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0 presente artigo constitui urn documento de
trabalho. Ele deriva de- trabalhos anteriores sobre a
evolucdo do esporte e do lazer, sobre o esporte en-
quanto area reservada masculina e sobre o vandalismo
ligado ao futebol 2 . Naqueles, nos interessóvamos mais,
diretamente ou indiretamente, pelos esportes e pelos
contextos esportivos enquanto lugares socialmente
aceitos para o ensino, a expressao e a perpetuacdo dos
habitus (ou maneiras de ser), das identidades, do
comportamento e dos ideals masculinos. No presente
artigo, entretanto, nas desejamos ampliar nosso campo
de estudo e proceder a uma analise preliminar de
certos aspectos nao apenas do esporte e da masculini-
dade, mas tambern do esporte e da feminilidade. Em
suma, queremos adotar uma abordagem relacional
mais explicita e mais evidente.

Essa ampliacao de nosso campo de estudo nao
constitui uma passagem sObita para o campo das
relacaes entre os sexos. Enquanto socialogos das
"configuraciies", utilizamos uma perspectiva dinamica
fundamentalmente relacional centrada no estudo dos
processos socials no tempo, e na busca de emergénci-
as, de continuidade, de ruptura e de progressao nas
cadeias e redes de interdependOncias ("figuracOes")3.

Nessa Otica, as relacOes entre os sexos vörn
constituindo urn de nossos principals campos de estudo
desde os anos 70, com p o reconheceu Suzan J. Birrell
em 1988: "0 artigo de 1973 de Kenneth Sheard e Eric
Dunning intitulado The Rugby as a Type of Male Preserve
merecia respeito por se tratar de urn estudo sobre uma
sub-cultura, mas comp ele se concentrava de forma tao
clara sobre os homens, as especialistas feministas nä°
souberam reconhecer plenamente sua importancia
enquanto nao perceberam que as relacties entre os
sexos constitufam, na verdade, o verdadeiro assunto
desse estudo°.

Nossos trabaihos anteriores centraram-se sobretu-



1986, p. 265-287; ---. The
Emergence of Football
Spectating as a Social
Problem, 1880-1985: a
figurational and
developmental perspective,
Sociology of Sport Journal,
vol. 3, 1986, p. 217-244.
3 Para uma explicacdo
completa desse conceito,
ver ELIAS, Norbert. Qu'Est-ce
que la Sociologie? Paris:
Pandora/Des Sociétês, 1981.
4 BIRRELL, Susan. Discourses
on the Gender/Sport
Relationship: from woman in
sport to gender relations,
Exercise and Sport Sciences
Reviews, vol. 16, 1988, p. 481.
Ver tambórn a excelente
coletetnea de BIRRELL e
COLE, Cheryl (ed.). Women,
Sport and Culture.
Champaign, Ill: Human
Kinetics, 1994.

'SEIDLER, Victor L..
Rediscovering Masculinity.
Londres: Routledge, 1992:
MORGAN, David H..
Discovering Men. Londres:
Routledge, 1992.

do em aspectos como o habitus, a identidade, o
comportamento e a ideologia dos homens em contex-
tos onde as relacaes de poder entre os sexos evoluiam.
Neste artigo, queremos ampliar nosso campo de visa°,
acrescentando, ao lado masculino da equacao, uma
perspectiva feminina, mais precisamente alguns aspec-
tos ligados a prótica dos esportes pelas mulheres. Busca-
mos tambarn demonstrar, talvez de modo mais claro e
mais explicit° do que no passado, que todos os traba-
Ihos mencionados acima decorrem da teoria preliminar
dos "processos de civilizacao" que foi proposta pela
primeira vez por Elias em 1939. Entretanto, antes de
abordar essas questdes, queremos aprofundar-nos sobre
as razdes que nos levaram a apresentar um tal escudo.

A marginalizacao do esporte em Sociologia e o escudo
da vinculactio sexual

Se o esporte nao figura como centro dos numero-
sos estudos sobre o pertencimento sexual situados na
grande corrente da Sociologia, isto ocorre, talvez, em
razdo de sua marginalizacao enquanto objeto das
teorias e das pesquisas sociolOgicas; em outras palavras,
aos olhos da maioria dos defensores das teorias sociold-
gicas que predominam atualmente, o esporte nao
levanta nenhum problema significativo 5 . Em nossa
opinido, Paradoxes of Gender, de Judith Lorber°, que
inclui uma curb secao (p.41-44) sobre o esporte, consti-
tui, ate agora, a primeira excecao importante a essa
situacao. Em textos anteriores bem conhecidos sobre o
pertencimento sexual'- desnecessdrio salientar que nao
falamos aqui da sociologia dos esportes mesmo
quando se trata do esporte, este é habitualmente
mencionado en passant, de modo perifórico ao invês
de ser considerado como um lugar importante para a
construcao das maneiras de ser e das identidades
sexuais, como urn lugar de vida social no interior do qual
e a respeito do qual desenrolam-se atualmente numero-
sas lutas significativas centradas no pertencimento sexual.
Considerando-se que os homens ate agora dominaram
amplamente o esporte, essa marginalizacao do esporte
nao pode ser surpreendente nos estudos sobre o perten-
cimento sexual enfocados nas mulheres. Essa margina-
lizacdo é major, em contrapartida, quando se considera
o nUrnero crescente de livros e de artigos dedicados
principalmente a construcao social da masculinidadea.

Pode-se principiar a entender as razdes pelas
quais o esporte é marginalizado nas principais tentativas
de analisar a construcdo social da masculinidade,
observando-se de que forma Arthur Brittan aborda essa
questao em Masculinity and Power. "A imagem mais
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popular da masculinidade na consciOncia de todos os
dias a aquela do homem-her6i, do cacador, do compe-
tidor, do conquistador. Uma coisa é certa: é a imagem
que é glorificada na literatura, na arte e na midia
ocidental... Em certo sentido, a crenca no homem-
cacador ou no her6i ndo parece ter nenhum fundamen-
to no mundo quotidiano onde vive a maioria dos
homens. Os homens têm pouquissimas ocasiöes de ser
herOis, a ndo ser como passatempo ou nos esportes. 0
homem-cacador foi transformado no 'homem-sustenta-
culo da familia'. As chances de heroism° surgem apenas
no campo dos esportes, e ndo na floresta durante uma
perseguicdo sem trèguas para alimentar a tribo"9.

Com razdo, portanto, Brittan ye o esporte como
uma fonte de "imagem de herOi" para os homens.
Entretanto, ao mencionar o esporte juntamente com o
termo "passatempo" e ao conceitualizO-lo fora do
"mundo quotidiano", ele Ihe outorga um status periferi-
co com relacdo aquilo que considera como o principal
lugar onde é possivel ter uma experrência de masculini-
dade nas sociedades contempordneas: o papel do
"homem sustentaculo da familia". Em conseqUéncia, ele
ndo pode explorar em profundidade aquilo que é talvez
urn dos lugares mais importantes da expressdo e da
preservacdo da masculinidade sob suas formas tradicio-
nais. E Novi° que Britton ndo e o 6nico a vincular a
masculinidade contempordnea antes de tudo ao
mundo do trabalho. Uma tal abordagem econOrnica
parece gozar de uma quase hegemonia nos estudos
sociolOgicos contempordneos, seja nesse campo, seja
em outros. Em outras palavras, essa abordagem é too
evidente que ela se beneficia de urn status que corres-
ponde quase a ortodoxia sociolOgica.

Ao fazer essa afirmacdo, nä° temos a intencdo
de negar a importáncia do trabalho, de ndo reconhe-
cer que a economia e a divisOo sexual do trabalho sdo
lugares onde sdo ensinados, expressos e perpetuados
maneiras de ser, praticas e valores patriarcais, ou talvez
melhor dizendo andriarcais'°. 0 que desejamos é
somente colocar em dUvida a afirmacdo segundo a
qual os processos econOmicos sao os Onicos a se
encontrar no cerne dessa questao. AlOrn disso, acredita-
mos que a marginalizacdo do esporte como assunto de
estudo sociolOgico reduziu, sem dOvida, o leque de
pesquisa, pelo menos no que diz respeito ao perten-
cimento sexual e a divisdo entre os sexos. Na verdade,
quando se adota uma perspectiva ndo economicista,
existem motivos para acreditar que nas sociedades
contempordneas o esporte 0 um dos lugares-chave
para o estudo dessas questOes.

