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i\prescntarnos aos iciLores 0 resultado dos cinco anos dc 
pescluisas produi.idas pelo Ohservatório dc Politicas SOCiaiS 
em Esporte C Lazer do Grdnde ,-\BC do Curso dc Educaço 
Fisica da Universirlade T'vlunicipai de Sio ('aetano do Siil 
(U SCS). 

Nesles anos. Edson Marcelo 1-lungaro. ('aria Cristina Garcia. 
Wilson Lino de SoLisa e Jose LuIs Solazzi orieniarani pes-
quisadores ile Tniciaçio ('ientIfica (IC) C (IC Trabaihos dc Con-
clusao dc Cursos (TCC). 

Aqui. loram seiccionadas as contribuiçOes rclevantcs c que 
permitcin o cntcndi merito dos percursos. ahordagcn. corn-
preensñes C mctodoioeias dc invcsligaçao geraclas no 311)hitO 
do Ohscrvatório dc Politicas Sociais. 

Lstc percurso acadernico (leve-se ao apolo permanente cia 
[Joiversidade Municipal dc Sio Cactano do Sul - LJSCS e da 
Secrelaria Nacionai dc Desenvolvimento do Esporte c do 
I azer do Minisiério do Esporte - SNDEIJME que nos 
ofertararn it possihihdadc do hvre cxercfcio (10 pensarnento. 

Buscamosatingir as expectativas destas instituiçöes, cons-
truindo irma Universidade ptihlica dc qual dade. capaz dc 
tormar urn conjunto huinano critico. voltado para it liheida-
dc ao infinito. 

Por flm, acradecernos it tarefa dc orcailizar esta puhiica-
çao. Leiiihiei (IC urn dc FIOSSOS nlais importantes momentos: 
nossa prcscnca no Coneresso I .uso-Afro- Brasi Iciro de Cin-
Cias Sociais. eni Coimbra, i1riI  aprcsentaçfio (IC alguns dos 
trahaihos aqui publicados. corn 0 assoinbro (laqucies quc viaui 
nossas Z111.111,1S C 1105S05 aiuiios dc (ii'aduaçio cm Ediicaçilo 
FIsica, nuni ('oncresso niernacional dc ('iéncias Soeiais. 

Ohricado. 

.Io.e LIILS 5oIi e 
Juliana I'edre,elri Rudriue.s 



COIETANEA I 

TRANSFORMAçOES SOCIAIS RECI NT[S E OS DIREHOS SOCIAIS: 

PARA ENTENDER AS POIIIICAS DE LAZER 



As I'R.&NSFOR\IAçoEs SOCIUS RECENIES E AS I'O1IILC..4t5 SOCJAIS 

PRISSLJ'()STOS I'ARA SE I'ENSAR 0 ESI'()RTE E. 0 LA/ER (OM() 

IJIREIFOS SOC I\IS NA (ONTEMI'ORANEII)ADE 

Edson Marcelo Hüngaro I  

Resuiro 

O presente estudo trata (las transformaçOes soClais recentes 
C seus inipactos on luta pelos direitos socials. i\borda 0 

surii.inento do Ohservatório de PolIticas Sociais ( USCS ). 
seus paradigruas e entendirnentos. 

Introduçao 

Em lace (las transforrnacOes societarias ocorodas nas tultinias déca-
das - que sac) de LII oidern a ponto de alguns analistas ju Igareni que 
viveinos tempos p6s-l11 deITIOS . - 0 PaPl do Estado tern sido 
jediscutido. Fern havido. tios ulti iios anos, urn desmonte do aparato 
estatal no que div respeito no atendimento de direitos soclais. Dessa 
forma. transfere-se para a cornunidade responsahi lidades que outrora 
estiveram Sob a rcsponsabihdade estatal. Sailde. educacao e combate 
a pohieza corn politicas distobutivas. por exernplo, deixarn ile 5Cr da 
responsahi I idade do estado c passam a ser urna queslao de solidarieda-
(IC para a comuiidade. Se direitos soclais lao iniportantes tern tido este 
lipo de tratarnenlo do Estado, comu este tern lidado corn outros direi-
tos. tais como: 0 direito a pratica esportiva. ao Lazer e s manifesta-
çOes en It urai s (IC movi rnento hurnano! 

Eta loi a temática que mis i nteressou estudar. on seja. corno tern 
51(10 0 trato do Estado corn os direitos no csporte e ao tazer. uiais espe-
cificarnente. conio as prefeituias dii regiao do Grande ABC téni lidado 
corn tais (lireitos? ('onio se trata (IC urna reglao que hcou conhecida 
coino urn 1)610 de lutas sociais. despertou-nos a atencao a fun (IC saber 

Doutor em Educacão Fisica. na linha Educacao Fisica e Sociedade peta UNICAMP, Mestre em 
Serviço Social pela puCsp, Professor de Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS. 



clual o trito (10 poder constituido, ncsta iegiio. corn Os direitos soclais 
em geral C. entre des corn inalor atencao -. Os diieitos ao Esporte e 
ao I iei. 

Coino 5C trata de Unia tCillatica inesoiavei, a partir deLi surgiu a 
ickia de impiernemarmos urn Ohservatório di Poilticas Sociais de 
Educaçao F'Isica, Esporte e Lazer da Regio cm questao. Tal inicia-
tiva uiiclou-sc Ila convicçao (Ia iieccssitladt' (10 COflhlCciiTiCfltO teorico 
para a açao transforilla(lora. Parece-nos que, inuitas vezes, a hurnani-
dade acaha cometendo Os mesrnos eims por nao conhecerem a sua 
prOpria histona. A inlptenientaçao (10 Ohservalorio seria, portanto, urna 
ilianeira de darnios sustentac'io ts (ilversas prefeitiiras da regito em 
ieiacao Its deinandas populacionais. aus resultados (las politicas em-
preendidas. It inanutcnclo (Ia memoria hisR)nca daquiio quc ji foi fei-
to. Ii avaliaça() dos rcsuitados dos programas cmprecndidos C SC eStaO 
coerentes corn o Piano de Governo estaheiecido. enl'irn, muitos seriani 
Os henelicios de tal Ohscrvatdrio para as açOes governamentais de 
cunho enianci patorlo. 

Subsidiados pela Univeisidacle Niunicipal de Scio Caetano (10 Sui - 
a USCS. demos os prilileiros passos em relaçao a essa irnpiementaçao. 
A iflstituicaO se intcrcssou pelo preto. conccdeu algurnas boisas de 
iniciaça() cieniIfica c hoias (Ic dedicaçao a aiguns piotessores cii volvi-
dos. Eiii virtude desse apoio iniciai. conse(luilnos reunir urn grupo de 
i)Cs(iuisa(Ioies de iniciaçlio cientffica interessados no terna. Depara-
n)os coin a prilneila di hcuklade. pois a totalidade deles sahia bern pouco 
sohie Poilticas Sociais, já que nao havia, em setis curricuios, matéria 
que ihes desse urn rnInirno respaido. A 11111 de dar coma de titi prohie-
rn5tica, organhzamos urn cronograrna de leituras. de marco alé noveni-
lito (IC 2003. a firn dc cuidarmos cia "inichacao cicntIfica" cbs envolvi-
dos coin a ternat ica. 

Pant 2004, a fun de consolidar o Ohservatório (IC Poifticas Sociais 
(IC Educacao FIsica. Esporte e Lazei da Regillo do Grande ABC'. enca-
minhamos urn pleito por subsidjo to Ministério (10 Esporte. mais es-
pecilicamente a urna de suas secretarias a Secretaria Nacional (IC 
Desenvoivirnento do Esporte C (10 Lazer (SNDEL) -, pois ha nela urna 
diretoria (IC Cincia e Tecnoiogia que. cntrc outros objetivos. financia 
pesquisas ligadas it especificidade ternItica da Secretaria ciii questilo. 
O projeto. um vez encaiiiinhado, passou pela avaliaçao de especialis-
tas da area e ioi aprovaclo. 

0 presente artigo traz aiguns dos resuitados inicials da revisao teóri-
ca clue fizernos sohre a temática. 

Resuitados iniciais: aiguns pressupostos teoricos pieliniiiitrcs 

12 



As translormaçoes sociats recentes 

.() marco dos anus scienta nio é tim acidente cronolatnco : aa Con-
trarlo: a vi sihi I dade de novas processos se torna progrcssi a •t me-
dida que a capital monopolisla se ye compelido a encontrar alterna-
ti vas para a case em que é cngnl tad naqucla quadra. Cani efcitu. 
em 1974-1975 explode it prinicira rccessio generalizada da econo- 

a capita I sta internacional desde it S eg u uda G tie rra NI u nd ia 
N'landcl. 990: 9). Essa reccssao monumental e o quc se he segulu 

pus tie maui lesto urn giro prat undo TIa di nñmica coniandada pelo 
capital: chegava ao tim a padr)o dc crescimento que. desde a segun-
do pos-suerra c par quase Irinta alias (as tr's décadas gloriosas' do 
capital isillo inonopol ista ). stistcntaia. corn as silas oiidas lougas cx-
pansivas. a pacto dc classes exprcsso no Wa/fart' Sra (Przcworski. 
1991  ). Enieria urn navo padrio dc crcsci menlo quc, operanda par 
lucia de ondas lonas reccssi vas ( Mandcl , 1976). nio so cradia as 
hascs dc tuda a articu lavão sociopol Inca a16 entao vigcntc comilo, 
ai nda. tornava exponcnciais as contradiçOcs I rnancntes it lógica do 
capital, especial menic aquelas pastas pela tendcncia a qucda da taxa 
media dc lucia e pela superacumiiulaço ( \'Iandcl. 1969. I. V e 3. 
XIV). E para responder a cste quadra tine  a capital monopol ista se 
enipenha. estrategicanlente. nurna complicada sCrie de reajustcs e 
rccotivcrsOcs quc, dellagrandu novas tensOcs c colisocs, coiistroi a 
contcxtualidadc em quc sum'gcln (c/au se descnvalscni ) autCnticas 
transtorniaçocs societaria .(Nctta. 1996: p. 90) 

0 perioda acima dcscrito par José Paulo Netto é o tempo presente. 
As transforrnacOcs ocomdas a partir de meados dos anus 70 san aque-
las que configurani a tempo preseitte. Ii a partir delas que podemos 
falar tic uma cultura pos-inodcrna. [10 quem defenda. inclusive. quc a 
pos-nioderiudtde a a logica cultural do capitalismo tardio (Cf. 
.lamcson. 1996). 1-Iohsbawn. levando cm conta a anOlisc de Mandel 
sohrc o ('apitalismo Tardio, a quc Nctto laz referCncia, chania it estc 
l)endo de Décadas dc ('risc 1995). 

Trata-se de unia caracterIstica do capitalisnio revolucionar constan-
temcnte suas hascs dc funcionamento. PrilciP1hi1tcl1tc 110 qUe taitgc 
aos aspectos tecnalogicos. Nacla tent de nova. portanto. a verihcacao 
de transformaçOes no tecido social. JO sinalizavant Marx e Engels. 110 

A'l ,jim , fe.viu (/0 Partido Con,wei.cia, tite  a ordeni hurgucsa representa 
transiormacao constante das forças produtivas e. canseqiicnenientc 
do tccido social. 

Designacao utiUzada por Mandet na análise desta fase do capltahsmo inaugurada em 745. 
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A hurgucsia nIo pixie existir scm evolucionar permanentemen-
te us instrumcntos de produçao - por conseguinic. as relaçOes de 
prnduçao C. corn isso. tudas as relaçOes sociais. A conservacao 
nalterada do uìtigo mocto de ioduçio cia, pelo contrarlo. it condi - 

çao pri neira de existéncia de todas as antenores classes iidustiiis. 
A coilL miii suhvci'sio dii proiluçao, o in interrupto abalo tic todas as 
condiçocs socials, a permancnte inccric/.a e it constante aiitaçao dis-

ng UC 0 it epoca (Ia hiiigtiesia tie todas as epocas prcccdcntes. 
(MARX e ENGEI.S. 199$: p. $ 

A grandcza dos contribuiçöes desses autores estii cm verilicar as 

especiticidades dos translormaçOcs recenics. pois, apesar de scu dma-

inisIio, nut_lea o capitalismo inansforniou-sc dc inancira tio rilpida como 
flOS ultirnos tCifl)O5. A partir de meados da dcada de 70, as transfor-
naçOes ocorndas alcançarain utu nIvel de prolundidade e uma \cloci-

dade jamais assistidas antenormente. This reviravoltas nacla mais sao 

que o dcsdohrarncnto de uma profunda crise mundial que. it p1rtir das 

niudanças ocorridas no padrao tie acutiiulaçio, aitcrou tod) tccido so-

cial. Tat crise, na verdade. nao é pussivel cc ser cntcndida SC flO for 
estudada curno totalidade. pois Sc mani lcsta per toda socicdade. inas 

SCUS impactos mais fcnoinenais se duo nos jimbitos econOmico. social. 
cultural e politico. 

No mbiio econômico, temos. it partir de meados da década (IC 70. 

rnudanças que auterani fiindamcntainieiite a cOnhigUracao econOmica 

anterior. 0 pacirao Taylorista/Kevncsiano de acumulacao dernonsti -a 

sen esgotarnento. surgindo. gradati vamcnte. urn novo padrao tunclado 

na chaniada flexihili,açio. ou acurnulaçao IlcxIvcl. que traz consigo 

novas formas dc organizaçao da producao (como o Toyotismo), novas 
rciaçOcs econornicas globais (glohaIizac(o). it flnanccirizaçio (cresci-

menlo fanuistico da especulaçao financcira cm função do cicslocamcnto 
do capital produtivo pat_a 0 iinancei 0). a rcvoluçao intormacional ( pas-
saccrn cia industria elciromecanica pat_a a eletrônica). C it dcsterritoria-
lizaçào do capital, oii seja, etc passa a nto icr fronteiras. principal-

mente it liartir da iormaçao dos megabbocos transnacionais. 
Dc todas essas transforrnacOes, talvez a cit_ic mereca major atcnçao 

scja it rehacionada its novas lormas de pr()ducao. Em dccorréncia clas 

novas tecnolocuas produtivas. hzI Un) crcsccnte aunicnto cia cc000mua 

de trabalho vivo (accntuando o dcsemprcgo) title  vcm acoinpanluado 

ije tiovas ticmandas (IC conhccimcnto pat_a us tnahalhadorcs. () traha- 

Cf. David Harvey em seu Iivro CondiçAo Pôs-Moderna, especialmente na parte II. intitutada A Trans 
bormaçäo politica-econômico do capitalismo do tinal do século XX. 

Cf. Eric Hobsbawn em seu Iivro Era dos Extremos: o breve SéCUIO XX - 914'1 991. 
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Ihador tthrii do scuio XIX. fixado nu ma determ nada iuiiçzo. dá lu-

gar a urn trabaihador quc deve ser 0 nials polivaleiite possivel dentro 
de sua especialidade. 

"Näo é prcciso muito fôlcgo aiialItico ( ... ) para concluir quc a 

revoluçao tccnologica (ciii i inpl icado U na extraurdi ni'iria econo-
in a de t rahal ho vi vu. elevando hrutal mente a coniposicao orfui i - 

ca do capital Rcsu I tado di reto (cx at at ic nte con [urine a pn ii eçio 

de Marx): crewc eponciicuilmciiie CI /Hrça (Ic 1/111)0/hI) 

co ed I/tuna 

 

('111filce da.s intcre.s SC,V do capital. 0 Capital ismo Tar-
d lo. transi tando pant urn regi rue dc acurnu laçao [[cx Ivel reestru - 
[nra radica/mente o meicado ile I raha [ho, seja a Iterando a i-elaçio 
ernie excluidos/incltiidos, seja iniroduzindo novas modalidades de 

contrataçao ( niais 'l1exicis' . do tipo •crnprego preczirio ), sep cr1-
anclo rio a esi rat ii icaçOes e novas discri iii naçOes entre Os que Ira-
haiham (cortes (IC sexo. idade, cur. etilia ). A cxigncia crcsccntc. cm  
aniplos nivcms. de trmbal ho vi'. o superqual iticado c/on pul Va [cute 

hem corno its capacidades de dccisão requeridas pelas teeno-

logias crncrgcntcs (quc colideni corn o privikgio do cornando do 
capital). coroa aquel a radical reestnitraçao. Netto. 1996:   pp. 92-3 

Conio se ''C. pant alern das novas deniandas de conhecimento, as 

nOVaS tecnoloizias de produçao trazern coflSigo urna série de iml)iica- 

çöes nas relaçOes de trabalho. acentuando. claramente. o iiIvel de cx- 

l)lontcao. I -Li. indiscuti veirnente. portailto. nina altciaçio nas reiacOcs 

entre as classes soclais. Atirma Hohshawn: 

"C laro. as classes oper1)rias ac ahararn - e de manel ra iou ito clara 
apos a dccad:m tIe 1990  — tornando-se vItimas das novas tccnologias: 

sobretudo us homens e muiheres nIo qualificados das linlmims de 

produçau em niassa. rtie pod i a in ser mam s faci I menie subst ii u Idos 
por niaqu i nario autoinit i i.ado." ( Ilohshim'.'. n . 1995:   

Poreiii, apesar do i npacto decisi vu dts novas tccnologias produti-

'as sobre a classe operaria, nao é veidadeira a idéia de que cIa esteja 

inorrendo numericarnente. Trata-se, inuito rnais. de inudanças Ciii SCU 

interior. I Ia niti Clan) processo de dcsiitdusiuializac7o. on iileSfl1() de 

suhstituição da veiha i ndristria pela 11010 indu.vtr,a. mas as estatIsticas 
nat) dcmonstram nina /icinorra'ia de,izorafua nas classes operárias. 

(Cf. Hobshavn. 1995: p.297) 

'Hobsbawn defende a idbia de que a decantada crise do movimento operario é muito menos uma 
crise da classe e muito mais de sua consciéncia. A respeito disto ele fez uma belissima anãlise 
(1995: 297 ss) 
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Na verdade. as mutaçOes no inundo do trabaiho, como vimos, iroti-
xeram conseqilencias que. emhora signi licati vas. não reli ram it 
centralidade da classe-que-vive-do-trabaiho como protagonisla soctal. 

-Na verdade, infirmando as falsas teses acerca do tim cia 'socie-
dade do trabaiho'. o que se registra são rnutaçOes (... ) no 'mundo 
do t rahal ho'. E se o pruiet ariado tradicionat' é afetada a sua pun-
deração social, 6 inequIvuca it central dade cia ciasse-que-vive-
do-trahalho' E.sa centraildade objetiva, porcrn. não podc ocultar 
a sua enorinc di ferenci açao i nterna nern a atual auséncia de urn 
universo cuinuw de vaiorcs C prCuicas - ou seja: nao se pode ocul-
tar o tato de qtie essa 'Classe-ci ue- Vi ve-do-trahailio - agora rnai s 
quc nunca. urn conjunto hastantc heteróchto.' ( Netto. 1996:   p.94) 

Para aleni clas ,nuraç es na classe operaria, no âmbito social tamhám 
itao lorani poucas as transtorrnaçoes verificacias. Segundo I iobsbawii. a 
mudança nmis signi licativa foi it morte do campesinato: ''/1 iniedança 
social muir iinpressi000nte C (IC inc/is l(1O,0 alcaiice do sc':ouIa iiteiadc 
(leste se(-/i/o, C /ldC lies iso/a para sCm/ne do manic passaic, a mode 
(/0 camnpesutalo. '' ( Hobsbawn. 1995: p 2 4) 

Dc acordo corn o historiador, no inIcio da dicada 1980. menus dc 

3 dii popuuação heiga on britãnica ciesenvoivia sua atividade piodu-
ti va I igada a agricitlttn'a. \ popuhação agrIcola norte-anlericana taut-
h&nt cah -a pana idéntica proporcao. I'iul tenorneno é observavel no 
mundlu bib, salvo pequenas exceçöes. 

Aiéni cia niorte do campesinalo. outrOs fenOrnenos demonstrant as 
protundas titudiinçits ocorridas. 0 grande aumento cia urbanizaçao, o 
crescirnento cia auividadc de scrviços. a clifusão cia eciucação tornial, it 
rnudanca no pcifil demogriulico cuas popuiaçoes e it individualizacao 
do lazer são fen6nienos que scrvcni de exemplo dessas mudancas, mas 
trés fenôrnenos são, juntamente corn a morie do eampesi nato. 
determinantes para a cornprcensao cia amplitude dessa ''Revoiucao 
Social'': o crescirnento dii irnportãncia do papei das muiheres, a ama-
çao dos jovens no cenarlo I)OlitICO C 0 extraordinánio auniento do 
contigente de desprotegidos socuais 7 . 

('rescenteniente. it niuiher passou a ocupar postos dc trabalho. Não 
clue I ossc' novidade 0 lato dc it muiher ''trabaihar fora de casa''. 1)cscle 
o i nIcio do capitahstito se nota it participaçao das niuiheres na estrutu-
ra prociutiva, pnincipairnc'nte as solteiras. mas o clue  se nota a partir de 

Termo curihado por Ricardo Antunes em seu livroAdeus ao Trabaiho? Ensaio sobre as metamorto. 
ses e a centralidade do mundo do trabaiho de 1995. 

Em sua obra Era dos Extrernos. Hobsbawn dedica urn capitulo inteiro a caracterizar essas rnudanças. 
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1980   0 cresciincnto lantastico do nt.iinero de muiheres trabaihadoras 

casadas. 

"Em 1940. as muiheres casadas que vivian) corn os maridos e Ira-
baihavam por saiario sornavam menos tie 4 do total da popuiacão 
feminina dos EUA. Em 1980. cram mais da metade: it porcenta-
oeni quase duplicou entre 1950 e I 970" ( l-1obshas n. 995: p.304) 

Näo é so ocupando postoS de trabaiho que cresce a inlpOilâflcia (1(1 pa-
pci social da muiher. mas tambIrn COtilO protagomsta (IC acoritecimen-
tos socials. () cliamado movimeilto teminista poe em questao urna SC-

ne de prohietnas enfreniados pela inuiher e passa it ganhar visibil idade. 

Jutitamentc coin it muiher. 2anhla, também. reievãncia social o papei 

(lesenipenhado pelos jovens. Fruto (10 crescirnento da ditusao da edu-

cacao formal, tnais especihcamentc, da educaçio lormal cm nIvel uni-

versitário, o mundo assistiu. a partir dos anos 60. a unia lorte panlici - 

paçio dos jovens nos acontecimentos sociais. Sua relevãncia tia poll-

lieu e na cultura do seu tempo é inquestionavel. 

"Essas massas de rapaLes C moças c seus prolessores. contadas 
aos milhOes ou pclo menos centenas de mnilhares &tn todos Os i - sta-
dos. a nao ser mios nuito pequenos C cxccpcio almenteatrasados. c 
coneen tradas cm ((1/0/)! (III C idades LI Iii versitarmas ira ides e mum-
tas Vexes I s&iiackis. Cotist mu lam urn novo lator na cul tura e flu poli-

tica. I-'.ram transnacionais. rnovi mcntando-sc e comb nicando idi-
as c cxperiticias atrzmves de houteiras coin Iactlidadc c rapidex. e 
provavelmente estavarn nials Ii vontade corn a tccuoloia das co-
municaçOes (1<) que os governo'..(I Iobshawn. 1995: p.292) 

]ambém no ãtiuliuto social vale, ainda. ressaltar o 2randc contleente Zm 

(IC (1 /),Ote(4idOS SOt/aix espaihad )S pelo mundo. Dil'crcntementc do 
perioclo chaiitado por llobshawn de a Era th' Ouro, em quc o padrao 

taylorista/kcvnesiano Ioi hegemonico. na  nova fase produtiva (10 Ca-

pita! ismo OS dirci Los sociaiS V1LI sendo. paulatinamenic. retiraclos. 

Caem conquistas trabalhistas que custaram anos de luta do iflovi-

mento operiirio, ao mesmo tempo em quc cacmn as proteçocs aos cha-

mados t'vclwdos'. l-'ruto rlas p01 It icas neol I hcrais. cada vex mais as 

rcdes de proteçio social vio sendo desregu amnentadas c a assisten-

cia social passa it ser responsahi lidade da comunidade ou de orgaos 
flao governamentais. 

Cabe aqui a ressalva quanto ao ternio. na  medida em que, do ponto do vista produtivo. não ha 
exclusão. Basta veriticar isso pelo conceito, desenvolvido por Marx, do Exército Industrial de 
Reserva. 
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No ãmhito cultural, as transforrnacOes Sc clerarn lundamentalmente 
cm função da chamada Ind,siria Cu/turn!. Criou-sc urna inciilstria es-
pctacular dc entretenimerito quc dita os iiclrOcs de cxpressau cultural, 
principalmcnte apos it difusao cbs I11CIOS de coiiiuiiicaça() (IC niassa. 
(icntre cics, a telcvisao. Os hãhitos. as modas. Os comportarncntos sao 
ditados. ciii boa partc, pela tcicvisao. l)c acorcio corn Ncito, a dinfimi-
ca cultural de nossa época csui fundada cm dais te!ores: ''(... ) a 
fwis/açdo 1a (ogica do capital para todos us processos (10 espaço 
cultural (produçJo, dii'ulgaç(7o e co isu,no) e desen tohintento 

mas culturws sociali:áteis pelos mews ('let ronicoS (a tclei'Lvao. () iícleo. 
a (hanlada midhinidia). " ( 1996: p. 97) 

Dcsta fornia, it lágica cia rncrcacborla Ixissa  it se gcncralizar pant to-
dos os setorcs cia vida social, mcsrno naqucics em quc historicamente 
Sc assistiu a uma rcsis1'ncia a mcrcantilitação (Como algumas tormas 
dc nxuiifcstacão artIslica. por exemplo). l 0 papel dos meios cictrOni-
cos nestes processos t fundamcntal. 

Ao iiiesiflo tempo. cstc lilovi illento, charnaclo de pós-modernista. ala-
cou as bases analIticas cia filosofia rnodcrna. Segundo etc it rcaliclacic 
corno totalidade 6 irracional: não h:I distinção entre aparéncia C cssên-
cia: nan hui cincia vcriadcira. mas situ ''jogos dc lingiiagcm' em tine 
ha lutas entre discursos arguinetitativos ciistintos: a realidacic nan 
mais it rctcrëncia (be qualqucr enunciaclo cielltiticc). Enfim. questOcs 
caras ao projeto (ia iiiocleriiicliide são vioientamcnte criticacias - scm tie-
uhuni tipo de clislinçao entre os scus di versus vclorcs -' c mais, são asso-
ciaclas as fornias de doniinação contemporanca pelos pos-modernos. 

"o quc Sc poderia chamar tic novmu'nto pos-noderni 	niuio 
hetcrogênco (Cf.. por exemplo. Connor. 1993) c. cspccialnicntc no 
campo dc' suits mci i naçOcs 1)01 it icas. pode-se ate clisu uguir cntrc uma 
teorizaçao pds-modcrna de capitulação e utna de oposiçao ( ..). Do 
ponlo (IC vista de seus tundamentos cpistcmoldgicos e tcOricos, po-
rem, o itiovi ileuto C funcional it loiea cultural do cstãtzio coittem-
poranco do capital i mo (Jatneson, 1 984): C-u tanto ad) sanci Dual 
acriticanienic as expressoes culturais da ordeni iardo-burguca quanlo 
ao tonlperconi Os vcbores crIticos dt Modernidade (cuja racionalidade 
OS pos-inoikrnos redu7cm. abstrata e arhitrariatnente. ii dimcnsao 
instrumental. abri ndo a via aos mai s cii versus irracional ismos 1." 

(Nctto. i)%: p.98) 

Tocias essas mudancas nos ãmbiios economicu, social c cultural for-
niam i.irna botabidacie muluaniente dctcrminada corn as transl'ormacOcs 
politicas assisticias no rnurtdo contemporanco. São elas: o fortalcci-
menlo de uma oIiarquia linanceira transnacional, unia cicscaractcri-
zaçao cia clássica oposicão capital x trahaiho (ill que o capital cbcixa (IC 
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ter pitria), urn entraquecinlcnt() do rnovimento operario (ji que cresce 

cada vez inak o desemprego cm funço das novas tecnologias ), isso 
tudo acoiiipaiihado pelo tortalecimento (los chaniados niovirnentos 

socials ( iiioViillelltO dos scm-terra. iulOViiliciItO dos SeITI-tetO. niovimento 

dos aposentados, movi mento negro, movimento gay e(c.). Para aIrn 

desses aspectos. tCiiiOs ainda a crise de sistenlas sociais (que foram 
iundameniais para 0 foitaleciniento dos direiu)s socials) alteniativos 
ao capilalisnio: 0 social ismo C it social-dciuocracia. 

Tais crises enfraquecern ainda mais as lutas por direitos sociais tra-

vadas pelos trahalhadores. E nesse contexto. importantes conquislas 

(Ia classe tral)alhadora (dircitos socials) sao postos em questao C at-
guns sao retirados. 

JoIItica. 0 Estado e os Uireitos Sociais 

A constituicao do kstado vioderno se den tendo por perspectiva nina 

cornpreensao dc totalidade frente aos tenomenos soclais. l)essa for-

lila. a conquista do potter do Estado foi uma (las "bandeiras' do movi-

niento) revoiucionirio -- tanto na l)CI'sPectia  de uma revoluçao pela 

via insurrecional (Iuanto numa perspectiva relornusta - C é iSso 0 (jtIC 

estil io no debate conternporaneo. 

Nuina perspectiva revolucionaria reformista. a luta pcia ampl iaçao 

dos Direitos Sociais pela via do Estado dc fundamental lillportalicia 

e as lranstormaçoes sociais recentes tern demonstrado que. ao  contra-

rio do tine obetivava o movimento revolucionario rctormista, os 1)1-

reitos Sociais no 1Cm sido anipliados. muito pelo contrano. sequer se 

tern conseguido nianter algumiis conquislas liistOricas do povo. Tat 
ten(lcncia. it da perda dc grande parte. dos l)ireitos Sociais. tem SC VC-

ii Icado Ciii 10(105 05 paIses (10 capitalismo avançadn, nias tern ocorri-
do (IC maneira muito mais violenta nos chaniados "paises pen tericos'. 

Como jii mencionamos os impactos das translormacoes recentes na 

esirutura social mundial, oil seja. ji sinalitanios, no ãmhito social, as 

principals mudancas ocorridas no mundo, agora. eaheria nos determos 

nos i nlpactos dcstas trailsIrniaçOes los chamados "paises pen ini-

cos''. Cspecialrnente no E rasi I. Evaldo Aniaro Vicira. 1111111 artigo 
mt itulado AS polItu as .socioi.s e us th,euos 50(10/.5 1u Iiravil: avanços 

Os chamados alustes  neoliberas translerem, cada vez mais, a responsabilidade do atendimenlo 
dos direitos sociais para a socedade, isentando. assim. o Eslado de qualquer responsabilidade 
(veja, por exernplo, o caso do projeto Comunidade Solidãria). 
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e ,.'1roce.vso.v. tra:-nos importantes pistas para it compreensao da clues-
tao. Analisando as constituicoes brasi leiras C as suas retormas. Vieira 
atrma quc ttz parte da tradiçao brasilcira a retorma constituciotial C 

iue ciii todos os processoS relorniistas constitucionais ha urn traço 
coniuni: 

Coiiio ciasse histoiictincnte ca(la vcz niais subordinada. it ciasse 
di ri cen te no 13 rasi I tern osci ado entre it i nirc i a c a modern zac)o 
i nlpcsta de Ioia. entre a promu I gaçuo da ('onslituiçao e it i inediata 
proclaniaçao de sua rchrrna. r\SSi in cada liovissinia COflStittl içao sem-
pie surge at rasada. porque it classe di rigente cxige outras regras. di - 
terentes daquelas que the cram aeeiuve is on favorivci s hil pouco 
tempo. j usti Iieando- se cnn) it necessidade de mauler it eslahi I dade 
on on 0 crcsei memo do pais. ( 1997: p.68). 

Corn este iraço cornurn sinalizado. o autor argurnenta quc it politica 
social no Brasil percorre dois monientos politicos (listintOS hO SCCUI() 

XX: uni primeiro. que correspoiide t ditadura Vargas e no populismo 
nacionalista, urns corn inhlLtCflCias quc vat) alérn do periodo de SUn 
morle cm 1954 e que o autor denonii na tic pf_rw(/o tie c01111 -01c do 
jiohlica: C L1111 segundo niornento que vai da insta1aco da ditadura de 
1964 ate it conclusao dos trahaihos da constituinte de 1988. (]UC 0 ati-
tor denoniina Como perwdo de politico dv coil! role. 

"Nesses dois periodos. it politiea social brasileira compoc-se C 

recompOe-sC, conscrvando em sua cxeeuçio o cariler tragniclhta-
rio. setoria I cme rgenc i at. sell pre su ste n tada pet a i iii piedosa ne-
cessidade de dar icgitiinidadc aos governos que huseam bases so-

ciais pant lilailter-Se C accitan) seletivaniente as reivindieaçoes e 
ate as pressoes tIn sociedade. 1997: 1).68t. 

Caracteriiados Os dois pcnodos, i) autor menciofla que ao terceiro 
periodo. iniciado aps 1988. etc charna de periio do politico social 
scm (lireilos .vo(ials Afirma Vieira quc em nerihum nioiilento anterior 
a constituiçao hrasileira acolheu tanto a politica social como Clii 1988,   
nias, por outro lado, pouco dessa politica tern skit) praticado, ou regu-
laiiieiitaclo. 

"Porém 0 niais crave é quc cm nenhum morileilto lust rico tIn 
Rcpdhl ca brasi leira (para flcar so nela. pois o restante COnsiste no 
lmperio escravista), os direitos socinis soirern lao clara e .oiicra-
locate ataques da classe dirigenie do istado e dos donos da Vida 
em genii. corno depois de 199." (1997: p.68). 
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Evaklo Aiiiaro 'Vicira atrthui esses ataques its transforrnaçñcs soclais 

rccentes e alirina qile situ icitos lunclados em f'alsas premissas. em 

nonle de urn "neoliheraltsnio tardio'. SeCuindo a sua iuialise ira tie-

nionstrar Colilo SC tratam tIC falsas prcmissas. NaO irefliOs ieprodtii.ir 

como dc opera a demonstração do seu raciocIniu por nao sc tratar do 

foco principal cia nossa tundamentaçio, nias vale resgatar Lirn dos pot)-

(OS dc sua argumcntaçao: 

"\o Urasil. desde o tempo da cIahoraço da Constituiçlo de 1988.  
it tebre a all atOri a can ha d me rislo tie ci)  dc nii a e us ava I adores 

iiietaiiiorioseani.-sc cm testc;ados dernicirgos. corn it justitcativa 

de prcser\ at o hem e o pairlili ann piihlieos, corno se arlics da Cons-

tituicao tal ilnperati \() nao existisse, nern se colocasse Como 
inc Vucit vel. 

Os d coos scciais. Os iO ems. os Cxccutores, os processos, a 
cliciencia a ac . euicia. Os resuitados C ON iillpaetOs das poiIiieas so-
dais sao Cm gcral vistos e exarninados pelos avaliadores como dc-

mentos tic itcial valor. 0 I tisic1oso radiodi ito local i ia-se exatamcntc 

nesic ilusório relativismno dos elementos das poitcas sociais. aprc-

goaclo pelos avid jadores. Em i('/y/cu/t', tnt ieolude, aiLs tIemeit1o. 

(/upoL'mn tie tablet iie.sigwns: 1)01 exemplo. I10 sC sliprinern a 
ida e a I beRlade pot oncrarcm o Orça menlo oti 1iICX 1511 rem tonics 

tIC Imnanciameimmo para clas. embora ahuncicrn us detensorcs tiesta 
pcsiçao irracionali sta 

I sta nova fase cia acu mnulaçiio capitalist a mtiio se I mporia Coil) (1S 

dmrcitos. Seus filbos mais queridos. Os rcccntcs avaliadores. on-
trcmn-sc tIn reiamivisnio Lao it eosto da meritocracia." (1997: pp.70-
71) 

O atitor alcrta pant as conseqüencias politicas cia supressao dos di-

iCitos sociais: 

.. 
ill lidas Lomo naturai s e I ndcpendcnies. as leis dii ecomloin Ia 

Iamcniavc'lmentc mrammsmiiemn if impicssio tic quc cxmingucm as so-
c icdades. s thre vi s ciido apcnas as muercudos C Os gm pus unidos it 

dc. Em coitseq Uêrmci a, arm ham- se as c lasscs social s, Os Illok i men-
los soclais. as teorias c o pnSprio peiisaincnto no rntmdo em 
i liCOiI tin ii.I ye I ni ud a rica. 

bl 0 JVOCeSSO produtivo suhmcte-se immlensarncnte ao capimahs-
mo Ii liamiCci roe esic acu ittidt miii S lucr() coot a cspcculaçau do que 
corn if produçao. An mncsmno tempo. Sc I nierna h zarn if cnacao e a 
di I usao das i middstnas de comuri iciicao. It rnando it global iiacao 
cdt tilomnica cmii crcsccn (C 'american i zaçao (l:t en I (nra tic Iilassa. 

C) Os 'ajusics cstruturais' ott it 'iivre circulaçao dos capitais tic-
hilt lain Os pioccssos produ ii vos das socmcdadcs. sujei ma mido-as ts 
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avcntiiiac do capitaiisuio Iitlanceir() e 	uiiericaiiizaçio da cultu 

ra." ( 1997: i'72) 

Fiiiulizando. 0 autoi. afirna quc. lies/a c/epa (Ic (Iexe/n/m'go em 
masse e pliiali:açoes ilin,iiada.c, é I rnprescindIvet it intcrvcncIo esia-

tal a hill de pôr cm prá(ica os direitos soclais previstos na Constiiuicão 

de 1988,   para que possanios garantir urn mInirno de seguridade social. 

