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Resumo

0 contend° de uma politica
social e as possibilidades para sua
implementagas o guardam estreita

relagio corn os interesses e os
prbcessos politicos que däo susten-

tacão ao Estado. Este e o argumen-
to central no desenvolvimento

desse artigo.

Abstract

The contents of a social policy and
the possibilities for its
implementation are strictly
connected with the interests and
the political processes which
mantain the State. This is the main
issue in this article.   
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Introducäo

E bastante pertinente que os pro-
fissionais que se ocupam da educa-
gio fisica, do esporte e do lazer se
debrucem sobre essa questa°. Enten-
do, nessa iniciativa, a busca de uma
maior reflexão acerca da fungi° e da
atuacio do Estado. Por certo, pode-
se vislumbrar, a partir dal, urn debate
que, ao ganhar em qualidade, cons-
titua-se como referencia para a ana-
lise das mais variadas politicas

relativas a educacäo fisica, ao es-
porte e ao lazer que cotidianamente
perpassam nossa atuacao profissional.
Ainda nalo conseguimos construir urn
adimulo necessario para nossa par-
ticipagao e/ou interferencia nos pro-
cessos de formulacao e implemen-
tagao de politicos pnblicas. Acrescen-
te-se a isso o fato de que awes isola-
das tern substituido os processos de
coletivizagio, publicitagao e, conse-
qUentemente, democratizagio dos
debates de onde deveriam emergir
nossas proposicOes, tanto no que diz
respeito as formas de participacao nos
processos de consolidacao de politi-
cos, quanto no que tange ao conten-
do das mesmas. Em tais circunstin-
cias tern sido bastante comum a "au-
tonomia" do poder ptiblico no trato
das questOes relativas a educagio fi-
sica, ao esporte e ao lazer ou, entao,
o estabelecimento de parcerias entre
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o Estado e alguns grupos especificos
de interesse. Nos dois casos, o que
em geral se observa a que as politicas
em desenvolvimento nao respondem
as necessidades que estão colocadas
para a consolidagäo de urn Estado
democratic°, popular e capaz de ga-
rantir justiga e eqUidade ao pleno
exercicio da cidadania.

Nas consideragOes a seguir,
problematizo o processo de evolugio
do Estado Moderno a partir da
emergencia dos direitos sociais como
parte integrante da cidadania e a con-
seqnente responsabilidade do poder
ptiblico pelo desenvolvimento de
politicos setoriais capazes de garan-
tir, a todos, o "direito de participar,
por completo, da heranga social"
(Marshall, 1967). Mais adiante rela-
ciono tais consideragOes corn a
tematizacao da educacio fisica, do
esporte e do lazer como panes inte-
grantes da esfera pnblica estatal bra-
sileira.'

0 Estado Moderno e o
percurso de incorpora-
cfio das politicas sociais.

0 contend° de uma politica soci-
al, bem como as possibilidades para
sua implementagalo, guarda estreita re-
lacao corn a natureza do Estado que,
em outros termos, significa a forma
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como se processam os arranjos politi-
cos que (he dao sustentagao. Estes, por
sua vez, interferem na selegao de pri-
oridades para a alocagao dos recur-
sos pliblicos, que sao extraidos da
populacao e que a ela deveriam
retornar, redistributivamente, na for-
ma de programas e servicos pliblicos.

Nos sistemas politicos democrati-
cos, a promocäo da igualdade e da
justica constitui a justificativa funda-
mental do desenvolvimento de politi-
cas sociais, entendidas como estrate-
gia pUblica de redistribuigao de ren-
das. Entretanto, o que se observa e
que essa fungao redistributiva do Es-
tado encontra-se comprometida,
medida que a utilizada como mero
recurso de barganha nos processos de
legitimagao politica ou como mecanis-
mo de intervengao na vida social,
muitas vezes, subordinada a lOgica ca-
pitalista da acumulagao.