A ndo ser para aqueles que o praticam em nivel
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profissional, o esporte 6, evidentemente, uma atividade
de lazer; entretanto, se a tese desenvolvida ate agora
possui algum valor, essa atividade parece ter uma
imporfancia consideravel na formacdo da identidade,
notadamente da identidade masculina". De fato, as
press -6es em favor da pratica dos esportes - quer prove-
nham da midia, da escola, do grupo etario e, em muitos
casos, dos pais, que desempenham o papel de mode-
los - sao too fortes, que os homens britanicos, quase
independentemente de sua classe social, mas talvez
nä° de seu credo religioso ou de sua afiliacao Otnica,
sao obrigados, ao crescer, a proceder a uma adapta-
ciao interior. Parece ocorrer assim em todos os casos:
quando eles se conformam e optam pela via esportiva
nos seus lazeres e talvez tamb6m em sua vida profissio-
nal; quando eles se desviam da norma e se identificam
a formas de cultura "anti-esportistas" que estdo crescen-
do na sociedade britanica 12; ou entao quando seguem
uma via intermedidria entre esses dois extremos. E
Import-ante observar, nesse particular, que em numero-
sos setores da sociedade britanica, notadamente em
meios totalmente masculinos, os homens "desviantes"
que por uma ou outra razao optam pela vida anti-
esportista, se arriscam a ser qualificados de forma
insultuosa pelos seus pares, de "afeminados" e ate
mesmo de "homossexuais". A mesma tendOncia ocorre
corn a qualificacao tambOm insultuosa de "masculinas"
ou "I6sbicas" feita as mulheres desportistas. Bastaria essa
antinomia para que o esporte colocasse problemas
instigantes para aqueles que se interessam pelo perten-
cimento sexual. Vamos dar urn passo a mais nessa
argumentacao examinando brevemente os estudos
feministas recentemente elaborados na America do
Norte sobre o esporte e a masculinidade.

Os estudos feministas nos Estados Unidos sobre o esporte
e a masculinidade

No seu ensaio original intitulado Discourses on the
Gender/Sport Relationship: from women in sport to
gender relations, Susan BirrelPescrevia que dois artigos
britanicos publicados nos anos 70 "eram aparentemente
tao vanguardistas para o pUblico americano, que eles
haviam passado quase desapercebidos durante uma
dezena de anos" (p. 481). Tratava-se dos artigos The
Rugby Football Club as a Type of Male Preserve, de
Sheard e Dunning, ja mencionado, e Performance and
Meaning, de Paul Willis'''. Isto foi, sem dOvida, o que
ocorreu ha cerca de vinte anos. Posteriormente houve
uma tendOncia a encerrar esses artigos no gueto da
sociologia dos esportes e ndo Ihes outorgar o reconheci-
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mento devido na grande corrente da Sociologia;
entretanto, nos Estados Unidos, desde os anos 80, os
homens comecaram a aplicar de forma inovadora "as
perspectives criticas das feministas" e surgiu urn conjun-
to de trabalhos bastante adiantados em relaedo aquilo
que a sociologia briteinica oferece atualmente. Entre os
principals lideres desse movimento, podemos mencionar
Donald Sabo 15, Alan M. Klein 16 e Michael Messner. Els o
que Messner dizia, em 1987, a respeito das funcOes do
esporte na formacdo da identidade masculine:

"Quando iremos comecar a entender a intensida-
de do sentimento de identificacdo que muitos homens
retiram de seu status de atleta? Antes de mais nada,
como os homens ndo tiveram em todo lugar e em todas
as epocas a relacdo que eles tern atualmente corn o
esporte, importa analisar essa realidade sob uma
perspective histOrica. Durante as duas primeiras deca-
des de nosso sóculo, os homens receavam que o
fechamento das fronteiras e a transformacdo dos locals
de trabalho da familia e da escola estivessem 'feminizando'
a sociedade. 0 movimento escoteiro americano foi
fundado em 1910 corn o objetivo de criar uma esfera
onde os homens pudessem inculcar nos meninos 'uma
verdadeira virilidade'. Pode-se atribuir tambern, em
grande parte, a esse fen6meno, o crescimento rapid°
dos esportes organizados naquela epoca. No momento
em que as mudancas sOcio-econOmicas e familiares
erodiam os fundamentos tradicionais da identidade e
dos privilógios dos homens, o esporte tornou-se uma
expressdo cultural coda vez mais importante dos valores
masculinos tradicionais e o esporte organizado transfor-
mou-se na principal experiencia de validaedo da
masculinidade"17.

No pOs-guerre, a burocratizacdo e a racionaliza-
gdo do trabalho, alern do declinio do salario familiar e
da chegada gradual das mulheres a mdo-de-obra,
minaram mais ainda "o papel de arrimo da familia"
como fundamento da identidade masculine, o que
acarretou uma "inseguranea defensive" nos homens. Em
urn nivel ao mesmo tempo pessoal e existencial para os
atletas, e simbOlico, ideolOgico para os espectadores e
torcedores, o esporte se transformou no "Oltimos bastiOes"
do poder e da superioridade masculine para combater
a "feminizacdo" da sociedade, e distanciar-se dessa
feminizacdo. A chegada do futebol (e do campo de
futebol) ao nivel de "jogo nacional dos americanos"
deve-se sem dilvida a clareza reconfortante que ele
projeta entre os dois pOlos do poder masculino traditio-
nal, a forea e a violencia, e aos receios contempordne-
os de uma feminizacdo da sociedade18.

As opiniOes expressas por Messner se identificam
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corn as nossas no que diz respeito aos limites das abor-
dagens de autores como Britton a respeito da identida-
de masculina. Elas nos parecem, entretanto, indevida-
mente restritas ao contexto americano. NO° esque-
camos que esportes organizados como o cricket e o
boxe nasceram e disseminaram-se na Inglaterra bem
antes que o esporte organizado tenha dado seus
primeiros passos nos Estados Unidos. 0 movimento
escoteiro foi tamb6m desenvolvido primeiro no Reino
Unido. Na verdade, a inquietacao acerca da "femini-
zacdo da sociedade" vem manifestando-se na Inglater-
ra desde a Opoca dos escritos de Charles Kigsley e
parece ter desempenhado urn papel no aparecimento
do "cristianismo musculoso" 19, o qual, salvo erro, tarn-
bárri foi, no inicio, urn movimento britanico. Tudo isso
deixa perceber a intervencao de urn processo social
ampliado que se difundiu ern parte atraves do Atlantic°
(talvez nos dois sentidos) e, ern conseqUencia, a neces-
sidade de urn modelo explicativo ampliado, menos
tipicamente centrado na America e capaz de elucidar
tais fenamenos. Idealmente, esse modelo deveria nos
esclarecer a respeito de uma questao que Messner nao
abordou no artigo do qual extralmos nossa citacao, isto
6, a gènese social e a conseqUéncia da entrada das
mulheres nos esportes, em urn leque de atividades
anteriormente reservadas quase que exclusivamente
aos homens nos sociedades ocidentais modernas
largamente andriarcais.

Pode-se dizer que existem, no artigo de Messner,
dois indicios implicitos que fazem acreditar que a teoria
dos processos de civilizacao de Elias pode oferecer nao
todas as respostas, mas algumas pistas Oteis para a
construcao de urn tal modelo. Mais precisamente,
somos levados a acreditar em duos coisas: (i) ao impor
restricaes a viorência dos homens dominantes, o fecha-
mento das fronteiras talvez tenha marcado, na evolu-
cao da sociedade americana, uma etapa similar de
certa forma ao processo que se desenvolveu no con-
texto europeu e que Elias denominou de "cortesa-
nizacdo dos guerreiros", isto e, o deslizamento significati-
vo da sociedade europ6la em direcao a uma civiliza-
cao que levou os membros das classes reinantes a
passar do pope! de guerreiros ao de cortesaos20; (ii) o
que era percebido como uma "feminizacao" dos
nascentes Estados Unidos, e certamente no Canada
tamb6m, era, na verdade, uma variante norte-america-
na da experiência comum vivenciada pelas sociedades
que estdo iniciando urn duplo processo: a formacao do
Estado e a pacificacao sob o controle do Estado, isto e,
duos das caracteristicas-chave de urn processo de

segundo Elias21 . Vejamos de maneira mais



detalhada o que envolve, a nosso ver, a teoria dos
processos de civilizacdo.

Um breve esboco da teoria dos processos de civilizacao
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0 no da teoria dos processos de civilizacao é urn
fato empiricamente demonstravel, a saber, que nas
sociedades da Europa ocidental, entre o hick) da ldade
Media e os tempos modernos, assistiu-sea elaboracdo e
ao refinamento do saber-viver e das normas sociais,
além de urn crescimento das pressoes sociais sobre os
individuos a fim de que eles exercecem, por eles mes-
mos, um "dominio de si" estrito, uniforme, constante e
moderado sobre suas emocaes e seus comportamentos.
Em urn comentario posterior, Norbert Elias descreve
assim essa tend6ncia predominante:

"...a idOia de que a caracteristica principal de urn
processo de civilizacao seja o crescimento do auto-
dorninio (cria) urn mal-entendido fundamental(...) A
caracteristica de urn processo de civilizacao é antes de
mais nada a auto-restricao ern tudo(...) Em segundo
lugar, a caracteristica de um tal processo é a uniformi-
dade das restricaes em todos os tipos de relacao corn
ligeiras diferencas de grau(...) na auto-restricao que
cada um deve se impor em privado e em pUblico(...)
Em outras palavras, uma maior moderacao em tudo e
nao somente em algumas situacaes; mas into ainda nao
basta(...) A caracteristica de urn processo de civilizacao

em terceiro lugar, o aspecto completo e uniforme das
Selbtswänge (auto-restricaes) em uma zona intermedid-
ria, isto e, entre os extremos(...) E a integracao de urn
dorninio de si moderado (nem demais nem pouco) que
6 a marca dos nivels superiores dos processos de
civilizacdo"22.