Consideraçöes finals 

O tireselitc estuclo permitiu verificar ci tarnanho da crise coniempo-

rãnea. Como vimos. o tempo presente c urn penocit) tie "caça' aos 

dircitos sOclais c este passa a ser urn probleiria fundamental a ser en-

frentado por ciqueles que almejani a superaçao cia ordcm hurguesa - 

COiiiO C (1 caso (los pcsquisadores que compoern 0 Ohscrvatdrio de 

PoiIticas Socials do Grancle ABC. 

Sc. durante niUllo tempo. 0 rncivi menlo revolucionario pois em clu-

vida it luta por dircitos socials. jI que sc juigava clue SC tratavarn dc 

concessocs it urn da nianutencio da hegemonia hurguesa, ao que pare-

cc. nas circunstãncias atuais. a luta pela nianutençao c amphacao de 

dircitos passa a scr. scm suspeitas. uma luta rcvolucionjria, pois en-

frenta dirctamenie urn dos pontos fundamcntais do reccituarlo 

ncolibcrai: o corte de ias1os sociais. 

Jcii tanilxni possivcl perceher COI1i() CS(C processo toi especialmente 

violento cmii os pafscs per! lericos C it aI sc situa 0 caso hrasileiro. 

Como Sc sabe, o foco de ataque do neoiihcralismo f0i o kstado tie hem 

estar social c o sucesso ncolihcral é faciirneiiie obscrvavei. Sc houve 

urn SUCCSSO tiio izrancie no ataque IS sociats-democracias curopeias, os 

inipactoS na perifcria do capitalismo toi ainda mais vioicnto, pois sc 

tial\iifl1 de naçocS ciue vivcnun nuito niais uiii Estdo de mal es/ar 
social— COillO C ci caso hiasiieiio. 

Corn tins iiilormacoes assiiiiiiadas. surgirarn aigumas questocs entre 

os integranics do OhscrvatOrio, tais coiiio: Sio o csportc e o iaier dcii-

vaniente dircitos socials, ji tine nao compunharn a pauta de lutas do 

movirnento operário? Na hipdtcsc dc sercm direitos sociais, corno se dii 

especilicaniente o impacto ncoiihcral na aça() esiatal cm relacao a esses 

ciircik)s? Conio as prefeituras da rcgiio téni lidado corn tais diieitos! A 

defcsa desses direitos tern tarnbdni urn cunho revoiucionario? 

Essas tern sRlo as questOes quc vi mos entreniando dcsdc o final tie 

2004. 
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"Poi.iric.s Soiis, Poi'uiçAo 

i NIUNICIPALISMo LIBERTARIO" 

José LuIs Solai.zi 

Que ci porvenir nos preserve de los favores Dci dcspotismo: 
peru quc nos salve iamhién de las consecuencias desastrosas y 
embutrecedoras dcl SOC jaILVfll() ilutOritaflo, (/OCti'UlaI'lO o de Esia-
do. Seamos soclahistas, pero no nos convirtamos amas cm pueblos-
rebanhos. No husquemos k1JUSticia. toda Ia justicia pot Itica. ceo-
nOiii ca v social mis q uc el cam i no (IC La I ihertad No puede hahcr 
nada v vo y lìu ma no I uc ra dc I a Ii be riad. y urn soc a Ii a mo q uc I a 
rechazara de su seno 0 quc no Ia aceptase como umco principlu 
creador v conlo base. nos Ilevaria derechamente a Ia csclavitud y it 

Ia animalidad." 

i k hail B akuni ii: ('awe sum revol ucionario (1 6 

A presentação 

o OhservatOrio de PnlIticas Sociais. nas suits atividades de pesquisa e 
debates. nos .'iltirnos dezuito ineses. tern questionadlo (IC (jUC 1110(k) as 
lutas pohticas dos setores i)optllares para iniplerneniaçiio e invcstimen-

tos publicos lbS sctores de educaçio. saCtde. saneamento c cuitura de-
VCIfl Sc tornar espaços necessarios de sua atuacão polItica. 

Desta mancira. seriio as lutas pelo atendimento de denbandaS socials 
C culiurais dos setores populares instrumento efetivo de cmancipaçio 
pot it ca. econom ica C social? 

Neste montenlo. trata-se de compreender possibilidades e formas (IC 

atllaçao que eletivem 0 dIOflbIfliO coletivo (10 espaço publico. Resulla. 
porlanto, numa ahordagem dii I -listória Politica cntendida conio ins-
truinento &le Ititit para ii expansao contInua de mais iiherdade para todo 
0 c011J unto social e hurnano. 

Nos ultitnos trinta anos, as Cièncias Sociais tin empreendidu (Ii Ic-

rentes eslorcos analIticos e conceituais para o aprofitndamcnto (las 

possihi I idades e ciifrentarnentos polIticos C()lCtiVOS (IC fl()SSt reitlidade 
conservadora. 

Questionatnos, assim. Os sistemas de poder, as l)rticas politicas e as 
estruturas Sociais voltadas para diniensoes I ndiviclualiiantes. segmen-
tadas e pall icu Ian Stas. 
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Liherdades e sujeiçöes 

Para a Anaiftica do Podei, estabelecida por Ni Lchcl ioucault, as es-
tratgias de sueiçao na Moderntdade precisani ser apreen-
clidas Clicluanto  "iecnologias polIticas" - instrumeritos, técnicas, exer-
cicios etc -- qUC utiliiani discuisos de liherdade para anipiiar espaços 
de dominacio. 

C) diagnOstico desias análises vincula a luta politica is estraueias 
ml litares. Desta torma, a ahordaeeni cia constituiçao polilica do ksta-
do de Bern Estar Social pode resultar numa dirnensio estratécica dos 
IiioVifliCfltOS P0P1tl11C5  dc contcstaçao (10 Estado e da econornia capi-
tahsta aO TongO cia segunda metacie (to SCCUk) XX. 

Ewald (I 996) ao analisar it "I iistOria do Estado - Providência' reto-
ma a idéia tie contra1() politico moderno para torniu tar urna 
"genealogia descritiva (10 programa governaniental que estrutui -ou o 
sistema de seguiidade e de protecao de dircitos por meto de leis soci-
ais sobre acl(lentes de trahaiho, aposentadorias de trabaihadores urba-
nos e camponeses e liherdade sindical. Determinararn. assirn. técnicas 
de protccio contra os riscos das tecnologias jurIdicas liberals. Consti-
tuindo-se nova matriz social assecuratória dos riscos sociats inerentcs 
is instttuicOes economicas. 

leriamos urn "despertar' de consciencia da sociedade industrial clue 
estabeleceria unia redefiniclo da lilosofia (Ia responsabilidade coni a 
anipliaçao das ohrigaçoes rn rats dos capitahstas privaclos para urna 
resporisahilidacle ptiblica peta indenizaçao geral por todo evento aeon-
tecido nunia sociahilidade de "risco social''. A consequência desta les-
ponsai)ilidade publica teria sido it proteçao dos assistidos e sua sails-
laçao, beni conio it indiferença coni Os na() assistidos - resultando numa 
pri'Itica cliscri iiiiilat na positiva coiitriinia ao ufli versalisiiio cIa tiitdiçao 
urIdica. 

Mas. pode-se. de tito. I)cIisilr nunia efetiva antuitse clas relaçOcs dc 
poder it pantir de unia reconsti -uçao anailtica do "contrato social"? 

A defesa urIdica C politica do Estaclo dc Bern-Estar Social. produii-
da por Ewald, pode servir corno insirurnento politico para it ampliaçao 
clas bases de defesa social contra it sociahilidade (IC ''flsco social? 

As proposicoes para a 1-list6nia das relaç6es de poder sao mais efeti-
vas e consequdntes que a recuperaçao das tabulacoes acerca do con-
trato social. Mais que isso. ienhitein a compreensao das sociahilida-
des e suas caracterIsticas "protundas e permanentes (Cassirer. 993: 
93) viabilizadoras do conhecimento clas priticas (IC sujciçan. de urn 
lacto. e das selctividades discursivas. de outro. 
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E necessarlo. polta!1t. cornpiecndcr "conio as relaçães de poder 

I Itnllanlentarn e estnhturaull nlais qie as "re.!Ias de dircito. a delinii-

Lação forinal do poder e Os elcitos de vcrdade'. Elas periniteni 0 
diagnOstico dos mecanisnios Wi SUjeiçaO poiltica, corn suas intensida-

des e permancncias para as estrategias ile entreniamento P°P°"ZiS 
lutas politicas popu Iares( Foucauli. 1995:    179).  

Desta maneira, traa-se de cxperiinentar ahordagens que Periflhtani  0 
eniendi mento de dikientes articulaçocs polIticas qUC consthttiem pra-

ticas de doini naçao, corn novas estratgias (IC governo das PCSS01S C 

(las coisas e outros dispos1ivos de sujeição para altni do formalismo 

juridico 01! da ahstração de urn contrato. 
Os direitos soclais são decorreiuies das lutas polIticas. Pensa-los conn 

lonhiaS conternporãncas (IC contrat() corno retirar da Historia OS ias-

Iros de saniue e ilvora que marcaram as bataihas. 

P01111 Iaçao 

I)esdc o debate Godwi n - Malthus, ao final do século XVIII. 0 lema 
da e it discussão sobre a populaçao tern relevãncia plitica c intclectual. 

Para a Analitica do Poder, a lernatica (Ia populaçao c urna nova di-

niensaO das praticas disciplinares qLie - ( 10 controic urhano rcali,ado 
no cntrcntamcnto das epidemias urbanas ao estabeleciinento (IC insti-
iuiçOes (lisciplinares proprias ito Capitalisiiio Industrial e suas 

tecnologias (IC (ICSCihVOlViihhCnlO do cOi[)O - maqulna. COillO escolas. 

quartCis. Iãbricas, inanicomios, prisOes e hospitals - alterarain Os fun-
darnentos e os ohjetivos das cstratégias dc dorninação. 

ILhll nossa I list(Sria Polulica, ha 0 surgi niento de urn dispositivo hiolo-
CiCOiaCial. quc torna a "vida humana ( ... I uni hem colelivo. CUja Con-
servaça() é tutelada pelo Estado, atravCs de leis sanitanas C COrn 0 auXi-

ho (Ia niedicina . exphicitando a istiiuitçao (IC novas preocupaçoes 
reetilaiiieiiiadoras relerentes ao controle (Ia populaçao. 

(onlo assinaloti Riheio ( 1957), 	I as sociedades modernas vão 

exercendo cada Wa imuor tutela sohrc 0 i idivíduo, CUjOS (Ii CiLOS estao 

desaparecendo. pois it ordein c disciplina sao as razOes primeiras da 
vital1 dade e Iorça de u ma naçao 

As inhervençoes sohre it populacao deveriam pois icr por relerencia 
0 interesse politico dii Naçao. entendida como fundamental para o go-
\'erno hio-polItico (IC urna população que deveria possuir "vitalidade 
C "torça . ohjetios quc scriairi alcançados atraves da regulaincntação 
tutelar da satide da populacao e da vida. 
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Os inilnigos estratégicos seriarn us direitos individuals entendidos 
COfllO illstãflcias dc urn combate politico criminal liberal ultrapassado 
pelo avanço e dornInio da defesa social iealivada através de exarnes 
niédico-psicologicos c soclais. 

Logo. sobre a plena tiberdade individual, trarava-se de alterar o do-
rnhili() polItico pala urn regime no qual as normas substituern as leis. OS 

mecanismos reguladores e correlivos substituern 0 padrio (Dcleuie), 
para viabiliiar it conipleta rcgulanicntacao c disciplina da socicdadc 
na vida dos seiis COfl)pOflCntCs. etitciididos COillO illCi() dc preServacao. 
dcsenvolviuento C cxpansao da vida da naçäo satidivcl: esta devejia 
sei aeln)iiiistrada por ineio de nicdidas canilárias e de liigicnc poiftica 
preventiva, rernediadora on extirpadoras daqueles quc transgrediarn 
as nornias de controle diagnosticadas e prognosticadas corno necessI-
rias it boa vivéncia da sociedade. asSeewrand() it sua ortopedia e boa 
herança. 

Assirn, o direito ii morte caracteristico da libeidade individual, 
seria substituido pclo "dever dc viver" determinado pelas estratégias 
bio-politicas de regulanientaçao e dc ordenaniento da populacao ilaci-
onal. 

A defesa eta sociedade. instrurnentalizada pela prevençao especial, 
poderia consolidar a saeide dc urn corpo politico arncaçado do conta-
iiio "un ml nat' tie "c orriciveis, internados para trataniciit() por mcdi - 
da de seguranca, on pncvcini varnente. pcla internaçao pieventi Va, quc 
poelenia ser peipctia, quando o paciente criniinológico tosse urn "in-
corrigivel'', ou reincidente conturnaz. 

A fundarnentação eta elefesa social, insirurnentalizada pela legitirnaçao 
dc rncios preveritivos, buscava urna hereditariedade nacional sadia. apol-
iiielo Ii nancci rainenle tamIl las nunierosas, dcternii nando a i nslruçio 
pithlica conio resposta it pedagogia liberuiria inventada lOS movirncn-
los operanios 00 101CR) do secu IC) e casticando C excluindo us 
questionadores da ordern irnposla desele o Estado Novo. 

Sobre a populaçao: diferenças e proximidades 

Prepaici urn pee iteno esteiclo coniparativo imra ieiisarnios as dife-
renças e proxirnidaeles regionais entre as condiçoes SoCiais, em senti-
do geral. etc difcrenies regiöes urbanas eta Grande Sio Paulo para tine 
scja possivel vcnitkar a complexidade dc nossas lutas C Os problernas 
que devern ser enfrentados por nossa situaçio prccmnia C COIisCrVad()ra. 

l:Oraili selecionados dados relcrcntcs a taxa de montalidade (TM). 
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iiiortalidlade )Or h011ilCidiOS (MH). iiuiiiem de leito do SUS (lisponiveis 
rlra a populaçao (St.JS), laxa de analfahetisnio (TA), indice de desen-
volviiiiento hi.iniano (1l)H ) e renda media do chefe de faniIlia ( RMCF) 
de diferetites espacos metropolitanos da Grande São Paulo. 

Trata-se de uma conlparacao entre as rnunicipahdades dc Mauã. São 
Cactano, Santo André c São Bernardo (ARC1)) a hairros piiilistrnios 
de São Miguel. SC, \'ila Prudente e Capela do Socorro. Lespcctiva-
nienle, que tern iniportancia e proximidade populacional. geogralica. 
politica oti admillistrativa. 

1. 	Neste prilileirt) quadro comparativo, sill) expostos dados de Matiã 
e São rv1iiuel Paulista: 

TM MIt SOS T\ lOt-I RMCF 
POpLIIaçR) 

16.38 27,64 43 5,45 0.741 720.81 

SA() 
1lGtE1. 15.35 41 146 MSP 7.34 0.451 607.61 
378.001) 

43 iavcIa.. 
46.000) 

R)dc-se perceber a proxirnidade dos dados de v1auã e São Miguel 
na taxa de mortali(ade iniantil (difercnça de I .0f 1 .000 - nienor em 
São Miguel: 6,4% ), da renda do chele de tamilia (superior RS II 3.19 
em Mauã ) e da mxii de anal tahetismo ( I .9 menor em Maua ). 

For sua \'e/, temos valores tOrteiflente cliiei'eiici icios iiara  mortaIRla-
dc por hornicidios 13.3 pontos de di erença (32.5 maior em São 
Miguel: para ii numero (IC Icitos SoS. a difercnça C de 103 (1 I 
I11CFIOI Clii Maua). 

Assi iii. eiuhora o 11)11 de v'lauá apreselile urn indice 0.6 Superior. 
nan ha (ILIC se thiar ciii atendli ilentOs de sai'idc C scrviços soCiais sulici-
entes para 0 COO jtlntO ia populacao desta pequena arnostragelli. 

11. Nuni scuninclo quatho coniparativo. apresentamos a cidade de São 
Caetano e it rcgião central de São Paulo, conhecida coiiio SC. As di-
iflensocs populacionais de São ('actano correspoiideiii a quase urn Ler-
ço da SC (2.7), mas ainbas aprcscntalli absoluto grau de urbani.açao. 
São espaços centrais de desenvolvirnento e centros conierciais C (IC 

scrviços 0 CILIC jlisti tica a aproxilaçao: 
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CIDADE 
POpUIaçaO 1M 1U SUS TA 1011 : 

S5 
Cactano 11.24 23.71 ISO 2,99 0.919 1.711.89 
135.01)1) 

Se 13.33 27 341 (MSPj 2.14 0.799 2.222,06 
373.0002 303 I ESPI (CoflsoIaço) 

tavelas 054 

(2.744) Rq'ublica c 

Os Indices de Sdo Caetano so superiores aos da S. exceto quanto a 
taxa de analfabetismo (39.77e superior), t taxa de rnortahdade (I 5.3 
inferior) e renda rn&Jia do chefe de fanuulia (22.9 17c menor). 

Por outro lado. Os numeros aprcscntados por Sio ('aetano em mot-
tes por homicidios também sao elevados (apenas 12.1 % menor que a 
Sc - leglio estigniauzada por ser 0 "centro da 'ioIencia metropoli-
lana) enquanto 0 numero dc Icitos SUS haixo cm relaçao ao apre-
scntado pela regiao da capital paulista (a Se possui 3.57 vezes mais 
ci tos SUS que So Cactano elnbora a populacio desta dltima se .ja 

2,7 vezes maior). 

111. Apresentarn-se os dados coniparalivos de Santo AndrC e Vila 
Prude rile 

- TM MH - 	 SI.S - TA IDH RMCI' 

Santo 
Andr 15.04 44.3 35)) 4.45 0.536 [.20(13 

665.000 - 

\?!Ia 
PrIRkntc 
523.000 13.4 .11 55 MSP 5.09 ((.5 13 863.6 

SO tavelas 164 (ESP) 
((((.01)0)  

Santo An(Irc apresenta numeros superiores tanto no rendimento me-
dio do chefe de farnIlia (39 (k superior) quanto no numero de leitos 
SLJS (43,4cf ) - o que afirma urn importante investiniento na satde da 
POl)ulacao. 

Nias os dados relerentes a taxa de mortalidade (12.23% superior) 
sao elevados i CILIC a \'ila Prtidcntc. corn 60.000 PCSSOUS habilando 
nas suas 50 favelas, tern uma populaçao tim quarto menor que a de 
Santo Andre (72.85 17c ). 

Possui ainda 8% mais homicIdios que a Vi la Prudente. 
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I\. C) ultinìo 2rupo Coulparativo relcie-se i cidade de Sio Bernardo 
C ao haiiro paulistano de CapCla do Socorro. A escolha deste bairro 
aIen(Ieu a nCceSsidade (IC itma proporçao raioIvcI (3-2) ChIle OS COfl-
Ii nCh11Cs humunus pcsqui sados. 

As dilerenças sau relevantes (10 ponto (IC vista industrial. mas cahe a 
conlparacao. \!e j amos: 

CIDADE 
T\1 vI}I StJS I,.\ 11)1 I RvICF 

I3ernariio 14.0S 38.61 711 4,98 0.628 962.38 
.0))) 

(apela 
do Soeorro 

5.78 57 278 (ESP) 6.81 0.628 692.58 

1 221 I ave as 
132.(810) 

A laxa de mortalidade é superior na Capela do Socorro (I 2%). dado 
(IUC sua populacao é urn tct -ço Menor que a (IC SZto Bernardo. Obser-
\ahldo-5C (1IC I) )lU tie violencia a qiie estao suhiittidas as duas Pu-
pulaçöcs grande. mas em Capela do Socorro é go ante! 

A morte por 110IIILCId1OS C gigantesca CIfl capela do Socorru (47% 
sltperior). 

irata-se. corno denionstram os dados, de nina populaçau desprovida 
(IC mInimas condiçoes I1Iateriais tie saudC. cducaçao. habiIaçio. sani-
tarias Ctc. Nada se iflvCStiu em esporte C laier. apnas 1. I % do orça-
iliento regional loi invCstido Cm sanCanlento. I 0.3 em saude. 0.61 % 
em assistencia social. A Cducaçao ICVC ill VCSIiEOCI1tOS de 70.61% dos 
RS 136.737,75 (USS 45.579), total de RS 96.650.00. Portanto nuina 
populacao de 224.138 pessoas tie 0-19 anos. rCsulta cm RS 0.43 centa-
\Os i iivestitlos 1)01 dflo. 

\lunicipalismo Itl)ertario 

I3oukchin (1999) aponta as sadas parii (ilIiapassarnlos itina sociahi-
lidade Ct nsCrvadora C ceiilraliiada. frente a panaccia tie urn propalado 
"Istado hlliflinl(.) . AIIVI)la (UC  0 ''UhlicO tipo (IC kstado possivel numa 
societlacie C1bCIIl6tiCa de CflthIdCS CI1)ICSS (é) - de lato. urn Esiado 
hllax ill)) (IMIlquer Estado nao possi ser mats illihli mO (conlo) unia 
hoiiha tIe hidroenio nao pode translormar-se nurn Instrullielito pad- 



hco. l'ois discutir o tamanho do Estado" possui a mesma sabedoria 
quc o debate sohre it potencia de uma arma de extermmnio. 

A questão fundamental inicia-se pela necessidade tie difcrenciacio 
entre "cidade (ci%iIas, corpo politico dc cidadäos livics)" e "urbe con-
junto (le cdifIcios, pracas. isto ë, lato fi'sico da cidade)". 

Não se pode aceitar it reducio da Poiltica a mera categoria estatal. 
As relaçOes polfticas devem ser pralicadas COiflO "sistema articulado 

de assenthléias ( ... ) num espaco de iivre expressio. de racionalidade 
C0111LI111 e de decisao ratlicalnientc dcncritica". 

As proposiçocs tie Bookchin assinalain a necessidade de luta polIti-
ca pela participaçao direta e popular dos diferentes grupos Socials na 
CO ifl U Iij dade. 

Questiona e ultrapassa as "mitologias anarquistas de recusa abso-
luta de atuaçio na esfera municipal. Propondo, assim, tim "radicalis-
rio liheruIrio incrente ao municipalismo', "porno de partida para uma 
constelacao de instituiçOes sociais assentes na democracia direta, 'er-
dadeiramente popular''. possihil i ando a constiluiçao de novos domi-
nios 11hertiri0s. 

A i'einvencio da cidade enquanto dOlflUli() comumtario C urn doS 
instrumenlos de luta polItica. SO esta cidade rcinveinada pode enfren-
tar corporaçoes c autoritarismos presentes nas esferas da sociahilida-
de presente. 

"A liberdadc de todos. longe de ser urn I mite da mi nha, coino 
sustentan os i nd vidual I sias. é, ao cont rarm. sua con Ii rrnaçiio. suit 
rei.tli/açao, e sua extcnsao infinita. Descjar a liherdadc e it dignida-
de huntana tie todos os hornens, ver c sentir mi thu liberdade con-

rmada, sancionada. infinitanicnic ampt ada pelo assenti inento de 
todos. eis a felicidade. o paraIso humano sobre a terra." 

Mikhail Bakunin: () PrincIpio do Fstado (1871). 
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ESPORFE E LAZER COM() EMRLI'FOS SOCIAJS E A oF';Ns1vA 

N;oIIItFRAL: PRRIEIR.AS A1'ROXIM.tçOE.S 

I3runo Assis de Oliveira' 
Prof. t1s. Edson Maicelo H(tnaro 

Lntroduçäo 

Este texto. inicialmente. COnStiOi nfl resiatc sobre conlo "Ilasceill 
Os direitos vincu lado () I iberaIisino prossegul IflOS caracteriiando tais 
direitos (IC acord() corn as suas geracoes; dernonstrarnos 0 marco do 
surgirnento dos dircitos sociais na ele1ivaçk do Estado Social irazc-
11105 a discussao para 0 conternporaneo. on seja, para o ataque neoliberal 
aos diltitoS soctais: C. por fun. estabclecenlos unia pri meira aproxi-
nlaçao COurt o esporte e o taxer arriscando algumas inferciicias. 

Estado c o liberalismo 

() reconheci mento dos direitos na ótica liberal den-se na "luta con-
tra o poder (10 rei e da igreja'' (Couto. 2004:3). Desses direitos erarn 
portadores somente Os homens Ii 'res e autononios. devendo ser exer-
cidos Contra 0 poder (10 Estado. 

Enquanto referencial teorico. 0 liheralismo surgiu na Inglaterra. na 
luta da Revolucio (itoriosa ne 1688. Durante cern anos esse pals Ioi 
adnitrado por todos Os pensadores progressistas e considerado 0 tar da 
prosperidade. da justiça e da liberdade (Crossrnan. 1 9D:63 ). 

I)esde de 1688, corn a Rcvoluço Gloriosa, a tradiçao overnamei1-
tat da lnglaterra opunha-se it centralitação de poder. evitando a cotis-
tituiçao dc urna burocracia administrativa. Corn o passar do tempo, no 
entanto. a Revo1ucio Industrial Iiiglcsa acahou alterando as questOcs 
de Lovemo. A necessidade de cli minar os derradeiros vest iios do 
rnercanhilism() e a Iibcração da ificiativa capitalista fonientaram urn 

Pesquisador do ObservatOrio e Professor do Educação Fisica da rede estadual de Educacao de 
Sao Paulo. 

Professor da Universdade Municipal do Sào Caefano do Sul (USCS) e coordenador do Observatd-
node Politicas Sociais do Esporte e Lazer da regiãc do Grande ABC. 



coniunt() de novos prohiemas, cuja soluçao somente aconteceria atra-

yes da intervencao do governo central. A crescente urhanizaç)o (las 

cidades. a organização de serviços sanitrios. 0 auxilio aos desempre-

gados e it cstruturaçao das anvidades educacioiiais tornarani-se encar-

gos (10 governo central na Inglaterra, porque faltavam aos governos 

locais as eoncliçoes indispensaveis pal -u enfrentar tais exigëncias da 

epoca (Vicira. 1992:17). 

A intervenção e o auxIl io do governo central iiiii a ocorrer, 

principalnente. por nlcio de medidas legais A legislacao interleriu 

progressi vanienie na organizacao da econonlia. Ela controlou opera-

cOes linanceiras e industriats, cuidou (IC lorma niuis (lireta das fihti-

eas e (las minas c fci 0 Estado chamar para si a prcstacto dos serviços 

soclais tidos como fundameruais para it nova forina (Ic exisnncia. Dessa 

nianeira, carregando sobre os ombros o peso de sen propi -lo dogma. o 

liheralisino prccisou construir outra ordein Politlea. Deixou de hata-

Ihar contra o Esiado. tcntando inipedir sua intervençao na Cconofliia. 

Passou a lahricai teoricanente uni Estado muito mais complexo. corn 

a finalidade de expandir 0 capitalisnlo. 

('orno nos aponla Couto (2004:42). analisando OS autores CIUC  cbs-

cutcm o liheralismo. podenios identihcar ir3s (litereutes escolas: "a 

rancesa. aleiiiã c inglesa'. Para qualquer nina delas, a noçio dc con-

iraw social tern papcl preponderante para o cstabelecimento da vida 

em sociedade. Na sua formulaçao. os autores ckIssicos apontani it 

necessidade de os indivfduos pactuareni em torno do projeto d 

iit 

e fell-

cidade Paa todos. Assi. na proposta dc ilohbes. os homens deveni 

abdicar de seu poder em favor do id: para Rousseau so o (leve fazer 

em favor da AssemhlCia: e Locke aponta que a ilnica exigcncia que 

(leveria ser teita C de abdicarem do direito (IC fazer JLISIIç,i corn as 

prOprias maos. Essas idCias fundanientam us argurnentos em tomb dos 

quals cOnstruin-se 0 CSCOPO para configuracao dos direitos na olica 

liberal. oscilando de entoclue. secundo 0 problema a ser enfrentado 

pcla sociedade. 

()utros (lois crandes acontecimentos inundiats contormarani a pedra 

aneular da defesa das idCias liberals e de sen questionamentu. SOo 

des: a RevoIuçio Industrial (1760) c a RcvoIuçio Francesa (I 79). A 

prinleira dela., coloca em cena it classe oper -aria, qUL', ax) tomar cons-

ciencia da cxploracao do irabaiho. iniciou urn movi menlo de embate 

coni a burguesia e. como rcsultantc desse processo. garantiu alguns. Ji 

a segun(la, ao destacar OS diieitos da buiguesia em sua luta contra () 

poder do (lCspota. criou comidiçoes para CIUC os direitos humanos los-

scm (lelendlidos individualmente, garantindo a nina parcela da popula-

cab o direito dc escolher como \iVeria. 
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Sc. cnqtianto referencial teórico o I ihelalislllo teve slia oricem na 
Iriglateria, foi somente corn it Revo!uçio Francesa. em 1789. que suas 
idéias Se expandirain para o mundo apoiado na trIade Liherdade. 
Fraternidade e Icualdade. Nesse mornento. OS (lireitos sao delendidos 
"C()ftiO picrroeativa dos liomens no mundo. portanto. COIl) CuracterISti - 
cas universals. dcstcrritonali/.a(IaS, mas sendo restrito o sen usuiruto 
soinente it alizuns honiens (Couto: 2004:47). 

F ililpoltante esciarecer (inc. qiiando apresentanios (ILIC OS (lirCitOS 
eran defendidos Soillelite "a Iiuns hnmciis . isso Sc da poI(.lUe OS 

liherais chissicos delendeni que somente Os citladaos livres e aut6no-
0105 Sa() seus l)ortadores e nat) aqueles qiie V1VCU1 (Ia \Cfl(la (IC sua 
lorça tIe trahalho. Essa idia resirinee o usufruto (los clireitos ii apL'IlaS 
aqueles homens que cram proprietarios, tanto da terra cowl) (Ins mews 
tie pruduçao. 0 que os colocava no patamar de I iherdade C aut000mia 
necessIria para exercer csscs direitos. Quanto aos trabalhadores. it idia 
e de line  sua Si tuaçao tiC suhordi nacao Ii on ita SW) capacitlade tie 
discerni mento. (levenclo. portanto. ser impedido (10 tisutruto de direi-
Los CiViS C politicos. Ainda at a torma cliIssica (Ia (curia liberal. pole-
urnS destacar a centralidade do individual iSmo e da nao-intervençao 
(10 Estado )eiiuite SitUaçoes adversas enfrcntadas pelos homejis. Inter-
vençOes nesse patamar s'o consideradas danosas C ferem Os princfpios 
hasi ares (10 liberalismo classico. (oiii a organizaçao (Ia classe opera-
na e em conseqiiência da Rcvoluçao Russa de 1917 é CIUC as idéias 
hberais comecaram it ser questionadas na sociedade ( id m:44 ). 

I)efinição dos dircitos e suns geraçöes 

(lontornie 005 aponta Couto (2004:34). eXistein tlois paradiginas 
ara comprecndcr a deja Clue iluminon 0 fliOVi melito tie con(Juistas tic 

dieitus. () prirnciro c o delendido pelos jumhawshmas. que comprc-
endein o cainpo do direito Como algo increnie i condiçao huniana, 
fundado nunia 16eicaapr loristica. onde it natureza. por SisO. 6 delco-
tuna tlos tlireitos. () segundm cepresentado jiela ideia tic que Os direitos 
saO resultados (10 movirnento historicu em que silo dehatidos, 
currespondendo a un homern concrcto c as SUaS necessidades. delirni-
tado pelas condiçocs sociais. economicas e culturais tie determinada 
sociedade. Segundo a autora. ainda. podemos classihcar os di reitos it 

partir (La i(leia (IC gcraçao. I)essa Ilianeira. silo considerados tie Pu mci-
ia geraçao us dircitos civis e politicos. contluistas ocorridas 005 secu- 
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lOS XVII e XIX. Esses direitos sio exercidos pelos holilCnS. mdlvi-

dualmente. C tern Corno princIpiO opor-sc it presenca da intcrrncdiacão 

do hstado para sen excrcIciO. pois é o honicin, fundado na idéia da 

liherdade. que deve ser 0 titular dos direitos elvis. exercendo-os con-

tra C) poder do Istado. on. no caso cbs direitos politicos. excrce-los tia 

esfera de intervençao no Estado. 

Já Os direitos de segunda geracio - OS direitos sociais -, siio exerci-

dos pelus hornens por lllCiO (IC intervençao do Estado, que t quern 

deve prove-los. E no ambito do Estado que Os hornens huScarn o curn-

pri i1)Cllt() dos direitos sociais. embora ainda o façarn de forma indivi-

dual. Tais direitos vent Sc constituindo desde 0 secubo XIX, mas ga-

nhararn evidCncia no século XX. Ancorarn-se na idéia de igualdade. 

clue se constitul nunia meta a ser alcançada. huscando enhentar as 

desigualdades sociais. 
Alérn desses direilos. desde o sceulo XX cvidenciarn-se Os niovi-

nientos iiara que sejarn reconhecidos os direitos de lerceira geraçio. 

Esses sao entendidos corno h -1.1to da evoiucao clas relaçOes entre povos 

e. principalnente. corno respostas a conthios beligerantes c gerados 

Pr politica e/ou econornica, trazern consequencias que 

dc\ , eni scr assuinidas coletivaniente. 
,lJt que a proposta dessc arligo é trazer elcnientos quc venhani a cnn-

quecer a discussio do esporte e do later comb dircitos socials, 

aprofundarernos a anfilise nos direitos (IC segunda geraçao. Nesse scn-

tido. é possivel afinmar quc "Os direitos sociats sao lundarneniados 

pela idcia dc iguaidade. unia vez que decorrern (10 reconheciincnto (las 

desigualdades socials gesiadas na sociedade capital ista" ( Couto. 

2004:48). 
A concreti .açao dos direitos socials depende (Ia intervencao do Es-

tado. esiando atrelados as coitdiçocs economicas e a base fiscal estatal 

para sen garantidos. Sua materialidade chi-se por rneio dc pol (ticas so-

dais 1 , executadas na árhila do Estado. Essa vinculaçio de dependen- 

¶xaminando a politica social, a pnmeira vista se pode deparar corn o campo dos denorninados 
servicos sociais, que signiticam em outro nivel de apreciação o estudo das relaçôes socials e ate de 
relaçees de producào. A politica social consiste em estratégia govemamental e normalmente se exi• 
be em lorma de relaçôes juridicas e politicas, não podendo ser compreendioda per si mesma. Não se 
detinindo a si, nem resultando apenas do desabrochar do espirito humano, a politica social é urna 
maneira de expressar relacoes sociais, cujas raizes so localizam no mundo da producào. Portanto, 
os pianos, os projetos, os programas. Os documentos reterentes em certo memento a Educacào. a 
Habilaçao Popular. as Condicôes de Trabalho ode Lazer, a Sade Pjblica. a Previdència social e ate 
a Assisléncia Social não se cotocam come totalidades absolutas. E nao se pOem corno totalidades 
absolutas enquanto estereas mais amplas, corn a denominacao de politica social ou, em cairo case, 
de politica oconOmica. Muito menos se poem como totalidades absolutas enquanto esferas especili-
cas, qua levam o nome de polilica educacional, habitacional, de saüde, previdOncia ou assistOncia 
social' (Vieira, 1992:21). 
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Cid (las condicoes Cc0000)iCas tern sido a principal causa dos proble-
mas da viahiliiaço dos (lirCitos sociais. que iiao raro, sao enten(lidos 
apeflas corno pn)duto de Ulil process() politico. SC1fl expressa() no ter-
reno da iiiaterialidade das politicas socials. Portanto, é de responsabi-
lidade (10 Estatlo. pr  ''° plilejalliento e (Ia consecucao de poll-
ticas para o hem estar do cidadth), atender as dernandas por e(Iucacao. 
trahalho, salarto suliciente. acesso it cullura, iiioradia, securidade so-
cial, protecao do 01CR) ambiente. da inlancia e da adolesciicla. (Ia 
laniflia, da velhice, dentre ollUos. Scndo direitos de natureza coictiva, 
rnas de titularidade individual. assim como Os direitos elvis e politi-
cos. ''des nao se reftrem ao hornem generico. nias ao honiern concre-
to. siigular. quc 6 rnemhro (IC unia coniunidade especifica. Sob essa 
otica. os lundanientos centrals dos direitos soclais sao as necessidades 
reals do homem. que se caracterizani por serem hi.isicas, objetivas. 
universals e hisioricas. Implicarn. tarnhni. elementos de solidarieda-
(IC social. transitando da OtiCa da consciencia individual para a consci-
ência coletiva (idern. 2004:49). 

0 papel do Estado na efetivaço dos direitos e o Estado Social 

No Contexto (Ia crise econonuca Lie 1929 e do crescirnento this desi-
eualdadcs e this tensOes sociais iflerentcs ao capitalisrno na sua lase 
monopolista. surgiu 110 ainbito niundial. a proposta do Estado Social. 
Tal proposta sc baseava ills idéias kcvncsianas, C projiunIii (lilil intel'-
vençao na ecoflomia por 111CR) de investi mento 110 illercadO produtivo 
c mi prornociio do hern-estar, buscando. assim. di minuir as desigual-
dades soclais. Esta conheuracao (IC Lsiado obtevc a sua consolidacao 
110 pos-guerra. Iloladaniente nas decadas (IC 1950 e 60. 

0 Estado Social vai ser criat.k quando da deinanda Lie responder 
diretanicntc its necessidadcs suhstariciais (las classes trahalhadoras. cm 
Vista dii I ntcexaçiio social. surgindo assirn. as bases concrctas para a 
lorrnulaçao dos dircitos soclais. Ncssc Esiado. a contorrnaçao dos di-
reitos \'Cili em lorma (IC politicas socials. Essas 11olIIic.' SilO (till coil-
jililtO (IC itcOes a fm dc Liar conta das deinandas postas pelos trahalha-
dorcs ao Estado. Suas caracteristicas cstao atreladas a torma (IC cons-
tiluiçao desse ritesino Estado, tendo pallel nnporlante no processo Lie 
repioduicao da Iorça (IC trabal ho. 