0 que hoje consideramos como
direitos sociais pressupOe a garantia e
a provisào, por parte do Estado, de
polfticas capazes de dar suporte ao
bem-estar de todos os cidadaos. Os
conteiidos ou as areas sociais implica-
dos na promogao do bem-estar social
constituem direitos minimos e univer-
sais, conquistados historicamente.
Devem ser compreendidos como uma
construgao decorrente dos mtiltiplos
conflitos e interesses que legitimam as
chamadas democracias capitalistas
contemporaneas.

Vale lembrar que o Estado liberal
classic° nao compreendia a realiza-
cao de direitos sociais como uma de
suas atribuigOes. Ao contrario, para
o pensamento liberal, qualquer acao
social do Estado era criticada e en-
tendida como uma atitude
paternalista do poder, que ajuda e
tutela os mais fracos (Coutinho,
1989).

Esse Estado liberal minim°, que
excluia de sua agenda os direitos so-
ciais, pronunciava-se como arduo
defensor dos direitos civis, principal-
mente do direito de propriedade.
Apresentava tambem restricoes aos
direitos politicos. Normalmente, os
cidadaos considerados possuidores de
direitos politicos eram aqueles que se
encontravam na categoria de pro-
prietarios.

Essa situagao do Estado altera-se
profundamente pelo continuo pro-
cesso de expansao dos direitos politi-
cos e sociais, ocorrido fundamental-
mente no seculo XX. Embora a or-
dem em que se processaram tais mu-
dangas mereca ser analisada em cada
especificidade — ja que a trajet6ria de
cada Estado-Naga° apresenta parti-
cularidades relativas aos arranjos es-
tabelecidos, aos periodos hist6ricos e
ao grau de influencia dos diferentes
atores sociais e politicos neles envol-
vidos — o que aqui possui relevancia
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e merece destaque é o fato de que as
mudancas ocorridas apontaram para
o fim do carater restrito do Estado.

A conquista de novos direitos e a
conseqiiente ampliaga'o da ideia de
cidadania impuseram ao Estado uma
reformulacáo permanente em sua
pauta de seletividade, ou seja, os in-
teresses representados pelo Estado,
bem como a justificagalo para a in-
clusio de novos conteCidos na agen-
da pilblica, sofreram significativas al-
teracoes.

Assim, nas democracies contem-
por'ineas, näo a mais possivel corn-
preender o sistema de dominagio
politica como urn reflexo imediato das
estruturas sOcio-econOmicas, onde a
representagao de interesses restringe-
se a.. manutencão dos interesses dos
proprietirios dos meios de producio.
0 espaco politico ampliou-se para a
representacäo e a defesa de novos
interesses. 0 Estado Moderno incor-
pora, em suas atribuigries, novas de-
mandas surgidas a partir de impor-
tantes conquistas das classes subalter-
nas, que se constituiram, em seu pro-
cesso de organizacao, como sujeitos
politicos leg,ftimos, capazes de repre-
sentar diferentes interesses. Como
exemplifica Coutinho,

... a diminuicio pmgressiva da joma-
da de trabalho, ate a sua fixacäo em
oito horas, é um avanco substantivo

dos direitos socials. (..) Essa vitOtia é
impottante, entre outras coisas, porque
indica urn &-o novo: a possibilidade
de, no interior da ordem butguesa, ain-
da sob a dominagao de um Estado
capitalista, ter lugar a representacio de
interesses (ainda que patriais) das clas-
ses subaltemas, corn a conseqiiente
formulag.lo de politicas que respon-
darn a demandas pro 	 dessas
classes. (...) 0 jogo ji nio é mais de
soma zero. E isso que cria o espago
econOmko para concessOes, ou seja,
para que 170v05 interesses se 6gam re-
presentar na formulagäo de politicos
estatais. (1989, p. 54).