Da forma corn que Elias os conceitualiza, os
processos de civilizacao do Europa ocidental sao
processos a longo prazo, "cegos" ou nao planejados,
nos quais os grupos socialmente superiores tomam a
iniciativa de normas que tern tendOncia a se disseminar,
as vezes de maneira bastante desigual, do alto para
baixo do escala social. No curso desses processos,
produz-se um deslizamento do equilbrio entre as restricaes
externas (Fremdzwange) e a auto-restricao (Selbtsweinge)
ern favor do auto-restricao, do mesma forma que urn
aumento, ao nivel do habitus e do personalidade, do
importancia do consci6ncia, no sentido do superego de
Freud, enquanto regulador do comportamento. Em
outras palavras, durante os processos de civilizacdo do
Europa, as normas sociais acabaram sendo profunda-
mente interiorizadas e acabaram intervindo nao apenas
de forma consciente, mas de forma ainda mais signifi-
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cativa aquOrn do nivel racional e do controle conscien-
te, por exemplo, atraves do surgimento de sentimentos
de angOstia, de culpa e de vergonha.

Existe urn aspecto dos processos de civilizac6o da
Europa que possui uma importancia maior na evoluctio
do esporte moderno e, se nossa tese é correta, na
evolucdo das relacOes entre os sexos, ern urn contexto
esportivo ou nä° esportivo. Trata-se do maior cercea-
mento das normas de regulacdo da violöncia e da
agressOo, e do declinio, na maioria dos individuos, de
sua tendOncia a sentir prazer em participar de atos
violentos ou de testemunhar esses atos. Corn relacdo a
esse assunto, Elias menciona "uma atenuacdo do
Angrigffslusr 23 . Trata-se literalmente do enfraqueci-
mento da pulsdo de atacar, isto é, a capacidade de
dominar o desejo e o prazer de atacar fisicamente os
outros. Isto trouxe duos conseqUências psicolOgicas.
Primeiramente urn abaixamento do "limiar de repug-
ndincia" (Peintlichkeitsschewelle) em fazer derramar
sangue ou ern provocar outras manifestacOes diretas de
violència fisica. Como conseqiYencia, os indivicluos
tendem mais hoje em dia, do que na Idade Media, a ter
urn movimento de recuo ou a sentir mal-estar ern
presenca dessas manifestacOes. A segunda conseqCen-
cia é a interiorizacdo, na consciOncia do superego, de
urn tabu severo corn relacdo a viol6ncia. Resulta dal o
surgimento de urn sentimento de culpa coda vez que o
tabu é violado. Observa-se, paralelamente, uma
tencrência em ocultar a violência, tenclència esta que
se manifesto talvez de modo mais claro pelo abandono
das execucOes pUblicas, e esse é urn ponto sobre o qual
Elias e Foucault24 se entendem. Segue-se, dal, que ague-
les que desejam sempre e de modo aberto encontrar
prazer na violancia sdo descritos ern termos que se aproxi-
mam da linguagem da psicopatologia e sdo punidos
corn o desprezo, a hospitalizacdo ou a detencdo, ou
mesmo atravós de uma combinacdo desses trés meios.

No espirito popular, a violência e a civilizacdo
constituem geralmente uma antitese: segundo Elias,
entretanto, a civilizacdo a longo prazo do Ocidente
desenvolveu-se por acaso ao mesmo tempo que as
lutas hegememicas ou eliminategias entre os reis e outros
senhores feudais. Essas lutas acarretaram, ern coda urn
dos novos Estados-NacOes formados na Europa, o
estabelecimento de monopOlios mais ou menos estaveis
e eficazes sobre os dois grandes instrumentos de domi-
nacdo que se reforcam mutuamente: o use da forgo e
a taxacdo. Ern outras palavras, se Elias tern razdo, longe
de constituir uma antitese ern urn sentido simplista, a
violéncia e a civilizacdo se caracterizam como formas
especificas de interdepenclència. Mais precisamente, a
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civilizacao depende de uma reivindicacao eficaz de urn
controle monopolistic° dos instrumentos da viorencia, e
essa reivindicacao se apaia num monopalio dos impos-
tos que tornava o principal senhor bastante rico para
poder recorrer a urn exercito e a uma policia bem
equipadOs. Por seu turno, o monopalio da violet-Ida
facilita a manutencao do monopalio dos impostos e
acarreta a pacificacao interna e o crescimento econa-
mico. Ern suma, pode-se dizer que urn processo de
civilizacdo é basicamente funcao da interacdo entre a
formacdo do Estado e o crescimento da riqueza.

Ern The Civilizing Process, como ern outras obras,
Elias se interessa pelas variacaes do tempo, pela rapidez
e pela trajetaria dos processos de civilizacdo e de
formacao dos Estados nas grandes sociedades da
Europa Ocidental, particularmente na Inglaterra, na
Franca e na Alemanha 25 . Por falta de espaco, ndo
podemos analisar aqui todas essas variacaes. Entretanto,
no ambito de nosso escudo, podemos dizer que existem
quatro aspectos dos processos de civilizacdo da Europa
geralmente encontrados ern todo lugar. Sao:

o que Elias chama de "cortesanizacdo dos
guerreiros" (die Verheiflichung der Krieger), isto 6, a
transformacdo, na 6poca feudal, dos guerreiros (cava-
leiros) da classe reinante em cortesdos;

a passagem da propriedade privada dos
instrumentos de dominacao para formas mais pUblicas,
passagem esta que os parlamentares eleitos e as elites
oriundas de suas classes estao cada vez mais dirigindo;

urn alongamento das cadeias de interdepen-
dencia, isto e, urn aumento da divisdo do trabalho e uma
ampliacao do comercio intercomunal e internacional;

"uma democracia funcional", urn deslizamento
em direcao a igualdade, ndo necessariamente significa-
tivo sob o angulo da dindmica social, nas relacaes entre
os dirigentes e os dirigidos, porque os primeiros depen-
dem mais dos segundos, por exemplo, para as guerras
ou para as eleicoes. No tocante a isso, ocorrem tarn-
bem, segundo Elias, deslizamentos igualitarios na "balan-
ca dos poderes" entre as classes socials, os grupos
etarios e os sexos.

Como temos a intencdo de demonstrar, é esse
Ultimo deslizamento no "equilibrio dos poderes" que foi
importante na evolucao das relacaes entre os sexos no
campo do esporte, e é essa questao que iremos agora
estudar. Examinaremos inicialmente a forma como
certas lutas que opaem formas concorrenciais de
"virilidade" desempenharam urn papel na elaboracao
dos tipos modernos de futebol. Demonstraremos que a
teoria dos processos de civilizacao ajuda a entender a
emerg6ncia dessas formas concorrenciais.
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Reconhece-se, de maneira geral, que as formas
nitidamente modernas do esporte apareceram inicial-
mente na Inglaterra. Se nossa tese 6 correta, as primei-
ras etapas daquilo que Elias 26 chama de "a transforma-
ado dos passatempos em esportes" tiveram duas
grandes fases: uma primeira, no seculo XVIII, durante a
qual as transformaceies da personalidade e dos höbitos
das classes reinantes, em que predominavam os da
terra, ocorreram ao mesmo tempo que a "parlamenta-
rizacao dos conflitos politicos", o que levou esses grupos
a adotar formas mais reguladas, mais controladas e
mais civilizadas de coca, de corridas de cavalo, de
boxe e de cricket uma segunda face, no seculo XIX,
marcou o surgimento de formas mais regulamentadas
de atletismo e de alpinismo27, mas sobretudo o apareci-
mento de jogos de bola mais civilizados como o soccer,
o rugby, o hockey de grama e o tönis28 . As primeiras
manifestacaes dos jogos que vieram a se tornar o rugby
e o soccer ocorreram nas escolas pUblicas entre 1830 e
1850, no momento em que essas escolas iniciavam um
processo de civilizacao associado a reforma do sistema
dos "bed6is chicoteadores" e a consolidaaao do poder
dos professores29 . Essas escolas acabaram se transfor-
mando em importantes agentes de unificacao das
classes proprietarias de terra ja instaladas e da burgue-
sia industrial em ascensao, e tudo parece indicar
atualmente que foi num tal contexto que as questoes
de esporte e de "virilidade" se manifestaram explicita-
mente pela primeira vez.