Por essa ia/ito. (1011 (las questOes Centrals 00 terreno (las polilicas 
SoCials teni sido compreende-las em rclacao ao hinôniio cOilcessao/ 
Conqilista. Contoriiie denionstra Couto (2004:60), para alguns estudi- 
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OSO5. 0 qiie caracleri/a as politicas sOCiaiS e 0 SCU compromisso Cu 

manter a acumulacao e reproduzir it força de trabatho. huscando it 

legiti maçao do sistema capilalista. 0 quc traduiiria a sua concepcio de 

conccssao. Outros eutendem as politicas soclais como campo contra-

(htorio. ()nde as demandas dos trabalhath)res c sua disputa por ainpliar 

scus dircitos sociais Lyanliam visibi lidade. introduzindo aI it idiia de 

iuc clas se constituiriam numa conquista. 

Segundo a mesma autora. ë possIvel identi ticar esses dois movi-

iliclitos no constituiçao das politicas soclais. p0i.c OnlO instrumentO 

do Estado, tern iliCorporado as caractcristicas prOprias (10 illOifleiltO 

historico onde sao cestadas C. portanto. dos condictonantes econOnii-

cos, culturais. politicos e Sociais clue  (lao sustcntaçao c base para a 

sociedade. A respeito disso. afirma Vicira (19 1)2:23): 

"Nio tern haido. pois, politia social deslioada dos reclarnos 
poputares. Em geral. o Estado acaha assumindo algwis destes re-
cia mu'.. ito loiico dc 500 Cxi stenci a Ii sU)rlca. Os d ircitos soc iai S 

sign licarn antcs de I udo a corisagraçIo j  uiid ica de rci nvidi cacOcs 
dos irahaihadores. nao sieniticani a consaracao de todas as 
reinvidicaçöcs populares. C sim a consagraçao daquilo que acci-
'ivel pant o grupo dirigente do lilornelito. .\doiar ixtndeirts perten-

cc toes a classe peri'iria. ntesn to q utndo i sto con iigurc inc I horia 
nas cond içOes h unianas. patente ia ta inhtni a ncccssidade (Ic 11010-
icr a donii naçau polIi ca". 

Se o projeto de Estado Social teve sua irnagern vinculada ao sucesso 

(10 penodo de acurnulaçio capitalista iio pos-guerra. ioi tamhcni esse 

niesmo projeto acusado (IC SCF 0 responsavel pela crisc enfreiitada pelo 

capitalismo no dëcada dc 1970 it qual prescnciou as duas crises do 

petroleo (11)73  e 1979), grandes pressoes inllacionz'trias C crise de con-

sumo. tendo sido ainda inaicada iji grandes mohi lizacoes (IC traba-

Ihadores em busca do ampliaçao do Esiado no atendimento de suas 

dernandas. 
partir de tOts coiisideracocs. cntendernos que 0 projet() (IC Estado. 

coniorniado pelo ideario que lhe cia sustentaçao. con tigura como a 

conquista dos direitos toi ganhando v isibi lidade no sociedade. Assi ni. 

0 Esuido liberal foi campo dos dircitos civis e politicos: o Estado soci-

al, dos dircitos soclais: c 0 coniorinado pelo ideal neoliberal. ao  reto-

mar os direitos indi iduais. paula-se na Iógica do desregularnentacCto 

dos diieitos sociais. "Na base dessas propostas. esta 11111 Vasto campo 

(IC lutas do sociedade c dos homens palo vereni atendidas scias demon-

(las dc I iberdade. autononlia e igutildade" (Couto. 20()4:6 I ). 
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A olensiva neohberai e a desregulamentaça() dos direitos 

Conlrnie nos apresenla o liistoriador inglés Perry Anderson (1995:9). 
i) Neolihcralisnìo nasceu logo depois cia ii Guerra Muridial. Fill regiao cia 
Europa c da Ainrica do Nortc onde imperava 0 capitalismo. Loi urna 
reaçio teOrica e polItica veemenle contra o Eslado Social, tendo scu 
principlo 110 texto de Hayck. 0 (wninho thi si'ijdao, e tortalecido 
los encontros e emhaes sistcrnticos entre opoSitores do Weittair State 
europeu c Cli) New Deal arnericano. 

I layck e scus companheiros argumcntavain que 0 novo igualitarismo 
prornovido pelo Estado Social destruta a liherdade dos cidadãos e a 
vitalidade cia concorrencia. da qual dependia a prosperidade de todos. 
Mas toi somente corn a protunda reccssao causada pela prirncira crisc 
do pctmleo (1973). que Sc caracterizou por combinar haixas taxas de 
crescinlcnto coili altas taxas inliacionanas, que as idcias neol ihcrais 
passaram a ganhar terreno. A rait da crise. segundo esses aUtoles, es-
lava localizada. 

"lit) poiler cxecsSi\t) c nelasto dos sindicatos c. de nianeira mats 
geral do mo' i menlo operano c tic havia corroido as bases dc acu - 
m ul acio capita Ii sta cOrn suas prcssñcs rc.i ii vici leafl 'as sobrc us sa-
larios e coin sua prcao parasitaria para que 0 Esuido aumcntassc 
cacla vez nlais Os ('aslos socials I ideni. 1995: 10). 

As inedidas dc ajustes sobre o enIquc tcdrico neoliheral csto 
sedimcntadas nurn projeto iciccl(gico. politico C CConoiiiico (JLIC exal-
ta a liherdade dos mercados. Sio elas: a dcsregulamentaçao da econo-
ilila. onde Sc consol ida a ahertura dos mcrcados para 0 I ivrc Ii uxo dc 

produtos c do capital ao tempo em que fragiliza c compromete a auto-
nornia do Estado-naçio. A orieniacat) de recorte neol iberal consisic 
ciii inediclas de eeracao de poupanca. combate a ml Iacao corn estahili-
dade iflonciliria a dua1qiier prcco c 0 pagarnento da divida extcrrta. 110 

caso parlicular dos paises endividados (1(1 lercejo Mundo. Essas on-
cntaçoes torani. na  sua totaliclade. apontadas pelo COiisenSO de Wa-
shincton para screm aplicados nos paiscs de economias periféricas, 
condicionando. inclusive, a auda linanceira dos organismos interna-
cionais ao corn proinisso corn o rcceituario. 

No campo politico. o Esiado deveria ser fortalecido naquilo quc fos-
se ncCessario pant mauler o Iwicionarnento do mercado. Corno escre-
veu José Paulo Nctto. Os palmoc nadoics cia ''olcnsi Va ncoliheral corn-
preendem cjuc "a proposta do 'Estado MInimo' pock viahilitar 0 que 
toi bloqucado pelo desenvolviniento cia clemucracia politica o Esia- 
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do rnáxi nio pant o capital" (2001. 8 1). 

As politicas sociais rctornam seu caniter liberal residual, a questão 

cia garantla dos dircitos volta a ser pensada na órhita dos civis c politi-

cos, deixando us sociars para a caridade e para a açäo focalizada do 

Estado. Ohserva-se o crescirnento do charnado Terceiro Setor corn 

suas iniciativas focalistas c urn ripido aurnento das atividades desen-

volvidas pelo r'o!u,iiariodo 5 . Sc o indivIduo tern diiiheiro. deveril 

coiiipra-los no mercaclo. transitando assirn, da lórzica do direito para a 

cia mercadoria. Sc nio possw condiçOes de cornpnI-lo. devera accssá-

los através cia henevoléncia cia sociedade, clue  retorna o papel de res-

ponsavel por atender is dernandas soclais. E clevcrá laze-to de lorma a 

aiciider iarcialiiieiite a suas cicrnaiic1a., rctornand() o conceito de nuio 

intervir de ubaneira a inciclir no desejo de progresso. ciue  é lillanente cia 

rclaçao corn o mercado. A rcguIaçio cuc  pode c deve ser feita pelo 

kstacio 6, nessc caso, aquela ciuc fornece as condicOcs efetivas do pie-

no funcionarnento do mercado. 

() ajuste proposto a pai'tir das orientaçOes teóricas neoliberais recoloca 

a qucstao cbs clireifos socials COO urn prohierna a ser enfrentado l)ela 

sociedacic. Para alérn das clihculdacies de financiarnento clas poifticas 

socials, lao disculicias nestes tenipos. retorna-se a discussilo cia con-

ccpçao, urna vez clue  nas politicas rcsicivais a iiohrcza  e as desigualda-

des serâo corr,icias pelo livrc desenvolvirnento cIa econornia .Nessa 

lógica, a do mercaclo. a plausfvel c natural a existéncia de ''ganhadores 

e perdedores, de fortes e fracos. os ciuc  pertencern e Os quc ficarn dc 

fora (Soares citacio por Couto. 2004: 72), e isso serve para a i'eiaç'to 

tanto entre horncns corno cntre paiScs. 

A orientaçao jeorica de recoi'te neoliheral vern sendo questionada 

conbo clesregcilainentadora de dircitos. Esse tato tern uiia incidncia 

i rnportante na sociedade atual, iiias corn conseqiiências hastante di-

versas para Os paIses ciue  construIrain urn sisterna dc forte protcçao 

Coma muito bern nos apresenta Montaño em seu livro a Terceiro solar e a questão soacial: uma 
critica ao padrão emergenfe do intervenção social", o conceito em questão tern lanto sua ongem 
ligada a visOes segrnentadoras. setorializadoras da realidade social (nas tradiçôes positivista, 
rreopositivistas, estruturalista, sistemista, funcionalista, do pluralismo e do insttucionalismo none-
americana etc.), claramente distante do nosso referencial teãrico rnetodologico, quanta apresenta 
forte tuncionalidade corn o atual processo de reestruturação do capital, panticularmente no que refere 
ao afastamento do Est ado das suas responsabilidades de resposta as seqUelas da "questão social", 
sendo. portanto, urn conceito ideologico portador da função do encobrir e desarticular a real. 

'Em suma, as acOes do 'sefor voluntàrio' são. de fato. vanadas ,flexiveis. acessiveis. inovadoras e, de 
certo modo, menos orierosas quo as politicas püblicas. Mas, corntraditoriarnente. fambém são 
irnprevisiveis, irnstáveis, incompletas, sent condiçoes de garantir direitos e. em vãnias situaçOes. opres-
soras e exciudentes. Pot isso, os interessados em defender e em insfifuir polificas voltadas para a 
safisfação incondicional do necessidades sociais, devem saber reconhecer esse quadra sifuacional e 
extrair dele sãbias liçOes" (Pereira, 2003:97). 
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social. biseado nhtma trajetoria (Ie conslrucao (Ic pactos e Icis luncla-

rncntados nas lutas sociai e corn tradiçiio de part cipaçao social e (Ic-

rnocrática. (idern. 2004:73). 

Considcraçöes acerca do csporte e lazer Coum direitos sociais 

0 Brasil teve a0i111aclo scu sisterna de l)loLeco social vincUladO it 

nocao dc clirci to apenas no tiiial (10 seculo XX. COltI() atirrna \ieira 
(1997:68). CIII nerthiirn mornento it politica social enCoiltroli tanianho 
acolhirnento na Constituic)o brasilcira corno cm 1988. Nessa consti-

tuiçao. os artigos 6.7.8.9.10 c 11 tratam de direitos sociais lbS campos 
(Ia Educaç)o ( pre.escolar. fundaniental. nacional. ambiental etc.). da 

Sa(idc. (Ia Assisténcia. (Ia Previdencia Social, do hahalho. do Lazer, 

do Esporte. da Matcrnidade. (Ia lnfância. dii Segurança. dcii riindo Cs-

pecilcarnente dircitos dos Irabalhadores urbanos C rurais. (Ia associa-
çao pro! issional oil sinclical. (IC greve, da participaçao de trabaihado-
res e empregadores cm colegiaclos dos orgaos pübl icos. 

Coino podeinos observar nos clircitos citados aciina, tanlo o esporte 
corno 0 lazer sait assunhidos pelo Estado brasi Ici o e, por isso, devcri-
ailt ser iitciiilidos por IIlCiO clas pol IticaS SOCiitiS. Vale ressaltar clue, 
difcrcntcrncnte do pi .occsso qtic culininou na inclusito (Ic outros cluci-
LOS jllIlI() a Constituicao. nem 0 esportc nem o lazer corresponckrn as 
reinviclicaçoes históricas cIa classe trahalhadora. 

Retornando \/ieira e suas i rnportantcs consideracc)es soNic it politica 

social, concordarnos corn it inipossihilidacle dc dissociar crsa ulltima cia 
polIticiI econ6mica 1'. Dessa torrna. nao podenios i II)agilar urn Etado 
conì tortes tiiços neoliherais c o pleno atendintento dos cliieitos soCiais. 

Entendenclo como aspectos dt ofensiva ncoliberal it dc.rcuiancnuação 
dc clireitos conquistados historicanicntc c it rctirada do I-stado no aten-
dimento as cuctoes soclais CIII UOI11C (105 interesses (IC nicicado. te-
iiios nicihores condicOcs )aia  cntendennos it sociedacic atual. 

Constituindo uma uridade. tanlo a politica econômica quanto a politca social podem expressar 
mudanças nas relaçOes entre as classes sociais ou nas relaçôes enire distintos grupos sociais 
existentes no interior de cmx so c1asse Através destas politicos. 0 possivel evidenciar-se a açao 
do Estado no senlido de incontivar o amphar a capitalismo em determinado pals. Formando urn 
todo. poliiica econOmica e a polilica social apenas formalmente so distinguem e as vezes dão a 
enganosa impressato de quo tratam de coisas muito diterentes. Nào so pode analisar a politico 
social sem se remoter a questOo do dosenvoivimento econOmico. ou seja, a transformaçao quan. 
titativa e qualitativa das relaçOes econOmicas, decorrente de processo do acumutaçâo particular 
de capital. 0 contrOrto lambOrn precisa ser observado: nào Se pode examinar a pobtica econômica 
sem so deter na politica social (Vieira, 1992:21). 
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No receituari() neoliheral, estahelecido pelas instiluiçOes tinancei-
ras ntermcionais. Os ajustes CCOfl6I11ICOS representani liflia questão 
central. Todos us paIscs periféricus que recorrern aos fundos interna-
cionais, purtauto. devcrn impiernentar as tais poitticas cle ajustes que, 
entre outras coisas. cictermina U corte de gastus corn us direitus Sod-
ais 7 . Os rnencionados ajusles quandu reai,zados cm naçes ciuc sequel 
experi inentarani it experiência do Estado do Bern Estar Social - como 
é u caso hrasiieiro - acahani por criar situaçOcs de 1)arbiirie na vida 
social 

l)iante destes fatos, entendcnios que a cielesa pela ampi iaçäo C mes-
till) pela nianutencao dos dircitos. por mais Clue se posiCi011elli no con-
fuso hinômio conccssao/ conquista, pasa a ser cia major relevuincia. 

No caso do esporte e lazet. o proccsso 6 parecicio, mas corn aigLirnas 
particularidades. Corno se trataill de rnanifcstaçOes que tern suas gene-
SCS vinculadas corn o prcesso de consul idaçto cia hegernunia hurgite-
sa. nao compuserani a pauta de lutas do muvimenlo operirio. Nio fo-
rani, portanlo. conquistas. 

Apenas recenternente. no Brash, foram incorporaclas conm direitos 
sociais c, para aqucles quc al mejam a superaçio di orciem hurguesa, 
ha ainda diliculciacies em interpreta-los como insttncias que poclem 
exercer urn papel contra-1icaem6nico. Ao que i , rece. apenas dos anus 
9() do seculo passaclo ira ci é ciuc Will havido ali.unias contrnhuicocs 

apontem nessa perspectiva Ida contra-hegetnonlat. 
ivlas. urna vet representados no Estado no caso hrasiieiro, exprcs-

SOS na Carta constituciunal - assiste-se. tambérn. it suatilaniropi:açiio. 
Passam, tarnbém. it ser unia questao para a socicdade resolver. E vao 
se estahelecendo parcerias entre o Estado (corn us apolos lscais) e a 
iniciativa privacia it !m dc dar urn trato absoiuiamentc funcionalista a 
essas manitcstaçoess. 

No que tange ao esporte C ao iazcr conlo direitos sodiais e vincula-
dos a (Iuestao social, a tendCncia ncolihcrai é liciImente verificavei, 
porem. surpreendenternente, quanto ao esporte de alto nIvei vimos as-
sistinclo urn crescinlcnto dos investirnentos estatais. assiin como urn 
crcsdirnento de poilticas it dc vincuIada. Trata-se tic urna contradiçau 
aparente. pois os alustes  neoliberais toni j,or foco us direitos que re- 

Diterennemente do que e propalado aos quatro cantos, ha alternativas a isso. poréni todas elas 
representariam urn rompimento corn tais instituiçOes tinanciadoras e deveriam estar articutadas 
corn o movimento contra-hegemônico mais aniplo. 

Veja-se, por exernplo, o torlalecmento do discurso do esporte como urn i strumento eficienne para 
lirar criancas da rua' ou, ainda, como uma lerramenta da paz'. E o mais grave é que tat forlaleci-
rnento esté representado. também, em recursos muitas vezes, oriurndos dos incentivos tiscais 
propiciados pelo Estado. 
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presL'iltanl possibilidacles contra-heizemorlicas c, certamenic. no é este 
0 CaS() (10 csporte dc alto riivcl. 

Outros aspectos dessa rclaçao ciiire o Estado c 0 csporte C 0 lazer 
C011() dircitos sociais loram analisados por outros aUtOrCs quc SC cold)-
caili ncssa perspccli va contra-hecemonica. 

Acompanhando a mancira como a maioria dos governos claboia suas 
politicas nestes sctorcs seja no ambito municipal, cstadual on fede-
ral -. Stigger (1 99:72 ) nota  ciue  as decisics t'icarn ic stritas ao poder 
iistituido. representado pclos polIticos elou profissionais tCcfliCOS. fi-
cando a populacao bra do processo dccisorio. Dessa forma: 

I caracterizarn-se as polificas desensolvidas /1(21(1 a popula-
çao, di icrcntc das dcscnvol v idas io,n a popu laçao. As pri meiras 
colocando 0 Estado nurna posiça() acirna dii sociedade civil. relaci-
onarn-se corn a pOpu laçao atravs do modelo hurocrático de ges-
Lao. onde as decisoes sio tomadas dc c ima //0/0 //2(00. iendo corno 
crerios principais os deterininantes kcnIcos C os interesses politi-
cos local i ,.ados Nessa Ii nha dc açao. con [Fl hucrn para iiiii a )O5tUii1 
con bomi i sta. dcpcndcnic e descomprornetida dii popu laço: ao in-
vs dc screin iiCcIlti\ adis suis jiliciativas prprias icinvidicaiorias. 
cia tratada como cI lente do Estado: di sta ici ada do processo 
decisorio: a populaçao tende a deixar dc sc prcocupar corn aqwlo 
(IUC pdblico. traiando-o COfllo Se bosse irni prohlenui de Lstado 

l)c mxlo difercute, numa pcispcctiva dc olesenvolvinieiito. 011Th P°-
lItica social que vi a socicdade civil como parccira (to Estado tende a 
gerar ic°° reins'idicatorias, criticas e comprometidas por partc da 
l)oP(illcao. Diferencia-se al 0 (lie/lIe (1(1 cidadao oiidc OS )iO1lciIl1S 

do I:.s!adt l)5Sl11 a ser VISLOS COUlD il/Il f)rOhleiiia (IC U/dos. 

Poderianlos citar a Contcréncia Nacional de Esporic comb Uill horn 
exemplo de comb csses setores historicanicnmc miao contaramn corn acOes 

prezem pcla participacao ihi socicdadc civil. Ressalvadas os mu-
moeros contratcrnpos qtic cnvolvcram todo 0 processo ole elaboraçao e 
ctctivaçao. & mniportanlc destacar quc lirani precisos niais dc 10 anos 
da pmoiiitilgaçao da Constituiçto dc 1988 para acOilil)anhalmnoS urna 
mniciativa do governo icdcral ncssc sentido. 

Concordando coni Li nhalcs. 

a cohlstrucuo de urn Estado dernocrmitico. Fexisel, ptiroso C 

capai dc se aprescniar corni cxprcssao i ilsi ii uciona I da plural idade 
dc interesses c ncccssidades cxistcnics na socicdadc é aiida urn 
projeto a sc rcalitar no csportc c laz.er 110 I3rasil (c para Os deniais 
setores tambeni), vale considerar Os impasses e as perspectivas que 
hojc sc aprcscntarn para taF' (I 1 99:77 
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C'onsiderado todos esles aspeclos, faz-se ainda mais importante a 
organizacao de rcprescntacOcs que ternatizem e difundarn tais ativida-
des corno (IIFCIIOS sociais. pots .mi tempos (IC neoliheralismo a luta 
pela defesa dos direitos sociais pode asstlmir urn carater revoluciona-
rio (Cf. Rehri ne, 2002). 
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P0IJTICAS DE ESTADO, PRATICAS 1)0 CAPITAL: 
U\1 INS'I.\NTANE() AcERCA no "DIIiNQvF:N(:Y-C,I'nlisN1'' 

F 1)0 ESiD0-C,RCIRE 

Jose Luis Solazzi 

"( ..) defende as eausas niais insusten1tveis. prat icando o que Se 

cliania (IC estingia de ruptura'. contestaçi'o radical dii ordeni 
dada pe a Ic , da aUtOl- idadC . i ud ic i at C final men (C. (Ia eg Ii m idade 
da autoridade do Estado quc fiiz scus clienics comparecerem dian-
IC dii ci." 

I)ERRII)A. J. (2007) I'orça da Lei. p. 79. Acerca das prilOcas 
advocaticias dc Jacques Verges. 

0 Estado. a CrItica da Politica? 

Estc artigo busca retratar 0 presente C sua 1-list6ria. ahordando aeon-
tecilIlentos. praticas. artioS C ideias. 

Abordam-se Os iflVCStifliefltOs piihlicos do Estado brasileiro no 
enfrentamento da misCria e pobreza coletivas, os apelos de interven-
ção do Estado na garantia de reproducao da espcculacao global pela 
inversao de liquidez no mercado cm crise devido a (iltima crise sistmica 
do capital e, por fim, as práticas de internamento. exterminlo social e 
aSsasSiniO ile jovens e adultos pelo aparato policial. repressor e 
careerano. 

Ao tentar cracleri/ar as novas correlaçoes entre capital c Estado. Ire-
tende uma pnmcira rellexao qUe possa estruturar uma "CrItica da PoUt i-
Ca''. uma primeira rcllexao para a crItica concreta do Estado. 

Agradeco ao OhservatOrio de PolIticas Sociais e ui IJniversidade IN4ES 
pela oportunidade dc pensar, apresentar e di vulgar estas percepcoes 
Ii be rti ri as. 

Protessorpesquisador de Antropologia e Fundamentos SOcio-Culturais nos Cursos do Educaçao 
Fisica e Comunicaçao Social (USCS). 
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PolIlieas de Estado 

A r\gência Brash - Radiohris produziu, flOS ultinios doze meses. 
ties sInteses de informaçOcs acerca dos dispcndios financeiros reali-
zados pelo Estaclo brasijeiro. 

A primeira reportageirl de janciro de 2007, it parfir de dados do Ban-
Co Central, afirmava clue  vem aumentando o volume de empristirnos 
para paganiento tie uros de sua divida. Em 2004. foi iiecessario cap-
tar RS 47 hilhOes e, em 2005. RS 63 hilhOcs No ano passado, us go-
vcrrios tederal, estaduais e municipais liverani de ir ao mercado finaii-
ceiro pant conseguir quase RS 70 hilhOes". Além disso. o "gasto COnI 
jul_OS qile iiao ioi coberto pelo ajuste liscal'" realizado atlilgiu R$ 90 
hi lhöes no ano de 2006. 

Atirmou ainda que o "aurnenU) dos gastos corn juros que näo sio 
cobertos pelo ajuste flscal tern acontecido por dais motivos A despe-
sa corn juros da divida subiu 25 1k,  nos ullimos trés anos. Dc RS 128 
bilhöes em 2004 IxIra R$ 160 hilhOes no ano 2006. 

A scizunda rcportagern efltreviStOu 0 sociologo do IPEA - Instituto 
tie Pesquisas Econornicas Aplicadas, Ronaldo Coutinho Garcia, clue 
assinalou: "( ..) Os juros pagos pelo governo lederal nos üitirnos 15 
anos equivalern ao Produto Interno 1 -3ruto ( PIB ). sorna das riqueias 
produzidas no pals, referente it urn arm'-. 

Por sua vez. it nota de imprenSa de 27/02/2007 do Banco Central do 
Brash I determina que o "Estoque da DIvida Federal Interna em Poder 
do Pi.ihlico Por litulo ito Banco Central ë da ordem de R$ 7 I. 56 
hilhOes e de RS 422,44 hilhöes em tltuios do Tesouro Nacional. 
Totalizando R$ 504 bilhOcs. 

Jil it corporacao de medias UOl .. escrevcu em 3 1/07/2007 no sItiO 
"Folha on Line" que o "setor pCihlico consolidado (Uniiio. Estados. 
lilUlliCipiOS C estalais) gastou R 78.85 bilhöes COil) 0 pagamento de 
juros no primeiro semestre deste ano. 0 valor representa urna queda 
de 3,4 1,'/( cm relacio ito mesmo periodo do ano passado. Na Compara-
çao corn o PIB ( Produto Interiio Bruto), a reIacio cain de 738% pant 
6,49 1/c. (..) Apesar do crescirnento dessa econornia. o csfoico para 0 

paganiento de uros no foi suficiente C I1OS prirneiros seis flICSCS do 
ano o setor phlico re(-'istrou 11111 deficit nominal (receitas menus (leS-
pesas. incluindo gastos corn juros) de R 7.179 bilhOes." 

2  0 conjunto das riquezas produzidas (PIBIPNB - Produlo lnternoiNaconal Brulo) no Brash, em 
2006, foi de AS 2.322 trilhôes de reais. No documento "Revisao do PIB 0612007", o Banco Central 
do Brasil (BOB). assinaiou urn aumento de 4,1% para o PIB edo 8,5% de acréscirno para a Forrna-
cao Bruta de Capital Fixo (FBCF), o que contigura urn ano do tories investimentos produtivos. 
Posteriormente, o BCB ampliou a taxa de crescirnonto para 5,2 0.t6 ao final do anode 2007. Assim. 
teriamos AS 244 tri}hôes. 
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Bolsa F'arnIlia 

() sitio (10 Miuistiio do I)esenvolvirnento Social e Combate t Fonie 
avalia o Programa Bolsa-Fanillia ( P13 F) coiiio "Programa de transte-

rCncia de renda destiiiado ts lainIlias em situaçao de pohreza, corn 

renda incnsal at de R$ 100 pei• (apita. que condiciona it trastciiìcia 

do henclicjo fi nanceiro it contrapartidas sociaiS que dCVCni ser curn-

pridas pelas faniIlias'. quc em contraparti(Ia devem receher "acompa-

nhamento da sade e do estado nutricioi ii". além i_Ie "as crianças em 

idade escolar ( ) estar(ern) niatriculadas c freqUentar(ern ) o ensino 

fundamental" c da inserçao "ciii açôes (IC educaco alimentar". 
A estratégia de enfrentarnento de situaçOes de "extreilia pobre/a -

deicrinina 0 pagamellt() liX() dc RS 50.()() para eletiVaca() ilc urna "ren-

(Ia hasica faini liar e urn supleincnto econâmico ari.ivcI entre R$ I 5.0)) 

e RS 45.0() ( limite de tres crianças) para lanillias cm situaç50 de "pu-

breza" e de "Cxtrenia pobreza. 

Assim, estahelece-sc o limite de RS 95.00 de auxilio mensal para o 

entrentarnento i_las situaçOes de "extrema pobreza . conjugadas it ren-
da Oxa e it renda i'ariivel do Proizrama Bolsa-FamIlia. 

Os dados cstahelecidos pelo Ministéiio do Descnvolvimcnto Social 

afiiinam 0 atcndirnento (IC 11.102 milhOcs i_IC tamilias corn (i hcnefIcio 

libcrado (Perfil Bolsa-FamIlia), i_Ic uma estimativa i_IohaI i_IC 16.067 

milhöes i_Ic ianiIl ias pobres corn renda per capita familiar i_Ic ate illCio 

saliirio rn ininlo ( Perlil Cadastro- Unico). 

Segundo o Portal SIAFI torain aplicados RS_S.7 hi lhOe.e in 2004 c 

RS 6.6 hilliöes cm 2005. 

SegiLudo o Jornal Biasil de Fato. no conjunit) dos programas dc corn-

hale it fonie e it niiséria foram investidos RS 19 bilhöcs. em 2006. () 
1 3 13F. particularmcnte. recehen RS 8.2 hilhöes "0 equivalente a 0.3% 
do Procluto I nternc) B ri_Ito (P1 B )". Alirma. no cntanto. it Ii rnitaçao do 
volume dC rccursos sc comparados as deniais Politicas Sociais: "corno it 

Previdéncia (7.8% do I'lB. Smidc (1.8%) c Educaçio c Cultura (1 .3' )". 

Praticas do Capital 

Por si_ia vex. Gcoree Soios cscrevcu cm 22/01/2008, no Financial 

Times o artio "I'lic worst inarIet crisis in 60 years" analisando o es-

touro da boiha especulativa do niercado imobil irio dos Estados Uni- 

http:;/'iwv.mds.gov.br;bolsafamitia 1  
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dos (Ia America COIflO 0 principal aeOilteciflientO 3)05-I1 (muerra Mun-
dial, crises cIclicas que Sc eI'etivein entre cada quatro it dez anos. 

An diferenciar it crise daquele mercaclo hipotecário, afirma o "firn 
(Ia era de CXflS() do crédito baseado no dolar con)o reserva interna-
cional -''the end of an era of crechi expansion based on the dollar as 
the international reserve currency''. 

An definir it hoiha especulativa iinobiliiria assinala scu inicio dcvi-
do an eredito zcneiitlivado clUe  anmentava permanentemente I) valor 
dos inloveis, que por suit vez ampliava 0 montante do crédito disponI-
vet, devido it expectativa de retinanciamento lucrativo das hipotecas. 

i\n noniear conic) "tunclanientalistas dc mercado'' aqueles que ma-
ginani. desde Ronald Reagan. it regulacio do inercado aconteceria pela 
correlaçao entre interesse pnprio (''self-interest") e inleresse comurn 
("coiinnon interest ). 

Neste sentido. a "mágica do mereado" tenderia "naturalmente'' an 
equilihrio pela intervençao do Esiado mediante injeço de liquidez C 

por outros modos de estniiulo economico, levando ans niercados Ii-
nancciros it prevencao contra quehras nurn sistema glohalivado dc dé-
licit contabil estadunidense permanente (6.2 do PIB ). 

Seni intervençOes ptThlicas permanentes. Soios assinala que estahe-
Ieceu-se urn processo econornico no qual 0 risen (''calculate the nsks'') 
e us merodos tIC adniinistiação do risen ("risk niangment methods) clas 
operaçoes hipotecarias SC distanciaram completamente de urna pratica 
ecwu)mica responsiivel mediante "inst ru mentos soft sticados" 
("sophisticated instruments'') e "ternios genelosos generous terms). 
aletando nan so 0 mercado (IC hi potecas de alto risen ( ''suhpri me 
nlortgages). hem corno as conipanhias tie seguro e resseguro dc nut-
los niunicipais que passaram it garantir (''swap market") tins (iltimos 
anUs os tItu los hipoteciirios nnnia cxtensao de suas atrihuicoes fitiaji-
cci ras. 

0 resultado econômico é it crise trilionaria que atinge o coracto do 
sistenta fi nanceiro (''the heart of the financial system"): us emprésti-
mos inter-bancarios (.''interbank lending). 

Esta crise banciiria sistêmica tern levado. assinala este autor, it inje-
can (IC liquidez monetiria scm prcccdentes e a extensilo de crdito 
nurna escala absoluta, colocando cm cheque a lógica (IC urn sistcina 
financeiro mundializado que se estahelece sohre a aclmi nistriçao dc 
riscus inlpossIveis de serem cohertos e crises financeiras permanentes 
clLIc tern conio logica tIc enriquecimento soherano 0 acurnulo (IC bonus 
de longo-prazo do Tesouro estaduniclense (long-term bonds"). 
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Mundialização: Dominaçio Sinthólica 

Na verdade. a descricro tie George Soms acerea da crise hipotcearia 
americana seria COmo It descriçao/contiguraçao do inferno por Lucifer. 

C) proprietarlo de urn Itincit) especulati Vt) iiiuitihi lionario tiurante 

décadas realii.a o sistenia niundial tie especulaçao, alrmando a Ii vrc 

circuiacao tic capitals glohaliiados conur a certeza c a garantia da "efi-

cincia do inercado" ( livre ). como diriani E3ourdieu c Waicquant (20(1 

e 2002). Para numa erise. por ele entendida como gravfssi ma. justili-

car a inverso absoluta de recursos linanceiros pühlicos na garantia de 

operacOes terroristas de mercatlo. scm (1uakjucr !)rtillencia ou inedida 

por parte dos agenles econonhicos en voivitios C suas empresas garanti-
doras do ri sco-crcd ito. 

Novamente, at loram responsabiiizaçoes pessoais, corno a do jovern 
agerite que trabalhara 005 sisteinas tic segurança das operacOes finan-
Ceiras C especulativas C. possuidor de urn saber especIfico accrca dos 

padm de seguranca e das priiticas de controic operacional. ao  ser 
translerido para o halcao digital tia cspccuiaçao inundializatla. nio nìais 

conscguiu escotider sua livre c particular disposiçao e perda dc • 5 
hiihOes da corporacao bancrii tranecsa. 

Scritiiido Bourdieu e Waicquanl (2001 e 2002), estarIamos inscridos 

no senso cornum universal de 'naturaiização dos esquernas do pcnsa-
merito conservador tin oh si sterna economi co just i licador tia 
"desregulaçao dos I luxos financeiros' por meio de urna ''retorica tie 

justificaço'' da nccessidade geral de inanutenço deste sistenia 
especulativo global. 

Nesie sentido. o clamor tie Gcorue Soros para a intervelicao dos Es-
tados regionais e nacioilais para garantir It perrnanência tie urn sisterna 
tie fraudes corporativas tic centenas tie hiihOes tie dólarcs tie ineçaO 

permanentes e ahsoiuta tie liquidci.. sinaI za j)ra it constitinçao tie urn 

sisterna hIbritio capital-Estado. C) dinheiro puhiico e a dIvida ptiblica 
dos Estados soberanos deveni garanhir 0 afluxo tie capital. admi nis-
trando ii paii11eti10 tie jun15 astrotromicos itOS aposradores di ciranda 

Iiianceia internacional, em caso tic a\'cnturas tiesproposilatias do Ca-

pital c. portanto. tic irma impericita adrninistracio do risci) e de urna 

exposiçao despropositada. As soberanias regionais e flacionais devern 

ser responsavets pcia manutençao c seguranca tias posicoes tie merca-

do "descobertas', no jargro metal orico do deus-niercado para falências. 

Os Estados rerzionais e naCionais teriani, pois. nina dupla responsa-
hilidade: (a) Os do sul. de garanti r o pagarncnto tic Jurts exorhitantes 
sohrc Os papéis da dIvicia intcrna: c/on. ( h) os do forte. de aliancar () 

siStCilia tinancci o em caso tie talncia institucionai ott. como t) easo 
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atual. ile qualquer risco de perdas Onaneciras. 

Assim. a sujeiçao as verdades de r ercado é estahelecida. 

Eiii marco de 2005. o Federal Reserve Ban& of Saint Louis" publi-

cou o documento ''The 1)elinquency of Subprinre Mortgages ( Danis 

& Penninglon-Cross. 2002: 2), no qual erani analisadas as operaçñcs 

correntes (10 mercado ile hipotecas estadunidense .Ao caracterizar es-

tes papeis corno ''alto risco . dada it percentagcm de inadimplencia 

dos tornadores dos cinprestinios torniadora (IC urn ViC1io ecoilornico 

("substancial lag") devido aos altos e atipicos custos dos serviços des-

Las dIvidas (pi'émio de 290 pontos-base. a perda de emprego. it ocor-

réncia (IC doença grave e a ''dispersao familiar" e a transferéncia per-

manente dos niesnios inioveis por novas hipolecas. delinia que estas 

operaçoes tinha ''avançado grail de delinqiiência'' (''elevated rates of 

delinquency"). 
Al) relacionar a deli nqucncia das hipotecas ( ''the delinquency of 

rnor1ages), afirmava a possihil idade (IC flO\ I) esmaganIcnto da 

Iiquidez ''li(Iuidity crunch'') como acontecido na ('rise Russa ile 1998  

e it consequente nrIna do mercado de hipotecas (IC alto risco, corn da-

nos sistemicos históricos devido a diversas prãticas econômicas delin-

quentes. 

Podernos, entao. definir 0 "De]inquency-Capitalisni"como irma VCF

(lade polItica mediante a qua]. de urn lado. ha a ''desterritorialização'' 

dos lueros e dividendos que são realizados por Ilindos ilc irivestimen-

to, associando os ulais diversos niveis e capacidade de investimento 

(IC especuladores individuais. de lundos (Ic pcnsao priados e pribli-

cos e de fundos soberanos de investinientos C participaçoes. nurna Cs-

trutura (IC risco economico (leSifledidO C inconseqiienl.e; de outro ]ado. 

(cmos a "tcrritorializacao (los riscos, das crises (IC Iiquidei e das Cr!-

scs sisternicas. cabeudo aos Estados regiollais e nacionais a 

securitizaçao dos danos e a superaçao (las crises niediante a irlversao 

de capital autiIrquico doLl estatal para garantir as aposlas dos agentes 

linanceiros individuais e corporativos e dos fundos (IC pensao priva-

dos e estatais para se assegurar a "ditadura do valor da empresa funda-

dl) no "valor acionarlo. 

0 Estado-Cãi'cere 

Outra dimensão das praticas de governo contcrnporaneas consolida-

se por nieitr da efetivação e ampliacao do Estado-C'iircere. corn 0 apri-

sionainento e rnortificaçao de centenas de rnilhares (Ic jovens e a(llIl- 
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105 mIS rnasITIOflaS C flOS campus dc coflcefltraça() prisionais blilSi teims. 
Apenas cm 2006. aconteccram 398 mortes no sistema carcerarlo 

paulista! Segundo us dados oliciais da secretaria de Administiaclu 
Pcnitenciiria. a expansIo cia politica de encarcerarnenlo saiu de 67.649 
piCsos em 200 I para urn total de 130.8 I 4aprisionados em presIdios e 
13.616 cm delegacias. em 2006. o total foi de 144.430. Aumento de 
II 3.49 iia populaçao carceraria paLil ista em Cinco anus. 

