma de jogo transformado (Feio,
1978), que foge a estas caracteristicas I6dicas
mais puras. 0 valor inicialmente naturalista
e utilitarista do esporte dos seculos XVIII e 
(1) Sobre o assunto, ver BETTI, M. Esporte, Educacito e Soda-

bilizacao: algunas reflex6es a luz da sociologia do esporte.
Kinesis. 4(1): 31-43, 1988, onde se discutem tamb6m im-
plicagOes educaclonais destas caracteristicas.

XIX perdeu sentido quando o aperfeigoa-
mento da capacidade e da forma corporais
passaram a ser qualidades desejadas nao
apenas por razOes pessoais, mas tambern
sOcio-culturais (Krawezyk et alii, 1979).
Existe uma constante tenclancia social de
transformar o jogo ern esporte. Veja-se
exemplos recentes do volibol de praia e do
skate.

Por outro lado, o homem procura na
competicâo esportiva o prazer de sentir-se
fisica e moralmente forte, de ultrapassar-se,
de superar os obstaculos e vencer o adver-
s6rio. Ninguern entra num jogo (mesmo
considerado em seu aspecto ludico mais
puro) para perder, se alguêm fizer "corpo
mole" a competicâo "perde a grata". Mas
em conseqiiência da quantidade de esforco
dispendido, do gosto crescente pela vitOria e
das recompensas que dela advarn, pode-se
facilmente pender para a busca da vitOria a
qualquer preco, para a desonestidade, a
violencia, a dopagem, etc. (Belbenoit, 1976).
O use destes recursos esti na lOgica do
EAR, onde o rendimento maxim° e a busca
da vitOria tendem sempre a tornar-se fins
em si mesmos. Num momento de lucidez no
jornalismo esportivo, Gonsalves (1988) afir-
mou, corn relacâo ao caso Ben Johnson: "0
atleta dopado nao é uma aberracao dentro
de urn sistema Iimpo. Ele é o produto mais
bem acabado deste meio. Ele nao fez mais
do que levar as 6Itimas conseq6ancias o
objet ivo olimpico. Johnson é o herOi de
Seul". (p.A-18). Esta tendancia interna pode
ser exacerbada por fatores externos (inte-
resses politicos, econOrnicos, press& da tor-
cida, etc.), e a conjuncao de ambas levam
crescente tecnificacâo do esporte, aos ins-
trumentos de medicao cada vez mais preci-
sos, a sofisticacao do material esportivo (por
exemplo, a vara de fibra de vidro no Atle-
tismo), culminando corn a criacao da "clan-
cia do treinamento desportivo". Condicães
sociais e politicas externas elevaram o con-
tetido simbOlico do EAR, ou seja, os es-
portistas nä° sac) apenas individuos, mas
representantes da flack) e do Estado
(Krawczyk et alii, 1979). 0 capitalismo en-
gendra ideologicamente uma justificativa
atraves do principio do rendimento e da
competicao em condicOes de igualdade
(Webb, 1969), e o socialismo pela "formacâo
do homem comunista" (Pye, 1986).
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Esta crescente necessidade de inves-
timento gerado pelo EAR podere lever a urn
conflito de valores, pois ha tambem uma
crescente consciOncia da sociedade de que
seus recursos sec) limitados e precisam ser
apticados ern areas prioriterias (LOchen &
Weis, 1979). Outra questa° etica diz respeito
a crescente necessidade de especializacao
precoce no ambito do EAR. Criancas a partir
de 8 ou 9 anos ja tern suas potencialidades
destacadas e submetidas a especializacio
e treinamento precoce. Arrancadas de seu
mundo infantil, sac) submetidas as normas,
valores e propOsitos de uma organizacao
adulta, dirigida por adultos. A exata exten -
se° deste fenOmeno, suas consecitliOncias
psicolOgicas e sociais precisam ser investi-
gadas. 0 EAR consome urn largo period() de
tempo na vide dos atletas, e nä° necessa-
riamente esta vivencia sere 6til pare a vide
social do individuo. Estudo realized° no Ca-
nada corn ex-atletas olimpicos detectou difi-
culdades na transigeo da posicao de atleta
internacional para cidadeo comum, e reco-
mendou a criacao de urn programa gover-
namental de apoio aos ex-atletas que in-
cluisse ajuda financeira, aconselhamento e
colocacao profissional (Werthner, 1986).
Estudo semelhante concluiu que os ex-atle-
tas olimpicos poloneses tendem a permane-
cer no topo da hierarquia social de prestigio,
mas tal se deveu as suas prOprias aspira-
cOes, que cresceram e se consolidaram atra-
yes do EAR, e ao born nivel educacional que
tinham ao abandonarem suas carreiras es-
portivas (Pawlak, 1984).