Os pais pertencentes as classes superiores e
m6dias que mandavam seus filhos para as escolas
pUblicas consideravam, naquela epoca, esses estabele-
cimentos e sobretudo seus esportes e seus jogos como
indispensaveis ferramentas de aprendizados da virilida-
de e da independ6ncia. Em contrapartida, tendo em
vista que, corn o crescimento da industrializaaao, da
urbanizacao e do papel do Estado, o equilibrio de
poderes entre a classe dos proprietarios de terra e a
classe industrial se modificava pouco a pouco em favor
da segunda, as rivalidades de status se avolumavam
entre antigas escolas mais aristocraticas como Eton e
Harrow, e as novas escolas mais aristocraticas como a
Rugby. Essa rivalidade entre as escolas se manifestava
em todas as suas relaceies, mas principalmente nos
esportes e nos jogos dos meninos. Por exemplo, quando
os alunos da Rugby comecaram, nos anos de 1830 a
1840, a granjear reputacao por causa da nova forma de
futebol que era jogado na sua escola (o protatipo do
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rugby moderno), os alunos de Eton reagiram adotando
variacdes diametralmente opostas em muitos aspectos
do futebol cldssico (o protatipo do soccer moderno).
Nesse processo, nifro se expressavam apenas rivalidades
de status, mas tambOm ideals divergentes acerca do
comportamento de urn gentleman, e tambem ideals
divergentes acerca do grau de violOncia e de agressOo
masculinas socialmente desejóvel e aceitavel no esporte.

Quando as formas de futebol das escolas pU-
blicas comecaram a se disseminar nas universidades e
por Coda a sociedade britOnica, houve muitas tentativas
de modelar urn jogo nacional. Estas, entretanto, fracas-
saram todas e a divisOo entre o rugby e o soccer, que
pode ser atribuida a rivalidade entre Eton e Rugby nos
anos 1830 e 1840, perpetuou-se no nivel nacional. Mais
precisamente, os partiddrios do rugby tinham uma
concepcào tradicional da virilidade que fazia realcar a
coragem e a forca fisica, enquanto que os defensores
do novo soccer eram a favor de uma virilidade mais
contida e mais civilizada. Em si, o soccer (ou futebol
como 6 chamado habitualmente fora da America do
Norte) atrai enormemente os amantes incondicionais do
"lazer racional". Urn deles, Gideon Guthrie falava assim,
em 1889/90 a respeito do que chamava de "biblia do
futebol ":

"AlOrn do valor real do altruismo, do dominio de si
mesmo e do born humor, o futebol mostra, por exemplo,
a necessidade da amabilidade e da lealdade, a
superioridade do espirito sobre o corpo, a moderacOo e
a humildade... Durante coda partida esses preceitos
morals säo apresentados como exemplo para os
espectadores que tern tambOm a ocasiäo de condenar
as maneiras e as condutas faltosas, e ousamos crer que
esses breves sermdes do domingo a tarde nOo deixam
de ter efeitos sobre a reforma da populacOo"30.

Os esforcos dos adeptos do lazer racional, dos
"cristOos musculosos" e de outros, contribuiram de forma
notdria a fazer do soccer o "esporte do povo" na
Inglaterra. Por outro lado, as virtudes "racionais" de
altruism°, de dominio de si, de amabilidade, de lealda-
de, de moderacäo e de humildade ndio representavam
o principal atrativo desse jogo aos olhos de urn nUmero
crescente de jogadores e de espectadores da classe
operaria. A maioria deles aderia a normas tradicionais
de masculinidade e se identificava bem mais corn os
valores locals que exigiam a vitdria a todo custo, do que
corn as nocdes de fair play da classe media.

No fim da Opoca vitoriana e durante a Opoca
eduardiana, podia-se portant° ver ideais rivals de
masculinidade, associados ao processo de civilizacOo,
influenciar diferentemente as diversas classes socials. Em
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contrapartida, numa situacao internacional cada vez
mais conflituosa, as necessidades sentidas pelo Estado
iam contra o desejo dos participantes dos lazeres
racionais que desejavam utilizar jogos como o soccer
para promover o que eles concebiam como a "harmo-
nic entre as classes" e a "forma moral". Por causa da
necessidade constante de "guerreiros", para a guerra
dos Boers por exemplo, a educacao fisica tonara-se
obrigataria nas escolas do Estado. Aulas de gindstica
destinadas as massas vieram agregar-se ao aprendiza-
do das qualidades de chefia atraves dos jogos pratica-
dos nas escolas pirblicas. No nosso entender, em uma
situacao de conflitos cada vez mais marcados entre as
classes e as nag -6es, os objetivos de grupos como o dos
partidarios dos lazeres racionais se tornavam utapicos,
sendo submergidos pelo vinculo crescente entre o
esporte e o ensino de formas agressivas de masculinidade
corn o objetivo de formar as diversas fileiras do exêrcito.

No fim do sOculo XIV e no inicio do saculo XX, o
crescimento do esporte trouxe consigo tambêm, no
continente europeu e em numerosas partes do impêrio
oficial e ndo oficia1 31 da Inglaterra, a difusao de esportes,
de ideologias e de pessoal britanico. Essa difusao estava
diretamente associada a duos tendOncias interligadas:
uma aceleracao do processo de mundializacao que
vinha ganhando terreno desde o seculo XVI, e o conexo
surgimento em diversos paises de formas intensas de
nacionalismo que se estimulavam e se sustentavam
mutuamente32 . Os esportes masculinos e os valores de
uma masculinidade agressiva desempenhavam aqui
um papel crucial. Hobsbawm", por exemplo, assinala
que "as trés Ultimas decadas de sóculo XIX marcaram
uma transformacao decisiva na difusao dos esportes
antigos, da invencao de novos, e da institucionalizace:-lo
da maioria dos esportes no cenario nacional e ate
mesmo internacional". A titulo de exemplo, vejamos
como se manifestou, no rugby do Pais de Gales uma
identidade/maneira de ser nacional e urn modelo de
relacoes entre os sexos comportando uma masculinida-
de agressiva e a subordinacao das mulheres.

Pertencimento sexual, habitus/identidade e rugby do
Pais de Gales

Na qualidade de sociologos das configuracaes,
nä° nos interessa unicamente a forma pela qual as
identidades estdo vinculadas a "invencao permanente
de tradicOes" como o demonstrou de forma tao habil

34 Ibidem.	 Hobsbawm34 . Esse aspecto é apenas urn de nossos
pontos de interesse. Por outro lado, Hobsbawm e
aqueles que seguiram seu caminho parecem, a nosso
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ver, considerar a identidade sobretudo no nivel superior
da consci6ncia. Do ponto de vista da sociologia das
configuracOes é igualmente interessante ver como, em
conseqiiência de uma certa maneira de ser durante o
decurso dos anos, e no decorrer de processos socials a
longo prazo - em sua maloria ndo planejados os
modos de pensar, de sentir e de se comportar acabam
por chegar ao nivel do habitus. Num certo sentido,
poder-se-ia dizer que os corpos dos individuos acabam
se transformando em "lugares de lembrancas sociais"".
De fato, como Stephen Mennel"o salientou de modo
correto, "as diversas camadas de habitus que sdo
encontradas hoje em dia nos individuos, podem talvez
provir de numerosas Opocas diferentes".

No cerne da tese que desejamos apresentar esta
a idóia de que o esporte moderno surgiu numa arena
onde eram desenvolvidos e experimentados processos
de formaceio pessoal e coletiva de habitus/identidade.
0 esporte acabou por desempenhar urn papel impor-
tante na encarnacdo e na expressdo de identidades
mUltiplas. Uma das caracteristicas-shave do processo
esportivo37 6 o fato de que classes sociais, sexos, etnias,
grupos nacionais e infra-nacionais diferentes(aqueles
que estdo melhor estabelecidos, aqueles que estdo em
ascensdo, aqueles que estdo em declinio e aqueles que
continuam a ser excluidos) servem-se do esporte para
representar, conservar ou questionar sua 

E	
e

sua posicdo nos diversos tipos de status. E dessa maneira
que os esportes funcionaram no Reino Unido, pelo
menos a partir de 1880, quando se transformaram em
prâticas nacionais". Nesse context°, diferentes formas
de esporte acabaram simbolizando identidades co-
muns, infra-nacionais e nacionais, no centro das quaffs se
encontra a utilizacdo de bandeiras, de hinos e emble-
mas nacionais e infra-nacionais 39 . Segue-se dal que as
prOticas esportivas acabam sendo para coletividades e
nag -6es rivals uma ocasido de se afirmar. A propOsito da
relacdo entre o esporte e o nacionalismo, Hobsbawm
observa o que se segue:

"0 que fez do esporte o meio eficaz por excelên-
cia para inculcar sentimentos nacionais, durante todas
as manifestacOes destinadas aos homens, é a facilidade
com a qual o individuo mais apolitico e o menos
pode se identificar com uma nacdo simbolizada por
jovens que são excelentes (num esporte), onde todos
gostariam de... ser bons. A coletividade imagindria de
milhOes de seres parece mais real sob a aparencia de
uma equipe de onze individuos de nomes conhecidos40.