0 contraponto i Iivre circulaçao do capital, suas i nstituiçOes e agen-
tes t a inscriçto da populaçio pobre C iiiisenlvcl dos centros urhanos 
hrasileiros nos sistemas dc vigili5incia policia] c de detenção judiciaria. 
nurn ciaro sistenia de expansao dos ncgOcios da construçao civil p-
blica para a tahncaçao de prisOes C centros dc dete nçao provisóna. e 
do aumcnto crescente do contingente de funcionjrios para a seguran-
ça dos novos C veihos presidios, das policias judicii'tria C mi ilar, corn 
0 crescimenhr) cia olerta de serviços paralelos de scguranca privacla 
prestada por estes agenles dc Estido. 0 que so tern Icito cresccr o as-
sassinato/execuço de jovens pohres C miseriivcis por grupos arniados 
e milicias que atendern seus clientes particulares nos horarios de Ira-
haiho C (IC folea. 

Neste espaço de miséria e pohrcia sociais. ernergem novas politicas 
de justiIicaçio do exterrninio social pelo encarceramento de jovells 
pobres C miserilveis, tinanciados por instituiçOes internacionais para 
aplicaçao em "investimcntos 5OCitiS C consultorias ptra a sua tixa-
can territorial. mechanic assisténcia C geracao dc rcnda nu inserçio 
prisional, via encarceramento cia poptiiaçio desviante'' da contencao 
polftica escolar dada a ineficicia cia suciçao discipl mar pela via da 
cxtensao do tempo (IC escoiarizaçao, no contexto dc precari/.açao do 
trabaiho (Antuncs & Alves. 2004). 

Reinscreve-se a "I)etesa socia1 contra coictivos e aclomcraçoes 
urbanas. suhurbanos doLl periléricos por meni da extensão das ativi-
dades do Fstado-carcerario e seus cleitos n)arginai. como o cxtermI-
mu (los jovens C adtiltos (iuestionadores  cia ordem do capital c/on cons-
tituintes dc grupos concorrenles no Iluxo perrnanente de suhstñncias 
itlucinogenas CIUC  alierani a consciência, obticias pelo comercio margi-
nal dc entorpecentes. 

Urn horn exemplo desia nova conhiguraçao defensiva urn pro jeto, 
realizado na cidade (IC Sto Paulo numa parccria entre ins(ituiçOes Pu-
blicas C p1IWa1ricaS que pretende lidar corn crianças e adotescentes 

Fonte: Secrelaria de Seurança Ptbtca do Estado de São Paulo. Foram 337 mortes naturals, 35 
mortes chminais e 26 suicid;os, ao longo do anode 2006. 
In http:!www.sap.sp.gov.br!comrnorrkftiestatisticas;obitos.htm 
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em risco social e pessoal ao "trahalhar" COrn "os traiistornos mentais e 

de comportarnento de fornia ampla. bern como. adotando 0 nucico fa-
miliar como matri! 1aIi  it aço", corn especial atençao para "consultas 

medicas. consultas psiqucatricas. psicoterapia e exames coniplemen-

tares" através "cia indispensável elahoracflo do diagiistico psiquico-

social deste pub) ico-al vo''. 

Uttinias Questöes 

Na sociahi lidade contemporanea. estainos sujeiiados a retorica de 

manutençao e dc inevitabilidade do sistema de especulacao capita-

usia niundial. A i nsii tuicâo c defesa da lo(lica eS))CCU laO Va cOlil() 

fundaiiiento cia vida coleti va contemporanca C contraposla ao aill-

plo encarceramento de jovens pobres e miser1veis. c tentati a de 

insercao discipi nar de crianças e jovensatraves do aurnerito do tem-

po de escoiarizacio e aos auxilios eConomicoS iS famIlias miserd-

veis e pohres. 

('onlgura-se uni sistema de defesa polItica e econoucica e de finan-

CianiCilt() incondicional do "Delinquency-Capitalism" pelos Esiados 

regionais e flaCionais. 

E)esta lorma. 0 ii perialismo cultut -al conservador clania pela inver-

sao irnediala de capital para it manutençao do sistema politico do capi-

tal especulativo. As reservas econonhicas estalais sio, ao rncsnio tem-

po. suhsidio / meio para it perpetliacao de agentes ecOfiomiCos irres-

ponsaveis e subsidio I tim paia it manutcncao (10 sistCiiuii especulativo 

através cia vendit de tItulos cia dIvida pi'etensamente seguros e do pa-

gamento de juros exorhitanies, quaiido as soherarcias naciunais so 

suspeitas de heterodoxias ico-Iiberais. 

Na eficicia liltica dos discursos. 0 intervencionisnl() é desejado quan-

(10 a lOgica inierna da especulacao e as aventuras especulalivas tias 

corporaçoes arriscani it propna reproducao da existéncia material dado 

title estamos suhordinados a reprcsentacao cia riqueza l)elo  seti valor 

de rnercado. 

Podeiiios estar assistiiido it subsunçao do l- . stado ao Capital coni 0 

fim das experiências soviéticas de planejaniento economico e it cx-

panSao do irnperialisrno cultural couservador e i atirniaçüo das práti-

cas de especulaciio globais como fundamentos cia vida politico-econo-

inca no seculo XXI! 

Esta k)rma de Estado regional/nacional defensor dii ordem global 

especcilativa. garantidor dos liuxos de capitais e pagadores dc jul05 
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extorsivos, nuiiia socicdade de trahaiho precarlo, seria o Iranstorno da 

suhsunção for na! cia prodticao ao I -'.stado. na superação cia açao adini- 

nistrativa do Estado e da relaçao lormal dada pela autoridadc/podcr? 

0 cresci mento economico pautado pelo ciesperdIcio. ji que USS 4 

de nox) investimento sac) necessarios para a produçao de USS I de 

crescmentc) adicioital C a cXpi()racaO exponencial cia força de traha-
I ho. v isto 0 pagamenlo de USS 0.69 por hora para 1.111111  jornada de 
trahal ho de 69 horas nas fiihricas de Pu Chen. na China mostraria ciue 

a saida é o "domInio absoluto da lei do valor'', corn o urn dos impecli-

flientos ao capital interriacional pc)s - 92 estabelecidos pelo governo 

chines corn a "penetraçao maSsiva iie Capital eni tocios Os poros da 

vida social" e 0 enhentamento dc revoltas populares recenseaclas sob 

a cifra de ''incidcntes de grupos massivos" (Chingo. 2004)'! 

Como se podem derinir as novas corrciacoes cntre Capital c Estado? 

Este C 0 objetivo C a l)roVoczlco  desta retlexao para que possanios 

reaiizar unia crIiica concreta dc nossa 1-list6ria do Presente e suas en- 
2renagens sujeiladoras. coercoes pernianentes C lormas de dociliciacie. 

'A Politica como técnica de )az e du ordein internas. procurou 
por Clii I unci ilamento 0 chsptisitivo do exercito pericito. dii niassa 
ci iscipl nada. da tropa d6ci I c thi I. do reg ilnemo no acampanicnto c 
nos camp >5 ( . . ). vI as hii tambcni urn silfl ho nil Ii tar cia sociedade: 
soa rc Iert3nc I a fun dun ien tal era nao o F.stado (IC flu tU cia, mas as 
enorcnaccns cu daclosamente suhordjniRlas dc Unit nlaqui na. naO 
o contrato pri nil Ii Vt). flits us coerçocs permanentes, n5o uOs di rci-
los I U ndanientai s. mas aos I rci namentos ndefi n ida nellie progres-
si vos. nao it von tade geral , mas ii dod I idade autoniitica. 

Foucault, NI. (1997) Viç'iar e I'unir A Ilistoria do Violéncia 
,ia.s I'ricec. p. 14 I - 42. 
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Exciiso ACE RCA 1)A CONSTRI cÁo DOS DIREITOS No BRAsh: 

I'Rl;ssup()sIos I'AR% A QL'[SIA() 1)0) I)IREIro) A() LAZER 

Luciano Galvrio Damasceno 

Professor do /4IES -- (Jnjrer.vidude Municipal de São C'aetano 
(1(1 'ul ('(/0 I'rel('itura do Mm ictpw (IC ,Sao I'(nlo. i'esqui.u1or (It) 
(Th.rcrmatorjo (/e I'o/,tica StcuIO (11' LS/)O,te C Lazer (10 C;iwmd 
4130 -IMES 

Jntroducao 

Este texto versa sobre a constituiçao dos dircitos civis, politicos e 

socials no Brash. COillO ponto dc pitrtida lóico-IiistOrico para Icon/ar 

a dlucsta() do direito to lazci. E flotoni() (jUC 0 131asil esleve C estLi 11111110 

distante do que fui o Estado dc bem-estar social, visto quc 05 dircitos 

foram/sio prCcanios na sua eletivaçao objetiva. C sciilpi•c acordados 
por nossos mlovernantes e suas classes e grupos soclais. deternil nando 

C ColldiCiOflaI)dO jIlnIanlente ao rnctabolisnio social do capital a sua 

efetividadc. Mzis. houve muita luta social e de varios matizes Ii 111i-

( , rantes. ananquistas, sindicalistas. socialistas. coiministas, etc.) contra 

a exploraçao capitalista C a desumanidade, o que garantiu alguns di-
reitos I11111111105 null) movinientl) dialetico de conccssao por pimrte do 

Esta(lo e do capital (quando podia). c conquista por pane da luta opc-

lana. Temos claro que 0 limite dos direilos c das politicas sociais 6 o 

capital. l'or is'o 0 neccssanio construinmos altcrnativa jxmra supera-lo. 

o qUC tonna imprescindivel lutanmos para mauler os (ircitos conquis-

tados ( instittitOs civicos/patamares de civiiidadc) C univcrsaiiza-los, 

no intuito dc gerarmos uma condicao social de participacao politici. 

condicao esta quc (leve ultrapassar a tonmalidade democratico-hur-

guesa. Dessc modo. todo 0 tempo disponivcl é riquissi 1110 Clii 

potcncialida(IC. todavia. a esfcra do lazer. coiiio pane dcste 1Ci11110, 

sofre uma ofensiva de uiercadorizaçao scm precedentes, ililpondo a 

no uma contra-olensiva na esfera publica, dos diieitos que conlo 

beni lbs ensi nou 0 capital, nao se da sOulente tìa estcra parlamentar - 

se perspcclivunbos construir uma contra-hegemonia ao capital. E este 

o iiiotc cp.tc 1105 conduziu ao tcxlo ahaixo. 
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Introduçao a CoflStrucaO dos direitos no Brasil: 
a contraface da luta de classes 

Para o marxista hungaro Georg Lukács (ci. Lessa. 2004: 115). o corn-
plexo social (10 direito tern sua origern na passagern das sociedades 
prirnitivas para as sociedades de classes. na  fllcdi(la em (IUC esta tUti-
ma vai suscitar uma série de contradicöes e interesses antagonicoS, 
diferentes das sociahilidades primitivas. Aos poucos surge urn corpo 
de especialistas (juristas. advogados, juizes, etc.) para cumprir urna 
funçio repressora. lii rnportante considerar que para Lukcs (ci. Lessa. 
2004: 115-6) mesmo quc nas sociahilidades prirnitivas se encotrern 
al guns germes do que viria a ser o dicito, liii urna descontinuidade, 
urna vei que 0 ordenarnento uridico nasce quando os interesses (liver-
Centes que poderiam tender para urna i -esoluçao violenta sao tratados 
sob urn rnesrno denorninador jurutico, o direito. No entanto. 0 direito 
tern a sua gnesc histórica marcada pela repressäo a serviço da classe 
dorninante, indispensivel pant a reproducao social posta pclas novas 
condicoes soclais ceradas pela sociedade (Ic classes. 

Diferente da constituiçao dos direitos nos pai'ses cut que Iioresceu o 
metabolismo social (10 capital, no Brasil houve urna inversao na lógi-
ca histórica curopeia da conStituiçaO dos direitos, cm quc direitos so-
ciais tornam It tiente para posteriormcnte entrar em paula os direitos 
elvis e politicos. Não que Os direitos elvis e politicos nao exislissern, 
pelo contrario, des existiarn somcnte na letra da Id. ao pao CiLle os 
direitos soclais scrão efetivados ern prinleiro lugar. E tambérn, peculi-
aridade hrasileira hipertrotar a vinculaçto (los direilos socials Ii legis-
laçao trahalliista. ott niclhor. tratar (Ic mancira abstrata, direitos sod-
ais corno sendo dircitos trahalhistas tão-somcnte, e quando nIto. sat) 
apresentados corno "intençao scm efeti vaçao por parte (10 Estadu. 0 

ClUe acaha se tornando urna formal (lade juridica. Tat arnoldamento 
jurldico é consequendia das relaçOes politico-ecunornicas do Brash 
corn países (10 capitalismo central, vist() que desde a colônia ate os 
dias atuais uosso pats tern se adaptado ao ritmo dos palses que contro-
lam e centralizarn o capital. passando (IC mao-dc-ohra cscrava it assa-
lariada e seus rcspectivos ordenarnentos juridicos. o qUC leva as elites 
no poder a adapiar 0 que na Europa e Estados Unidos forarn conseclU-
encias (IC revoluçoes hurguesas. 

Behring e Boschetti (2006:72) asseveram quc o Brash. da colônia a 
repühlica. nianteve 0 SdlI papel para corn o capitalismo central. de servir 
it acuniulaçao originaria. 00 seja, era urn pals que sc organizava para 
tora e se estabelecia na condiçao de suhordinado e dcpcndeulc this ten-
dencias (10 rnercado mundial. F nesse contexto (IC cconomia agro-ex- 
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portadora que nasce juridicamente OS (IiieltOS politicos e civis. C Soilleil-
te. 110 tim (10 impeno surgirao ON diieitos SOCiaiS. 

Segundo Couio (2004) 0 Brasil a época tinha urn modo de producao 
social (10 rahalho fundado na escravidão, cm que 0 escravo nio é 
(10110 oem da sua forca (IC trahalho. 0 quc eliminava qualquer idéia de 
direito civil: 0 tato (IC ter uma econornia Iuiidada na aero-exportacao 
(de n1attria-prin1a), cujo ümbito de produçao estava vinculado as gran-
ties propriedades.c 0)05 proprietarios tatiaiii justica de acordo corn 
seus prcceitos C scm a intcrvencao do E:sttdo. condicioiiava C deter-
minava a n:io existéiicia de direitos civis. Nesse interim, a escravidao 
permanecia c era velada. 00 seja. era para lag/es ire, sendo que (lola 
parccla rcduiidissi ma da populaçao. (itiC Ii iha unla vida politica efeti-
Va. earantia (IN institutOS constiwintes. e mais. OS intcreSscs que esta-
vain por (ritz (IC tal Carta destoavam da minoria dos iriteresses da po-
pulaçao (iniscraveis e escravos), tcndo em vista que os ideais que da-
'am corpo a Constituiçao Cram liberals e a situaçao economica do 

Brasil estava longe de Sc fuiidar cm tais prernissas e matcrializá-las 
(Couto. 2004:$5-6. 

Os direitos polIticos na ilOssa prinleira Constituicao "independen-
tc''. lormal mcnte parecelil avançar, porenl na realidade nao Vai 010110 

aleiii. uma yes que Os pre-requisitos para exercer Os (lireitos politicos 
c.stavam longe dii maioria das pesSoas. Prevaleciam desse modo, os 
modos (Ic controle social tundados flit vontaije e nos ilitereSses dos 
grandes proprielarios C do goverrio. os quais iriduiiam ou obrigavam o 
voto naquelcs escolhidos pela elite hrasileira. existiiido "... desde en-
lrcga prorita do voto atC aprisionameflto dos eleitores a vespera das 
elciçoes para garantia dos votos (Couto, 2004:87). Sc Os dircitos po-
liticos cram escanioteados pelos interesses da classc dominante, as 
necessidadcs sociais das populaçoes pobres - rnais tarde Os direitos 
sociais - cram ladeadas. ito passo que a suhsistência dos cscravos c 
trabaihadores I ivrcs estava a cargo dos grandcs propnetarios que os 
expioravam, c aqtieles que nao participavam dessa esicra cram trata-
dos pelos religiosos, cnando as condiçOes já nesse periodo para a 
I lantropia e a iniciati Va privada. 

O caso brasileiro C mono di ferente (10 quc virnos nit huropa. j)oiS. Id 
a conquista s.c den pela luta di burguesia revoluci()naria flit construçao 
(IC 11111 Estado liberal, nacional e laico. e no Brasil as condiçOes sácio-
economicas pant tal empreitada ilao CxiSiiarn. seiido (]IIC OS (lireitOS 
vao ser (lefeudidos por urna aristocracia rural c uma burguesia incipienle 
CILIC dependia do Estado e da aristocracia rural. Ndo havia nenhum 
iflteressc em iiitidar cstruturalmente a cultura p0111 lea da sociedade (IC 

entio. C Silil. (IC mauler c propacar urn tipo de socicdade conservado- 
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ia. em que as relaçöes entre os iguals paulavani-se no parentesco, na 
cumplicidade e no coinpadrio. e as relaçOes e ntre Os desiguais paula-
vani-se no favor, no clientel smo. e na cooptaçao. 0 quc consequente-
rnente. vai cerar urn orde.narnento social rICO em eniraves it 

concretizacao dos direitos (('haul apud Couto. 2004:88). 
Desse modo. segundo Behring C l3oschetti (2006) o Brasil vive des-

(IC a Independencia oscilando entre o veiho (colônia. impérlo, auto-
cracia agritria. etc.) e o novo ( liheralismo e modcrnitacio capitalista), 
devido. essencialmeilte. as classes dominanies consolidadas (agraria 
e ernergentes (burguesa-urbana) C 5CiJS interesses ltt  lares. Desde 
a entrada (IC Brasil no regime republicano e da promulgacao da Cons-
tituiçao de 1891, ha a tradiçiio em assegurar institulos legais na Carta 
Magna. mas nao coloca-los em pratica eletiva. () que segundo ('arva-
Iho ( apud Couto. 2004:92). val ficando claro it partir de 1930. corn It 
entrada de (ietUlio Vargas no governo, e it entrada do Brasil num mo-
(Ielo societiIrio urbano-industrial, 0 que vai demandar a entrada cm 
paula dos problernas sociais prOpriOs dii urhe capitalisui, e a regulaçao 
autoritaria e velada, principalmente depots de 1937, dii tcnsio e ntrc 0 

capital c 0 trabalho. colocando os clireitos socitus iI frente dos direitos 
Ci\"iS e politicos (Couto. 2004:94-6). Segundo ('outo (2004:93) Os go-
vernos (Ic 1930 it 1964 Getiilio Vargas. Furico Gaspar I )utrti. Café 
Filho. ('arlos Luz. Nercu Ramos. Kuhitscheh. Jânio Quadros e Joao 
(3oulart) lorani marcados lortemente pelo populismo e pelo 
(lesenvolvi iuentisnio. \isto que, por urn lado havia 0 lato de 0 Brasil 
icr sido colonia (IC Portugal. C por outro lado, estava engatinhando no 
lrnhito (10 capitalisnio industrial. As três constituiçoes (1934. 1937 e 
1946) desse periodo mostrani 0 ponto de vista em cie Os iii coos to-
ram consolidados formal mente. tendo no periodo (Ic 1930 a 1943 (ci 
Behring e I3oschetti. 2006: 106) os anos (IC introducao das p01 lucas 

SocitLis'. 
A respeito dos direitos elvis 0 cerne se enconira na Carta de 1934. 

segundo a qual, assegura-se it igualdade (IC todos perante a Id. muito 
embora. it realidade desse periodo dcsmentisse. No quadro dos (Itici-
los politicos houve algumas conquista.c orno it criaçtio do voto secie-
to. it extensao do VOtI) as mulheres C a criaçao dti Justica Elcitoral. o 

Algumas politicas sociais do periodo: Ministèrio do Trabalho (1930), Carleira de trabalho (1932). 
Institutos de Aposeniadorsas e Pensöes - lAP 11933). Mirustérlo da educacäo e saude publicas 
(1930), como tarnbém, Paula para unstormizaçâo e uniticaco da previdéncia social que gerou a 
Lel Orgânica da Previdéncia Social so em 1960. Em re)ação a assistOncia social, surge em 1942, 
a Legiao Brasileira de AssistOncia - LBA. e na mesma dOcada 0 constilu)do a partir do COdigo dos 
Menores, o Serviço de Assistéricia ao Menor - SAM, em 1941. Corn inspiraq5o na Carla del Lavoro, 
surge, em 1943, a Consolidacão das Less Trabalhistas - CLI (Behring e Boschetti, 2006: 106-8). 
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(JUe nao inl1)cdiu (I eciccuinento C repressao aos direitos de libeidade 
de associaçao C dc manifestaq5to politica piihl ica em alcuns casOs No 
caso ilos direitos sociais. it sua realizaçao estava licada it irca traba-
Ihista, especiticarnente aos trahalliadores urhanos. inuito por coiita da 

tlCgOCiçaO Ieita poT suas organi .açocs, (1C no coiltexto di) projeto de 
(ICSCi1VOI\'iiflCfltO eCOnOifliC() (La cpOca cOilSeCUilain alguns direitos 

SOCiaiS, quc por pane dl) govcrno forarn tratados corno "bcneticios 

sociais(Coiito. 2004:116-7). Os (lincitos Soclais foram akrn dos tcx-
LOS CoflstitUciOnais. pa rando taiithcni cm projclos (Ic polIlicas socials 
circunscnitas a urn pro jeto de Estado de Bein-estar de ripo merilocratico, 

dernandado diretaniente do poder cxecuti vo. coin vistas ao projeto Iii-

bano-industniaL o que gerou urn modcio de proteçao social seletivo. 

especilico c Iragmentado. preocupado apenas cm atingir Os contlios 
suscitados pelo imediato ernhatc entrc 0 trahaiho C 0 capital, no qua-

dro do projeto nacional de descnvol virncnto industrial ( Couto. 

2004: 117). Em sIntese. o perIodo tic 1930 it 1964. prima pclos dircitos 
Sociais visando vclar a "qucstao social, c estreitar Os outros dircitos. 

Couto (2004:1 3-6 ) assevera que I) periodo dc 1964 it 1985, ioi 
marcado, do porito de vista dos direitos civis. politicos e sociais, pcla 

aniquilacao dos dois prirneiros. pun coma (Ia wtocracia-hurgucsa e 

scu proJcto die rnodcrnizaçao conservadora. C) Brasil no p6s-64 avança 

nurn tempo diferenic (10 capital central, visto (IUC  este passava por 
urna crise iniciada cm tins (La decada (le 60. cnquanto 0 Brasi I entrava 
no lwdisnio. F uina época quc Os palses capitalistas ccntrais Etiem jLis 
a icsc do descnvoI micnto desitual e conihinad, it mcdida que Os 

paises cmcrgcntes cstavarn internacionaliiando siias ceonornias. C 0 

capital aproveitando pant restauran as taxas dc Lucro, contrihiundo para 

anipiiaçao dos nercados tie hens forclistas em locais Clue tivesseili p0-

tenciais, comb o caso hrasilci no. Inicia-se urn proceso cc substituicao 
(IC iniportaçoes. (Inc genii alias taxas dc crescinicnto, mas quc nao loi 
por niuiio tempo mantido. devido it necessidade de arnpliacao do men-

cado interno. it cnisc do capital c as contradicoes gestadas por CSSC 

dcsenvolvineuto aiitocratico-biiiu& que geranain 0 rnaior contin-
gcntc openiinio mundial da 6poca. A ''qucstao social ë eufrcntada. nessc 

coritcxto. atraves tia rcprcssao c tia assisténcia. sempre visando con-

nolan as iorças do irabaiho. Por coma disso, houve tim increnienlo nas 

p01 lucas sociais. () quc dcscamhou ni.irna torte institucional izaço da 

pmevidcncia. da saudc e da assisténcia social (esta clii nienor cscala. c 

it cniaçao die urn veio pun) 0 setor pnivado expiorar, crianti i tuna cspe-
dc ce dualidadc. e pasmcin. rncsnio assilu iuilhoes cie pessoas nao 
clam contempladas ( Behni ng e Boschctti. 2006: I 34-7). 

Segundo ( l3ehring e Boschctti. 2006: 137-8). a partin de 1974. come- 
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ça it entrar cm crise o regime ditatorial, devido it crise do capital no 
piano internacional, o que comcça it possibi litar urna transiciio para a 
democracia, muito embora, fosse urna transicao controiacla peias eli-
tes. A década de $0 uicou conhecida COfllO década perdida, mas isso 
sornente do ponto dc vista econornico. visto quc do ponto de vista 
politico. loi urn periodo niulto rico c cuiminou na Conslituiçao dc 1988 
(('oct10. 2004: Behriniz e Boschetti. 2006). lodavia, por conta dos in-
dices aitissimos de inflaçto, que chegoii it urna iThdia dc 200 ' . plan-
tarnos nessa mcsrna década, a scmente neoliheral clija arvore darzi fru-
tos na década seguinte. As conlradiçocs engendradas pelo periodo Ic-
varain it olganiacao da classe-que-vivc-do-trabaliio soman(lo-se aos 
illOVill)CfltOS socials, dando ao Brasil nina peculiaridade na 11aiisiçto 
democrittica em relaço ao restante dii Aniérica Latina, e estahcieccn-
do uiva press)o para quc tossem incluidos aiguns direitos na nova 
constiluiçao. it saber: "... reafirmaçiio clas liberdades democralicas: 
irnpugnaçao da desiguakiadc descomunal C aIrniaçio dos ciircitos so-
ciais: reahrrnaçao lie urna vontade nacional C da soherania, corn rejci-
ção das ingeréncias do FM1 : dircitos irahaihistas: c relorma agr:'iria'' 
(Bchrin2 e Boschetti. 2006: 141). Do ponto de vista da politica social. 
OS ültirnos anos lie ditadura C inicio do coverno Sarncv. loram 
irrclevantes. tirando o talc) de c'ue alguns grupos de trabalho sobre it 
reestruturaçao das politicas soclais contribuuem no movirnento da 
constiluiiite. i-\ noviclacie nesse perIodo fili a tendência relormista no 
processo cic redeiiiocratizaçio, centrando pleocupaçOes em tomb this 
prenlissas de uiiivcrsalizaçao. responsabilidade publica C gestao de-
nlocr:Ilica. 

lnteiiziriente. nac) houvc somcntc avancos, visto que aiguns setores 
conservadores conseuuiranl. atraves cia correlacao de forcas cieslavo-
r\'cis, uanterciii i nstitutos contraditorios em melaçao its pol (ticas so-
ciais, como por exempio. universalidade convivendo corn seletividade, 
como também 0 suportc legal dado ao sctor privado 110 campo das 
I)olitic:ls sociais. Nao podemos cicixar cie mencionar a vitOria dos 
ruralistas no arnhito cia returina acrária ( Beiiiin c Bosciìctti. 2006: 1 4 ). 
Entienientes. a ofeiisi va ncolibcral 110 Brasi I foi ganliando corpo e 
aponcando para urn deslocamento conservador CIll ielaçio it todo o 
processo dc democratizacito e dc conquistas no canipo dos chreitos 
sociais, que passani it compor o ciulipo dos gastos sociais. C) consenso 
neolii)cral ja vigorava lbs paises do capital hegemonico, quando pas-
sa it vigorar no Brasil. como rcmédio para os males ecoiiomico-sociais 
e sua ideologia accrca do Estado nlininio, visto quc Sc tornou dilicil 
perceher it niediaçito entre o Fstado e o capital gcrando it pseudo-tese 
dc flã() intervcncao did) Fstiido. 0 que aconlecc é (i firn cia inlervencao 
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do tipo 'eItire .'iaie, e näo 0 firn cia intcrvcnçao do Estado. "0 rerné-
ilio, ento, era clam: manter urn Estado forte, sini, em sua capacidade 

de romper o pocler dos sindicatos c no coniroic do dinheiro, mas paro 
cm todos Os gastos sociais e nas intervençoes eeononucas (Anderson. 
I 995: ii). Na America 1 .atina o Chile de Piiochct foi 0 iniciaclor do 
ciclo neoliberal, scrvinclo ate mesmo para a Inglatcrra de Thatcher e 
para Os Estaclos Unidos dc Reaiiaii, COlfl() exemplo. A ditadura neolibcraI 
clii lena foi responsavel pela "... desregulacao. descniprego massi vo. 
repressao sindical. redistrihuiçao (IC rcnda em favor dos ricos, 
pnvatizaçao de bens publicos (Anderson. I 995: 19). Ao contrario do 
nosso vizinho precoce. 0 Brasi I Sc iniciou no neoliheral ismo atravCs 
da avcntura honapartista de Collor. C toi corrohorado no mandato de 
FHC atravCs dc uma nova racionalidade que visava dcrrotar 0 movi-
memo sindical para abrir as vias, enipreitada esta CIUC gerOU causalidla-
de no governo Lula (Antunes. 2004: 1-3). 

Na lógiea neoliheral Os direitos civk e politicos deixarn de ser perigo 
it ordem C passaiii it compor a "liherdadc"e os dircitos sociais Silo O-

tenciais criadorcs de valor de tn)ca. consequenternente, de ampliacao de 

lucros ( mais-valia). senclo contraria a toda construçao de urn niininio de 

heni-cstar social. (Ic urn rnininio tic civilidade. \'ivemos a Cpoca di cida-

dania do consumo C da contra-ref ornia'ou contra-revoluçao.' 1 kpoca esta 
de otensiva desuniana contra todos os direitos sociais conquistados. cm 
Consorlancia corn it prccarizaçiio e cicseinprego no mundo do t lahalhoi, 

enfim corn toda it bai'birie social. Epoca em que it Iota por dircitos SOCi-

ais e pohticas socials estzi Sc tornanclo uma luta revolucionaria parado-
xal. unia vez que prccisamos manter nhinilnainente Os institulos civicos 

20 que pensa Marx (apud Tonet, 2004:15) do hberdade liberal nos Grundrisse: '... a lolice be consi-
derar a livre concorröncia coma a Ottirno deserivolvimento da hberdade bumana e a negacao do 
livre concorréncia coma igual a negacão do liberdade individual e da producao social tundada no 
liberdade individual. De forma mais precisa. isto nada mais è do que a deserivolvimento livre sabre 
uma base hmitada, a base da dominaçâo do capital' 

Bebring e Boschefti (2006) nos adverliram, urea vez que as reformas iniciadas na década de 90 
nada acrescentaram aos i StitutoS civicos conquistados, donde iniciou urn processo de dissoluçao 
e precarizaçào, tornando as supostas ref ormas, conlra-rotormas. 

Jarnais a esconderros. Nosso terreno não e a terreno do direito (Rechtsboden), é a lerreno reso-
Iuciondrio. 0 governo agora acaba de ahandonar, par sua vez, a hipocrisia do terreno do direilo. 
Cotocou-sa sabre a terreno revolucionârio, pois também 0 torreno conira-revolucionérlo é rovoli:ci-
onãrio" (Marx, 1987: 43). 

"Ho'e, segundo os dados do Organizaçaa tntornacional 00 Trabalho (OIT), quase urn terço do iorça 
humana mundial disporlivel para a ato laborativo esté exercendo trabalhos parcials, precãrios, 
temporàrios ou ja vivencia as agruras do não-trabalho. do desemprc-go estrutural. Perambularn 
polo mundo, coma prorneteus modernos. a cata be alga para sobreviver. Mis be urn bilhbo de 
homens e mulheres padecem as vicissitudes da precanzaçao do traballia, dos quais centenas de 
mi!höes tern seu colidiano moldado pelo desemprego estrulural (Antunes, 2005:12.3). 
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para avançarinos fla luta. ViSI() qUC, easO comrario. h5 eratides chances 
dc irilios runio a barbaric. Tat necessidade é inianente ao I'lato de termos 
que ft aténi da dcniocracia-método (formal) se quisermos construir nfl 

caminho para superar o metabolismo social do capital. radicalizando os 
institubos cIvicos conquisbados c tratando a democracia cm sua funcio-
tialidade C fla() conio urn fini em Si (cf. Netto. 1990:84-5. E al que resi-
(Ic it unportancia do dircito ao later. Mas, nio podernos cair ilufli 
polibicismo C esquecer a rctaçao antagonica capital-trabalho, C de oubro 
iiiodo, cairflR)s fill)) ecOnolilicismo tornando a preponderancia das ba-
ses matcriais urn determinanic absoluto. Por tal perico é que iiio pode-
mos analisar o direito au later scm discutir a dialetica tempo de trahalho 
necessario/lempo disponIvel. 

0 (lireitO ao lazer: 
da clialética tempo de trahaiho necessario/ 
tempo disponI'eI ao mercolazer 

Nesse quadro histonco supracilado, 6 possivel pensar os direitos 
soclais descoladus (IC sua base material. mais especificarnente o dirci-
to ao later? Pensamos que não. Tat negaçao teni corno pressuposto a 
dialét ica tempo de trabaiho necessario/teiripo disponivel, nina vel que 
nao podernos enicrider a irnportincia (10 later e sua potencialidade. SC 

nao coniprcendernios corno 0 trahalho ahstrato, alienado c fetichista 
Sc relaciona coiii 0 tempo disponIvel. 

Marx (ci'. Mandel. 1968: 108-9) diz nos (irundrisse. IRIC ' ... toda a 
ecunonhia se dissolve em ultima amilisc numa economia de tempo ... . 
c isso serve tanto para as sociedades de classe como para as que :i 
regularam culetivamente a SUa producao. Nao obstante. existe uma 
difcrença na questio da ec000mia de tempo para as medl(Ias dos valo-
res die iroca pelo tempo de trahalho. uiiia vet P1e  hñ di terenças qUan-
tibativas e qualitativas de urn tipo die trahalho rara outro. o que acaha 
gerando - no modo de produco capitalista uma equivalncia na 
cRialidade do trahaiho ( abstrato). () prohiema lundainental da econo-
mia (IC tCfflO (IC trabaiho. seiundo Mandel. C a (IUeSiaO do tempo de 
trahaiho necessário e tempo de trabaiho excedente (dispunIvel, super-
liuo), ou seja. para Marx o desenvoivimento da nqueza se baseia na 
criaçao (id) tcflipo dlispoi)IVCI ( trahalho supCrfluo). o citial nas socicdii-
des pre-capibalistas era trocado on considerado medida dc troca (o cx-
cedente da producao de valor de uso nao consumido era irocado. mas 
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a produçao nan era orientada pani essa lógica). 110 entanto. no modo 
(IC produçao capitalista a existéncia do tempo dc trahaiho necessario é 
condicionada pela criacio de tempo de trahalho superlluo. 0 quc gcra 
conseqhencias como a criaçio de urn exército de reserva industrial. 
(WC é supertlun e garitnte 0 aumento do trahalho superiluo dos operil-
nos empregados, on seja, auntento dc mais-valia. Por conseguinle, surge 
um outro aspecto do trahaiho supirt1uo. a saber. a lonte de i -iqucza e 
de gozo do ponto de vista do desenvolvimento dos indivIduos, porni 
no ifliciO tica resinto it Uiita parte da sociedade, Oil Seja. I) cille C foifle 
de riqucza e de goZO para tins fonte (IC trahalho explorado C torcado 
para out ro'. 

Desse modo. Marx v no desenvolvimcnto das lorças produtivas as 
possibilidades do aurnento de tempo disponIvel. todavia. 0 excedente 
de tempo quc o operlrio trahaiha é o mesmo que o capitalista no 
trahalha, isto t, o tetipo disponIvcl destinado ii humanidade consegui-
do pelas torças Proditti\as C usurpado pelo capitalista. Corn o desert-
\olvinCllto do capital hxo - que nao e produi.ido para US() 0(1 troca 
inedtato. c sun, para Os meios de produçio. o que supOe que hii urn 
cxccdente para 050 00 troca e (jile it sociedade possa esperar. e que 
i'° suhtnnr parte da riquc/.a produzida pam gozo iniediato cmuo 
para a produçao do gozo i nediato. empregaiido-a num trahaiho quc 
n.-to é de irnediato produti\o - o nivel da riqucza social se torna per-
ceptfvcl. Em outras palavras, o capital circulante é condiçao pal -a o 
capital Oxo, conio o tempo de trahalho nccessario é condiçao para i) 
tempo (IC trabalho superlluo Mandel. 1968: 11I-2t. Qitairto maiS 0 

capital lixo avança a producao tende it tornar-se mais indepeiìdente do 
traha I ho ho mano. o q ue I eva NI arx it cons ide rar as possi hi Ii dadcs (IC 

autornaçao e da rica pro 1e'sa irnanente pant uma hunianidade socm-
lista. lodavia. quanto niais a produção i mciliaia da nqueza social se 
Cnlancipa (10 tCfflO (IC trahalho nccessario, tanto mais sua producao ë 
suhordinada it apropriacao privada do tempo (Ic trahal ho supertluo 
(disponivcl ). ao passo que scm tal niedida a valorizaç'to do capital ë 
impossivel (Mandel, I 968:112). 