Embora a disputa pela represen-
tacão de interesses junto ao Estado
se configure, nas democracies con-
temporaneas, como urn jogo de soma
varia.vel, não devemos perder de vis-
ta que o processo de acumulagio
privada e ainda urn ponto de refe-
rencia para o poder estatal. Em soci-
edades capitalistas, o Estado demo-
crâtico encontra-se numa relacão de
dependéncia estrutural do capital
(Offe, 1984). A possibilidade de rea-
lizacão de novos interesses, al inclu-
indo a promocao do bem-estar pelo
Estado, implica a participagáo 'dos
capitalistas, tanto no processo de ele-
vagao da produtividade quanto no
momento da definicao das regras re-
lativas a distribuigão dos ganhos. Se-
gundo Przeworski (1989), essa cor-
relacio de forcas, baseada em con-
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cessOes, configura-se como as "ba-
ses materiais de consentimento", que,
estabelecidas entre capitalistas e tra-
balhadores, deram sustentagio
construcão das social-democracias.

Tais questOes tornam evidente a
existencia de limites concretos a aber-
tura do espaco politico para a cres-
cente representagao de novos inte-
resses. Se, por um lado, os avancos
caminham no sentido de que as tro-
cas sociais de mercadorias encon-
tram-se politizadas e, portanto, vul-
neraveis aos confrontos politicos de
interesses, por outro, não podemos
perder de vista que a 16gica capita-
lista da acumulacio atua como ele-
mento de peso no ordenamento do
sistema politico institucional.

0 percurso de incorporagio das
polfticas sociais na pauta do Estado
e, sem diivida, uma trajet6ria positi-
va, embora sua plena realizacao en-
contre-se ainda comprometida pelos
limites aqui apresentados. Numa lin-
guagem metafOrica, poderiamos di-
zer que, num primeiro momento, o
jogo nao tinha muita gram, pois o
resultado era sempre conhecido. Urn
time sempre ganhava, o outro sem-
pre perdia, e o juiz era "ladrao", api-
tava sempre a favor dos ganhadores.
Os perdedores concluiram que assim
não jogariam mais e, sem eles, rao
haveria jogo. Num processo de gran-

des conflitos, tentaram estabelecer
novas bases para as disputas. Regras
foram instituidas, e o juiz, como me-
diador dos confrontos, deveria ga-
rantir que o jogo acontecesse pelas
regras estabelecidas. Nesses novos
termos, o resultado do jogo ora fa-
vorece um time, ora favorece o ou-
tro. 0 "dono da bola", porem, e ain-
da aquele antigo time de vencedores
e, sem bola..., tambern não ha jogo.
A incerteza em relacao aos resulta-
dos tornou o jogo mais atraente, mas
a chantagem dos donos da bola con-
tinua comprometendo a "limpeza" do
jogo e a integridade do juiz.

Apresentados esses elementos
gerais relativos ao processo de am-

da intervencao do Estado,
que se consolidou, historicamente,
como uma decorrencia da
universalizacão da participagão na
construcao dos interesses politicos e
sociais, passarei, agora, a problemati-
zacao das possibilidades da educagao
fisica, do esporte e do lazer no con-
junto dos milltiplos interesses que ori-
entam, hoje, os processos politicos e
as awes do Estado.

A educacfio fisica e as
politicas sociais.

Se analiso a educagão fisica como
componente curricular ou contend°
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escolar, compreendo que as politicas
relatives a mesma nao deveriam ser
formuladas ou implementadas de for-
ma isolada, embora essa tenha sido a
pratica mais recorrente ao longo da
histOria da educacao fisica brasileira.
Ao contrario, deveria ser desenvolvi-
da como parte integrante e legalmen-
te constitutiva do setor educacional.
Nesses termos, ao compreender a
educacao como urn direito social,
compreendo a educacao fisica como
elemento deste conjunto. Por conse-
q0encia, a no interior das lutas e dos
embates relativos a formulacio e
implementnao das politicas ptiblicas
para a educacao que a educacao fi-
sica necessita ser legitimada.