0 autor esquece de salientar que no esporte,
tanto quando na guerra, os individuos podem adquirir
uma comunidade de interesses real que ndo é simples-
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mente imaginaria e que pode, em certa medida,
transcender diferencas de classes sociais, de regioes, de
etnias e de sexos que os separam em outros momentos.
Entretanto, seus comentarios nao sao destituidos de
interesse. Assim, ele observa corn justeza o carater
mdsculo do esporte moderno, o fato de que ele foi
criado por homens e para homens, que ele acaba
simbolizando valores masculinos e expressando habitus e
identidades masculinas. Quando as inglesas da 6poca
vitoriana comecaram a entrar no mundo do esporte,
elas tiveram que "jogar como cavalheiros e se compor-
tar como damas" 41 . 0 rugby do Pais de Gales ilustra de
modo muito claro esses comportamentos sexuados.

Aos olhos de muitos observadores, o rugby gales é
representative de uma (infra)nacao. Em nivel nacional,
o dragdo gales ainda sobrevive. Os jogos, em todos os
niveis, mas sobretudo no nivel internacional, salientam os
cantos dos homens. No campo, urn esporte duro,
masculino - representando os cadigos viris da antiga
toda poderosa indOstria de mineracdo -, é jogado
contra "jogadores de fora" (os excluidos). 0 dia do jogo
é uma festa masculina e os jogadores sdo descritos
como os representantes de urn povo que os ingleses
privaram de sua aspiracao nacional. Uma vitaria no
campo de rugby repara simbolicamente os prejuizos
que os galeses sofreram no curso dos saculos. Os co-
mentarios seguintes, enderecados aos seus jogadores
por Phil Bennet, o capita° da equipe galesa, antes de
uma partida, em 1977, ilustram esse desafio:

"Esses ingleses contra os quais vocês vao jogar
daqui a pouco tomaram nosso carvao, nossa agua,
nosso ape; eles compram as nossas casas e ali moram
duos semanas por ano. Gareth, eles tomaram seu
ganha-pao, a pesca, comprando todos os direitos de
pesca nos nossos magnificos rios. Ha seculos que os
ingleses nos exploram e nos pilham, e hoje estamos
jogando contra eles"42.

Comentórios dessa natureza nao levam em conta
o papel desempenhado por certos grupos galeses na
sujeicao de sua (infra)nacao. Eles tampouco falam do
grau de integracao dos galeses a vida nacional do
Reino Unido como o ilustra a nomeacao de um gales,
David Lloyd George, ao poste de primeiro-ministro. No
ambito de nossa tese, entretanto, esses comentarios
explicam porque as partidas entre galeses e ingleses
tendem a ser ferozes, duras, e sdo antes de mais nada
urn evento masculino.

Durante a dêcada de 70, o Pais de Gales era a
primeira nacao do hemisfório norte em termos de jogo
de rugby. Entretanto, no fim da decada de 80 e a partir
do hick) dos anos 90, a Inglaterra comecou a dominar.
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Antes de uma partida, em fevereiro de 1993, os mem-
bros da equipe galesa foram descritos nao somente
como homens que faziam parte de uma longa linha-
gem de jogadores que haviam imposto derrotas a
pêrfida Albion, mas tambern como homens cujas
facanhas iria lembrar a coragem masculina demonstra-
da pelos regimentos galeses a servico do imperio
britanico. A linha dos jogadores da defesa que vestia a
camisa vermelha dos galeses era comparada a "fina
linha vermelha" de Rourke contra os Zulus em 188043 . Da
mesma forma como os soldados galeses ganharam
aquela batalha, a equipe galesa tambern tinha ganho
"mesmo se tudo estava contra ela". Ao ga bar essa
vitaria inesperada contra os ingleses, o correspondente
gales Clem Thomas escrevia o seguinte:

"Uma vez conhecida essa vitoria, os cantos nos
templos assumirao sonoridades divinas. Depois os bares
encher-se-ao de pessoas alegres; nossas boas galesas
preparardo doces galeses e abracarao seus homens.
Porque o rugby é tudo isso ao mesmo tempo"44.

Vemos surgir al, de modo mais conciso mas vivo,
as ideias sexistas acerca do esporte ou da identidade
nacional ligadas aquilo que Schwartz45 chama de
"condutas cotidianas que passam desapercebidas". E o
pertencimento sexual que nos interessa antes de tudo
aqui. Vejamos se, em teoria, os "processos de civiliza-
cao" podem contribuir para explicar a pratica crescen-
te dos esportes entre as mulheres e as correspondentes
reacaes dos homens. Para saber se isto é verdadeiro, e
ate que ponto, sera necessario voltar uma vez mais a
nos debrucar sobre algumas questoes fundamentais.

0 esporte, a feminilidade e as reacties masculinas de
acordo com a teoria dos processos de civilizacdo

Alern de nos ajudar a compreender a emergèn-
cia do esporte como lugar central onde se manifestam
e sdo vividos os ritos da validactio da masculinidade nas
sociedades modernas, parece-nos que a teoria dos
processos de civilizacao oferece cello:Ds vantagens para
a compreensao dos problemas levantados pelo esporte
e pela feminilidade. Ao considerar essas questoes de
maneira inovadora, essa teoria nos oferece mais parti-
cularmente um hick) de explicagao em tre's areas ao
mesmo tempo: (i) a apropriacao relativa pelas mulheres
de poder em grau suficiente para exigir, corn sucesso
coda vez maior, entrar naquilo que era no inicio urn
campo reservado exclusivamente aos homens; (ii) no
ambito da ideologia e dos valores, uma evolugdo
conexa daquilo que constitui formas socialmente
aceitaveis de habitus, de identidade e de comporta-

" The Observer, 7 de
fevereiro de 1993, p. 63.

"SCHWARTZ, Barry. England
in Europe: reflexions on
national identity and cultural
theory, Cultural Studies, vol.
6,1992, p. 203.



46GAGNON, John H. e
SIMON, William (ed.). Sexual
Conduct the social sources
of human sexuality.
Chicago: Aldine de Gruyer,
1973.
° PLUM M ER, Kenneth. Sexual
Sigma: an interactionist
account. Londres:
Routledge, 1975.
48 WRONG, Dennis H.. The
Oversocialized Conception
of Man in Modern Sociology,
American Sociological
Review, 1961, vol. 26, n. 2, p.
183-193.

mento nas mulheres; e, (ill) as reacOes masculinas,
positivas ou negativas, frente ao crescimento do esporte
feminino. Para mostrar o papel que a teoria da civiliza-
cdo desempenha, torna-se necessório expor aqui
algumas hipOteses-chave.

De acordo corn a primeira hipOtese-chave dos
sociOlogos das configuracOes acerca das questOes de
sexo e de pertencimento sexual, as relaceies entre os
homens e as mulheres, como todas as demais relacOes
sociais, dependem fundamentalmente do carater e da
estrutura geral da sociedade na qual esses homens e
essas mulheres vivem. 0 tipo de economia e o tipo de
desenvolvimento econOrnico da sociedade sdo especi-
almente importantes nesse caso. 0 mesmo ocorre corn
a posicao da sociedade corn relacao as outras socie-
dades e corn a qualidade guerreira ou pacifica de suas
relaceies inter-societais. NO° é preciso lembrar, entretan-
to, que o fato dessa sociedade ser urn Estado possui a
mesma importancia e que nesse caso é preciso saber
ate que ponto ela conseguiu monopolizar, de maneira
segura e eficaz, a forgo fisica e, em razdo disto, os
impostos. Em outras palavras, se a teoria de Elias 6
correta, a forma e o carater especifico das relacOes
entre os sexos e das identidades sexuais, assim como os
valores e as ideologias acerca das relacOes entre os
sexos, sera° funcijo, em parte, da trajetOria especifica
dessa sociedade no decurso do processo de civilizacdo
e do nivel que ela atingiu. De acordo corn a segunda
hipOtese-chave, os homens e as mulheres sdo totalmen-
te interdependentes porque eles precisam uns dos
outros para a reproducdo, e porque todas as socieda-
des que ndo atribuem a reproducdo uma importOncia
bastante elevada na sua escala de valores ndo tardam
a morrer. Al6m disso, os homens e as mulheres precisam
uns dos outros na esfera sexual, embora urn certo
ni.imero de membros de cada sexo possa evidentemen-
te desenvolver tendências homossexuais. (Digamos, en
passant, que o grau de tolerancia dos gays em uma
sociedade pode ser considerado como urn indice do
nivel de civilizacdo.) Em suma, se nossa segunda hip&
tese for correta, as relacOes entre os homens e as
mulheres se caracterizam por uma interdependencia
fundamental que tern, de urn lado, raizes biopsico16-
gicas e, do outro, raizes sOcio-culturais. Em outras
palavras, nero negamos a significacdo crucial da cultura
e do aprendizado nesse campo da mesma forma
como, por exemplo, Gagnon e Simon46 e Plummer"' o
salientaram, mas, a nosso ver, a perspectiva desses
autores constitui uma variance daquilo que Wrong
chamou de "concepcdo demasiadamente socializada
do homem"(sic!). De acordo corn a terceira hipOtese-
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chave, a interdependéncia dos homens e das mulheres,
como todas as demais interdependencias humanas,
pode ser melhor concebida no nivel fundamental,
como um "equilibrio de poderes" ou uma "relacdo de
foreas"49 . 0 termo equilibria ndo deve ser aqui tornado
em seu sentido estditico de igualdade, mas ressalta mais
a dindmica fundamental e o carater relacional e
relativo do poder. De acordo com a quarta hip6tese, no
cerne do equilibrio dinômico dos poderes entre os sexos
existe em toda sociedade ndo somente a aptiddo
relativa dos homens e das mulheres para dominar os
recursos econOmicos, politicos e ideolOgicos, mas
tambêm sua aptiddo relativa para empregar a violencia
e se dar ou se recusar mutuamente favorer sexuais.