Se2uindo 0 raciociilio acillia. Mésziiros (2002:672-4) I1OS alerta pala 
a .. ....onlradiçao potencialmente mais explosiva do capital", it sahcr. 0 

trahaiho iiao s() cOUlO fator dc pfl)dllçUO no quc (liz rcspcito a torça de 
irahaiho, mas tambem como massa consu midora vital ao ciclo ordinit-
1 - 10 da reproducao (10 capital e (Ia geraçao dc mais-val ia. A questäo 
central dt contradiçao. (jltC o capital neccssita (IC urna niassa de con-
surnidores sernprc crescente. porem. it suit uti I i açao (IC trahid ho vivo 
corn vistas itc xpansao I limitada é decrescenic. E intercssante C ate 
cornpreensIvel que Meszaros, veja possihilidades emancipatórias do 
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p00k) (Ic vista do trahalho nessa contradiçao antagonica. 0 quc conk-
ic tanilxni ao tempo disponIvcl relevncia, não ohstantc, como indica 

o inesnio. 0 tenipo disponIvel (trahaiho superfluo) daqucles qUC CstaO 

crupregados é cada vcz mais usurpado. ao  passo que ha a necessidade, 

do ponto dc vista (10 capital. die aumentar a taxa de utilizaçao decres-
ccntc para niaxiniizar os lucros. Dessa mancira. corn a dinhinuiciio do 

tempo dc trahaiho necessIrio e auniduto do tempt) de trabaiho super-

fluo. do ponto de vista do trahaiho temos a pOssil)ilidadc de utilizacao 

criativa (10 tempo disponivcl (cf. Mezaros. 2002:668), no entanto. do 

ponto de vista (10 capital o tempo olisponivel C V1S1() COnlO possihilida-

de de expansão. o quc traz a tona unia contradiçao ineliniiiiiivel. uma 
vez que corn o surginlento do descmprego ciii niassa taxa de utiliza-

çao olccrcsccntc de trahalho vivo). o consunio fica prcju(licado. 

lVlCszáros nos indica aciiIla quc no metaholismo social (10 capital. 
o lazer c o trahaiho silo pscudos-contrilrios, unia vez que o capital 

tornon o pri meiro ii ma nicicadoria quc possibi Ii ta ole lorma fetichi s-

ta it fuga do trahaiho alienado (para it alienaçao CO) boa parte this 

atividades de lazer). o que num mundo de produtores associados 

nao existiria, ii inedida que o tenipo disponIvel traria possihilidades 

ole auto-desenvolvimento aproprialivo de toola construcao historico-

social da humanidade. alavancando-a atravCs do trabaiho. nurna cons-

tante inter-rclação dialética, a patarnares mais clevados. tenolo cm 

vista 0 progresso ja atingido mesmo corn toda a oksumanidaoic 
expansioniSta do capital. lodavia, nos encoritramos ainda na luta por 

oliminuiçao da ornada de trahaiho (scm diminuicao de saliirio) para 

titie a maioria trahaihe, e vale lcmhrar quc esta luta flao é flova, p0-

rem. mais complexa. 

Em enlrevista ao jornal do Unicamp sobre a dscussão acerca do mercolazer na sua tese de doyle-
rado, Fernando Mascarenhas diz o seguinte: '0 estado recuou em sua obrigaçào de assegurar 
este dreilo ao conjunto da populacão, verificando-se entao urn avanço da mercantilizaçâo do lazer. 
0 estado ja nâo tinancia mais este acesso, o que signitca dizer que o lazer sai da esfera do direilo 
social para ser tratado contorme a lôgica do direito ao consumo. Role  so tern acesso ao diverti-
menlo quem pode pagar por ele". http:/iwwrn.unicamp.br/unicampiunicamphoe/juimarco2006/  
u315pag10a.html. Acesso em: 2904/07 as 1 5h25min. 

Marx (apud Antunes, 2001:174) dz que a redução da jornada de trabaiho é condiçao preliminar 
para a emancipação do vida. Ora, sem tempo dsponivel como o individuo pode se humanizar, so 
apropriar da construção hstdrico-cultural da humanidade. Cabe lembrar a lição dada por Marx: "E 
somente graças a riqueza objetivamente desenvolvida da essOncia humana que a riqueza da sen-
sibilidade humana subjetiva é em pane cultivada, e Oem pane criada, que o ouvido torna-se musi-
cal, que o olho percebe a beleza do torma, em resumo, que Os sentidos tornam-se capazes de 
gozo huniano, tornam-se senhidos que se conlirmam como forcas essenclais humanas. Pois não 
SO Os cinco sentidos. come tambOm os chamados sentidos espinituais , os sentidos prálicos (von-
lade, anion. etc.), em uma palavra. o sentido humane, a humanidade dos sentidos, conslituem-se 
unicarnenle mediante o modo de existéncia do seu ob1eto. mediante a natureza liumanizada. A 
tormação dos cinco sentidos e urn Irabaiho de toda a historia universal ate nossos dias (1978:12). 
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Enf'i Iii. it Iota para tornar o dircito ao lazer algo concreto niediante 
politicas SOCIaIS. Somente iiiihca possihilidades emancipatórias. se  Ira-
tado cm ConjuntO Coin outros (lirCitos soCiaiS C apoutando para a 
univcrsahzacao dos institutos civicos como tambern para a nccessida-
de de supera-los, condicao indispensavel para outra socialidade tie fato 
humana. Para tanto. iniprescindIvel que estejamos conscientes de 
que. a Iota deve levar em conta a totalidade concreta, o quc implica 
consiclerarmos a CofljltfltUla econoniico-polnica e a atiialiditde do mun-
do do trahaiho. como também as diversas faces do lazer. não ieduzi11-
(10-0 't mercadoria. pois. CSSa dimensao é notoria C picdotiiinaiile. mas 
nao a ünica. 
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GISTAO p1TBIjCA J): i:si'oRiF; I: izii: CNIA %NLISE (:Ri1'ICA 

Lueio L. Melo 

Iiitroduçao 

C) esporte C () Iazci. lioje. apresentarn-se COIllO coiiteudos de politi-
cas publicas por serern tratados. na Constituição Federal de 1988. coino 
Direitos Sociais. Sendo assirn. cleveni ser ()lerecidos/disponibiliiadOS 
a todos us cidadaos brasi lei ros - i ndependente (IC rd igiio. etu ia ou 
coiidicao econornica -. sendo dever do Estado disponibilizar as condi-
çöcs objetivas para o acesso a des. Atrihiii-se ao gestor piIblico de 
esporte e lazer a tarela (Ic gCrenciar pro etos que impleinentein pout!-
ca' pdblicas que garantan. dentre outras coisas, 0 aCcss() por parte (los 
cidadaos ao esporte C ao lazer. 

A parlir do linal do seculo XX C iflICiO do XXI. it Et1ucacio FIsica. 
enquanto campo acadernico soire pro iinda rnudança.racas i inser -
çao de conh rn ec nentos vdos (las ciëncias socials. Neste periodo. CS-

trutura-se urn novo cenarlo corn novos atores c deinandas socials rela-
tivas aos leiiornenos esporlivo e de Iaier. C'oiicouiitanternentc, obser-
va-se urn processo de urhanizaçao e urn crescirnento (Ic popularidade 
do esporte espctiiculo, que traz consig() a industria esportiva e de lazer, 
que por sua ve/. se pautara no fenôrneno esportivo moderno para con-
(luzir suas açoes na sociedade capitalista. 

Cientes deste processo, e atcutos aos movirnenlos do capital. 0 116- 

cico progressista (IC teoricos (Ia Educaçao FIsica ira gular scus olhai'e 
U() campo (las politicas publicas. procurando dealizar/teorizar açOes 
(Rie lornentasseni a pratiCa do csportc C do !azer, enquanto cultura cor-
poral (IC lliOVilliCiltO, cm pmjetos ligados a ziwa das politicas publicas. 

lngrcssantes na area acadeinica eliquanlo alunos (10 CUFSO de Ii-
cenciatura C hacharelado ciii Fducaço F'(sica C interessando-se pela 
area que via Via Fducaçio Fisica. urila pratica social que poSsi hil Via-
va açOcs dirigidas ZI superaçao da ordein capital ista. nos envolvernos 
din urn proieto (pie tern corno objctivo analisar criticanieflte a pratica 
(las politicas pdblicas LIe C5OFtC C la/cr (La rceiao do ABC'. lendo 
conio mclii desenvolver urna pesquisa que abordasse 0 tenia di ges-
tao puhlica de esporte e lazer. vista como açâo colahoradora para urn 

Ref ira-me ao Observalorio de Politcas Soctais de Educaço Fisica. Esporte e Lazer do Grande ABC 
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proccsso dc foiiento da participac() polItica, ou seja, sob iirna pers-
pectiva crulica. 

Dessa forma, u camijiho escoihido rio dcriva de urn acaso. mas de 
urna opc'io teórico rnctodológica clara e explicita: aquela que concebe 
o ical corno urna total idade concreta. satiirada dc deerrni naçOes. me-
diaçöes e particularidades interconectadas que eiiicnde it realidade 
social conio urn plOcess() historico. (lCSCflvOlVid() tundaiiieiital acme 
rnc(Iiantc US lutaS dc classes, portanto. COIn cciutraliclade na calcgoria 
trahaiho e iias contradiçoes entre capital c trahalho. como urn proces-
so social ciue tanto tende it reprodui.ir sua di arnica C estrulura. quato 
contern it sua iicgaçio c if possibi I idade de transforrnaçto. 

J\SS1Ia, por nicio de una rcvisao hihliogifica ahordando us telnas 
acliiiinistiaçao c gestao, utilizou-se da tcnica nctoclologica centracla 
na anIlise coinparativa de textos. para buscar 0 objeti vo deste tiaha-
llio. 0 qual se circunscreve iia materialidacle como a tentativa dc, a 
l)artir de urna análise histórica que nos aponta piva it subrnissao do 
esporte e do later, como direitos inalienjvcis de todo cidacliio, au es-
porte  c later mercanti I izado. identificar a 2est5o/adrni nis-
tiaçuio espOitiva e de lazer atuais e, a paitir desta, analisii-la sob o vies 
critico. huscando 11111 modelo administratio que corrohote corn a bus-
ca peLt meihora das condiçocs atuais de sobrevivencia - o c'ue  erien-
dra it superaça() da ordern capitalista. 

l)essa lorma, it gcstio será ahordada c discutida a fun de demonstrar 
silas diferentes aplicabilidades nit niaterialidade histOrica, clependendo 
do ohjciivo a que se proponha alcançar. Seri discutida tIâs pOssiVeis 
possihilidades de adniinistraçào e Sc dcimmstrari't plojetos tb Ministi-
rio do Esportc qiie Sc palttitIll cm Unia dests Possfveis matcrializaçOes 
da adminisrraco. a adrninistraçao dcniociitica. 

Feita it apresentaçio, rcsta-nos agora. irmos ao texto referido. ciii 
busca de seci ohjetivo. 

GESTAO PUBLICA DE ESPORTE E LAZER: 
conceitLlaco, contextu Ii,açio historica e aphcabihdade. 

() caniinho percorrido neste lragrnent() tia ol,ia sera aciucle  quc apre-
sentah't if origeni dii geslao/admlnisiracau. slia cfetivacão concreta na 
sociedade. o quadro atual C US perspeci vas de rnudança c superaçao 
da estrutura societal atual atraves (IC sua utili .açao/matcnal izaçao \'iil-
culada It perspecliva crnancipatria. SerIlo utiliiadlos autores dc due- 

68 



rentes matrizes tcoricos. mas quc ahordani a mesnia Leiiiitica -- isso 

iiossihiiitara 0 C0nt1t() corii perspcctivas distintas c antacOnicas sobre 
0 niesino aSSUntO. 

\'erciuos. portanto, que a admimstraç5o no tiatlo cotidiano an ho-

incni inodcrno. \'erenios. tainhéni, quc embora seja scnso-cornurn a 
re!acao entre acliiiinistracao c ernprcsa eapitalista. a adniinistracao pode 
ser interpretada e inaterializada de rnaneiras distintas. variando de acor-

do corn 0 reterencial (enrico do individuo quc a analisa c, corn os oh-

jctivos title  cia Sc prop6e alcancar. 
Dessa forma. embora as politicas sociais de esporte e lazer tenhain 

sitlo concretizadas sob it perspectiva conservadora, h dc Sc lorncniar 

as piiticas contrarias it essa perspectiva. Por isso, pautado na itléia tie 

quc a adininistracao pode 5cr uU I izada pitra qua!qucr que seja t) objeti-

vo - scja etc tie conscrvacio ou superação di ordern do Capital 

prctendo neste capitulo, dcrnonstrar que j cxistcrn signiticativos avaii-

ços na maneira dc Sc conccbcr as politicas sociais de csportc e lazer no 

Brash. 

ADM INISTRAçAO/GESTAO: 
conceito, historia e aphcahihdadc. 

0 prirncin) passo na tentativa dc cornprecnder ao quc il)S ref eriinos 

quando talarnos cm gcstao. é trazer i iuz. scu conceito e seu signi iica-

do pnitico - dc acordo coin it matriz refercncial, como vercmos - cia 

palavra cm d!licstao. 
Maxinuano (2004. P.  33). por excrnplo, apresenta urn CofleCilO dc 

cs1a0. iCtiiadl() do ciicionario Auré!io. 0 qual define gcstüo como: "[DO 
lati in CerelIlia. de ie,uie. Thicr. I I. Ato tie geril. II. As lunçocs do 
gcrente: gcstao. adiiuinistraçio. 111. Mandato de administraçao ( Novo 
Diciontrio !\uret in. a  echçao). 

Nota - se quc 0 conceito da pa!avra gestan guarda bastanic serncihan-
ça C011i 0 (IUC comiirnentc cliaiuinios tic acimiiistracao. (_) rncsmo an-

mr fins alirma quc estudando it adniinistraçao c a gcstao. anihas possu-

em () rncsmo siiinificado: "urn proccsso dinamico tic tomar decisOcs 
sabre a utiiiiaçao tic recursos. para possihi litar it rca!izaçftn dc ohjti 
VOS (MAX1MIANO. 2004. P33) 

Analisando a gcstio c administracao sob outro vies - o crItico 

Paio (2003) ilos tra/ o conecito dc administracio Paritado na idcia tic 

qiie it administra( ~ ao "é a utili açilo racional dc iccursos para it icaliza- 

çao tic fins (ictcrrninados (PARO. 2003, 
. 

152). Pcnsada dessa for- 

69 



nia. it adiiiinistiic'io se con1i111 - 11 como uma atividade exciusiva e es-

sencial para it vida hurnaiia. Exciusiva. pois somente o hornem 5 capaz 

de estabelecer liviernente seus (lbjctivos a sereni cumpridos C. essen-
CR1l porque aO estaheiccer SCUS Ol)jCIIVOS. 0 homeni necessita utilizar 

racionalinente Os mcios que detém para reaiizá-Ios. 
Perceha que a primcira vista, as duas interpretaçoesarespeito (Ia 

gcstao/adniinistraçao, pareccm bastaiite próximas. Este prisma muda 

ao toniarnlos contato corn a obra completa dos autore, jl que anali-

sando-as por coinpieto. afirniar/constatar que, enquanto 

fVlaxirniano traz it pr.iticzi da gestao sob urna perspectiva capitalista - 
JJI que sua obra SC caracteriza corno referencial buisico para esiudantes 
de Ccirsos com() administraçio. econornia, c iitahiiidade etc.. que de 

nodo geral. estao pautados nurna perspectiva dc reproducdo da ordeni 

capitalista - . Paro Vai na Contra-mao, propondo urna aplicahi I idade da 

gestao sot) tima otiCa pensada/estrutuiada para a superacao da ordeni 

capitalista. 

Eni sua obra, \1 itor Paro, sucere qiie Sc apieenderrnos a espcciticidadc 

cia admi nislracao em izerai - u lila modal dade de admi ii 1st raçao. hUe 

segundo o autor, é Iivre dos condicionantes histOricos - é poss ci de 

se analisar it adminislraçao capiiaiista aurna perspectiva para identifi-
car os elernentos dos quais. nurna sociedade rflai.s avançada, devam ser 

depurados. para (inc  assirn it drninistraçio possa ser utiiiiada "a ser-
vico de propositos nao-autoritarios (PARO, 2003). 

Outro I)oiito  (IC discordancia cntre os autores, urna vez que na Icitura 
de Maxirniano (2004) it administraçuo tern suas pri Incas maui lesta-
çöes nas ideias gregas, rornanas e nil litares. as (1uais segundo o autoi. 

mostrani as "aguçadas hahi lidacies administrativas" destes i)\os. seja 

frente a necessidade de aicancarern o poder/donhini() c sustenta-lo por 

urn longo espaco dc tempo. seja pata angariarern receitas para 0 Esta-
do - airavés da tributaçao (las cidades conquistadas. C da criacao dc 

empresas encariei.adas de coiher us inlpOstos e repassá-Ios ao Estado 

- ou ainda. para administrar grandes CofltiilgeiiteS tie em prol 

de uni ohjetivo coniuni. 

Enihora Maximiano coloque Os latos acirna, sucintarnente descritos. 
curno protolormas da adrninistraçao, reconhece que o hoje Sc charna 
dc adniinistraçio - ou mis palavias do autor. tIe "adrninistraçto 1110-

der11a oil cientIfica' - nasce no secuio XVII. apos it revoluçao indus-
trial C corn as idéias de Frederick Winslow Iivior. Pretendendo au-
mcntar a eficincia da produçio, e prornover it prosperidade dos pa-
trOcs c dos empregados. Taylor c urn grupo dc colegas propuseram 

dUe 0 paganlento dos trabalhadorcs tossc feito de acordo corn it dluaIi-
tidade tie pcças produzidas - urn claro cxemplo dc rneritocraL'ia hur- 
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guesa. Dessa trma. podernos (tiler entao. que it adrninistração rnoder-
na - esta quc \ernos em pratica hoje tern seu inici() corn as idáias de 
Tayloi -2  apos a Rcvoluçao Industrial. 

Após Taylor. outras figuras surgirarn no cenaric) industrial, ti -aiendo 
novas suCestOcs de adininistraco. F 0 caso, por exemplo, de Henry 
Ford e sua linha de montagern, e de Fayol e a idéia da adniinistraçao 
enquanto area especIfica dentro da empresa. Segundo Fayol, a admi-
nistraço deveria sec interpretada conio uma iuncao separada das de-
niais funçOcs da empresa. Nesse sentido, caheria a i niinistraçio. C 

mais especi ticamenLe ao gestor, orgaflizar a empresa, ordenar as luii-
çOes e controlar as exccucocs. Dcssa Frma, podemos dizer que ioi 
Fayol o prirneiro teórico a descrever as funcOes objetivas do adminis-
I rado r/gestor. 

J,`i de acordo corn Paro (2003). a administraçio é fruto de urna longa 
evolução histórica, na qual ë possivel de se observar a criaçäo de dife-
rentes modalidades de adrninistraçao. devido aos determinantes históri-
COS que nela estariani agindo. Dessa forma. 0 autor pontua qile a adnii-
nistraçto. assirn conic) a \'crnos hoje - a adiiinistraçio capitalista - 
propria do modo de producao capitalista, ou seja, é urn tipo de adminis-
traçao clue  surge a panic de determi names historicos proprios C ineren-
tes a sociedade de classes - a capitahsta. 

Adniinistraçao capitalisla. ou a adniinistraçao na sociedade capita-
lista, adquirc as caracterIsticas dessa sociedade. !)essa tornia, como 
na sociedade capital ista 0 poder se concentra nos proprietarlos dos 
melos de produçao. c que estes por deterern 0 poder, possucill tainheni 
niajor representativi(lade juilto at) Estado, de fornia it iritluenciarern de 
naneira signi flcativa nis decisöes politicas. econonlicas C soCiaiS, vi-
sando it manutdncao de scu posto enquanto classe dominanie. ''a ad-
ministraço. ou a utilizaçio racional de recursos para a realizaçao de 
Irns . a(Iquire, na sociedade capital ista. conlo não podia deixar de sec. 
caractcrIsticas proprias, advindas dessa situacão dC domiiiio' (PARO. 
2003. p. 45). 

Essas caraclensticas. as quals o autor se reicre, estilo principalmente 
ligadas ao processo de divisão p rmenorizada ou clivisao t&cilica do 
trahalho. Braverman tios afirrna que a clivisâo poriietiorizacla do tra-
hallio 6 caracterIstica essencial do capitalismo 

1  Em 1903, Taylor thvulga seu estudo intitulado Shop Management. Là estavam apresentadas as 
idélas do que Maximiano (2004) chama do a filosofia da administraçào segundo Taylo(. Pautada 
em quatro principios, e a oblengäo de lucros, a otirmzacão do tempo de producão e a escarnotea-
cáo da luta de classes. que notadamente se faz perceber rias idéas do Taylor. 
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A ilivisiio do irahatho na indüstria capitalista nao 6 de niodo a1-
gain1 idêntica ao tetiomeno (IC distrihuiço (IC tarefas. olicios Ott 
especialidades da produção através du sociedade. porquanto, en)-
hora todas as sociedades conhecidas teiihani dividido sea trahalho 
eta especialidades produtivas. nenhuma sociedade antes do capita-
I isnio sit hdi v diii sistcmaticamente 0 trahal ho de cada especial ida-
de produtia em operaçOcs limitadas. ( BAVERMAN apud I'ARO. 
2003. p.4 

Assini, it principal ditereilça agora - no capitalisiuo industrial -, é 
quc 0 produto final do trahalho (to proletano. nao Ille perlence mais. 
Q oem detem Os direitos sob esic objcto. C o proprictarlo dos rneios de 
produçao. () trahaiho subordina-se. (ICSSa forma, ao Capital ( PARO. 
2003). Decorrente dessa mudança na estrutura da producäo. o tim ciI-
limo i.la produçao capitalista - cxI)ansio do capital pela produçao e 
apropriacao da inais-val a - tornar-se-ii mais abundante nas mios da 
hurguesia. Ocorre quc. conio dissenios anteriornienie, a administraçio 
é it ulilizaçio racional dos recursos para it iealizaçiIo de tins determi-
nados e. dessa torma, perrneada por estes delerminanics. esta irji ser 
utilizada para a obtcncao do objetivo capitalista atravs da utilizaçio 
racional dos recursos. Em outras palavras. it administraço senut enlao, 
utilizada para corrohorar corn us inleresses capitalistas, graças ao sea 
avanço enquanto teoria da utiliiacto de recursos. Nesta fase, a admi-
nistraçao através da '1 ... ] utili/aça() racional tie recursos se faz SCl 1 Il)C 

prescnte, quer pclo crnprcgo cconômico. tank) dos recursos materials 
C conceptuais. quanto do csforço hurnano colctivo. qucr pela adcqua-
ção desses necursos aos fins visados'. (PARC), 2003. p.54) 

Mas, tie acordo corno quc jI tuna ilito aqui anteriorrncnte, 6 possIvcl 
qite se haja uma outra perspectiva de adininistracto quc nio esta liga-
di aos interesses do Capital. Paro ao analisar it adiiiinistraçao cscolar 
contemporanea, identi tica que csta - assim conto no ambilo do espor-
tc c do lazer. como verernus no prOxi mo suh-tItuto deste texto - en-
contra-sc aticcrçada flu perspecti\a hurgucsa de adininislraçao e por 
isso, sugere it necessidade de 1)erisanmuo-la,  it adrninistraço, sob ama 
nova peNpecta. oil a. tiurna perspcctiva conina-hcizemñnica. 

F 6 parlindo destc prcssuposto que Paro tios aprcsentar urn modelo 
(Ic gestao pautado na idéia dc ama administração democrthica. no seti-
tido de sua articulaço, na torma c no conteudo, corn os interesses da 
soeicdadc como urn todo (PARO. 2003). Em outras palavras, it admi-
nistraçao para it superaçao da socicdadc capital ista. engendra captar-
11105 0 intcrcsse dt classe trabaihadora, uai> enquanto constimidores 
alicnados e ''i iIconsciefltcs'. fliaS cilqUailto sujeitos (II) POCCSS() histo-
rico, leitores criticos (Ia real (lade e, enquanto classe rcvolucioiiiIria. 
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i)essa forma. it atiiudc dos responsaveis peia gestao do esporte e do 
Ia,er principainienic quando Sc fala no ambito Estatal -, deve ser de 
rcinterpretacao C articuiaça() corn propositos mais identificados corn 

a translormaca() social' (PARO. 2003. p.153) 
E importanic qllc sc esteja atcnto I criaçiu de inst5ncias dc atuaçio 

quc possihilite a cxpressio c it participacao da socicdade. estando alcrta 
taiih.rn, para it tarcia de perceher quais sac) Os reals inleresses muni-
fesiados pela classe trabaihadora. 

Os intel-eSses pcssoais rctictern a atitudc dos inch viduos cm rela-
çio a suas condiçöes coiicrclas de existincia. Mas. nit niedida ciii 
Clue o' odi viduos ocupain a rncsrna posiçio clii rclacao auc mcio 
dc procluçao. e sfio, por conscgwiflc. nienthros de urna mesma ciassc 
social. tnl iarnhëni intercsses Cornuns, de classe. quc no süo unia 
sorna de seus inleresses pessoais. mas exprirnem it atitude de urn 
grupo social acinia (los intercsses cs(ritaniente pessoals. cm ieha-
çilo a sua exisuncia de chasse. (VAZQIJEZ apud i'ARO. 201)3. 

Ha. porm quc Sc atcntar para o faio tie ciuc  nati cabe ao gestor teniar 
idcntificar os interesses cia classc trahaihadora, itias situ. extrapolar 
esla açio, no senhl(i() de viabilizar que it propria ciasse trahaihadora 
tenha condiçOes para tomar COIIscjêflcia. nuais cletivamente, de scus 
intcresscs tic classc, ou scja. dcsenvolver-lhes a consciencia critica da 
real iciacle alravés cia apropriacio do saber acurnulado historicaniente. 

Sabc-se, todavia. que o descaso thu Estado pant corn as poT (ticas pi.i-
hhcas nio aliio mcramcn(c do ambito do cliscurso A cscassez de 
instalaçOes e tuualcriais adequados c exemplo disso. Eriuctarito. nao sc 
pode util izar desta jreruissa para ciue  Os objeti vos emancipatorius Se-
urn perscguidos. Segundo Paro. c5 neste momenlo cute urn aspecto fun-

damental desie processo irul se tazer neccssario: it (ompetcnciul 'Fecni-
ca. Nio aqucla entendicla it utihiuição cia tëcnica pela técnica. nuas ) 
ittiIizutcto racional dos melos disponIveis. pari it ohtencao dos objeti-
VOS prOpOstos. 

Mas emhora it ideia de colllpetCncia tijcnica possa sili2erir quc () con-
Iroic das açOes aciministrativas recaia dnica e exclusivamcnte nas rnios 
do gestor. ISSO nao 6 0 proposlo por Paro. Na verdade, dc coloca c'ue 
sc preterudemos alcançar urna nova estrutura social iia quti nacu havera 
hicrarquizacio, nat) podernos, nurn projeto quc aitiiee exatanietìte ° 
contrdrio. executar taT hierarclui ,açao . Nesta proposta tie gestulo. it par-
ticipaci'to coietiva - comunidacic. agentcs. gcstorcs. c todos os envoi-
vidos cout ci esporic e 0 lazer - é tic fundamental importancia. Em 
outras pahavras. nil ma proposta dc adni i nist raçao partici pati Va/delul()- 
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crática, a participacão de todos os cnvoividos no processo seril jim 
prescindIvel. dc tal lorma ciue cabei -A ao gestor. incentivar% acatar e 
lidar corn lodas as opiniocs e propostas arroladas pelas instiincias en-
volvidas it estes tenñmenos. tie tal forma que a Iiierarquizaçao presen-
te na sociedadc capitalisla seja, minimarncntc, superada assirn cOlilo 
pretende-se corn a instauraçao tie unia nova ordem social. 

Embora todos OS latores elencados acinia sejain de extrerna relevãn-
Cia 11 - 1 a consolidaçau tie urn iiiodelo administiali vo intencionatlo 
Corn a supeiaçIo do capitaiisnio. hi ainda. outro clemento surnaria-
mente determinanic, do qual SC nao estiver presentc neste proiet() - 
amsco-me a dizer -, nada seni matcrialiiado. Refiro-nie aqui, at) que 
\iitor Paro chainou de: Coiiipronusso PolItico. Scm o compromisso 
politico voltado ltra a iransforniaçio da sociedade, nada disso serI 
1sto ciii platica. F, pOrtanto, elemento chave deste projelo, uni gestor 
que esteja vinculado au processo revol ucionario, (IC tal tornia que, 
iinindo a competcncia tcnica ao compromisso polItico', silas chances 
dc mudar a manci ra admi nistrati va hegemônica estarao mais 
lorta icc i das. 

EntIlo, 6 possivel alirmar (Ue.  conit) iota dito anteriorniente. potie-
nios notar que sao diierentcs as interpretacOes acerca cia adniimstra-
çao/gcstaO de acordo corn o relercncial teorico ao qual se paula o illdl-
VidLIO que iaz a sIntese da totalidade concrcia para construir sua pro-
pria ideia do conceito tie aduninistiaçao. Em outras l)ala\Ias, 0 possi-

ei (IC SC afirmar, quc it adrninistraçao é passIvel de trés - on taivez 
mais. dependendo dos determinantes soclais interprctaçOes coinpie-
tanlente distrntas: a adrninistraçio em çeral. 00 scja. it adrninistraçao 
isolada dc seus deteiiriinantcs socials: aquela que almeja aicm cia ma-
nutençao cia ordeni burguesa e cia divisao de classes. deseja também. 
através cia tcoria cicntIfica da adnunistraçao. aicancar OS ohjctivos p1.0-

1)ostos pela cnipresa capitalista. o lucro e: aquela adrninistração na 
quai esti p050.) 0 objetivo dc superacão cia ordem capitalista. através 
de açOcs quc viahilizeni a lucia classe Pioletaria. a leitura crItica cia 
estrutura social a qual estamos SLlbfllCtidus. trazendo corn iSSO. a coils-
ciéncia tic classe enquanto classe revolucioiiaria. 

I )csta turma. 0 titiC dcterrn i na o carjter coiiervador oil t ransfor-
mador cia admi ii isi raçao é a nal nrc/a LION objet I v s que eta busea 

Ha de se lembrar que, segundo o professor Lino Casteltani Filho. além do conrpromisso pottico e 
da competéncia técnica, quando falamos em politicas. é necessãrio acrescentar o termo 
governabiidade. Justifica ele, que as vezes, onthora o gestor possua os outros dois pontos feces-
sArios/requeridos, o processo burocratico acaba minando as posslbilidades de efetivação de uma 
determinada politica. 
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concreti/ar. os quals - em conj Un to C conin resu I tailte das Iorças 
Soclais predoni nantes n um dctcrnn nado momento h istárico. tIe tuna 
dada torn iaçio economico-soci a -acahani por dererni i nar a pro-
pria torma cm que se dI a atividade adininistrativa. A administra-
çao I estari, por sua vet, tanto nlais concorrendo para a trans-
torniaçao social quanto niais Os fins que cIa husca real it.ar esti ye-
rem coiiipromel dos corn (a! trans !ormaçao C qUalltO nlai S eta dci - 
.xar-sc I ni preg nar. em sua forina. pela nat ureza C proposi tos trans-
forniadores desses fiim. (PARO. 2003, p.157 

(T'abe aqui. salientar que nrto hasta que a atividade admi nistrativa 

proponha tais aspectos em sua iormulaçao, é necessarto, e imprescin-

dIve!, que eta saia do lliCfl) discurso C Sc materialize na praxis, buscan-

do os objetivos propostos através tie stia concretitaçio. Deve-se aten-

tar pant o fato de quc estes obctivos propostos devem set plausIveis, 

no sentido de que se deveni levar Clii c0nSidcraçU) as cotidiçoe.s con-
cretas C a possibilidade tie reali a-los. Quando pensanios na idéia de 

gcstao dciiiocriitica. (ICVCIIIOS pensa-la n5o somentc no anihito Estatal. 
nias em todas as esferas da sociedade que apresental -em-se estruturadas 
pelo modelo tie geslao centralizadora. 

(.'ahe acora. identi ficarmos de que forma it gestao do csporle e do 
lazer - tailto em ambit() Estittal ( polIticas pi.'thlicas ). quaut() no ainbito 

priado - em sendo rea!iz.ada 110 Brasit. Esta anlitise seni feita no 
prOximo (pict) deste leXto. 

ADMINIsTRAçAO/cEsl'Ao PL BLICA NO BRASIL 

('orno pitdeiiios observar no suhittulo anterior, it aclrninislraçao pode 
ser concchida/utilitada tie distintas maneiras, dependendo dos oh jeti-

vos que se procure alcancar. Resta-nos agora. verificar como vem SC 

Iliiltcriali/.and() it cstao/admiiiistiacio de esporte C later 110 Hrasil, it 
tim de identificar 0 modelo adniin istrativo (IUC  miiis Sc fat Pree11e  no 
ambito do esporte e do later nacionais. 

Para isso. uti lizaremos lextos de di versos autores title 1105 irazem 
indicativos do IiiOdeI() de gesto utilizado 1105 programas tie espOrte C 

later anal isados por des. 

l)c acordo corn Bastos ci at. (2004) o campo prolssioiial do Gestor 

Esportivo brasi leiro. surge a partir da normatizaç t) dii estrutura es-

portiva no pals, a partir de 1941. Neste 1)eriodo, it gestao de cluhes e 

enhidades esportivas era realizada principalmente por pessoas setii for-

Inaçao especIfica no assunto e que cram normal mente associados as 
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instituicOcs. Lobato e Vitorino (1997) afirmarn quc ames que aadrni-

nistracio fosse reconheckla corno urna tarefa especializada, o admi-

nistrador esporlivo seria aquele que apresenlasse urna intuiçao ou vo-

caçfto natural para a tarefa de administrar. Atitalmente. as pessoas que 

cstio exercendo o papel (le administrador csportivo. COfldLlZCrn 0 FF0-

cesso apcnas d partir de posicionalilcntoS pCSSOaiS, ignoiando a tcoria 
administrativa. Em geral. ainda segundo Lohato c Vitorino. ita fllaioria 

(las instiluicOes esportivas. as decisles vern sendo tomadas visarido a 
auto-at i maçao ou corn prOpositoS pOi itico-cleitoreiros. 

Segundo l3astos ci al. (2004) om o surgimento dos cursos de Educa-

çfto FIsica, profissionais da urea passarain a desenvoiver funçOcs de 

gestores do desporto. A mesma autora aponta que. uttimamente. it sim-

pies constataçao ile Urn vnlcuIO empregaticlo ciuradouro (IC 11111 profis-

sional (ou associado unto us instituiçOes csportiva. Ihe fornece 
credihilidade para desenvolver funçOes 110 cargo dc (jestor Esportivo 

dessas insti luicOcs. Vcronez (2004) acrcscenta que a atrihuiçuo dii fun-

çao gestor pühiico de lazer, geratmentc, nuto leva ciii Conta quaiqucr 

critério tccnico. apciias o politico. 

ndo raro. precnchidos apos acoritos (]IIC pouco Oil nada con-
odcrarn os inicresses das poputaçocs que dcmaiidarn por potilica, 
pühi icas ncsic setor. Sc por urn tado. estes tabs rcvclain o uso 
CSSCI)C i at mc 11W polItico (10 I a7e r. O F on Ira I ado. re cia ii tarn be Ill 
o dcspreparo para (1 excrcic io da I ii llçao (IC gcstor puN lUll no SctOr, 
iiiaicas reiIstra(Ias cli) \iriOs LSta(IOS c Municipios. \"ERONEZ. 
2004. 106) 

Atualmente. Os campos de atuaçuo do profissiotial (iCStor Espoitivo 
sIo variáveis de acordo coni a cultura. a organi/.açao e as politicas de 

cada pals oti regiuo. No Brasil. scgui ndo 0 cstudo elahorado por 
Rezende (2000 apud BASTOS. 2004). dois S() OS principals grupos 

de iocais de atitaçio do prolissional (icstor Esportivo: 0 i)riiticiro corn-
preende as organizaçocs que cxistern em Iunçao da atividade fIsica, 

esportiva e de lazer - exeniplo 5() OS centros (IC trcinamento C cscoiinhas 

de esportes: acadernias c clubes: ligas. federaçOes C conlcdeiaçoes etc.: 
e o segundo grupo (IC atuaçao cornprcende aquelas (IUC  possuem valo-
res voitados para a atividade fIsica. csportiva e de Iaicr - cxemplo: 

prcleituras. governos cstaduais. governo federal. cluhes soclais, entida-

des reprcscntativas (SESC. SESI, sindicatos), hotCis. shoppings etc. 

Segundo Aicvedo c Barros (2004) a neccssidade de nma adminis-

traçLto profissional das entidadcs esportivas sOnicilte se niaterializa corn 

a prornulgacao da clianiada Lei Pek. As leis que regulamcntavam o 

csporte. anteriores it csta -- Lei n. °  6.25 111975, por excrnp!o -. Segun- 
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do os autores, dispensavam flluita énlase ao esporic amador c pouco 

se falava (10 esportc profissional. 0 quadro conieca it se alicrar quando 

it Lci n° .672/ 1993 (Lci Zico) entra em vigor, procurando atrair in-

vestimentos pant o csporte. (orn it 1.ei Pcle aprovada ( Lci 0  9.615/ 

1999). tira-se do ambito do Estado a autononhia sobre a adrninitiação 

c organi/açao csporli va nacional, trazcndo, segundo estes autores, a 

necessidade (IC hula admiuìistraçao esportiva. semethante aos demais 

tipos de cunpresa - 00 scja, consolida-se nesta Ici. a adrninistraçi(o 

esportiva j)autada na admi nistraçao capitalista. aqucla quc Seiflpre Sc 

manifesta na husca por hcnefIcios exciusivos aos dctcntores (los mci-

os dc pioduçao. 

lodo estc aparato legal quc pode ser interprctado como inducador 

inqucstioniivel da prcsença do Estado no uumbito eSporti 0 - a partir 

(las Icis Zico e Pelë. dc ucordo corn Castcllani Filho (2007), siurteni 

cm plcna vigenc ia (IC U uila nova concepçao (IC E;stido: 0 Estado 

ncol ihcral. Linharcs (1996 apud CASTELI .ANI FILHO. 2007) afirma 

(lIre estas (bias Icis dZiO iniclo it urn confronto entrc ideais liberal ii.antes 

c ideais conservadorcs, quc. respectivame ntc. dcsejavam Irma autono-

uiiia dc niercado paua o esporte c. entcncliam tal aut000nhia Coillo uma 

arneaça ao poder COflStrUI(1() oligarquicamcntc, cm tcnlpos antcriort.s. 