Por outro lado, a dimensäo
educativa da educacao fisica, o seu
fazer pedagOgico, rao precisa se res-
tringir ao espaco escolar ou da edu-
cacao formal. Sua realiznáo pode
estar articulada ao desenvolvimento
de diferentes setores de politicas so-
ciais. Para alem das ja freqUentes
vinculnOes ao esporte e ao lazer é
possivel visualizar o dialog° e a par-
ceria da educnOo fisica corn politi-
cas setoriais de desenvolvimento so-
cial, satide, meio ambiente, cultura
entre outras. Necessario se faz refle-
tir acerca dessas insercOes para que
as mesmas nä° se estabelecam por
mecanismos heteranomos de
legitimnao que reduzem a importan-

cia social e pedag6gica da educacao
fisica a sua condicao de meio para
realizacao de fins externos a ela
(Bracht, 1991). Essa dimensio utili-
taria tende a dificultar a compreen-
sào da educacao fisica como urn bem
cultural historicamente construido e
passive! de ser entendido como di-
reito de todos.

Estou tratando aqui das interfaces
entre diferentes politicas. Tal perspec-
tive aponta para a ruptura corn a ideia
de que a educacao fisica, associada
unicamente ao esporte, precise pos-
suir seu "castelo" prOprio no interior
do Estado. Se esse padrOo de inset--
ca. ° tambem pode ser identificado na
histOria da educacao fisica brasileira,
o momento atual, bem como a pro-
ducäo acadernica do setor, aponta
para a necessidade de construcão de
novas formas de comunicacao e de
internäo.

Por certo, tais consideracoes re-
lativas as interfaces entre diferentes
politicas cabem, nO° 56 para a edu-
cacao fisica, mas tambem para o es-
porte e o lazer. Os principios funda-
mentais seriam os mesmos. Todavia,
para alem de tal reflexão, considero
pertinente problematizar tambem
outros aspectos que estão colocados
para a relnão Esporte/Lazer e Esta-
do, a partir dos processor de
institucionaliznäo destes setores nos
diferentes niveis do poder pUblico.
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0 esporte/lazer e as poli-
ticas sociais

0 processo de intervencao do
Estado nos setores de esporte e lazer
diluiu os contornos dessas esferas de
ae -io, de forma que os interesses e
necessidades ai representados nä°
podem mais ser considerados como
intocaveis ou pertencentes ao domi-
nio privado de alguns grupos. Tam-
bem o direito ao esporte e ao lazer
nao pode ser imediatamente deduzi-
do das relagOes de dominacao decor-
rentes da disjuncâo das classes eco-
nomicamente definidas, em que, em
tese, apenas as classes dominantes
possuiriam tempo livre disponivel para
usufruirem de tais atividades.

Assim, não se torna plausivel ex-
plicar o poder politico que permeia
estes setores apenas pela reproducao
direta da dominagio econenica.
Dado o pluralismo de interesses e
necessidades que giram em torno do
esporte e do lazer, torna-se mais com-
plex° o esforco de identificacao das
barreiras institucionais que excluem
este ou aquele grupo, deste ou da-
quele direito. Acrescente-se a isso o
fato de que, nos sistemas politicos
democrâticos, todos os setores pos-
suem, pelo menos potencialmente,
chances iguais de representacao po-
litica.

Se concordamos com tais premis-
sas, como explicar, então, o fato de
que determinados interesses conse-
guem efetivamente se fazer represen-
tar no sistema politico, corn conse-
qiientes desdobramentos para a acio
do Estado, enquanto outras necessi-
dades nâo possuem acesso
institucional, ficando reduzidas a lu-
gares secundarios ou, muitas vezes,
so encontrando respaldo em meios
näo politico e ideolOgicos?