Pelo menos dois fatos inegOveis podem se vincu-
lar a esse conjunto de hipOteses-chave:

em todas as sociedades conhecidas (a) mesmo
que exista evidentemente um certo encavalamento
entre os sexos e (b) mesmo que a diferenca de tama-
nho entre os homens e as mulheres seja funedo ndo
apenas da biologia, mas tambêm de processos socials
vinculados, por exemplo, a divisdo sexual do trabalho, ao
nivel de desenvolvimento econOmico e, conseqUentemen-
te, a construed° social dos corpos 50, os homens tende-
ram ate agora a ser maiores, mais rOpidos e fisicamente
mais fortes do que as mulheres e, em conseqUência, sdo
mais aptos para o papel de combatentes;

as menstruagOes, e principalmente, a gravidez
e o aleitamento tendem a fazer com que as mulheres
percam, entre outras capacidades, a de combater.

E certo que a tecnologia das armas modernas
pode contrabalanear e talvez mesmo anular completa-
mente as vantagens inatas do homem para o combate.
Paralelamente, a invenedo dos tampOes higiènicos
reduziu o inconveniente das menstruacOes; os meios
modernos de controle dos nascimentos reduziu o
nUmero de anos de vida que as mulheres dedicam
concepedo; e a alimentaedo com mamadeira permite
que os homens possam nutrir o bebé. Em outras pala-
vras, o inverso e tamloOm verdade: quanto menores os
progressos cientificos e têcnicos, maiores sera° as
vantagens que os homens extraem de sua force' fisica e
de suas aptidOes ao papel de cacadores/combatentes,
e, se tivermos raid)°, esta é uma das principals fontes do
andriarcado (patriarcado). Por outro lado, é razoavel
supor, sempre, desde que a teoria de Elias esteja
correta, que o nivel de formacdo de um Estado em
uma sociedade, notadamente o nivel de controle
monopolistic° eficaz da force fisica que esse Estado é
capaz de sustentar, tera sem dCivida uma influOncia
significativa sobre o equilibrio dos poderes que se
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desenvolve entre os sexos. Vejamos a justeza de nossas
hipateses-chave voltando mais uma vez a evolucao do
esporte moderno.

Importa ressaltar, desde logo, que muitos esportes
sao formas de combate (a caca é evidentemente uma
forma de combate) e que o combate e o esporte
parecem ambos decorrer de modo complexo das
mesmas raizes psicolOgicas e sacloculturals ou de raizes
aparentadas. 1st° aparece, de modo evidente, nas
diversas formas de caca esportiva e nos esportes de
combate como o boxe, a luta e a esgrima que sao, na
verdade, formas de combate sancionadas pela socie-
dade. Entretanto isto ocorre tambêm em esportes onde
ha contatos fisicos como o soccer, o futebol americano
e o rugby, que podem ser descritos como combates
simulados entre equipes rivals. Mesmo nao tendo usado
essa expressao, o famoso corintio C.B. Fry reconheceu
implicitamente esse estado de coisas, quando escreveu
o que se segue, em 1899:

"E o barbaro que existe em nas que gosta do
futebol. Hoje trata-se de urn jogo extremamente civiliza-
do e cientifico; mas por mais que o vistamos corn as
roupagens da lei e da ordem, o que nos fascina e nos
atrai nele é que algo em nas deseja a excitacao e a
tensao do combate. Antigamente esse jogo era de
certa forma urn combate autorizado; continua a se-lo
hoje em dia, embora sob uma forma bastante refinada.
Na verdade, ele se tornou algo demasiadamente
refinado. 0 futebol estava na sua melhor fase quando
iniciou sua etapa civilizada, quando existiam muito
menos regras"51.

Essa opinido corresponde bem as idêlas de Elias
que considera que os processos de civilizacdo compor-
tam a interiorizacao de uma "couraca" ou de uma
"armadura" mais ou menos fragil de auto-restricaes
impostas pela sociedade em favor da moderacao; ela
corresponde tambern ao fato de que, sob certas
condicOes, ate mesmo esses processos podem se
inverter temporariamente, ou de modo permanente.

A segunda coisa que importa observar é a
seguinte: segundo Elias, "os processos de civilizacdo da
Europa ocidental fizeram intervir, em nivel normativo, um
conjunto de controles e de tabus (como a prolbicao
para os homens de bater numa mulher) e, ern nivel do
habitus e da personalidade, um abaixamento do limiar
de repulsao corn relacao a viol6ncia e a agressao"52.
ConseqUentemente, na medida em que os homens
foram privados do direito de recorrer a violéncia em
relacao as mulheres, o processo acarretou uma "privati-
zacao" crescente dessa violência ate o ponto em que
ela foi empurrada coda vez mais "para o segundo



piano", que ela confinou-se sobretudo a vida dornósti-
ca. Paralelamente, mesmo que existam diferencas
complexas ligadas principalmente as classes sociais,
que nao podemos examinar nesse artigo, houve urn
aumento do oprObrio moral provocado pela idóla de
que urn homem possa bater numa mulher, bem como
urn aumento de reacao por parte do pUblico quando
as normas prevalentes nesse assunto nao sdo respeita-
das. Importa talvez mais ainda para nossa tese observar
que o processo nao apenas privou os homens do direito
pUblico de utilizar a violôncia contra as mulheres, mas
que, em decorrtncia da crenca profundamente interio-
rizada que uma tal conduta é ruim, e em decorrencia
da capacidade e do desejo psicolOgico de recorrer a
essa violencia, houve urn crescimento, mesmo marginal,
do poder das mulheres sobre os homens. Entretanto, os
homens tendem a crer que sua masculinidade esti
sendo limitada ou restringida de urn lado pelos prOprios
processos de civilizacdo que eles percebem como
"emasculantes" e, de outro, pelo poder crescente das
mulheres que decorre disso. Se a teoria de Elias for
correta, é essa dupla perspectiva que parece ser a
fonte dos receios de feminizacdo de que fala Michael
Messner e que, segundo nos, nao existem apenas nos
Estados Unidos. Se levarmos a argumentacao urn pouco
mais alêm, em sociedades relativamente "pacificadas"
e, nesse sentido, relativamente civilizadas, o esporte -
bem como outras atividades como as atividades
militares ou policiais - se tornaria urn enclave para a
expressao legitima da agressao masculina e para a
aquisicao e a expressao de habitus masculinos tradicio-
nais comportando proezas e forca %Ica. Em outras
palavras, o esporte tende a representar uma importante
fonte de experiéncia da validacao da masculinidade a
ser percebida como uma barreira contra a feminizacao
e a emasculacdo. Contudo, esse status do esporte se
encontra ameacado na medida em que o poder
crescente e, conseqUentemente, a autoconfianca, a
auto-afirmacao e a independéncia das mulheres
permitem que elas possam desafiar corn sucesso as
ideias e as instituicaes andriarcais (patriarcais) e entrar,
elas tambêm, no mundo dos esportes.

Desde o inicio, as mulheres tiveram de lutar corn
firmeza para tomar pe no mundo do esporte e assim
mesmo seu status, embora nao gravemente ameacado,
continua marginal, como o mostra a hierarquia prestigi-
osa dos esportes ainda dominados pelos homens, a
cobertura ainda pequena dos esportes femininos pela
midia, os prèmlos de pouco valor que as grandes
esportistas recebem em comparacdo corn os dos
homens, alórn da participacao relativamente pequena
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das mulheres em manifestacdes como os Jogos Olimpi-
cos53 . Ainda hoje, sdo mobilizados contra elas ideologias
poderosas que colocam em questdo sua feminilidade e
sua orientacao sexual, e que Ihes vaticinam graves
problemas fisicos ou medicos'. Com o passar do tempo,
entretanto, paralelamente a lenta modificacdo do ,
equilibrio de poderes entre os sexos - urn processo
complexo e multifacetado e net. ° simplesmente linear - e
gracas a progressos como os meios modernos de
planejamento da gravidez, a reducdo do tamanho das
familias, a invencao do tampdo higiènico alóm de
novas tecnologias dornósticas, urn nUmero cada vez
maior de mulheres consegue entrar em urn leque cada
vez major de esportes. Suas fontes de motivacdo
parecem ser as seguintes: (i) o desejo de obter satisfa-
cdes de "mimetismo", de "sociabilidade" e de "mobili-
dade" semelhantes Oquelas que os homens retiram do
esporteTM, alórn de vantagens do ponto de vista da
identidade, do auto-conceito, da auto-confianca e do
habitus (tal como urn maior sentimento de seguranca
nos locals pOblicos e uma meihor capacidade de
autodefesa em caso de ataque fisico); e (ii) o desejo de
ser iguais aos homens como conseq0öncia de frustra-
cdes ressentidas no passado motivadas por restricaes e
por limitacdes vinculadas aos papéis femininos.