1)c quak1ucr forum, cm qualqucr urna dcstas rcflexñes. U esporte ja-

rums scril I nterpretado enquanto irma necessidade e/ou dircito social 

COOl respaldo (It) Esiado, quc dcvera scr 0 iiicdiador C 0 ponto dC cqui-

librio cntrc Os interesses advcrsos presentes no setor esportivo. 

Em divcrsos paises - particularmcnte nos da Europa c nos Estados 

Unidos - sao descnvolvidos cursos de forniacâo superior ligados ii 

temática dfti Gcstio Esportiva. No Irasil . a partiu dc Iumu iniciativa da 

Escola dc Educaciio FIsica dii U nivcrsidade dc Suuo Paulo. coon-se iuuii 

curso dc administração csporuiva. 0 que segundo Hastos (2003), aca-

boo ror gerar urn interesse dc divcrsas instituiçOes -- enirc elas unuvcr-

sidades. faculdadcs, sindicatos quc l)itssanhulI  a olcreccr em seits cur-

sos it disciplina dc "Adnrinistracao Esporliva . Esies cursos cram vol-

tados para profissionais (IC Educaçiio FIsica c/ou para (is prof issionais 

quc atuavanl em instituiçOes esportivas. 

Desdc entao - decada de 70 -. a producao tcOricii refcrcntc ii temiiuica 

em sendo produzida pot profissionais dC Administraçao. Marketing. 

F.ngenharia C, mais rccentcmentc. Eclucaçiuo Fisica. por mcio (IC 

unonogratias. dissertaçOes c tescs de doutoriuunento. No I3rasil. mesullo 

corn a major olerta dc cursos e pus)ducao cientifica na iirca. estesainda 

se restringcrn a alguns temas especitucos A própria forrnaçIto protussi-

onal na uurea vern se dCsenvolvendo dc manci ra dcsregulamentariiada. 

tic tal forum que as instituiçOcs ou ihlcSflR) Os docentes que otereceflh 
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Os cursos Opteni segundo sua própria viso, por suas disciplinas e seus 

i .espectivos conteudos. Segundo Bastos (2003), esse quadro conjuntural 

Sc deve principalnidnte ao fato (IC quc o pals encoritra-se cm processo de 

discussiio e (1cliniç5o de tirna politica nacional de csporles, o iue  pode-

na colahorar corn 0 norlcamcnto da lormaçao dos profisswnais da lrea. 

Na verdade, a polItica nacional da qual a autora se refenia em 2003, 

se encontra rnaterialitada - pelo I11CUOS (lOS niarcos legais - alravcs 

da Reso1uç0 N.° 05 / Conscllio Nacional do Esporte de 14 de junlio 

de 2005. Esta resolucio torrnal,ia uri(licarnentc a Polltica Nacional 

do Esporte que em seu lexlo cxpoe os objetivos. Os pninclpios. as dire-

trizes e as açOes estraRgicas para o trataniento (10 esporte eflquant() 

direito social inaliemivel dc todo cidadao. No que tange it espccificidadc 

deste trabalho. vale acrescentar que em todos Os topiCoS elencitdos 

acirna, tern espaço a discussiio sobre o esporte c o lazer enquanto di-

rcitos socials - entendido corno (lire ito de cada urn c (lever do Estado 

- e sohre a dcmocnatizaçio da participacao c controle social da gcstaO, 

aléni de outros pontos. 

Dc uma mancira cra1. 1,ocicriirnos dizer quc 6 reconhecido neste 

documento, 0 caniter utilitarista do csporte em épocas passadits, e o 

lato de qUC o esporte ainda hoje nao é urna prática acessIvel a todos os 

cidadaos brasilciros. Toma-se. ainda, o csportc (Ic rendimento ou cs-

petaculo como halizador (las acOcs politicas. atrihuindo-sc a esta ma-

nifesiacao (10 esporte, todos os meritos e interesses vindos das açöes 

l)ollticas Estatais. Em suma. 0 esporte nesta politica nacional 6 resti-

mido. qUaSe quc totalmenie 1 . cm seus fins esportivos/medalhisias. 

Entretanto. no quc se relere it Iormacao (los gestores. nto liii qual-

qucr referncia a urn halizamento da forrnacto dcsscs proOssionais 

liii, sin, propostas de atuaçao -, pelo eontrfirio, cssa discussao t atri-

bulda it urn segundo docuniento (j(iC SC encarregara dc tornecer CSSS 

diretrizes: C) Sisterna Nacional dc Esporte c La/cr 5 . 

Azevedo c Barros (2004) nos afirmain que a Iorrnaçao C 0 aperIeiço-

arnento (10 gestor publico federal hrasileiro Li realizada na Escola Na-

cional (IC Administraçao Ptlhlica (EN APf. a qual cstá vinculada ao 

Quando ulilizo a expressao "quase que totaImente' me ref iro a incidéncia. no referido texto, de 
mençOes do carater critico vindas de urn polo isolado dentro do MinistOrio do Esporte. forniado 
pela equipe do professor Lino Castellani. 

o Sistema Nacionaf de Esporte e Lazer serã discutido no proximo tôpico deste texto. 

A Escola Nacional de AdministraçOo Pblica (ENAP) foi fundada em 1986. Atualmente, sua missSo 
é desenvolver compelências de servidores pLbhcos para aurnentar a capacidade de governo na 
gestao de pohticas püblicas. Oferece cursos do curiae longa duraçao ede curiae longa distãncia. 
Segundo dados do site instilucional, forarn capacitados 18 mit servidores no anode 2005. Para 
malores iriformaçOes, o site institucional encontra-se registrado no seguinte endereço: >http:f' 
www.enap.gov.br< 
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Tvl nisterio do Planejaniento. Orçamcnto e Gesto. () objetivo do curso 
C iornccer uiiia Foriiiaçio ciuc atenda prcponderantemente aos prohle 
mas da adminislraçao pühlica. 

SeCundo estes inesrnos aulores. Azevedo e Barros (2004), quando 
lalamos em ohjtivo da gestiio jMihlica do esporte C do lazer. Cstantos 
falando preponderantemente cm inclusão sociaF. Casteflani Fl Iho (in-
lormacao verbal ) por sua vei.. diz que este tipo de (liscurso dissernina 
uiiia idia instruniental i7ada de incluso social atravs do eSporiC. 
Pontua que uma pulitica publica deve ter eoiiiO objetivo a inClLlSaO 
daqiieles individuos cjuc. scm a inteivençio do Estado. não poderiani 
accssar o esporte C ü lazer enquanl() cultura corporal de rnovimento. 
No ijue tange it inclusifo social. o esporte pode colaborar corn esle 
processo. de tal torina ciuc  serao necessarias outras acöes de governo 
pant que urna parcela significativa da populaciio tenha acesso. de fato, 
it inclusao social. 

Quanto it ava!iaçito de polfticas pithl icas. Azevedo e Barros (2004), 
alrrnam que urna boa gestao corrohora coin a educaçao permanente e 
corn o desenvol \'inlent() humano e social, contribuindo para a coesa() 
social e tolerancia niitua. Entretanto, urn processo administrativo con-
duzido de maneira incorrela. prornove urn desperdtcio do erario pcibli-
co. Este é inclusive, urn discurso recorrentc na area cIa gcstao pi.'iblica. 
o qual tonia coiio rntodo de avaliaçito dc politicas pithlicas, a idéla 
de dfieit on superavit, onde unia adrninistraçito de pi -ograma que te-
nba gastado mais do que o previsto. gerando 0 dficit. d classi ficada 
corno ruim c, o scu contrario, on seja, omit adrninistraçiio que chcga ao 
final do projelo corn superilvit, sent classihcada como boa. 

Este tipo de avaliaçiio de politicas publicas -- enihora seja importan-
te para evitar fraudes. por exemplo - claraniente entitiza e a circuns-
creve a sua dimensao ii nanceira. iinorando. pun outro lado, o 
inclicativos etc nüniero dc atendimentos, qualidaile desses atendirnen-
tos. ohjtivos propostos e objctivos alcancados, entre outros. 

Segundo Caste II an i H I ho. pant se real i zar u ma a 'al i açto l'idcd i gna 
(IC politicas piiblicas. é necessitria a ohservaçao de ties politos: 0 mar-
cu conceitual, a execuçito prittica e a parte ii nanceira. Explica etc. cli-
zendo que us problenias de urna pul ulica puN ica podern estar it no sen 
marco conceival. (jue nito apresentara bases qualificadas ou sequer 
plausiveis/alcançaveis para a materializaçto etc urna priitica de quaIl- 

Os autores nao fazem qualquer tipo do referéncia ao quo eles entendem como inclusão social. 

Esta opiniño foi rehrada do unra entrevisia que a Potessor Lino Castellaru Filho nos concedeu em 
25 de outubro do 2007. na Unicamp. 

Ibid nota 20. 
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dade. No que tange a pratiealrnatcrializaçao this politicas publicas. Sc 

estas possuIrern marcos eonceituais de qualidade, t necessário quc sua 
cfetivação tainhéni o seja, de tat modo que, a avaliaçio da nateiiaiiza-
çio das politicas póhiicas dcve aharcar diversos itens, tais COi)1() OS 

ageiltes cnvotvidos no programa. o espaço e o material utitizado, a 
metodologia utilizada imra a consccuçao dos objetivos do prograrna. 
entrc outros. A questao financeira. seizundo o professor I .ino Castellani, 
tambérn deve ser avaliada rcsizuardando-sc aleuns poritos essenciais 
referentes a hurocracia que Perflleii o arnbicnte publico. Dessa tima, 
ames dc se rcali7ar qiialquer juizo a rcspeito da questa() financeira de 
unia politica publica, é necessaria a observaneia de poiltos title  ifluitas 
vezes sac) dc difIcil acesso as pessoas title procurarn saber a respeito. 
Corno por excrnplo: a difcrenca colic a verba ernpcnhadalaprovada e a 
verha fornecida!d irecionada efetivarnentc ao projeto. oil seja. 0 

contingenciarnento da verha: a constante disputa por representacio de 
interesses cool outras politicas publicas e a divisao cia atençao de sells 
superiores uriia \e/ CILIC tern-se a visao tie se priorizar aquele pro jeto 
que forneça nialor visihilidade at) orgao que the coordene/financia: 
entre outros aspcctos. 

Ainda na perspectiva tie avaliacio das poiIticas piihlicas, a partir 
das idéias de Lohato e \'itorino qtie ressaltani a iniportancia tie urn 
piocesso administrativo bern implantado e tiirigido cm busca de obje-
tivos benl deliniitados. tieterniinando o'. monlcntos necessarios e/ou 
ade(Iuatlos as transforrnaçOes c/on alteraçocs nil organ izaçao 
(LOBATO e VIT()RINO. 1997. p. 95). julgo ctIe se torna iiiiprescindi-
vet o controle popular dessas açOes. corno Iorrna tie acompanliarnento 
das açiies governamentais e comb forma tie se fazer representar. 115o 

SO no fllOillcflt() de participar enqtianlo pralicante. mas tarnhemn, en-
titlanto colahorador na mipicmentaçao, na delimitacao dos ohjetivos. 
dos iiietodos, cia avaiiacao, etc. Isso, alias, eSta tie acortlo corn as idéi-
as tic Pato (2003), cool suit id6a tie gestao democriItica, - ki tratada 
tietalhadamente - c tie Vcronci (2004). cool sua iciéia tic i)flnciPioS 
para it geslao dc politicas pubhcas de ernancipaçao no sctor do lazer. 
Sob sua Otica, a gestio dcvcria ser pautada nos prinelpios de descentra-
Iizaçao, tie participacao demnocrltica. tie transparencia e de ética admi-
nistraliva, haseantlo-se na eficnncia. eficilcia c efetividatie social. 

Mas eiiibora todo este espectro con junturai cia gestaO puhiica do es-
porte o layer no Brasi I nos conduzam a nina intcrpretacao otirnista cia 
discussao cii) torn() desses direitos. C necessano que Se atente para t) talc) 

° Embora o autor tale apenas em lazer, utilizo suas proposiçôes de maneira genérica, aplicando-as 
ao lazer e ao esporte como direitos sociais. 
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de quc. segundo VCIOIiCZ (2004). quando o Poder publico chama para Si 

it responsabiliclade Clas acoes iiCstC Set()I. comuinente sac) acoes espora-

dicas c desarticuladas das denials açOcs de governo, pois atendeim ge-

ralmente. a interesses exciusivos dc dcterminadas corporacoes on de 

grupos privilegiados. Ressalta este autor. quo dentre os direitos huina-

nos c socials, o lazer é que mais sotre corn estas situaçoes. Coma la 

socicdadc capitalista os interesses tidos comb essenciams. sao OS interes-

ses exclusivos do capital. o lazer - C 0 Cspoite tarnheni -- passa it nao ser 

considerado pela populaçao c pelo governo, nina necessidade que care-

ça die unia efctiva açao de OverilO. 

Longe de fazer qu Iqucr tipo ile apologia ito govern() Lula, é em sua 

gcslao governaniental quc alguns avanços scrão dados no ambito do 

esporte e do lazer. Alguiis destes avanços. inclusive, caniinham numa 

perspectiva de conihate Its atrmaçoes feitas poi 'veronez acerca this 

açöes do governo neste setor. 

Pondo tim it urna loiiga hisiória de noiiiadismo' '110 apareiiio Esta-

tat, scrIt no ano (IC 2003 que 0 esporte e o lazer brasitciros. ganharlto 

urn Ministerin própno. Por iniciati va do cntao. e ainda. Presidenic da 

RepIthlica Federativa do l3rasil Luiz I naclo Lula da Silva, é criado o 

Ministerio (10 Esportc em jancirn de 2003. C) entao (leputado federal. 

Aguclo Quciroz. assume 0 ministcrio C pci mccc no Cargo at 31 dc 

marco (Ic 2006. para candidatar-se an Senado. Assume ainda interina-

inerite. 0 C() dc miunistlo dos Esportes. Orlando Silva Junior, at 

entao. secretarin-Executivo. Em 2007. Orlando Silva Junior e iioinea-

do Ministra do Esporte - cargo ainda ocupado l)OF  etc, ate o final da 

elahoraçao ciesie tcxto. 

Mas cmboia a criaçao de urn Ministerio especifico ao esporte e lazer, 

seja unia iniciati\a it scr comeinorada - principalmcntc pot n6. quc 

acreditamos 110 potcncial do esporte enquanto cleniento cducacinnal - 

cuidados devem ser tomados pant que o calor da hora. lab ribs cilca-

niinlic pant avaiiaçoes descoladas da realidade. Digo isso. porque Se-

gundo 0 ex-SecretItrio Nactonal de I)esenvolvinicnto (10 Esporte e Lazcr 

(SNI)EL). Lino Casiellani Filho, havia. no Ministerin do Esporic. 

Uiilizo a expresso nomadisrno corresponderdo a uma alUsAo de qua o esporte e o lazer no Brasl, 
nunca possuiram resdéncia I ixa dontro do Estado. Passando por diversas nomenclaluras e us 
tando vinculado a diversas secretarias nacionais. ao  longo de sua histôria institucional, que come• 
ça em 1937, o esporte e o lazer, na histôr,a do aparelho estatal brasi!eim, sO ganharão espaco 
reconhecido. a partir de 2003, na gestào do então Presidente da RepjbIica Luiz Inacio Lola da 
Silva, que separa duas pastas min,stenais a do esporte e a do lurismo - dando-Ihes minislérios 
proprios. 

A historia instilucional do esporte brasleiro pode ser coriferida no site do MinistOrto do Esporle. 
Para acesso: >httpwww.esporte.gov.br < 
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ninitos embates traados internaniente. Estes embates se estrutliravain 

e se materializavam devido a vontade ministerial de: se firmar politi-
caniente, deniarcando a prescnca de unia determinada força polItica 

frente ao Minist&nio do Lsporte: dar vida. c apoio. it urn determinado 
1 -0Jeto social. que viria colaborar corn esta deniarcacao territorial po-

utica; que destinava mais que a metade de suas verbas para 0 dcsen-
volviinento (10 csporte de base - que pode ser interpretado enqliant() 
ram ificaçio (10 esporte de rendirnento: dentre outros aspectOs. 

Todavia, nern todas as inicjaiiva do Ministcrio (10 Esporte foram 
eqwvocadas. 0 primeiro e scgun(Io passos para a construcao do Siste-

ma Nacional de Esporte e I .azcr e it elaboraciio C mplemcntacao do 
projeto Esporte e I .azer da Cidade, sao exemplos de boa atuacao - 

intcnca() - de parte do M inisténlo. 

E no que se refere ao objetivo deste tcxto, 6 .14istamente fiestas duas 

açöes positivas do Ministenio do Esporte que encontrarernos iniciati-

vas de i inplementacfio (IC urn tipo de gestao piihlica dc esporte C la/er. 
q(Ic muito se aproxima daquele que acreditarnos sen o modelo ideal 

pa raas uperaçao do atual quadro conjuntural. Partiremos agora, para a 

analise destes projetos - cada qual corn sua especilida(le - procurando 

denionstrar 0 que h (IC inovador em aruhos. seja pela conccpçao de 
gestao publica que des aprescntam, seja pelo o que des representam 

de avanço para a area. 

SISTE1A NACIONAL 1W ESPORTE E LAZER E 
PROGR AMA ESPOR'J'E E LAZER DA CIDADI': 
proJetos que incorporararn a idéia de Gestão Deiuocrltica 

Confnnie exposlo no subtitulo anterior it este, a impIenientaçio (IC 

nina polItica pfiblica nio se dl no vazjo. on seja. descolada (Ic sua 

materialidade histOnica. EIa se da através (IC embates sociais e polIti-
cos, dentro e bra do aparelho Estatal. Dessa forma, entendendo que 

do peiIodo de construcao do Ministerio do Esporte no ano dc 2003, 

at6 abri I de 2006 - quando o então Secretirio Nacional de Desenvol-

vilnento do Esporte e Lazer. Lino Castellaiii Filho. i destituIdo (IC seu 
cargo --, esporte e 0 lazer enquanto direitos sociais tiverarn represen-
taçi.io solida dentro deste Ministério. C que alguinas iniciativas piOflel-

ras na forniulaçao ile politicas puhlicas se lizenani presentc neste Mi-

nislcnio, dois pnojetos dlahora(los C irnplcineiitados neste penlo(lo se-
nao utilizados para elucidar urna concepçao de gesto publica (IC Cs- 
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porte e layer. luridada mi perspectiva da gestao democrat tea. 
Re ieii ino-rios P e tI Conleréricia Nacional do Esporte (Pie 

objetivava a construçao do Sistema Nacional de Esporte e Lazer e. 
consolidaçao (10 prograrna Esporte e Lazer da Cidade quc apresentava 
ent scu niarco conceitual, unia rnancira de se lazer polIticas piihIicas 
de esporte e Iaier. hastante avançada cm rclação a outras politicas ja 
existentes. Dessa lornta, comecarcrnos nossa discussão atrav&s do pro-
cesso de construcao das Conferncias Nacionais do Esporte C em Se-
guida. abordaremos algurnas das ideias que estafi presentes no pr(}et() 
Esporle e lazer da Cidade. a qua1 se juia serern as rnais ifl)pOrtaflteS 
no que Lange ao objetivo desta pesquisa. 

Corn o terna "Construindo o Sisterna Nacional (IC Esporte c Lai.ei'. 
a Ii Conferéncia Nacional do Esporte ocorreu em l3rasIliaIDF de 4 a 7 
(IC rnaio dc 2006. Corn o objetivo de "avancar na construçiio do Siste-
ma Naciotial de Esporte e Lazer e consolidar a F'olItica Nacional do 
Esporte ( BRASI I., 2007. p.(b ). a II Conlerencia contou corn a parti-
cipaçüo de 1800 pessoas, distiihuIdas enire delegados eleitos flas eta-
pus cstaduais e municipais. indicados pelos Ministerios e Secretarias 
Especiais do (loverno Federal. gestores. representantes (las entidades 
nacionais tie aclntiriistracao do esporte, entre outros. 

Dando continuidadc ao processo efetivado a parlir da I Cotiteréncia 
Nacional, o evento foi prececlido por conferncias esladuais. encon-
tros inunicil)ais c regionais que tiveram conio objetivo. possihilitar 
(IUC diversos Imbitos da sociedade 1)ttdesseifl participar efetivarncntc 
da construcao do Sisterna Nacional de Esportc e La,er, faiendo-se 
ouvir suas propostas para o esporte C lazer nacionais. 

Mas o que issc) tern de inovador. como bra dito antenorinente! 
o prirneir() ponto a se deparar. e quc vale atençäo. t CSLC processo de 

encontros e conferincias nos ãmhitos retionais, municipais e estadu-
ais. antecedendo a con leréncia nacional. Esle processo j)01,SibifitOLI 
que diversas instituicocs da socicdadc J)UdeSScrn ser ouvidas e repre-
sentadas nas demais conlerencias cjue lam sendo feitas. Claro que, mais 
urna vez. nao podemos nos deixar it udii. achando due todos Os see-
inentos forarn ouvidos e representados, uma vez c]ue. aqueles que par-
ticiparan deste Ptcess,  piiderarn notar ciuc  diversas instãncias da 
sociedacle licaram de fora deste 

o que vale ressaltar neste processo foi a elahoração dc quatro cixos 
ternthicos que orientavarn as discussöes para a construçao do Sisterna. 
Dessa torma, a divisao cm 4 eixos ficou assim: 

• Li xo I : Esirutura: Organizaco. agentes e competencias: 
• Eixo 2: Recursos I lurnanos e Forrnaçio: 
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• Eixo 3: Gestão e Controle Social: 

• Eixo 4: Fi nanciarnento. 

Mas cmbora a discussão sobre OS qualms CIXOS Se faz interessanle, 
pant que 0 tcxto não Se estcnda de manei ra destoada (IC Sell ObjCtiV. 

discutiremos especificamente 0 eixo 3: Gestão e Controle Social''. 

"C) Sistema Nacionai dc Esporte c Liver tern por principlo a gcstão 
democrthica da csfera pdhlica. objctivando 0 exerciejo pleno dii cida-

dania. pot meio da participaçao e dii inclusão social I.. I." ( BRASI I 

2007, P•27) 
[)os treze pollU)S elencados para nortean 0 tuncionauiiento diigestão 

no Sistena Nacional de Espor Ite C azen. cerca (IC otto fazem alum 
tipo de referenda a gcstão democriitica. Isso liao quer dizer que a es-

tao se darii dii forma que esta ali suhscrita, mas assegura a pupuhacao 0 

dircito (IC cohrar por cia. No item 4, por cxcmplo, são previstos e ga-

nantidos legalmente. a realivação (IC fóruns periodicos e conferencias 

bienais que ahordeni a teniãtica (10 esporte C lazer pam analisar e dis-

cutir as poilticas püblicas (10 setoi'. aUmentafl(Io C) conirole social so-

bre chas. 

Uni pmjcto que já se paula em muitos dos elementos postos ainda na 

I ConferCncua Nacional do Esporte para a contecçao C implementacão 

de poilticas pm.'ihlicas (IC esporte c lazer. é o Programa Esporte e Lazcr 

da Cidade. I mplantado e gerenciado peha Secretaria Nacional (IC Dc-

senvoivimento do Esponte e Layer. o proaiia husca, em sIntese 

I suprir a carCncua (IC politicas pühlicas e socuats qUC alendam 
as crcsccntes necessudlades e demaridas dii populaçao pun esporte 
rccreati vo C lazcr, sObrCtll(iO daquel as que emit sit 1haçes (IL' 

vulnerahiludade social c cconômica, retorçadoras (las cotidiçocs dc 

unjustuça C cxclusao social a quc cstiio subnictidas, ( BRASIL. 200a. 

Entendendo que o papel do esporte c do hazer na contemponaneudade 

nao outro senao 0 (Ic instãncua pant a emancipaçao e desenvolvirnen-

to humano. o programa Esporte e Lazcr dii Cidade, assume o papci de 

i niplementar urna poiItica publica tIC esporte C hazer que propicie as 

condiçoes necessãnias pant clue  o objetivo do esporte e lazer possa ser 
alcan(;ado. (B RASIL 20051)) 

0programa Esporte e Lazer (Ia (.'idadc possui como referenda, trés 

o material quo contém todas propostas aprovadas na plenãrta final cIa II Conferéricia Nacional do 
Esporte. esta disponivel no site do Ministério do Esporte Para acessar: >http:!Swiw.esporte.go'.'br< 
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ciocurnentos: A (.onstituiçao cia RepibIica Feclerativa do Brasil de 198,9. 

clue institul o direito wi esporte C ao lazer. scndo clever do Estado 
lonienta-los; 0 Estatuto cia Cidade - Lei n.° 10.257/0I -, ciue atribui 

ao rnunictpi) 0 clever dc garantir o ciesenvoiviniento das l'unçöes cia 
cidacle e estahelece a gcsto dernocritica comb participaçao da popu-

iaçao nas decisOes de interesse phiico e: o PIano Plurianuai 2004/ 

2007 do Governo Luia "Brasi I: urn pals de todos'. que garante 0 es-
porte c () iazer cOfliO questoes (IC Estado. 

Todas as açOcs previstas no Prograrna Esportc e Lazer cia Cidade 

estao articuiaclas corn as açñes do Centro de Desenvoivirnento de Es-

tudos (10 Espore Recreativo e do Lazer (CEDES). ciue  se trata de urna 

açao progranlatica do Minislerio do Esporte. Pane do pressilposto. de 

ciuc o conhecitnento cientitico e tecnologico acuniulaclo historicarnente 

e l)tenCia1incnte  coiahorimdor Liama  it civaIificacio  das iniciativas do 

governo. 

Organ i zado a part ir de 14 açOes in ter-rei aci onadas e agru pacias cm 

dois conjunlos. o Programa Esporte c Lazen cia Ciciade sc subdivide: 

no Projeto Social denorni nado Esponte e Lazer da Cidade c no Desen-

volvmniento Cientifico 'Iecnoiogico do Esporte e do Lazcr. No que tan-

ge ao ohjetivo desta pcsdluisa,  o pro jeto social Esporle e Lazer da 

Ciclacie cjue lbs interessa para a chscusslo de urna proposta de gcstiio 
democrat ca. 

Conio exposto no moniento em que se talava cia eonstrucao iki Sis-

terna Nacionai dc Esportc e l.a/er. 0 progranla Esporte e Lazer da 
Cidacie. aprcsenta uui proposta interessante a iciéia dc gestio demo-

cniiiica. Dc acordo corn seu Manual die Onienlaçao, it gesta() cievenii se 
muateriaiitar de rnaneira demnoeratica. on seja. cleverao sen cniados mc-

canisnios de participacao. conio conseihos munici iIis. gestores e 
fiscalizadores. trmacios por representantes cia socieciacic civii e do 

poder publico local. AIërn disso, cursos de gestao esportiva C dc lazer, 
cie p pectiva deniocratica, deverao sen ministracios ii populaçao C. 

programas de tormacao continuada dos gestores dc esportc e iazer. 

cieveraci ser efetivados nos trs niveis de governo -- federal. estacivai e 

municipal. (BR.ASI L. 2005h 

Dessa fonma. podemos amman quc estas sio duas iiiciati vas (jUC 

demonstrani 0 I nieresse de material i ,açao de tuna gestao piibiiea dc 
esporte e lazer corn i)rtiCipacao  efeti va cia popuiaçac) cni sua tormimula-

cao. rnaterialiiacfio. tiscaliiaçao c aviIiaçio. Pesquisas c'ue  cienions-

(rein como escs projetos vêern sendo efeti vados se fa,.cni neccssiiriis 

pana conrohorar con) csta afinuac5w, assini como para demonstrar cJue 

esta c. uma boa estratcgia die gestao. 
Assim. IIICSII1() (TUe OS proetos do quais utmimtei Id cluciciar uma 
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iniciativa de gcstão pi'ihlica descentializadora/dcniocratica liãO possam 
SC concretizar tal qual seus niarcos conccituais 0 pretendern. ha de sc 
reconhccer sua seiiticlo contra-hecernoiiiico. Alern disso. outras iniciati-
vas em curso irao lbs fornecer resultados sisiiificantes para a qualifica-
çao, dos cstudos c/ou do ato de eestao clas polIticas puhlicas cle esporte 
C I I/Li cm nosso muo (CAS I LLLANJ HL 110 2006) 

Coiiskleracöes F'inais 

C) esporte C 0 lazer. enquanto inani Cstaçães culturais véem scndo 110-

lizados pelo discurso idcológico neoliberal de patriotismo atraves das 
conquistas rnedalhistas. ea1ravs da generalizaçao (IC poucos C.\CiliploS 

de sucesso atraves (10 esporte. Faz-se grande investida na articulaçao 
ernie indüstria do csporte e industria do entretenirnento. Cm favor dos 
iriteresses do Capital. Urn esporte e urn lazer que estejani viiiculados a 
idtia de superaçao do capitalismo. serao neCessariOs para que des p1)5-

sam urn diii - em urna outra ordem social. talvez - se verem totalmenic 
dcsvinculados it lógica do Capital. 

A gestat) do esporte e lazer pühlicos carece de açOes comprorncti-
das, utiintlo a competência técnica. 0 ConlpronhiSSo politico c a 
governahilidade do cspaço politico. AcOes quc fornentein a participa-
çao polItica, c descentralizern o poder de decisão. são estratégias pon-
tuais para quc it populacão tenha consciencia de seu papel no espaço 
politico. A proposta dc (iestão Dcmocrãtica C Participativi. se encaixa 
nestes ohjctivos. cabendo ao prolssional quc ocupar o cargo de gestor 
publico. irnplernentã-la de acordo cool os propositos (IC superaçao (l1 

ordem social. 
Dc unia maneira geral. it construção do texto. ConlO (100 mi iritrodu-

çao deste. não se deu no vazio. Ao contrzlrio. sc den num arnhiciitc de 
faze' politico. 110 qual se p1-ocli10(1 e sC procura (liscutir as praticas 
polO icas no campo do esporte c lazer, na intençao de apontar seus 
P0i1t0S positivos C ncgativos. para (JC novas açOes sejarn construidas 
it partir da intenção de supeiar a ordem capitalista. 

Procurando clahorar (liii texto (IUC  pudesse dernonstrar as possihili-
dadcs dc açao (IC urna pri.iuca social, iuc so é identiticada, coniumenle, 
corn o surin1ento do capitalismo industrial - C que por isso, é vista 
pelos do campo da esqucrda, como uma atividadc pidpria e inerente 
ao capital isnio -. nossa intcnca() Ioi apresentar uma das possibilidades 
de niaterializaçao histórica da adrninistracão na sociedade, que não 
aqucla ligacla cxclusivarnente aos interesses do C'apital. Referinio-nos 
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a() sistema (IC Gcstao Deuiocratica c Participativa. a qual tern coino 
aiguns de seus tundarnentos a: dcscentralizaçao do poder, quc outrora 
concen trava- se na ligu ra (10 admi iii strador: part ici paçio de todas as 
esleras (Ia charnada sociedade civil, nos procssos tic coflccpcao. 
naterializaçio, dcsenvolviriicnlo c avaliaçao (Ins progl .anlas dc aRia-
ção: a criaçio de mecanismos (jUe possibiliteni qite o processo admi-
nistrativo seja articiilado corn os propositos i1iiiS identilicatlos coiii a 
transforrnaco social: dentre outros. 

Parece-nos que no campo do esporte e do lazer, ainda insIpidas mi-
ciativas já forarn toniadas. A II Conferéncia Nacional do Esporte para 
a construçao do Sisterna Nacional de Esporte e Lazer e o Progrania 
l-sporte e Lazer da Cidade. säo algurnas das tentativas tIC SC 

iniplcrnciitar urna nova maneira de se fazer gestäo de politicas piihli-
cas. Rcsta-nos, agora. continuar no irocesso investigativo. procuran-
do analisar a rnatcnalidadc dcsscs proJetoS, identificando as virtudes e 
as maleficéncias de sua operacionaliiacao. sahcndo reconhecer o 
pioncirisino e a vontade de Sc mudar 0 quadro socio-liistorico quc ora 
ios depararnos. 

Bibliogratia 

A7.F\'Fl)0. Paulo I leitrique: BARROS. JOnatas de Franca. 0 nivel de partici-
ic° do l.slado on gcsto do esporte hrasileiro como fator de incluso 
social de pessoas porla(luras (IC (Ichuiencia. l3rastletra de ('tncia Mot-
meiuo. Bra(Iia. v. 12. n. 01. p.77-84. 01 oar, 2004 

I3ASTOS, kI:i in da (tinha ci al. Pern! do .Adtnintstrador Lsportivo Jr CIubc nc 
Sto Paulo/l3rasil. In: 10° ('ONGRESS() DE C1ENCIAS DO DESPORTO 
I l)E l:lH:('AçA() FISIC.\ 1)05 PAISlS 1)1: L1M4LA l'ORFtlGtE- 

Porio. Rev isia Port tigiicsa de (incias do I)csporlo. I atuga! : 2004. 
4. P.  333 3)4 

BASIOS, Fl:ivia da ('unha. Administraçao esportiva: Area de estudo, pesqui-
sa C perspectivas no Brasil. t\lo(rtvivcncia. Flortanápolis - Sc. v. 20-2 I 
p.295-300. 2003. 

BRASIL. c0NSTITUIçA() I)A Rl:l't:lwlcA FEDERATIVA DO BRASh. 
DF: 1988. Disponivcl cm: <wwvplatialio.gov.hr >. ,\ce'.so em: 17 uI. 2007. 

BRASh -. Minitcrio do I-.sportc. II (onferência Nacional de Esporte: (_ontru-
i ndo o Sisienia Nacional de Esporic e Lazer Documento Ft nal . B rash in: 
(ioverno Federal. 2007. 78 p. 

BRASIL.. Ministdrio do Fsporte. I'ulitica Nacional do Esporte. Btasilta. 2005a. 

44 P. 
BRASIL. Mint'.tcrio do Esporw. Programa Esl)orte e Lazcr I)a Cidade: Manu-

al de One niacão. Brasilia: ovcrnu Federal. 200 F. p 30 

87 



C'ASTFLLANI FIt .110. I .ino (OrC.) . Geslao pt'ibliea e politica de lazer: a forma-
coo (IC ogenles soctais. Canipinas:Auwres Associados. 2007. 142 (). 

(esto n)uniclpal c polilica de bier. In: ISAYAMA. 
I lelder: liNt IAI 13S. Meilv Assbtl l0rgs.I Sobre lazer e j)olitica: (IC s'er. 
Inaneiras de ta/ei'. 13eIo 1-Iorizontc_ MG: Editora L.FMG 2006. 

L1NI-IARFS. Ntcilv AshtI (1996). In: CAS'I'Ii LAN! 111,110, I mo (Ore.. Ges-
tao pü hI lea c p0t ii lea (IC Ia zer: a forn iaçcto de age tiles soc i a is. ('am pi Oils: 
Ati(ores Associados. 2007. 142 p. 

LOBATO. Paulo Lanes: VI I'ORINO. Lvcrton dc ('asiro. 0 perhl a(lmiflistrati-
vo adequado a unia instttuiçao (IesI)ortiva em relaçao aos principios teo-
FiCOS (Ia a(Iministraçao. . SI.. v. I. n. 2, p.95-103. dc,.! 1997. 

\IAXIMIANO. Aiuonio Cesar Amaru. Introduç5o ii administraçao. 6" ed. S3o 
Paulo: ,'\tlas. 2004. 434 p. Res ista e atupliada. 

PARO. Vitot'. Administraçao eseolar: tntroduao critica. I 2 ed. S!to I'aulo: ('oi'tet. 
2003. 17S p. 

RF7FNDE. J.R. 20001. In: BAS'I'OS. I-'ldvia do ('utilia. ('anipos (IC atuaçao do 
ad ministrador esportivo: (IC tim niodelo piir:I (1 Brasi 1. E3oleii m Fiep. Foz do 
lguaçu. ii. 74. p.429-43  I. 2004. 

V.•\'/.QVEZ (s.d.), In: PARO, Vitor. Adniinistraçao escolar: iritroduçio criiica. 
I2 cd. São Paulo: ('oOci. 2003. 175 p. 

VLRONI-.'/.. I.ui, Fernando Caniargo. Politicas Püblicas de Lazer: concessao 
on &Iirejio'? : Aniiis (to XV Enarel Eneontro Naciotial de Rcci'eação e I a/er 
— Saiuo Andre. 2004. 

88 



o UII..M.no "TI;RiIR() SI1oR": IMPLIcAçOF;S 

NO ES1'()R'IE F LAZER LW uM Novo P..1)Ro liE 

REsl'os'r, 	"Qt5ls'rAo SoclAl" 

Bruno Assis dc Oliveira 
Prof. fVls. Edson rvlarcelo Hüngar& 

Introduçao 

A politica social - processo social quc está em LiOSSO loco de análise 
- " revelador da interaço de urn conjunto flluito fiC() de determina-
çoes economiCas. pOI IOcaS e cLilturais, no niesmo PZLSS() em cjue é co-
herb pelo veu i(ICOI0LiC() do 'lllUIld() (Ia pseudoconcreticidade 
(HFHRING e BOSC'HETTI. 2006:25). 0 mesmo podemos (li/er this 
tush Iuiçoes que, no marco cia "ofensiva neoliheral . assumem respon-
sahiJidades c'ue em outro peruocio histOrico scriam atrihuidas an Esta-
do: 0 charnaclo "terceiro sebor. 

Apesar tie anunciadas conto portadoras dc urn novo padrao (IC res-
posla it questuo social, as instituiçöcs quc compoem o relcrid() ''setor" 
sIo rnerecedoras, no minimo, de prohlernatizacocs mais profundas, 
algo não muito freqilente no referencial orientador (IC boa parcela cbs 
es tudos 

Dc nlaneira duferente, indicamos quc it ahordagent aSSLI1111da nesse 
artigo partita cia perspectiva critico-diaictica, uma vcz (jue esta tern it 
potencialidacle de evitar aniliscs unhlaterais. flioflocausaiS, idcahstts. 
luncionahslas. a-Iiistoricas C (pie contrihuiriani para unta comprcen-
Sac) apcnas no nIvel cia aparcucia. nao iclenhi hcanclo as contradiçoes 
postas no uilOViillCfltO (10 real. 