Se a construe -à° de um Estado
democrâtico, flexivel, poroso e capaz
de se apresentar como expressäo

institucional da pluralidade de inte-
resses e necessidades existentes na
sociedade e ainda um projeto a se
realizar para o setor de esporte e lazer
no Brasil (e para os demais setores
tambem), vale considerar os impasses
e as perspectivas que hoje se apre-
sentam para tal. Aqui, recorro nova-
mente aos argumentos de Offe (1980)
relativos aos condicionantes presen-
tes na realizagäo de sistemas sociais
em democracias capitalistas. 0 autor
considera necessario analisar as ca-
pacidades de organizacao e de con-
flito de que uma necessidade social —
no caso, o esporte/lazer — pode dis-
por, para se fazer representar junto
ao Estado, de modo que o poder
pCiblico promova sua institucionali-
zacao em bases democraticas.
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No que tange ao esporte na rea-
lidade brasileira atual, conseqiiencia
do que foi normatizado pela "Lei
Zico", posso afirmar que aqueles in-
teresses que se relacionam corn o es-
porte como urn setor produtivo e de
bases mercantis sir) os que tem con-
seguido fazer-se melhor representar
no interior do Estado, pelo menos no
que diz respeito ao ambito federal. A
composigio do Conselho Superior
de Desportos — CSD por exem-
plo, e uma inequivoca comprovacao
de tais afirmagOes. Nele se encon-
tram representados apenas os interes-
ses esportivos voltados para o alto ren-
dimento esportivo e econOmico
(confederagOes, clubes, atletas, em-
presas, imprensa, etc.). No existem
representacaes que defendam o es-
porte como uma necessidade ou di-
reito social.

Segundo Offe, a representagio
politica de uma necessidade social
que diga respeito a totalidade dos in-
dividuos possui maiores dificuldades
em sua capacidade organizacional,
medida que nao corresponde a gru-
pos funcionais especificos e nao limi-
ta os seus demandantes a condicio
de sujeitos econOrnicos. Este 6, sem
dtivida, urn dos elementos
explicativos das condicOes politicos
em que se encontra hoje os setores
de esporte e lazer no Brasil. Em seu
interior, nao se organizaram ainda

representacties que tematizem e de-
fendam tais atividades coma direitos
socials.

Em sua construgao analitica, o
autor tambem considera que, em
determinadas circunstancias, alguns
grupos especificos, quando envolvi-
dos corn esta ou aquela necessidade
social, em lunge...0 de interesses pro-
fissionais, tem-se apresentado como
organizacOes potencialmente capa-
zes de interferir junto ao Estado, de-
sequilibrando a composicao de for-
gas que privilegia a priorizacao dos
interesses mercantis. Nessa perspec-
tiva, vislumbram-se, a meu ver, cami-
nhos e estrategias capazes de contri-
buir no processo de democratizagão
do esporte e do lazer. A realidade
brasileira tern mostrado que alguns
avancos arduamente conquistador
em setores como Satide ou Educa-
gel°, por exemplo, contaram corn o
empenho organizativo e corn proje-
tos politicos concebidos por profissi-
onais que atuam nesses setores e que
defendem sua real institucionalizagao
como direitos sociais. Se tais possibi-
lidades tambem se apresentassem
para o setor de esporte/lazer, acredi-
to que seriam componentes capazes
de viabilizar uma substantiva incerte-
za em relacao aos resultados do jogo,
conferindo-lhe assim, matizes mais
democraticos.
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Concluindo...