Atualmente as mulheres estdo realizando progressos
ate mesmo nos esportes que Snyder e Spreitzerchamam
de esportes "nitidamente inaceitaveis", isto é, geralmen-
te considerados como "ndo convindo as mulheres", tais
como o soccer, o rugby e o boxe. Esses esportes sdo
esportes de combate e de contatos fisicos que apelam
ao mesmo tempo para a forgo, a agressividade e a
velocidade. Isto porque eles contradizem absolutamen-
te e diretamente as nocdes de feminilidade que ainda
predominam e que set. ° ideals aceitos de modo perfeita-
mente natural ndo apenas pelos homens, mas tambOm
pelas mulheres.

Existe, entretanto, uma ou duas anomalias nesse
tocante. 0 hockey na grama é talvez o meihor exemplo
destas. No sêculo XIX, na Inglaterra, entre as dOcadas
de 80 a 90, ele se tornou urn jogo para mulheres. Em
1900, urn autor da 6poca eduardiana escrevia o seguin-
te no Badminton Magazine:

"(Nas mulheres)... a beleza do rosto e das formas
é uma qualidade essencial, mas a prat-Ica exagerada
de esportes externos violentos, como o cricket, o ciclis-
mo, a coca montada e a coca a lontra, o rallye-papier
e tamb6rn o hockey, o mais odioso esporte para uma
mulher, terd necessariamente efeitos anti-femininos
tanto no espirito de uma moca, quanto sobre sua
aparencia... Que nossas mocas pratiquem a equitacao,
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patinem, dancem e joguem tenis em quadra de grama
ou outros jogos corn moderacdo. Mas é born que elas
deixem os esportes de equipe e os passatempos exter-
nos extenuantes Oqueles a quern estes sdo naturalmen-
te destinados: os homens"56.

Esse género de reducionismo biolOgico teleolOgico
era comum na 6poca. Ndo eram apenas os homens,
entretanto, que alinhavam argumentos contra o hockey.
Kathleen E. McCrone cita a opinido de duos mulheres:

"(Uma mulher) afirmava que 'somente as raras
mulheres quadradas, baixas e gordas, fortes, feitas para
o (Ado de porteiro deveriam jogar o esporte duro e
competitivo do hockey, que, corn seu campo lamacen-
to, sua velocidade e sua excitacdo, 6 certamente uma
pura loucura para uma mulher que ainda ndo se formou
totalmente ou que ndo tern o treinamento ou os nervos
exigidos...' (Uma escolar observava que)... o hockey
torna as mulheres 'masculinizadas', as faz negligenciar
seus deveres domOsticos e Ihes dd urn g6nero 'detestd-
ver que fait' certamente delas sufragettes57".

McCrone explica o crescimento aparentemente
anormal do hockey sobre grama feminino da maneira
seguinte: "Nas escolas pCiblicas, o hockey era muitas
vezes considerado como um esporte afeminado que so
convinha aos magrelas, de sorte que ele jamais adquiriu
a nobreza ou a masculinidade flamejante do cricket e
do futebol. Em decorrencia disto, ndo se teve necessari-
amente a impressdo de que as mulheres estavam
entrando numa area sagrada reservada aos homens,
quando elas comecaram a praticd-1o58.

Este é urn excelente argumento confirmado pelo
fato de que na Grd-Bretanha, nos circulos masculinos e
ate os anos 50, o hockey sobre grama continuou a ser
largamente considerado como urn esporte afeminado.
Por outro lado, McCrone ndo nos fornece dados histOri-
cos diretos corn relacdo a esse fato, e assim somos
levados a pensar que a opinido disseminada nas
escolas pUblicas era talvez devido ao surgimento do
hockey como esporte para as mulheres. Em conseq06n-
cla, 6 possivel que McCrone esteja projetando no
passado urn valor mais recente. Seja como for, sua
mencdo a escolar que sustenta que as jogadoras de
hockey na grama talvez venham a se tornar suffragettes,
leva a crer que o surgimento do hockey como esporte
feminino comporte talvez urn elemento de consci6ncia
politica. Mais precisamente, 6 provavel que as mulheres
que escolhiam jogar hockey sobre grama no fim do
seculo XIX estavam plenamente conscientes da crewa
predominante corn relacdo as suas conotacdes mascu-
linos: que se tenham tornado ou nifio suffragettes, a
pratica desse esporte era, sem dOvida, para elas uma
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forma deliberada de se inscrever contra os ideals
femininos e os habitus femininos da Opoca delas.

Em uma sociedade onde o Estado monopoliza a
violOncia legitima e onde, a despeito dos conflitos entre
os homens, o esporte se tornou urn dos lugares importan-
tes e legitimos para o ensino e a expressdo dos valores
masculinos relativamente permanentes, este acabou
representando a meta principal dos protestos feministas.
Eis o que diz o historiador Brian Dobbs:

"... o esporte sendo como é urn bastido do
chauvinismo masculino e uma especie de simbolo
masculino, e o movimento em favor do voto das mulhe-
res ndo tendo conseguido fazer ouvir sua voz, foi o
esporte que recebeu o ataque mais forte das suffragettes
quando elas recorreram ao militantismo e a violência.
Ao longo de todo o ano de 1913, em todo o pals, os clubes
de bulingrin, de golfe, de cricket e de futebol tiveram
seus campos danificados e seus predios queimados"59.

0 esporte nä° s6 serviu de alvo para o protesto
das feministas, como tambêm um nOrnero restrito, mas
crescente, de mulheres se levantou, ao mesmo tempo,
contra a iclèia de que ele era uma area legitimamente
reservada apenas aos homens. Nessa Otica, entretanto,
alóm de ver seu pertencimento e sua orientacdo sexual
recolocados em questao, e de ouvir predizer problemas
de saCide, as esportistas tinham muitas vezes de enfren-
tar obstaculos que os homens ndo vôem usualmente
pela frente. A despeito do movimento recente em favor
de uma melhor partilha dos papóis conjugais, continua-
se a esperar que as mulheres que sdo casadas ou que
vivem corn urn parceiro estavel e que trabalham fora
de casa desempenhem a maior parte das tarefas
domásticas. Sob esse dngulo, as mulheres atletas que
trabalham e que possuam um parceiro estavel ou urn
marido e criancas estdo muitas vezes diante ndo mais
de urn duplo conflito mas sim de urn triplo conflito. Eis o
que uma delas dizia, em 1981:

"...tentar ser esposa e mae, ocupar-se de sua
carreira e de sua formacdo, continuando a se interessar
pelo esporte, traz gigantescos conflitos e o tempo esta
sempre faltando para tudo fazer. Temos a impressdo
permanente de nunca estar dando nosso melhor nos
diversos papeis que tentamos desempenhar. Isto acarre-
ta grandes sentimentos de culpa nas mulheres, e trata-
se al de urn elemento sutil de que a sociedade se serve.
Enquanto a mulher treina e se prepara, ela esta pensan-
do consigo mesma que ela deveria estar tomando
conta de seus filhos ou de seu marido; se ela estiver
corrigindo trabalhos de alunos, ela tambêm esta pen-
sando que faria melhor se preparando fisicamente, e
assim por diante. Existem, portanto, muitos conflitos"°.
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A mesma desportista prossegue, criticando aquilo
que ela descreve como "os servicos" que as mulheres
desempenham para o esporte:

"Eu me lembro... ha muitos anos, era sempre
minha mae que lavava o uniforme de rugby de meu
Irma°, e aos dez anos me faziam limpar suas chuteiras;
isto me aborrecia, mesmo considerando que ele jogava
no First xv"61.

Essa citacao deixa supor que muitos esportes
dependem da exploracao de uma mao-de-obra
feminina nao remunerada. No nivel sociolOgico, portan-
to, ndo é surpreendente que os homens tenham geral-
mente a tendencia a se opor as tentativas das mulheres
em participar ativamente de esportes que eles conside-
ravam como uma reserva particular. Pode-se dizer,
tambern, que a medida que o poder das mulheres
aumenta, os homens utilizam coda vez mais os encon-
tros esportivos como locals de aviltamento e de difama-
cao simbOlica das mulheres62.

Na Gra-Bretanha esse aviltamento simbalico das
mulheres no contexto esportivo, que poderia ser consi-
derado como uma forma de violéncia simbOlica, ocorre
por detras das portas fechadas da Rugby Union, mas de
forma mais aberta na associacdo de soccer. Essa
situacdo é devida, em grande parte, as diferencas de
classe social dos jogadores e dos espectadores dessas
duos formas de futebol, e notadamente ao fato de que
a Rugby Union é formada em sua maioria por pessoas
da classe media, enquanto que o soccer e a cultura
que Ihe esta associada provem mais da classe operaria.
Como ja apresentamos em outros trabalhos o rugby
enquanto area reservada aos homens, analisaremos
brevemente aqui o caso da Associacao de Soccer.