Feitas algumas considcraçOes relacionadas an ntétodo. parhircrnos 
(I) (las conrrihuiçoes ao debate cia poiítica social acumulacla em algu-
mas decadas na ziea (In Scrvico Social sintctii.adas no Iivro "PoIIti-
ca Social: lundarnentos e história" para so cntao adentrarmos no (2) 

charnado "Lerceiro setor" e (3) suas reperculssoes no esporte e lazet. 

Apreseoado no GTT de Politicas PUblicas na XV ecicao do CONBRACE. 

Professor do educacão lisica da rode estadual de educação de São Paulo. 

Professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sub e coordenador do ObservatOrio de 
Politicas Sociais de Esporte e Lazer da região do Grande ABC. 
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Urna vez que o objeti'o principal do presente arti) C dernonstrar 
quantitati vamente as iniplicaçOes da ofensiva neoliberal no entendi-
menu) do lazer e do esporte - principalniente nas formas (le acesso a 
estes -, dedicaremos atençiio especial aos dois ultimus itens 4 . 

Resultado das pCSqutSas que vimos realizando jun10 ao Observato-
rio de Politicas Sociais ele Esporte c Lazer na Rciziio do Grande ARC. 
este arLi2o represenla tambéni partC do Irabalhi) elc Conclusio de Cur-
so (TCC) apresentado na graduacao de Educaço FIsica. na  Universi-
dade Municipal de Sio Caetano do Sul - IMES. 

Corn base no estudo desenvolvido pel() II3GE intitulado "As Eunda-
çöes Privadas e AssociaçOes Scm Fills I .ucrativos no Brash - 2002", 
extraimos urn conjunto interessante de informaçöes relerentes ao es-
porte e later que confirmam a expectaliva de que 0 rapido crescimento 
dessas i nstituiçocs ocorre paralelamente a precaritacao do trabalho e 
a inumeros ataques aos dircitos Sodas. 

Brees apontarnentos sobre as políticas sociais 
a partir da tradicão niarxista 

() meluelo critico-dialelico traz uiiia soluçao coiiiplexa e II1\i(ll)1a 
do ponto dc vista cia relacao sujeitu-objeto. na  qual, as p01ticas soci-
ais sao entendidas como: 

"processo e resultado de iclaçOcs coinpiexas C contraditorias que 
SC estabeicceni Cilti'C Estado C sociedade cis ii, no aiiihito dos con-
tubs C Itita de classes IjUe Cli' nlveiii o processo de produçio c 
reproduçao do capita! isiflO. rccusa it 1101 iraçao (IC CI) loques resin - 
105 OU LII) ii ateniais, Col0u nellie prCsClliCs para cx p1 cur sua einer-
geilcia. lunçoes OU inlp!ieaçoes Uehniig C Bosclictti. 2006:36). 

Apesar dessa importante consideraçio - clue ji iiao liniita a discus-
sao e1i politica social it sua eficiência e eficácia na resolucio dc "pro-
hiemas sociais" scm questionar sua (irn)possibilidude de assegurarjus-
tiça social e equidade no capitalisiito 5  -, a tradição rnarxista iiao se 

Sobre o entendimento do esporte e lazer como direitos socials dedicamos urn artigo intitulado 
Esporie e Lazer corno direitos sociais e a otensiva neoliberal: primeiras aproximaçOes', apresen-

ado no GTT de Potiticas P(ibkcas na XIV edcão do CONBPACE e também publicado nesse Iivro. 
Nào reconhecemos no rnundo do capital nerihurna possibilidade be conjugacao positiva entre a sua 
acumulação e o phncipio da iguadade. De outra maneira indicarn pesouisadores da potitica social 
que sustentam suas análises em concepçOes pIurasias, como atirmam Behring e Boschetti (2006:36). 
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apresenta de forma Ii niogenca nesse 1C1TC110. J\'lcsmo ilessa Iradiçio 
sao identificados excn)plos flOs quals it poli[ica social entendicla uni-
caniente como iniciati va do Estado para responder dcmaiidas sociais e 
garantir hegemonia. ou ainda. expficaçOcs que justificam sua CX]Stéll-
Cla tinicamente coiiiO dlecoiTencla cia luta C pressao cia classe trahaiha-
dora. Contrapondo-se a estas intcrprctacOes. Evaido \!ieira (1992:   2 I ), 
demonstra qLIC 'pol itica economica e pol IticLl social coflstitueill UI1)a 
tinidade e poelem expressar mudanças nas relaçOcs critic as classes 
sociais ou nas relaçOes ciltre distinlos gnipos SoCials existentes no in-
terior de uma sO classe, inas. nio clue jSSO tenha oriizcm exciusiva no 
Estado. Atravs destas politicas podem evidcnciar-se, por cxenipici, a 
açio do Estacio 110 sentido de incerlilvar C ampliar 0 capitalismo em 
detcriiiinado pals. Assini, nio se pode analisar it l)oiitica  social scm se 
remeter a questao do desenvolvi iieiito eConomico deconente do pro-
Cesso de acumuiaçao particular de capital. 0 contnhrio iiiiihem preci-
sa ser ohservado: nao se pode exarIIiilar a politica econonhica scm se 
deter na pol Itica social. 

A illesma tragi lidade poderiamos atribuir iis interpretaçles cUe. mes-
1110 10 canipo niarxista. compreendeni taiS politicas someiite em rela-
çao a sua (tincionahilidade ao capital e que i1io se sustentaiil i1uando 
ampliamos as mediac6cs.0 mesnio autor anuncia que it politica social 
1110 se deslica dos reclamos populare. Dessa trnia. o Estado acaha 
assuinindo alguns destcs reclamos ao longo de sua existeilcia hisiOri-
ca. Nesse sentido. direitos sociais significam. amc de tudo. it consa-
graçãourld jica de rcivi ndicaçoes dos trahalhadores, ilao todas. t cia-
ro. inas sini a consagraçao daqiulo (lie c aceitiivcl para 0 grupo din-
gente do ulomento: "Adotar bandei ras pertencentes a ciasse operania, 
mcsmo quando isto configure melhoria rias condicocs liumanas, paten-
teia tambeiii a necessidade tie mauler it domi naçao politic1 ( 1992:   23). 

tJ ma ah'ndaeeni due husqtic reprodutir ideal niente 0 lilOvi Illeiito 
do ieai, do concreto - seja das politicas sociais on de cualquer outro 
processo social -- c dc suas contradiçocs. devc parEr de algunias con-
sideraçOcs. No illetodo dialitico. seguilcio 1.L'fchviC (195). tat-se 
necessanlo considerar no ()hjeto ( I ) a mediaçao reciproca de tudo o 
(Re ex m isie: (2) sell moviento universal - tanto o movi menlo pill-
funclo (esseneiai I quallto o movimento superhci ai (3) it unidade (los 
coiitraditonios huscando captar it unidade, o movi menlo que en-
gendra Os contraditOnios. que Os Opoem. ltiC  fat cc m CIUC  Se ciio-
quem. (lire OS quebra on supere: (4) a translormacao cia quanti(iade 
em c1iialidade, i inpireando. si niulianeamente, a contintndade (o mo-
\'iiliCilt() prof undo dIne continua) e it descontiiiuidade to apareciuicn-
to do no\'o. 0 Ii in do antigo ) e: (5) 0 desenvolviniento em espiral - o 
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retorno acima do superado para clomina-lo e aprofunda-lo, para elevI-

to de rilvel libcraiìdo-o dc seus limites. 
Nas palavias do proprio Marx em sua elaboraçao sobre 0 metodo da 

Economia Pol Itica: 

"I I 0 CO0C!CI0 C concreto porque 5 a sintese de muitas determi-

iiaçOcs. isto . unidade do diverso. Por isso 0 COnCICtO aparcce no 
pensaruento como o processi) de SII1ICSC. C01110 resultaclo. IlaO comb 

ponto cle partida. al nda que seja o ponto de part Ida. al da cpie sej a 
o ponto de partida efet i vu C. portanto. 0 poflto de part Ida tam isimi 
cia intuiçao c da representaçao ( ..• I 0 metodo que consiste em dc-

var-se do abstrato ao concreto nio senão a mancira de proceder 
do pensamenlo para se apropriar do concreto. para reproduzi-lo 

como concrcto pensado. Mas cstc nio dc iiiocio ncnhum o pro-
CCSSO dii t,thncsc ito próprio concreto 1999:   39-40). 

Desse 1)10(10. o pcnsamento quc quer conheccr as potiticas sociais 
ciii suits müitiplas dimensäes C dctemunacoes: 

"ililo Sc Contcnta [... COn) OS esquemas ahstratos de cxplicaçao. 

nem Corn as si uples C evidentes representaçOe do scnso comuni. 
Etc sc csforça para desvcndar o sini fi cado real das poi Ideas sod - 

ais quc se eseonde sob o mundo tenornénico dii aparêucia. Nio 

considera as pOlItiCas sociats comb produtos lixos, corno ohjetos 

reilicaclos (coisiticados). coiii() algo indcpcnciente e a-histdrico. Nao 

acci Ia seu aspecto I mcdi ato e aparentc .Ao contrarlo. CSSC pcflsa-
menlo till! ha o rnëtodo dialét leo materia t I stim q lie pcm I Ic corn pie-
ender e revel ar qLIC as 61-111as ci ficadas se dii item. peidem sua 
ri idez e natural idade para se mostrar conmo lcnomerios comple-

xos.contraciitorios e mcciiados. como produtos cia praxis social da 

humanicladc" (BE! IRING F HOSCHE'[Ii. 2006: 42-43). 

Nessa pcispectt va. história. econonlia, 1)0111  ica e cultura sio 

identi licadas nao COillo pailes estanques quc Sc isolatii oit Sc 

coiiipleinentani, nias como elcmcntos da totalidade. profunclaiiiente 

articulados. No cntanto. uma dimcnsão mcrcce destaquc: "a producao 

é 0 nucico central da vicla social e insepardvcl do processc) de repro-
duçao. no dual se irisere a poiItica social (idem. 2006: 43). Senclo 

assi mu. cx iste urna Intl lila rciaçao entrc condiçao/possihiiidadc dc 

iIlii)ieiuelitar polilicas socials, movinientos da taxa dc lucros e de cx-

traçaolrcalizaçaolapropriaçao da nlaiS-valia socialiiiente produzida, it 

reiaçao capital/trabalho. e cin sentido politico econornico, c que esLio 

na origem dos erandes ciclos ecOnoimmicos dc cstagnaçao C expansao 

ito capitaiisruo. 
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Behring (2002). corn base na periodizaçio mandeliana iIrma quc 

as politicas SOCiaiS SC multipi cam no I iiiil (Ic urn longo periodo 

depressivo - as ondas ionas corn tonalidade depressiva -. quc se es-

tcnde de 1914 it 1939, e se izcneralizam no inicio de urn periodo de 

expansao - as ondas iongas corn tonalidade de crescimento -, quc teve 

conlo substrato a guerra e o fascismo. C scgue ate lins da dCcada de 
1960. 

('onforme it autora, o ilpice desse periodo é a crise dc 1929-32, para-

iciamente it consoiidaçao (Ia CXClICi1CIU sovietiCa C it aSCensat) do 

facisnio. Ncsse momenlo, observa-se urna "infIexio na atitude da bur-

guesia quant) a ua confianca ccga nos autoillatismos do mercado', 

expressa. fundamental mente. na chamada revoluç)o kevncsiana. 

NI andel aplul Behiing (2002:165), sinaI iza que tais medidas. visando 

amortecer as crises cIclicas (IC superproduçao. superacumiilaçao C 

subconsurno, intrInsecas ao movimento de produçio e reproduçao do 

capital ondc se iiicluem as polIticas sociais. tiveram no maxirno, a 

capacidade (IC reduiir a crise is condiçoes (IC urna recessao. tanto que 

tais cstratCgiits (lemonsiraul clams sinais dc cansaço ciii fins da deca-

(hi dc 60. 

A husca de superlucros. itssociada it uma rcvoluçao iecnologica (C 

sua cncraiizacao ) permanciite, it ainpl iacao (lit Capacidade (IC i'CsiS-

tCncia -- inesmo que corj)orativa - do movimcnto operitro C. ainda, a 

intensificaçilo do procsso de nionopo1izaçio do capital, corn seus 

"acordos (IC prccos. foiarn elcmcntos que cstiveram na base (10 ilOVO 

periodo (itic se abrc cm fins (Ia decada de 1960. 0 custo da cstra1eia 

kevnesiana Ioi 0 ''mar (IC (IIVidas ( pdhlicas c pri vadas ). it chaniada 

crisc fiscal c a inllaçao perrnancntc. As despesas dc manutcncao (Ia 

regulaçao (10 meicado colocarii tamhém cm crise it politica social. Urn 

1)0111 exciiìplo citado pela autora sciinii us Salari()s indirctos. Dentro 

do pacto I'cyncsiano. ieprcseillanl concessoes/conquistas iiiais ou mc-

nos eldsticas. (icpcndendo (Ia correiaçao de Iorças eiltre us interesscs 

das classes sOCials C seus sCgfl)cfltoS cii volvidos flil qucstao. No perío-

do (IC Cxpansao. it margem (IC negociaçao Se amplia: na rcccssao, cia 

se restrin'c. Portanto. OS CiciOs CCOIiOIIiICOS bali ant as possihilidades 

e limitcs (hi politica social. Unia analisc quc se fundaincnte numa pers-

pectiva (IC iotalidadc Icimite cornpreendcr 0 contexto em quc se 110-

vein as policas sociais. visualiiando urna açao polItica illaiS ('0eieiltC 

C Coin maior eletividade pratica na conjuntura econômica e politica. 

Bascando-sc nos pararnetilis teorico-iiietodologicos que csIao cob-

cados pcba fllainria dos analisias (Ia politica social - a politica social 

conio dieit&) (IC "cidadania C/0u cOnio elciiicnio redistrihuti VO - sao 

isulicicntcs C. mais, mist i ticadorcs da meal idadc. Prejudica-se a Rita 
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pol It lea era tomb ilas demandas concretas dos trahalhadores. 
tic(Iuenterllcntc obstacularizadas, na onda longa (lepressi 'a. pela 
alardeada "escassez de recursos". 

1)essa forma, para compreendermos rnclhor o surgrrnent() e (k'scn-
volviniento (las politicas socials C necessarlo considerar: (1) o grab de 
desenvolvimento e as Cstratgias de acumulaçao prcvalecentcs; (2) 0 

papel do l-stado na regulamentaçao e implcmentaçio das politicas so-
dais e (3) o papel das classes sodlais (I3EIIR1N6 e BOSCHETTI. 
2006). Por ultimo, biaS nem por isso fflCflOS importable - ainda mais se 
considerarmos a inlluência (los melos (IC comumcacao de inassa -. a 
diiiicriso cultural, que apontir para it retomada dos valores liherais. (IC 
resporisahilizaçao in(Iividual pela condicao de pobreza. U que justifica 
ideocultural acme a focalizaço das politicas sodlais. Para isso, muiR) 
contiihui a otensi a neoliheral que da novos lormatos a seguiida(lc 
social na conteinporaneidade. 

E justarnente corn base nessa proposta de ani.liise das politicas Sod-
ais. das transformacOes ao longo do tempo e de suas coniradiçoes que 
adentratnos no dehate do chamado "terceiro setor". entenderido-o corno 
tinia nova forma (IC resposta ii "questiio social' corn consequencias 
que mcrccem a atençfto cbs trabalhadores. 

0 charnado "terceiro setor" 

Nos ultimos anUs teilios assisticlo emergir urn novci pacliao de inter-
vençao social: o chainado "terceiro setor . Pol iticas sodlais Un iversais 
e peir -nariCi -ites tirii sua legitinrade questionada pelos mais diversos 
setores' em funço do surgimento de fomas "niais deniocriticas". 

Diferentemente dessa tendencia. Carlos Moiitano (2002), no livro 
intitulado "Terceiro setor e questio social: crItica no padrao emergen-
te de intervença() social, pane de uma perspecliva critica e de totali-
dade. denunciando as inrinieras debilidades do conceito em questao. 
I'ara o autor, este conceito resulia inteiramente ideoldgico C inadequa-
(10 no real. jli quc a realidade social nao se divide cm "primeiro''. ''se-
gundo e "terceiro sCtOl . Na verdade. no lugar desse termo. o tenô-
meno real cleve ser interpretado como açOes desenvolvidas por orsani- 

6 Em funçao dos limilles postos pelo tormato de apreseniação, não avançaremos muito na questao dos 
direitos sociais no Brasil. Nos lirnitaremos a afirmar a inexisténcia de urn Eslado de bern.estar sociar 
nos rno!des europeus em toda a histôna do pals. mais do que isso, reforçarnos os que argurnentam a 
existanca de urn Estado de malestar social. 
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zaçOes cia socieciade civil. que assurnern as funçOes de resposta its tic-
nian(las soclais, it partir dos valores de solidariedade local, auto-aiuda 
e ajuda rnüiva. Por ser urn termo equivocado - c isto näo é urn aciden-
te teór'ico -, condui a peilsar as instituicoes que conipoern 0 "terceiro 
setor conio sendo as organizaçOes da sociedacie civil c. portanto. leva 
a uiia clesarliculação do ical : ciii lugar das organizaçoes do Estado 
burocratico e eficiente ) ou do mercado ( lucrat ivo) para responder as 

demandas sociais, tais ordanizacocs da sociedade civil assumeni essa 
tarela. Isso ticie pode ser CiltCfl(ii(l() cOfli() urna aiteraca() no padrio tie 
resposla it "qiiestao social - corn it desrcsponsahilizaçio do Estado. it 

desoiieraçto do capital c autoresponsahilizaçao do cidadto e cia co-
municlade local para csta Riiiçio - t± tIpica do modelo lleOlibcrZIl Oil 

luncional a dc (ibidem. 2002: 185). 
Feitas essas consideraçoes. Montaño trata tie observar que o termo 

"terceiro setor nao "neutro . mas sirn. "cle procedencia norte anteri-
cuna, context() onde ssociativislno e voluntariaclo fazern parte tie unia 
ctiltura politica c civica haseada no indiviclualismo libera1 7 ''. Assim. 0 

term() é constituído a partir tie urn recorte do social ciii esferas'. o Esta-
do ("priiiieiro sctor' ), o mercado ("scundo setor ) e a "sociedade ci-
vii" ("tcrceiro setor ). Tal recode isola e autonomiza a dinamica tie 
cada urn deles e, portanto, desistoriciza it realiclide social. Ccmose 0 

''polItico' pertencesse it esl'cra estatal. o "economico ao anihito (10 
mercado e o "social rcrnetcsse apenas it sociedade civil, nurn concei-
to reclucionista. 

Expostasalgurnas this caracterIsticas na leitura dorninantc, 0 aiiior 
passa it dcstacar as 4 principais clebilidacles teóricas do teriTlo que ten-
tarcnlos resuuflir a secuir: 

1. 0 felceire refer IC/JO oi,idu pal/I revel er 11111 /)10/)le/lII/ //C //IceIe/flja 

e,,Ire publue e p1700//a. 

C) pchIico iclentiticado suniariamente corn o Estado e () privacloo con-
siderado conio o mercado - concepçao claramente tic inspiraçrto hhe-
ral. Se 0 Estado estl cm crisc e 0 niercado tern unia lógica lucrativa. 
neni urn oem outdo poticriam dar resliosta 'ts demandas sociais, o ''ter-
ceiro selor scria a articulacao/mtersccçao material izacla entre ambos 
os setores: o "pithl ico porem privaclo'. a atividacle puhlica dcsenvoi-
vida pelo setor privado. e/ou a suposta superação cIa equiparaçao entre 

Além da nacionalidade. lal conceito teve crigern e toi dsseminado por intelecivais orgäricos do 
capital. 0 maior exemplo dessa intima relaçao é o fato doter sido cunhado por John D. JRockteller 
III. membro do uma das farnilias arnericanas mais ricas e influentes. 



o publico e o Estado: o public() não estatal', e seria também 0 cspaco 

"natural" esta atividade social. Poréni. ao identificar o Estado, 

mercado e sociedade civil, respectivameillc como primciro. segundo C 

terceiro sclorcs. alguns autores observarn cjue o "tercciro scior ha 

realidade " o primeiro setor". Claro. Sc estc identificado COlfl it soci-

edade civil c se. historicamente, é it socicciade cuc  produz suas insti-

tuiçOes. o Estado, o mercado etc.. h1 a clara primazia histórica da soci-

edade civil sobre as demais esferas: o "tercciro setor seria na verdade 

o "pri mel ro ( ibidem. 2002 :54). 

2. Qua is ('nhidad'x camp em a "(erceiro setor •' 

lao incert() cjuarito it origem ë sua evoluçao conceitual. Cunhado nos 

EIJA na transição dos artos 70 para us 80, etc 'em dirctamcnte ligado a 

outro conceito: it filanti -opia 8 . Dai tambérir se origina uma t'alta de acor-

do entre Os tcóricos sobre quais entidades C) Compoc. Para alguns, ape-

nas incluem-se as organizaçoes lormais: para outros. contain ate as ati-

vidadcs informais. individuais: para alguns outros. as fundaçOes empre-

sarlais seriani excluIdas: cm outros casos. OS sindicatos. Os movimentoS 

politicos insurcentes, as scitas etc. ora sfLo considerados perteiicertes, 

ora sao excluidos do conceito. 

O 'tercc'iro ,vetor nao C UJIUI ''categoric! onioIogicalnenie 
constota'cl ira realiuiade. hilLy hura coistruçao ideal qrie, aflte.s de 
eselarc'eer sobi'e am "setor do soc'tedacle, mnescia ths'erso.v sU/ei-
(OS ('(h/li apw'eiites igiealda/es flax atii'idades, /)()/ei/i Co//i mieres-
sex, espnços e .siç'nificados sO('iais (/it'eryos conirarjos e ate c'oii-
trodjio,jo 

Segundo os autores, algumas destas categorias integrariam o "ter-

ceiro setor': as organizaçöes flao-govcrflanlentais (ONGs), as organi-

zaçoes scm fins lucrativos (OSFL), as organizaçocs cia sociedade civil 

(OSC), as instituiçOes filantrópicas. as associaçöes de muradorcs ocr 

comunilarias. as associaçOes protissionais on categoriai. Os cluhes, 

as instituiçOcs culturais, as instituicoes religiosas, dcntre tantos ouiros 

exemplos. Dessa forma. o conceito parcce i'cunir tanto o Greenpeace 

o iii Ericonfro Ibero-Americano do Terceiro Setor, organizado no Rio de Jarieiro, em 1996, pelo 
Gife, e qua introduziu no Brasil o conceito de lerceiro setor', e continuidade do primeiro e segundo 
Encontros Ibero-Americanos de Filantropia, organizados na Espanha e Mexico respectmamente. 
Em 1998, na Argentina, foi realizado o IV Encontro onde definiram-sc, como organizaçOes do 
'terceiro setor', aquelas qua são: privadas. não-governamentais, seni fins lucrativos. 
autogovernadas, de associacao voluntãria, etc. 
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como 0 Movimeiilo \'iva Rio. as f\liies da Praça (IC Malo, como a Fun-
dação Roberto Marl riho. como it caridade indivIdual. 0 movimento 
pelas Diretas Ji. como as ati vidades "sociais" de urn candidato a vere-
ador. entre urna intinidade tic casos. 

4. () (arater flao-t,'Ore!7?aifle??taI 	autogotcriuulo e "11ue- 

1111 1(11it'() 	('10 £/let'StaO. 

As chaniadas oral1iZaç6cs nio-governauienLais ONGs. quando hoje 
passani a ser fi nulciadas por entidades, por melo tias pareerias. 00 

quando sao contratadas pelo Estado para desempenhar, de forma 
terceirizada, as funçOes a ele atrihuldas, riio parccem ser tao l'iiis it 
SCU d Ito carter nao-izovernamental e it sua cond içio tie 
"autogovernada. Efetivaniente. o Estado. ao esiabelecer iuceria" 
coni tietermi nada ()NG e ni-tocomoutra-ito fi nanciar unia. C nao outra. 
ou ao destinar recursos a urn procto. C flUO a ouflO, esiI certarnente 
(lesenvolvendo urna tarefa seletiva, dentro e a pail r da poiitica gover-
natiieiital, o que leva it presenca e perrnanência tic certas ()NGs c nao 
outias, c deternilnados projetos e nat) outros. Querendo OU niio (e sa-
hendo OU tub) Cstao forteniente eonchcionadas - sua sobrevivencia 
seits pro jews, seus recursos, sua ahrangèneia e ate suas prioridades - 
pehi poiuiea governamental. Nao tCrn a auU)nomia clue pretendem - 
oem prática. neni ideologica e muuo rnenos financeira - dos gover-
tios. JI 0 carilter tie nao-iuciatividade (lessas enticlades - organiza-
çOes sent fitis lucrativos (()SFL) -, sao caracterii.ados tliversos lipos 
Organizacionais. Algunias fundacOes. hracos assistencials tIe CrnpFC-
sas ( fundacñes Rockefeller. Roberto Marinho. Bill Gates). nao poclern 
esconder sell claro ititeresse ec000rnico por tiieto da isençao dc irn-
postos, ou da melhoria tIe Irniigern de seus produtos ott, atC. nit fitnçio 
ProPaal1diStica que estas atividades exerceni. Tern. portanto, claro 
tim iucrativo, ainda quc indireto. Por scu turno. para o caso this ONUs. 
pcsquisas mostrarn corito grande parte dos recursos repassados do Es-
tado para aigumits organhzaçoes (por mcio tlas parcerias ). nio chega 
it sells clesttrìatarios tinais. ticando pillit custear OS gastos Operacionais 
destas organizaçoes. Nisto podernos ate considerar o "sakirlo tIC altos 
tuneiotiiirios de ntuitas organizacoes'. 

Nto basiasseni as debil idades conccituais, urn conjtttlto tie pressu-
postos do charnado "tercciro setor coniribuern para a aceitaçao acritica 

Aquelas tharnadas popularmentede piianirôpicas': alguém bern relacionado nionla urna ONG.e 
dai consegue financianiento. a maior parte do qual se destina a seu salario corno gerente ou 
diretor -al claramente ha urna linahdade lucrativa 
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(Ia ordern Cli) capital. procurafld() apenas "meihora-lo . tornando o cha-
mado "terceiro scior funcional ao projeto neolihcral e instaurando-
se, assini. d "cultura do possibilismo. Ji quc no projeto do "terceiio 
setor não se luta pelo poder cstatal e/ou do mercado, pois ele seria 
iiatingivcl. 0 que se qiicr é 0 poder que estii ao alcance (10 subalterno. 
do cidadão cornurn. criado nas associaçoes e organizaçOes coniuniti-
rias. Portanto. Rita-se dentro cia (c rcforçando a) ordern capitalista quc 
toilia COfllO cstratëgia hcgemônica nio mais o sentido de dirninuir as 
resisténcias operárias mediante a incoiporacao sisteniiitica de dernan-
das trabalhistas. rnostrando 11111 sisterna (C urn Estado) capaz de gerar 
"bern-estar social" para todos. mas sini, apostando na desniobilizaçfio 
niediante a resignaçto Irente a fenOinenos supostarnenle ilatlirais, 
irrcversIveis, ina1teriveis. E a naiuralizaçao do social c sua 
desistoricizacão: iS a exarcebaç5o do artiticio de naturalii.ar, scgmen-
tar c fetichizar o real, para torna-lo ininteligIvel e inaItcrivel: é It as-
ccnsão de urn 'peiisariiento unico'. Aqui. so o "possivel" parccc ser o 
horizonte "razoavel (i/idem, 2002: 142). 

Acrcditando na possibiliddde de urn pacto real de estabelecirnento 
de urn contrato social. de 11111 pacto de classes, na verdade urna aliança 
harmonica entre "c idadaos coni independencia (IC silas proccdencias 
e interesses de classe, os autores do "tercciro setor apoiltam para uiiia 
reiflcaç)o do arti iIcio teotico do "contralo social. Nas atuais condi-
çOes, que poem claramente o trahalhador nas pores situaçOes de dde-
sa dos seus intercsscs e direitos. o (lito "novo contrato social" so 1iode 
ser urn boin negocio para o capital. 

Jose Welmowicki, no livro "Cidadania ou classe! 0 movinlento ope-
ririo da diScada de 1980'', parte da con.stataçao dc uill processo (IC 

utilizaçao cada VCZ malor no lilOililel1t0 opelarlo di) conceito (IC "Ci-

dadania ciii substituiçao ao (IC "classe". Ilil atirmaçao pode ser con-
firmada pela lOimila do Sindicato-C'idw/ão sustentada pela CUT. Nes-
se sentido. 0 autor idcntifica nessa inudança urna cstrategia contraria a 
concepçao rnarxista, im quill o "cidadao nao conta corn "uiìia clivagern 
(Ic classe. a partir (IC supostos intercsses conhuns a lodos Os homens na 
rnelhoria social, C que poderiarn, unia vez assuniidos pela sociedade. 
superar a desigualclade cntie as classes'' (2004: 12). Numa crItica 0 
verNal) moderna (Ia "ci(Ii(lania - quc tern corno pr ncipal expoenlc 1. 
II. Marshall e. em linhas celais. representa iinia adaptaçao da cidada-
nia hurguesa cl0ssica' aos tempos do pos-guerra e do "Estado de 13cm-
estar social nao se sustenta 0 "evidente'' contradiçao entre "urna poli- 

Que de torma siroplificada identifica a liberdade a liberdade do expordo de vender sua força de 
trabaiho no mercado e a igualdade a sua expressão juridica. 
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ilCa (IC universal i/açao plogressiva dos direitos sociais c it lógica do 
sistelna capita1ista. Em outiaS palavras: 

"A expericilcia histórica 	Inostrou que it bataiha pela exien- 
sun general iada da ci dadani a SOC al nau pode cx stir xciii it alicra-
cao radical da pol 11 ca cconñuuica g vername iiial . sC a pci a pies-
San do movi menlo opera rio orga Ui zado. seja para cvi tar cx piosocs 
soc Ia is. assi in Como II (inca chegou a haver it general izaçi0 ni Ia-
da dc direitos sociais. On seja. it univcrsalizaçao dos dircitos soci-
al s csiendidus ate a errad cacao cia mi sCii a cx in na pol Itica Cconô-
in ca radical (1uc atetari a ox intcresses pri vados Capita Ii stas. E. d - 
riamos nos. it muclança do caritcr do Estado capital sta. cxpropri - 
ando a classc propriei na c colocando OS niCios de produçao a scr-
viço da sociedadc. ON t°iltiunos lcnlpos tell) niosirado it reação con-
triria. COII1 o ncnl I heral isiiio dirigindo suas bateri as contra Os flies-
iiios di rci lox sociais que parcel am icr uni status perillaneiite c Liiiia 
teiidencta sempre ercseenle no i nIcio da decada de 1950 -   
( 2004:33 ) 

()ulro ponlo tundiinental (10 debate sobre (i "tcrcci to setor envolve 
a aceitacio a-critiea. COill() plenli Ssa. impl Icita on explIcita. PoiC111 

ii1(lueStioilada. tafltt) da "sociedadc cIa escassez" comb (lii "crise is-
cal' do Estado. Existindo cseasscz tie recursos. 0 Lstado nao podc 
Cast gal o niercado ( particularmenic as empresas null contexto de con-
correnCia global) e a socicdade civil corn clevados iniposios,.'\xsilll. 
i)ouC.t arrccadaç.io. 0Uc0s recursos estatais. 0 rcsiiltado deficit Ii-
nancciro para sustcntar pol lucas c serviços sOCiais c assistcnCiais. Jus-
ti tica-se. 1)01 eSta \ia. a precanzaçao ilas p01 lucas soclais cstatai .s nit 
dCsCoilCclltraca() e sua ioca!izaçn). hem conio sua passagem, ora para 
a "inicjaiiva privada" - . ora pal -a (1 "lereciro seffir. 

Considerando estes aspcctos. notaiiics que 0 cliamado "tercei 0 se-
tot. mcsllic (IliC de loruna encoberta C I idietamente. i10 est5 it mar-
gem da lOgica (10 capital e do lucro pii ado (c ate do poder cstatal ). 
Sua funcionahil idade ao projeto neolihcral ganha destaque no proces-
SO clue resulta na passagem das politicas estalais (espaço democrijuico 
e dc luta de classes) pilia U "terceiro scIor (supostarnentc supraclassista) 

o conJunto de mudanças - meihor sena chamà-Ias "contra-retormas -. constituido pela Retorma 
da Prevdéncia, Sindicat, Trabaihista a Universitaria. são Os rnaiores exernptos.da oferisiva ditada 
pelos orgãos internacionais (FMI, Banco Mundial, etc.) e qua representarn a retirada de direitos 
historicos dos irabaihadores.. 
Percebemos que esse deslocamento da queslão sociar para a iniciativa privada ocorre apenas 
nos casos onde Se vislurnbra a amphapão e reproduçao do capital. Nesse sentido, a crescimento 
dos lundos de perisao e da previdéricia pnvada nos Ultimos anos e bastanfe ilustrativo (PEGAR 
NO JORNAL OS INDICES DE CRESCIMENTO DOS FUNDOS DE PENSAO) 
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e no esvaziarnento da dirneiisao de "conquista' C de "dircito' (las 1)011 -
ticas socials. encobrin(lo esias corn o "nianto saerad() tia COI1cCSSaO e 
anulando as identidades de classe subsurnidas a identidades particLila-
res ou supraclassistas ( Montaño. 2002: 168). 

As Fundaçöes Privaclas e Associaçöes Scm Fins Lucrativos 
(FAS1IL)' 4  no Brasil: classificaçäo e identificaço das institui-
çöes ligaclas ao Lsporte e Lazcr 

Corn o objetivo de apresentar urn retrato mais cornpieto das institui-
çOes privadas scm fins lucrativos que aivanl no Brasi I. o Instituto Bra-
sileiro tie (Ieoiiniha C Estatistica - 113CiE. 0 Instituto de Pesquisa EconO-

nlica Api icada - I PE;\. ciii parceria corn a Associação Brasi icira de Or-
gzinizaçocs Não-(iovernariicntais - ABONCi C 0 CJfllpO de Institutos, 
Fundaçöes e Empresas - GlEE. reaiiianuii o estudo intitulado As Fun-
daçoes Privadas e Associaçocs Scm Fins Liicrativos no Brasi I - 2002'. 

Este trabatho conjunto toi desenvolvido a laltir  dos dados contidos 
no Cadastro Central tie Enipresas - CEMPRE do I HUE e teve corno 
ei>o central a necessidade tie elahorar e api icar. Clii conforrnidadc a 
criLtrios internacionais, urna proposia tie identi tcaç5o e de classifica-
çao clas "Fundaçñes Privatliis e Associacöcs seiil Fins Lucrativos' - 
FASFIL. no Brash . Mesnio Se tiaiitndo tie urna pesquiSa de cariiter 
quantitati vo. vale rcssaltar que urn dos principais objetivos Ioi 
disponibilitar, da rnaiieila rnais desagregada possivel. as in iorinaçucs 
ohciais. Trata-se de organizaçao C tic tratarnento tie iniorniaçOes me-
tiitas que visarn, sobretudo. alirnentar o debate piiblico.i\ partir dos 
numeros disponihiliza(loS pela pCSqUisa, tentaremos desenvolver unni 
anilise crItica dos dados apresentados. 

'As parcerias piblico privadas (uma lorma encoberta do privatização) que se furidarnentarn, pot urn 
ado, na teal reducao relaliva de gastos sociais - corn a precarização e locahzacäo das acoes - e 
por oulto clararnente ideolôgico, visa a mostrar, corno já atirmamos, não urn desmonte da respon-
sabiiidade estatal nas respostas as sequelas da quesläo social', a elirninação do sistenia de 
solidariedade social, o esvaziamenlo do direilo a servicos sociais do qualidade e universais, mas, 
no seu lugar, quer tazer parecer conio urn processo aperras de transterència desta funçao e alivi-
dades, de uma estera supostamente ineficiente. burocrálica. näo especializada (o Eslado), para 
outra supostamenle rnaisdernocrálica. participativa e eficiente (oterceiro setor'). 
Tomando corno reterércia as contribuçôes de Montaño, podemos identificar as FASFIL corno 
pertencentes ao chamado lerceiro setor'. 
Sobre essas entidades e apresenlado urn perfil relativo co anode 2002 e o seu crescirnento desde 
1996, que correspondern, respectivamente, aos 611imos dados disponiveis e ao pdrneiro ano de 
divulgacao do CEMPRE. 



Os dados do Cadasro Central (Ic Empresas CEMPRE do 113GE 
revelam quc em 2002 existiarn no pals 500 mil entidades privadas scm 
fiiis lucrativos. No entanto, in(egra este universo urn con)unto de orga-
rlizaçöes que desenvolveni atividades: (1) que são essencialmente dc 
cunhn rnercanti I (entidades de mcdiacao C arbitra2eni ): (2) que san 
regu ladas pelos governos (eai xas eseolares C si mi lares. ceniitérios, 
cartorios, conseIho. cons icios e fundos rnunicipais); e (3) que San 
ierenciadas c tinanciadas a partir de urn arcahouço jundico especIti-
co. nao sendo. portanto, facultada livrcmentc a qua!quer organizaçao 
o desenpenhu dessas atividades (partidos pot iticos. sindicaLo. cmi-
dades do Sisterna 'S":S ENA!. SESC. etc) 

F)iante desta constataçao. 0 estudo analisado optou por recortar 0 

uni vcrso das "instituicoes scm fins lucrativos' it partir (IC C1I1C() Clité-
rios quc possihi litassern criar urna identidade comum a urn deterinina-
do grupo de organi/açoes. quais sejam: prisa(Ias. scm fiiis lucrativos, 
institucinnaliiadas. all o-administradas e voluntibrias. Ohscrvou-sc quc 
as instittiicOes que atendem siniultanearnente a estes cinco critcrios 
enquadrain-sc nas liginas juridicas de fuudaçöes pri vadas on associa-
cöes scm fins lucrativos. Por isso. batizou-se este conjunto de entida-
des de FASFIL Ao aplicar estes cinco paranietros an universo das 500 
mit cnttdadcs scm fins lucrativos. obteve-se urn suhconjunto de 276 
mit para o ano dc 2002. 