Outra questa° importante diz respeito
a democratizacao da pratica esportiva. 0 re-
crutamento para o EAR somente pode dar-
se entre os individuos dotados de extraordi-
nerias aptidOes, o que o torna seletivo e ex-
cludente de grandes parcelas da populace°.
0 esporte é hoje em muitos paises uma pra-
tica restrita aos jovens de classe media e al-
ta, embora difundida em todas as camadas
sociais. 0 consumo exclusivamente passivo
do esporte atinge todos os grupos sociais, e
é marcante nas classes mais pobres, as
qua's, em especial na America Latina, vOem
no esporte urn meio de ascensäo social.
Embora nao haja dados conclusivos dispo-
niveis, é aparentemente o caso do futebol no
Brasii

Pode-se certamente argumentar que o
EAR e seus idolos estimulam a pratica do
chamado "esporte de masse". Este, contu-
do, a urn axioma, ou seja, uma verdade pre-
estabelecida, sem comprovaceo. Acredita-

mos que nao basta desenvolver urn deles
pare que o outro automaticamente tarnbem
se desenvolva. Ou se investe adequada-
mente nos dois, ou nao se desenvolve nem
urn nem outro, pois eles tern objetivos,
clienteles e sarganizacOes socials diferencia-
das (Belbenoit, 1976; Krawczyk et alii, 1979).

Apesar de seu papel de destaque na
sociedade moderna, o esporte nao etc o
conjunto das necessidades e potencialidades
fisico-motoras do homem, e por isso nao
deve contrapor-se a outros campos da edu-
cacao fisica, como a educaceo para a higiene
e para o lazer, onde se lida corn "as ques-
tOes preventives e de manutenceo de urn
eqUilibrio ecolOgico entre a existencia bio-
social do homem e de seu meio" (Krawczyk
et alii, 1979). A propagagio da atividade fisi-
ca nao pode, portanto, restringir-se parti-
cipacLo, ativa ou passive, no esporte. Em
paises como a Franca e a Australia, estudos
detectaram uma mudanca nos valores cul-
turais relacionados as atividades fisicas, do
rendimento e da instrumentalizacâo do cor-
po, como é o caso do esporte, para a ex-
pressio e a individualidade (Dumazedier,
citado por Daminelli, 1984; Watson & Collis,
1982).

A nosso ver, a principal contribuicao
da Sociologia do Esporte para a tomada de
decisOes sOcio-politicas a apontar para a ne-
cessidade da adocao de uma politica e pro-
grama de ace° em Educaceo Fisica/Esporte
baseado num modelo que considere dife-
rentes sistemas sociais de pratica de ativida-
des fisicas, corn finalidades e estruturas au-
t6nomas, mas coordenados entre si, aten-
dendo a uma pluralidade de interesses e ne-
cessidades, da crianca ao idoso, passando
pelo portador de deficiencies fisicas. Esta
politica é de responsabilidade do Estado e
de todas as instituicOes sociais que lidam
corn a saCide, assistencia social, educacOo,
culture e lazer.
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