Os profissionais envolvidos corn
a educacao fisica, o esporte e o lazer,
bem como as entidades organizativas
que os representam, precisariam ser
convencidos da necessidade de sua
insercao nesse jogo. Para tanto, seria
fundamental rever a critica simples e
compulsiva ao Estado como
reprodutor de desigualdades socials
e caminhar no sentido da construcão
de urn Estado que fosse capaz de se
apresentar como espaco poroso e
receptivo a tensäo existente entre di-
ferentes interesses. Se tais proposicOes
apontam para a defesa de urn certo
corporativism°, isso nao se deve
apresentar como elemento impediti-
vo. A realidade atual indica sua ne-
cessidade. A ausencia de projetos
politicos democraticos e fundamen-
talmente igualitarios para esses seto-
res tern sido uma constante em sua
trajetOria polftica, facilitando, inclusi-
ve, o transit° dos interesses que de-
fendem o caminho da selecao, da
exclusao e dos particularismos
(Linhales, 1996).

Tais proposigiies apresentam-se
como uma alternativa, ainda que par-
cial, para o enfrentamento das desi-
gualdades que perpassam a constru-
cäo institucional da democracia em
sociedades capitalistas. Apontam para
o controle ptiblico da acao do Estado

e, ao mesmo tempo, preservam a au-
tonomia organizativa da sociedade.

Tais consideracOes, por conse-
apontam tambem para a ne-

cessaria revisao dos paradigmas
adotados nas analises relativas aos
padreies de relacionamento do Esta-
do corn os setores em questa°. Pers-
pectivas funcionalistas tendem a
supervalorizar processos adaptativos
e compreensOes macro-estruturais,
desprezando, assim, a intenciona-
lidad.e dos atores e, conseqiiente-
mente, as possibilidades de que o
conflito seja o elemento central na
analise do jogo. E esses elementos sac)
fundamentals para que os grupos se
posicionem, estrategicamente, em
defesa de seus interesses.

Acrescente-se a isso o fato de que
as representacOes neo-liberais, que
hoje adentram o Estado Brasileiro,
se posicionam numa perspectiva
conflitualista, atentas a mobilizacao
social e politica, e demandando do
Estado regulacOes minimas, relativas
a equalizacao das imperfeicOes de
mercado que os afetam. Tal cons-
tatacao pode ser ratificada, por
exemplo, nas barganhas entre grupos
liberalizantes e conservadores, res-
ponsiveis pela conducao do proces-
so de reformulacao da legislacao es-
portiva brasileira, pOs-88 (Linhales,
1996).
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Assim, inserir-se nesse jogo pres-
supOe reconhecer as relacties de for-
gas conflitivas estabelecidas entre di-
ferentes interesses politicos e tambem
atentar para o fato de que o estabele-
cimento (ou nao) de uma politica so-
cial apresenta-se como resultado dos
problemas e necessidades que ganham
legitimidade no Estado, a partir de
press6es e mobilizagOes. Tais principi-
os analiticos sao contribuicOes que tern
sido gestadas no interior de aborda-
gens marxistas-conflitualistas (ou neo-
marxistas) a medida que as mesmas
passam a reconhecer e tematizar o
peso dos fatores de ordem politica no
processo de consolidagio das demo-
cracias capitalistas.

Por certo, tais caminhos acabam
por funcionar como estrategias
legitimadoras do capitalismo, visto que
os mecanismos democrâticos de re-
presentacao de interesses tendem a
reforcar o comprometimento dos gru-
pos demandantes corn o sistema. Se,
por urn lado, esse fator apresenta-se
como urn dilema a superagao do ca-
pitalismo, por outro lado, evidencia
que este e o jogo real hoje
(Przeworski, 1989). 0 caminho de-
pendera das escolhas que os sujeitos
envolvidos corn a educacao fisica, o
esporte e o lazer considerarem as mats
pertinentes. Os interesses existentes
definirao as bases para a solidarieda-
de ou para a exclusao.

Notas

1 Parte dos argumentos utilizados neste
artigo foram desenvolvidos em minha
dissertacao de mestrado intitulada A
trajetOria politica do esporte no Brasil:
interesses envolvidos, setores
dos., defendida em margo/96 junto ao
Programa de P6s-Graduacao em Cien-
cia Politica/FAF1CH-UFMG.
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