Em 1988, o jornalista Edward Vulliamy descrevia
assim um grupo de torcedores que tinham viajado para
Stuttgart para assistir ao campeonato europeu de
futebol: "...reunidos no bar Bierfösle...vestidos de shorts e
de camisetas, eles calculam o preco de sua cerveja,
cocam o saco e cantam 'get yer tits out for the lads'
('Mostre seus seios para a rapaziada') a coda vez que
uma mulher passa perto deles..."63.

0 refrao seguinte 6 um outro "classico" do reper-
tOrio de numerosos grupos de vandalos e de seus
amigos, torcedores de clubes de soccer inglês e que
vdo ver suas equipes jogar no estrangeiro: "Estamos
aqui, nos, os rapazes de Leicester (ou de Newcastle,
Liverpool, Tottenham etc.) para transar corn suas mulhe-
res e beber sua cerveja". Um canto desse tipo é eviden-
temente destinado a dar a conhecer aos homens locals
suas intercOes predadoras, mas ele simboliza tambem
uma transformacao grosseira das mulheres em objetos e
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contrariamente a opiniao corrente dos feministas, esse
tipo de familia talvez tenha representado, sob pelo
menos urn aspecto, urn avanco ern direcdo a chances
iguais de poder entre os sexos. Isto se explica pelo fato
de que urn maior nilmero de homens estava estreita-
mente ligado a urn tipo de familia mais igualitaria do
que antes, onde o papel do pater familias vitoriano era
reduzido, onde os homens estavam submetidos a uma
influencia e a uma regulacao feminina aumentada e
constante. Se Edward Shorter tern razdo, ern urn tal
contexto, um maior nOmero de homens teria comecado
a se sentir mais vinculados e a se identificar mais corn
suas mulheres enquanto pessoas, ao inves de consider&
las simplesmente como objetos de gratificacao sexual e
instrumentos de producao de descendentes (sobretudo
homens).

Ao impor urn conjunto de restricaes interiores e
exteriores a expressao masculine da agressdo, por
exemplo, por meio de urn cadigo de conduta de urn
gentleman que colocava as mulheres num pedestal, ao
mesmo tempo que declarava o fato de bater em
mulheres urn comportamento indigno por parte de urn
gentleman, essa transformacao civilizadora global talvez
tenha trazido como conseqUancia uma igualdade
ainda maior dos poderes potenciais de ambos os sexos.
Corn efeito, sob o ângulo do poder, ela limitava a
possibilidade de que os homens utilizassem uma de suas
grandes vantagens ern relacao as mulheres, ou seja, sua
forma fisica geralmente maior, e sua superioridade
enquanto combatentes. Essa restricdo, por sua vez,
Ode aumentar as chances das mulheres de empreen-
der uma acao politica unificada organizando, por
exemplo, manifestacaes e participando delas. Se essa
pura hipatese for de alguma forma valida, uma tal
transformacao civilizadora talvez tenha feito corn que os
homens, principalmente os maridos e os pais na esfera
dornóstica, tivessem menos poder de reagir pela
violência as manifestacaes nascentes da solidariedade,
da auto-confianca, da seguranca e do poder nos
mulheres. Em outras palavras, pelo fato de poder
esperar reacaes menos violentas por partes dos homens
as suas manifestacties politicos, as mulheres talvez
tenham se sentido menos assustadas e sua confianca
cresceu de modo suficiente para prosseguirem na sua
luta para que urn nUrnero crescente dentre elas, apoia-
das por urn nOmero restrito mas tambórn crescente de
homens, se manifestassem em favor daquilo que elas
consideravam ser seus direitos.

Em sumo, parece razoavel supor que o pequeno
mas significativo deslocamento do equilibrio de poder
entre os homens e as mulheres, cuja primeira expressao
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politica foi o movimento das suffragettes, decorreu, pelo
menos em parte, do empuxe civilizador que marcou a
emergOncia da Gra-Bretanha como Estado-Nacao
urbano e industrial. Uma coisa, entretanto, é clara: uma
tal afirmacao nao significa que o Estado ou o
em geral nao tenha reagido de modo violento ao
movimento das suffragettes. Mesmo que tenha havido
uma escalada de violència por parte da policia e do
pUblico contra as suffragettes - quando estas se sentiram
forcadas a recorrer a meios violentos o que queremos
dizer é o seguinte: primeiramente, os niveis e os tipos de
violência utilizados contra elas talvez tenham sido
diferentes daqueles que eram utilizados contra os
homens; em segundo lugar (e isso tern mais importancia
no contexto de nosso artigo), uma das condicoes que
tornou possivel o movimento das suffragettes talvez
tenha sido a desistência ou a reducao do use da
violéncia contra elas por parte dos numerosos homens
que viviam junto delas. Esta hipOtese nao objetiva de
nenhum modo negar que nao existam mais casos de
violência contra as mulheres. Queremos apenas deixar
entrever três coisas: (I) a violOncia contra as mulheres
tende a decrescer nos lugares pUblicos; (ii) o sentimento
de desprezo face ao descumprimento da norma
predominante nessa matária tende a aumentar; e (iii) na
medida ern que ela continua a se manifestar em
sociedades como a da Gra-Bretanha de hoje, a violdn-
cia dos homens contra as mulheres tende a predominar
nas camadas sociais menos "integradas" e menos
favorecidas do ponto de vista sOcio-econOrnico 65. Na
verdade, os homens dessas camadas sociais nao tern
tendOncia a sentir profundos sentimentos de culpa,
quando tern um comportamento violento corn reldcao
as mulheres, e as mulheres dessas comunidades tém
tendéncia a esperar um comportamento violento da
parte de seus maridos. Parece tambêm razoavel supor
que tais relacaes entre os homens e as mulheres eram
bem mais freqUentes no passado. Voltemos, entretanto,
a questao do pertencimento sexual e do esporte.

A maioria das mulheres tendeu a aceitar a
definicao hegernanica do esporte, vendo-o sobretudo
como uma area reservada aos homens; em contrapartida,
o deslocamento da balance de poder entre os sexos, se
bem que longe de ser significativo, prosseguiu depois do
impulso inicial dodo pelas suffragettes, ao mesmo
tempo que todo urn conjunto de processos voluntarios
ou nao, e foi nitidamente suficiente para que- os homens
nao conseguissem impedir as mulheres de entrar em
grande nUmero na sua fortaleza masculine. As maiores
barreiras erigidas contra as mulheres, e aceitas por elas,
diziam respeito aos esportes de combate e de contatos
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fisicos. Contudo, ja faz alguns anos que as mulheres
estao praticando esportes como o soccer e ate mesmo
o rugby ou o boxe. Corn efeito, nos Estados Unidos, esse
processo progrediu ainda mais depressa do que na Gra-
Bretanha, pelo menos no que concerne o soccer, já que
a select-10 feminina americana ganhou a Copa Mundial
de Futebol Feminino em 1993.

A prótica crescente de esportes pelas mulheres
representa em si uma tenclència equalizadora. Contu-
do, como vimos, essa major participacao das mulheres
numa area anteriormente reservada exclusivamente aos
homens tende a acarretar, para as desportistas, duas
series precisas de sancOes que bem demonstram que o
esporte e a sociedade modernas ainda sao predomi-
nantemente andriarcais. De urn lado a feminilidade das
atletas é posta em dOvida por outros desportistas, em
conseq0Oncia principalmente de sua participacao em
esportes de contato fisico: Em certos casos ela é ate
posta em dOvida por outras mulheres e esta é uma
reacao tipica dos grupos excluidos na medida em que
Interiorizaram "o carisma coletivo" daqueles que esta*
meihor estabelecidos: os homens, no caso presente67.
Por outro lado, no que diz respeito a prat-Ica dos espor-
tes, as mulheres se vOem frente a numerosos obstaculos
que os homens nao tern. Entretanto, os esportes masculi-
nos dependem de mUltiplas formas dos servicos presta-
dos pelas mulheres. Em muitos casos, esses servicos sao
oferecidos benevolamente. Contudo, na medida em
que eles se baseiam na interiorizacao do carisma
coletivo dos homens e que eles nao sao inteiramente
gratuitos e reciprocos, eles podem ser descritos de
maneira correta em termos neo-marxistas de explora-
cao de uma mao-de-obra feminina nao remunerada.
Acreditamos que uma tal exploracao, uma boa parte
da qual parece ser autornatica e que nä° é encontra-
da em nivel consciente de modo pleno, constitui mais
urn dos numerosos e persistentes obstaculos a pratica
esportiva das mulheres no que Elias chamou de "socie-
dades barbaras tardias" de hoje68.

TRADUCAO DE PATRICE CHARLES F. X. WUILLAUME
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