I Jnia vez acordada a defi nição das FASFIL .. o grupo dchruçou-se 
sobre uma proposta de ctassificacão dessas oruailizaçocs. A classilica-
çiio almejada scria a dc agrupanientos ir tinalidade (las I nstituicOes. 
Considerando as di lerentes classificacOcs eXisteIltCs. acni'dou-se ado-
tar coino parametro a (/as/icat'ion Of  the /oce 0/ No,i-I'ro fit 
I,is/ilutwns Sening IJou.sehold.s - (' OPN I (Classi ticacao dos Objet i - 
vos das Lnstituicucs scm Fins I .ucrativos an Serviço (las Famui ias ). da 
farn it ia de c tassi ficacOes defin ida e reconhecida corno tat pela r)iv isibo 
de F:statlsticts das NaçOes I nidas. adequando-a as necessidades do 
ctndo. 1_)ctiniu-sc. prttnto. urna "C'OPNI ampliada'. 

Os dois pnncipais arCunleiltos a favor desta escotha torain Os se-
guintes: ( I) possibilitar a comparahilidade intcrnacional ilos dados: 
Coin eleito. a COPNI pernlilc alustes  que a conipatibil izam corn as 
especiticidades (IC cada pals e de cstudos relacionados. desde que se 
iiiantenliaiii e registreni as ColTespondencias corn Os grupos da estru-
tula internacR)Ilal e: (2) servir COtiio uiiia prinleira P1)l)05ti1  (IC classi-
ticaçibo destas entidades. visando. também, suhsicliar trabaihos tutu-
ms do I RGF. no qe sc relere ib construção das contas satétites (Las 
instituiçocs privadas sern ins lucrativos. 

Nesse processo. as Organizaçoes forarn ilistribuidas cm grupos c 



subgrupos. Urn deles. detinido corno "Cultuia c recreacao fol dividi-
do cm outros dois suhenipos: (1) Cultura C arte" c (2) "Esporte C 

recrcaçao , Ao (0(10. em 2002. 0 grupo Citad() Coiltava cOrn 37.539 
organizaçoes. Corno 0 objelivo desse trahaiho e analisar as Organiia-
çOes do chaniado "terceiro setor (lire  se ocuparn do esporte e lazer. 
destacarernos a anilisc do segundo subgrupo. 

Antes de avançarrnos na aprescntaçäo dos dados gostaiIanlOS tie CXIX)F 

aleuns limiles dii pesqinsa quc scrviri'r de rclerêncua para este artigo. 
Nero hii em todo 0 (IOCUII)Cnto urna plcoCupilcaO COrn ü debate conceival 
do ciuc sejam, por cxerrrplo, esportc C lazer na sociedade contempor-
new AtribuImos isS() ifl) taR) (Ia abortlagem Sc guiar por oiientaçOes 
que. no anseto de obtcn dados que pen ivani gencralizaçöes C conipa-
raçoes COIl) oUtros parariielnosaahstnacoes (ItIC poilco se aproximam 
do real. Dcssa ruaneila. procura-se encal xar a real idadc nurn conjunto 
tIe categonias ideais e que ignoram seu nmviIllcfl(o contraditorto. 

Secundo o II3GE, no ano (Ic 2002 haviani 26.894 "entidades scm 
fins luctirtivos (iIe abor(laVzLIl) 0 esponte e ii recreaçao, concspondeiido 
a 9.75% do total de FundacOes pnivadas c assocuaçoes scm fins lucra-
tivos e 71,64% (las organi/açOes (10 grupo "Cultura e recleaçao . En-
quanto a regiao Norte conuava C011i 0 menor nurnero dessas. 70$, a 
região Sudeste contava corn 11.832. 0 minor ntimero tie organizaçoes. 
A partir destes nurneros. poclernos atirmar qire 0 cnr(enio pant a coher-
tura das açOes, tanto geogralicamente (luanit) dernognutica C social-
rnente, nao corresponde i expectativa (IC jusiiça social. 

i)c acordo corn a pesquisa. pode-se apresentar a hipótcse tic que Sc 

trata. na  sua maionua. de "urn campo (IC associaçocs locus dedicadas 
ao lazer e aos esportes''. ainda qtre al se encotitrem nambirii os "gran-
des ciuhes esportivos ou sociats ( IBGE. 2004. p 32). F no Sul (IUC 

essas entidades sao relativarnente mais nuiiierosas. Nesta rctião. pot-
Co mais de urn i1uirlto tlas organizaçoes (2 1 %) siio culrurais C rccrcari-
vas. 

Q uanto it data tie lundacao dessas entidades. nota-sc 0 napido air-
menlo a parlir tia decada de 1980. Enquanto na decada tIe 1970 havi-
am somente 1.555 FAFI L. no periodo compreendido pela tiácada tie 
1981 a 2002, fonani fundadas 19.720 tundaçOes C asSOCuaçoCs ligadas 
at) esporte e a recreaçao. Somente no perIocio ernIe 1996 c 2002 o 
crescimento desse subgrupo esteve cm 93.8%. Esses Indices so refon- 

Respetaremos a terminologia utihzada no estudo desenvolvido polo IBGE mantendo o subgrupo 
sob o titulo 'esporte e recreaçâo'. embora tenhamos utilizado desde o inicio do pesquisa esporle 
e lazer', na perspectiva dos direitos sociais, contorme apresenlados na Constituçâo de 1988. Não 
nos deteremos tambérn. na  hoje consensual' diterenciação entre i azer e recreaço. 
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cam o carater i(leulógic() dessa niudança no atendirnento da questão 
social. Ha quenl vega unia sal utar anipl iaçao da deinocracia C (tO COil-

trole social. Entretanto. secundo Peieira (2003. p. 95). as anilises dis-
pon iveis apoutam como problcrna prOveniCnte dessa teiidncia a hula 
(IC cticaz coordenacao e de estahelcci flento (IC linhas rneslras que cvi-
tern duplicaçñes de iniciativas. 

Conforme (Is da(IOS dO [BCE. as FASEIL eiripreeam 1.5  milhao de 
assalariados. I)cstes. 5.71 (4 atuarn nas instituiç()es ligadas an esporte 
e recicação. Somente no periodo compreendido cntre os anos de 1996 
e 2002. o nurnCro (IC empregados aumentou em 500 inil novos traha-
Ihadores, o que correspondeu a urn crescirnento da or 1cm de 48 7( 

Pensando na total idade dos assalariados. trata-se (Ic uni nurnero con-
sideizIvel, especi licamente. se  levar em coma que correspondia ao to-
plo de servidores publicos t'ederais na ativa no mesmo ann, isto é, 
cerca de 500 mit pcssoas de acordo coin o lOGE. A major pane (las 
pessOas ocupadas nas l:ASFII. encontra-se no Sudeste (563 ). sendo 
(ItIC Os Estados (IC Sio Paulo (324) e Rio dc Janeino (it %) rednein. 
sozinhos, mais dc 40 dos trahalhadores dessas organizaçoes. Desta-
camos que a conccntracao dC trahalhadones nesta regiuo C. Particular-
mente. I1CSLCS dois estados, é proporcionalmeite major (10 que 0 oh-
servado para () nUmCro (IC organizaçoes. Note-sc. coutudo. que a CIC-

vaçao do nuuiero (IC enipregados das FASFI I.. de cerca (IC 4%. I 

relativamente hem menor do que 0 ohser ado para o nurnero (IC orga-
ni/.açoes (que toi (IC I 57(3 ). Assini. em pralicarnente todos Os casos. o 
tamanho medio (las entidadcs (limiuui no peruiclo cm analise .A pantir 
desse resuttado podemos acoiiipanhar as hipóteses lormuladas peto 
I BCE (.2004.1). 45 - ( 1UC nO sao necessaniamcnte cxcludeutes - sohre 
a atuaçao dCSsas eutidades no que Sc rctere aos seus recursos huma-
nos: (1 •) rcduçaii relat i va (hi contrataçao (ICr ida a (Ii (Ui nu can da 
abrangéncia dos servicos prCstados (2) precani/acao das relaçoes de 
lrabalho por nieio de cOntrataçOes ''inlormais' : ou. ainda. (3) auniCnto 
(laS equi)es por mejo do trahalho vol untanio. Quanto as conlrataçoes. 
0 mcuor crescimento é observado entie as entidades (IC esponte C re-
creaço que entre. 1996 e 2002. aumentaram seus numeros eni duas 
mit pessoas. 0 equivalente a urn aumCnto (IC apeilas 24 

A mesma amIlise "ate para a urea (IC cultura C rccrcaçao, ua (11.m) as 
ati vi(lades I igadas ao esporte C ao lazcr recebem salanios i nicniores 
(3.5 satarius mIuirnos) em a aric (7.1) salanios minirnos cm mdia 
por niés). o que provavelmente tarnbui tcm sua ()nigeu) na precani/_açao 
do trabalho. 

MN 



Consideraçôes finais 

Conforme Behring (2002). it l)olilica  social - 0 "patinho feio" da 
estratdgia keynesiana, clue atende as necessidades do capital e, lam-
hem, do trabaiho. ii quc para muilos Sc trata de urna questto de sobre-
vivcncia - confiura-se, no contexto cia estanacao. como urn tcrren() 
irnportante cia luta tie classes. Trata-se da dcl'esa de condiçOes dignas 
de cxistincia, em lace do recrucicscimcnto da ofensiva capitalisla em 
tcrmos do corte de recursos publ icos para it rCf)rodUcio da força tie 
trabaiho. 

Nuin contexto cm que a dispula pelos lundos pdhlicos imitensilca-se 
- de urn lado o crnpresanado. ansioso p)r encontrar no listado urn 
regulador ideal das crises do capital. sustentados iambdm no argumnenit) 
eta escassez tie recursos, da necessidade de cooler o dehcit publico e: 
de outro. OS trahaihadores em husca tie urn Estado que garanta. ao 
menos, 0 suticiente para clue "sobrevivam -. a polItica social entra no 
cenario conlo paternalismo, como geradora tie dcsequilIhrio, corno algo 
que deve 5cr acessado via mercado on via "terceiro setor'', e nat conlo 
direito social. Dam' as tendéncias de clesrcsponsahilização c 
desfi nanciamento da protecao social pelo Estado. 0 que. aos poucos 
(j(i qne hi resisléncias e sujeitos polIticos nessc processo). \'ai conli-
(1uranclo urn Estado mninirno para os trahaihadores e uni Estado miix I-
mo para o capital (NETTO. 20() 1:81 ). [ste 'iltimo não prescinde de 
sen pressuposto geral. que Ihe assegura as condicOes de procluçao e 
reproduçao. Floje, cumnprir corn esse papel C facilitar ii fluxo global de 
mercadorias e dinheiro. por meto dim desregulanientaçio de direitos 
sociais, tie garuntias fiscaisao capital. da "vista grossa" para it fuga 
fiscal. (a pol itica tie privatizacao ( supercapitali/açao). dentre inmLime-
ras possibi I idades que pragmaticamcnte viabi Ii 1cm it real izacao cbs 
superlucros e da acuniulaco (BEI -IRING. 2002: 186). 

Compreendendo que o crescimento do nurnero de instiluiçOes do 
chamado "terceiro setor C funcional ao piojeto neol iheral. taz-se tie-
cessirio analisar qualitalivamente as fundaçOcs e associaçOcs que pro-
nioveni 0 esporte e o lazer. Sc ate hoje observarnos pouquissimas poll-
ticas soclais de vids ernancipalOrio nesse campo, corno tern sido it aiim-
açao clessas instituiçOes tine  correspondcni ao "padrao cmergente de 
intervenção social'? Quais pressupostos teoricos orientamil Silas açOes? 
Essas instituiçumes proporcionam uma leitura crItica do esporle ou sc 
I imilam 

 
it repioduzt-lo nm sua lorma hegernônica - 0 esporte tie alto 

nIvcl! Esses C outros insti&antes questionanientos nao encontrarao res-
postas nessc arligo. porern, esperamimos que as contrihuiçoes aqui dci-
xadas niohilizern esforços para it apreensao e fiitura translormaçao ma- 
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dical dessa realidade cool vistas a conslruçao de urn iiovo Wojetu de 

Soc edade. 
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COLETANEA II 

LAZER, IRABAIHO E (;EN[Ro 



() LAZER E A "II)AI)I-: l)A FALSIF'ICAçAO" 

N'lariana Lopes C'ustodiu' 

Resuiiio 

() presenle artigo pretePule de,noi,sirar t ilnporl(i)?ci(l C/a 
i))lp0.taçao oniolo'u-a i/o u/tune Lukucs, pam o dehate sobi' Ii-
berdcide I ,  ,u'c'evsulade. A,,cili.cc, iilguiis cOUceiloS de laze,' iue ii 
trawi?i (opue e.', tera (lii li/U'r(Iade (' pi-ocurl  
ceo einprc'endu/a (1iiaiido ii iili nos 0 )eii() dii lib('fl/ai/(' do I('iI!O 

c/a ,iei'es.ida Ic. iVec'essidac/e e Liherdade sac i,,d isrocraic'ps c 
(I liiil i,'e)iese ontolo,,'ii'a tiC) tiiih(il/i(. 

Introduçao 

0 lazer cuquanto tenomeno social esta permeado pelas contradiçoes 
de cinla sociedade divida em classes antagônicas. na qual perpassam 
relaçes de heecinonia C contra-hegemonia .Nessc contexto. para apre-
coder dialeticamente c) lazcr. Marcassa ( 2001) indica 0 que denomina 
de "cateiorias centrals'' que \'isam a abarcar sua abrangncia e totali-
dade. So elas: tempo, espaç'o, pi'axi.r. cultura e educaçao. No presen-
te estudo. buscamos los ater )s categorias (cia/ia e pravi', aira terra-
(lax pc/a /lO('(t0 c/c ira/ia/ho, a Vim de estabelecer uma cri'tica i furicio-
nalidade do later na manutenção da hegemonia. 

() iiiodo de produção capital ista gera unia Iragmcntacao do tempo-. 
A vida parece se separar nuni tempo dedicado ao trahaliio ialienado e 
em outro tempo Ie nao-trabaiho. (tue pode ser dedicado ao later. Nes-
ta cisao. 0 lazer. numa deternu nada perspecti Va de an.11ise. i defendi-
do ccimo uni montento dc emancipacao dos males c da vida clesprovi-
da de sentidu 2crada pelo trabaiho alienaclo. 0 later deve ser consumi-
do - é uma mercadoria "('00,0 0 e,nplaxio Brc.,c ('itbax. ineduamento 
dc'.vtiiuuio a aliviar a noxsa ,i,elwicólica /iiimaiiu/ade '''. Nessa lógica. 

Pesquisadora do Observatôrio do Politicas Sociais (USCS). 
A esse respeito ver Thompson (1998) Costumes em Comum: estudos sobre a cultura popular 
iradicional 

A referenda aqui d ao grande clássico de Machado de Assis, Meniôrias Pôstumas do Bras Cubas. 
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esse tempo apresenta possihtlidades tie liberdacie e satisfação que pelt) 

trahaiho nao podern ser at i neidas. 

A problentatica estii expressa no .hscurso que aponta que as ativida-

des de lazer oc upani urn tempo tie lihertlade e husca de pe• numa 

falaciosa impressao de ernancipaca() hunuina que. no modo capitatita 

ci produçao. o individuo esta impt)ssibllitado de alcançar. 

Em nosso cstutio. huscamos, pri meiramente. apuntar cOfl)O 0 later 

se conhizura no discurso dos autores title 0 perspeclivarn cot uanto urn 

tempo (Ic fruiç'to C liherdade, para. nurn segundo rnornento. discorrer 

sobre a centralidatie ontológica do tiahaliio a Ii in tie demonstrar que 

liherdade e neccssidadc sio indissoci.Iveis. 

Lazer 

A prinleira constataçao a se lazer é a de title  o later ë urn tenomeno 

assoCiad() a evoluçao cia sociedade urhano-inciustrial. Surge corno urna 

estrategia da classe dorni nante para () conirole sobre C) tempo I vre dos 

trahaihadores ( Mascarenhas. 2001. E quando concehido corno opor-

tunidatie tie dCSCallS() - para a recuperacao do torca tie trahaiho -. on 

(200)0 entretenimento, on. ainda, (200)0 nm tempo para o consurno 

fetichizatio das rnercadorias, curnpre urna tuncional idade imprescin-

divel ao nietaholisnio do capital .Assim pensado, trata-se. historicamen-

te. (ie urna rnanitestacao. urn constructo. ticie  indiscutivelmente. serve 

t hegemonia hurguesa no controle do tempo litre dos trahaihatiores. 

() title charnarnos de tempo livie - que di icrentes autores tratam como 

tempo residual (Cunha ). tempo disponivel ( Dumazedier) - caracteri-

zado, tia sociedade rnoderna, como aquele decorrente dos tensöes ge-

radas pela rciaçio capital-trahaiho. ieStlltld() cia conquista dos traba-

Ihadores organizados pela reduçao da jornatla de trahaiho. F na ap)-

priaçao desse tempo quc ocorre 0 lazer, vejarnos. entao, conto os auto-

tes tratani suas possihihdadcs e o conceituarn. 

Para Dumazedier (2004): 

0 later urn conjunto tie ocupaçoeS as tjtlaiS 0 ilidiViditIt) pode 
entre)ar-se tie !ivre vontade, seja para repousar. scja para diver-
hr-sc. recrear-se e entreter-se on, aintia para desenvol vcr stia in-
Iorniaçao ou fornmação desinteressada. sna participaçaO soctal 
voluntaria on omit livre capacidade criadora apos iivrar-se Ott 
deseinharaçar-sc das ohtigiiçöes pr tissi nais. farniliares C SOCC-

ais. (DtJMAZEDIER. 2004. p.34) 



Conio Se vi.'. inh!)orta  muito ao atitor. Os interesses en'olvidos na 
atividade a que o individuo se entrega, assini cOfll() a caracterizaçao de 

tenipo dii vida i esse. 
Numa perspeetiva. mutto niais avançada C progressista do que 

Durnazedier, Marcel Ii no (2003) caracteriza o lazer sob a ót lea (10 tern-
po e atitude, corn rnaior prolundidade. Em relaçio ao tempo. o autor 
pretere a dcnominaçuo tempo clispoitn'el, pois considera que tempo 
algurn estii livre de coaçoes on normas de conduta social. Nesse tempo 
disponivel, o autor propöe a chamada Revolução ('ultural do I _azer 
clue compreende a busca do liuniano no hornem: 

Sio rci V ndicadas novas fttrrnas de relacioname 11to social mai c 
espoutaneas. a aitrniaçao da individualidade c a coiitemplaçio di 
nature,a. Ohservarn-sc mudanças nas relaçoes aletivas. has COFISI-

deraçOes sohrc 0 proprio corpi), no coiltato COIl) 0 helo, em sIntese, 
na husca do prazel. (MARCELLP'O. 2003. p. l) 

Jii VIorais ( 1999) concebe (i lazer na peispectiva da qualidade dc 'ida: 

o conceito LIC Lazer nurna perspectiva de qual dade de vida, 
csia s'oiiado itra  o desenvoh'inento do sujeilo conlo pessoa e inem-
bro dc unla coletividade que, por ineio das relaçoes liidica, insiste 
na longa jornada ru 0)0 ito prazer. Ncste sentido. 0 lazer otto apenas 
coilcehido COillo III)) tempo de viver praYer bra ilas obrigaçoes da 
vida. on COWl) urn tempo de nos ocuparmos corn atividades que 
dive ne ni, ni as si 01. part i cularinen tc. q uc a al eg ri zi poss (ye 1 c 0110 

I'[1110 da conqu ista dii I herdadc ao I dar corn at itudcs. espaços, Will-

IlOS atividades clue  husqueni superar Os muilos di emits SOCKlis 

colocados eoino dilernas a essas eonqUistas (MORAlS. 1999) 

Na ('aria Internacional dc Educaçio para o Lazer tedigida pela As-
sociaçaO Mundial de Reereaçio e Lazer —WI .RA - nas consideraçOes 
sobte 0 I azer teilms CXpOStO fl(s itens 2.1 e 2.3 sects beneiIcios: 

11 Lazer Sc refere a uma Jirea especifica da experiencia huniana 
COIl) seits propnios hencficios. inClUillLIO I ibcrdade (IC e.scolha. 
criatis idadc. satisLiçfio. diversao C aunlento de prai.er c iclicidade. 
Ahratiic iornlas ;lInplas de cxpiessac) e de atividades cujos dc-
inentos silo tailto dc lint uieta Ifs ca q uanto i ntckct utl soci ii. art is-
flea OU espiritual. 2.3 0 laier proinovc a sacide e o bem-estar geral 
olerecendo uma anicdacle dc opontunidades quc possibilitam nos 
itidivídtios C grupos escolhereni atividades c L'xpericncias quc Sc 

adequeni as suas proprias ncees,idadcs, interesscs e preierências. 
(\\'LR.'\. p.01 ). 



Percebe-se urna tendéncia no debate sobre o lazer: os difeientes 

autores assinalam SCUS hetieficios COi1I() siflOiliillos (IC liberdade, de 

escoiha. tie aulonornia, de busca pelo prazer, enlirn. conio legitima 

aspiraçio do hornern C. assirn, resolven(lo o complexo, liberdade e 
I1CcC S Si ii a(IC. 

As irnplicaçOes desse tipo de leitura podem ser enurneradas: a) flies-

I11() (Iue no intencionalmente, acahani por desconsiderar as coercoes 
sociais: b) geraralu tinia cisa() entre liberdade e neccssidade: C) aca-
liaiii nao questionar as relacoes de produçao. 

A alienaça() iiaO esta restrita somente ao iflonlCnto (Ia producao. 

abrante também it esfera do charnado temp() livre ho qua! decorre () 
lazer. Marx ( 1982. p. 09) sinaliza que ''a produçao flilO Sc limita a 
fornecer urn ohjeo material a necessidade. lornece ainda urna neces-

sidade ao objeto material''. Dentro dessa perspectiva. na  esfera do lazer 

o capital cria urna necessidade. 

C) lazer vai signihcar urn espaço para o consumo (las mercadonas, o 

cOnsurno (lOS hens da chamada ''indCisiria do entretenirnento . esta pre-
tende (]UC 0 SUjeitO realize atividades como via jar, coiner e divertir-se 
eni cinemas. hares c shoppines. 0 cjue OCOITC, entao, é que passanios a 
entender o layer como urn tempo de liherdade e escoiha, como urna 

alterriati Va ao traballio alienado. C. consequenlemcnte. nao percehe-
11105 (jlie (I problerna se encontra mi eslera da pioducac Neste sentido. 
assevera ChauI (1999): 

I a sociedade administrada tani hciii controla as Cortquistas pro-
letiirias sobre o tempo de descanso. ou chamado ' tempo livre". A 
industria cultural, a industria tla niodu c do turisnlo, a industria h 
esporie c do lazer esiarao est oil uradas em con torinidade corn as 
exioéncias do nicreado capiiali\ta e sao elas C]IIC cOil\lifllern todo o 
tempo I  ... I. (p. 411. 

No reino das necessidades o lazer opera na criacio das falsas necessida-

des. Sobre isso. Lafareue denionstra que a criaçao dc Ililsas neccssidadcs 
e da ohsolescéncia programada (las mercadorias é urna (las lirmas para 

solucionar o problerna da superproducio (IC mercadorias. 

Segundo Marx na Introdução de Para a Critica da Economia Politica 

'A tome é tome, mas se é satisfeita corn came preparada e cozida e se é ingerida corn a ajuda de 
garth e faca O diteronte da fome que é satisfeila devorando a came crua, destroçada corn as mäos. 
as unhas e os denies. Näo se trata somente do objeto de consumo, mas também o modo de 
consumo, criado pela produção. tanto em sua forma objetiva como subjetiva' (MARX. 1982 p. 10). 

Em sua clãssica obra de 1880. 0 Direito a Preguiça. 
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I . I o grande prohierna cIa produçio capitalista Ilao 	rnui s en- 
conirar prudutores e reclobrar suns Iorças, inns descobrir COflsUllli-

dores, excitar scus apetiles e ides criar falsas neccssidades I ... I 
Em Lyon. cm vet de cleixar a libra da seda corn sua siniplicidade e 
flex hi I dade naturals. sohrccarrcgam- [iil Coin sais liii nerais i] lie. 
aumeniando-Ihe o peso. tornam-na qucbradiça e de pouca titilida-
de Thdos OS 1105505 produtos sai) aclu I teiados a fini de Inc Ii tar sen 
escoarnento c encurtar sun cxistmcia. Nossa ëpoca scrl chamada 
de a idade cia falsificaçio (p. 8 3 ). 

Dc acotdo corn (Tunlia ( 1987), atualinente as at ividades de later. ciii 

decorrencia das injunçöes do trabalho e a fragrnentaçio do tempo, t3m 

sicki vistas corno açOcs compensalorias as próprias relaçOes de trabzt-

Iho. recuperando a interidade humana do individuo cm mornentos e 

siluaçocs particulares. On seja. o trahalho do iornia corno sc contigura 

nao apresenla ii possibilidade de emaneipaçao do hotiieiii, coiistrLli-

nios unto falsa ii piessio de liherdade que pode ser alcançada rios 

iilOIllciltOs de lazer. 

N5o se trata aqul, dc qucrer imputar a ausncia de questes lunda-

menials porn o debate sobre o later nos autores iiivesti iado . No caso 

da referncia a caicoria imahaihos, por exemplo. Marcelino (2003), 

reconhece as relaçOes de trabaiho e estabelece a crItica t orgaiiizaçao 

capitalista, di k'ienlcmente dc outras obras ciue  tratarn supeiiicialrncn-

te do later, conlo Se cste constituIsse nina estera autonorna e descola-

da da real idade. () (tile  pretendernos, cm verdade. é dcinonstrar que, 

mesmo no cainpo daqtieles clue  se colocam numa posicao contra-

hegenionica. alguns equivocos ciii re1aç'io a conlprcensao de trahalho 

ti3iii sido coiicretj'ados. Mu las ye/es, 00 que parece, Will sido toniada 

a rnanitestaçao do trahalho aliciiado como 0 equivalente a tmiiballios 

cm geral. Assirn. nao hi possibilidade de se ver /iherthu/e no trabalho. 

('abc nos colocari los a segni ntc questäo: Onde a liberdade sc en-

Contra! Pari responder esta (lueslao  c necessarlo reconhecer a 

central idade ontolówca do trahalho. p015 a sua antIise nos dernoristra-

i . I c]ue 0 memo da libcrdade so pode ocorrcr tciidii conici base o reino do 

necessidade e m-to em oposiçao a etc. 

0 trabalho COfll() essência humana 

0 trabal ho enquanto categoria ontologica fundaiiiental da cxi stën-

cia do ser social. 0 conceito de ontolocia tern urn carther necativo 

dentro da filosolba uioderna. p015 estib Iigadl() no discurso rnetafisico - 
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cari.lter religioso -. contudo Lukics vai conceher a ontologia como 

uina husca dos funciamentos da esséncia do ser social. mostrando quats 

us momentos universais da sociabilidade humana. Sceuiido Lessa 

(2002). Lukács vai ciar ao trahaiho a ceniralidacle ontoioiica da irxis 

social c ao fazer isso rejeilar it generalizacao da cssncia do homern 

como it irnagem do homem /ni,ius, isso signilica rejeitar a coneep-

çao liberal acerca cia insuperahi lidade do capital. 

a Ontoiogia de Lukác\ revela o que cia tern de niais signit-
cat vo para o debate conteniporanco: . nos dias de hoje. it funda-
rncniaçiu mais ciaborada e meihor acahada. no piano fi losohco. 
dii possi hi I idade ontologica cia suhvcrsio revoi uc ioniiria cia ordern 
hurguesa ... I nio ha urna essncia hu niana a-histórica quc nto possa 
ser suhverticla pcios abs hunianos. (LIiSSA, 1996.   P 2  1-22). 

Partirnos do pressuposbo dc (ILIC it construçao da história do hornern 

se deu através do trahaiho -- produçao de vida material para it satisfa-

çao das nccessidades - que, con forme sugerido peia obra de Marx 

através da leitura de Lukics. c a cateoria central da ontoincia do ser 

social. 0 trabaiho 6 a reiaçao entre hoinern e nature/a, atividade que 

se torna ineio para que os hornens produi.arn. reproduzani e ti -iinsfol-

111CIII suas viclas é a cinica atividade quc fat a niedi.uçito entre natureza 
c sociedade. 0 irahalho por ser urna ativiciade de cooperaçao dntre OS 

individuos, procluzindo formas dc I ntCraçio huniana Como. por dXeill-

plo, a linguageni.' 

Pode-.e distinuuir Os hornens dON animals pela consciéncia. peia 
rehiio cu pOE tudo ciue se queira. Mas des proprios conleçarn it se 
dilerenciar dos aninlais lao logo corneçanl it produzir seus nicios 
dc vida. us homens produzern, indiretanienie, sna prOpria vida ma- 
ieriai. (Mt\RX. 1993. p. 27 

Dc acordo corn Marx (2004). a natureza 6 0 corpo inoreanico do 

liornern, e por isso tanto o animal quanti) us horncns vivem cia nature/a 

inorganica, no quai se estabelece urn intcrcamhio essencial, urn pro-

cesso continuo para iio morrer. A nature/a fornece ao homern os sub-

sfdios para sua atividade vital, corno forrna de alirnento, aquecirnento. 

vestuiirto. habitacao. etc. "Corner. beber C procriar etc., so tarnbérn. 

Segundo Lukács o trabaiho é urn momento predorninanle no desenvo!virnento do rnundo dos ho. 
mens. vindo a se desenvolver rnediante a outras duas categoria: no interior das relaçOes soclais e 
através da linguagem. Podanto, jé no seu momento primordial, a ser social comparece corno urn 
complexo coristituido. peto menos, por trés categorias prirnordlais: a sociedade. a linguagern e 0 

trabalho. (LESSA, 1996, plO). 
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\erdade, tunç&es eenuInal niente] humanas. Porern na absracao que 
as separa cia esfera lestante da atividade humana. e faz delas final ida- 

des uttimas e exciusivas sac) tuncOesl anirnai.s''. (MARX. 2004. p. 841. 

Sendo assi ii 0 (4Ue Viii clistinguir 0 hOlflCm dos OUtIOS sere da natureza, 

tine tarnhérn tr nsforuiam a natureza e flibricam proclutos. é it sua ativida-
tie openanclo de motto consciente. Segundo as retlexOes tie Marx (2004), 

ternos que o animal iamhtni produz. mas apenas acjuilo de que necessita 

rncdiatamente para si ou para sua cnia — pro(1ucao urn lateral -, jil o ho-

mem produi Iivre cia cart)ncia fisica — pnoducao universal. 

Partincio tIe Marx. I.ukics concorda que o homem tanibrn t5, nature-

l.a. pois 0 ser social emerge e se desenvolve sohre it base de urn ser 
oreanico: a essencia do tnahaiho consiste precisamente eni it além 

dessa IixaçaO dos seres vivos na Cornpetiçlo bioiogica corn seu mun-

(to amhiente. (LUKACS. 1978. p. 15). Outros seies transformarn a 

nalureza e fabricarn produtos. mas so o hornern opera urna atividade 

con Sc i cute. 

tiva aranha executa operaçOcs sernclhantes is do iecelao. e a abe-
I ha supera mais tie urn arquiteto an constru i r suu colnic a. 'vlas o que 
clisi ingue o pior arqu tetu da melhor abclha é ijue dc fig ura na mente 
sua consiruçio antes tIc i raiisf orrna- Ia em real idade. No fi iii do pro-
cesso dc iruhalho aparece uii resuitado que ii existia ames ideairnente 
na imaginacau do irabalhador. tMARX. 2002. p. 211-212>. 

A atividade produtiva hurnana possw intencionalidade, 6 urna alivi-

dade suhordinada a urn ii m. teleologica, pois o objeto cm sua forum 

final e pre-tiurado na inente do trahaihador. Contudo, a linalidade 

ideahzada leleologia - so poclerá ser efetivada se o trahaihador cob-
car cm acao as reiacOes causais - eslas Silo pr-deterrninadas pelo auto 
desenvol virnento cia natureza - no objeio sohre o qual atua. Porianto. 

"() trahaiho torniado por posiçOeS teleobogicas ciue em cada oportuni-

dade. pOem em luncionarnento series causais. (LU KACS. 1978. p. 1(8). 

() trahaiho aparece conic) urn complexo lormado enquanto unidade tic 

teleologia c uni quanlo de causalidade. urns iatnbcin C composto pelos 

scguintcs niunicnios: ohjeuvacao. exteniorizacao e a1ienacto 

('itando diretaniente de Marx. Ltikiicsargwnenta que trs silo os 

flioincnlos decisivos da categoria trahalho: a ohjetivaçao. a 

A alienacão e urn prcduto histôrico, resultante da forma capilalista de produção. [..] é jusiamente 
essa radical historicidade do ser social quo possbilitou a Marx sua critica radical ao trabaiho abs 
traio, dernonstrando que a esiranriamento (Enttrenidung) produzido pela exploração do capital 
nào corresponds a nenhurna esséncia ahistôrica dos liornens, pociendo portanto ser superada 
pela consiituição da sociabilidade comurrisla. (LESSA. 2002. P.  34). 
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cxtcriorizaçao ( E,itäiisseruiz,c) c a aiicnaçäo (E,ii/'e,nd,€,n). A 
ohjclivaçao o complexo de urns que transforma a prcvia ideacao, 
it finaiidadc previuicntc consruida ua consciéncia, cm urn produ-
10 t)hletivo. ( LESSA. 1996, p. tO). 

Ohje1ivac5to e cxteriorizaçao so dados univcrsais, Sao determinantes 
do scr social - sao ontologicos - difercnterncntc cia aiienaça() quc c 
uni entrave para 0 desenvolvinlClItO humano, existindo em cietrirnento 
das i'elaçocs burguesas. c faz corn quc C) hornemn - ser conscientc - 
tenha cm sua ati vidacie vital apenas urn niei para satisfazer a sua exis-
téncia. Coniorme Luhács it ohjetivaçio vai articular leleologia - urna 
icléia abstrata c singular— corn a génese de urn now cnte. objetivo que 
scri diferente cia cousciéncia que o concehcu que carrega em Si uma 
historia distinta. (LESSA. 1 1)96). 

O hornern antes cic construir urn objeto tern urn projcto - previa 
idcaç)o - 1510 . a finali(iade cbs atos jil esLi construicia previarnente 
enquanto iciéia abstrata, porémn quando 0 hornern efctiva a génese lie 
urn novo cute. a1rav6s da obictivacao o resultado seril sernpre distiuto 
cia sua consciencia: ''nao hzI (ivas linabidacics exatamente iguais p01'-

clue it historia uão Sc repete". (LESSA. 1996. P.  10). 
Tais considcracOcs no colocarn clerncntos para sc pcnsar a dinâniica 

cia icabidade, pois corn a izénese dc urn cntc clifcrcntc cia consciencia - 
do scu criador - vai obrigar o horncrn it responder it cssa nova realicia-
dc. Atravcs dl) trahalho, o hornern n5o SO transformna a naturcza, mas 
tambern Sc transforma. pois. dc acordo corn LukiIcs. a cacla ohjctivacibo 
o hornern tamhrn desenvolve novas habiiiciadcs e conhccirncntos. ji 
que é pm'cciso cornpreender it cliri5rnica - ncxos causais -- da natureza 
fiilra transfornia-la. 

A prociueao dc urn objeto nat) contérn apenas 0 processo dc 

ohjetivacao. mas é tambérn it exteriorizaçibo do su jcito. A cxteriorizaçibo 
(Entausserung) constitui a açao tie retorilo do cute objetivado sohrc o 
sujcito -- criaclor -- c. conforrne as reflcxOcs dc I .ukibcs. a exterior acao 
c 0 rnornento cni quc ocorre a açibo dc rctorno cia ohjetivacao sobre o 
supcito. inipuisionando it inciivicivaçao - c. por conseguinte tarnbem a 
sociabiiaçao - it patarnares genericos crescentes. ( LESSA. 2002). 

0 compIexo, ohjctivaçibo-cxterioritaçao leva 0 indjvicluo a se con-
frontar corn it realiciadc posla e corn o objeto flovo) ontoiogicarncnte 
ciislinto dde -- Sujcito que o concebeu -. scndo quc essc novo oheto 
val aciquirir urna historia autonomna. C exercer uma açibo tie rctorno) ao 
sujdito LIUC  0 criou. ''Por isso, a extcriorii.açao) da individuaiidacle é 
tarnbérn uma extcrioriiacibo de urn dacio patamar cspecilico dc cicsen-
voivinicnto social. (LESSA. 1996, p. II). 

Ohjetivacibo e kxteriormiacao sao mnomcntos ciue irnpulsionarn a hu- 
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mirtidadeapatantares superiores de sociabilidade, pots. arguntenta 
1.ukacs. 0 coniplexo obpetivaçao-exteriorizaçao desencadela uin pro-
cesso de generaliiacao dos seus resultados. 0 flO\o objeto é inserido 
na realidade e val sotrcr inI1uiiicia da causatidade posta e inl]uenciar 
a totalidade. 

I ao 'ic tratislorniar ern unta part cu laridade PUt icipe de u ma 
totalidade jii existente, it historia desse cute adciuie urna itdeltvcl 
di iìiensüo genrica:' ua histária absorve determi naçOes da iota Ii- 
dade do existeflic c. por sua 'ez. rctroage sobre 0 desenvok irnento 
dii total i dade do real enquanto u in scu entc particular. I )esse ni do. 
todo processo ile ohjetivaçao necessariarnente resulta em urn pro-
cesso obictio de gcneralizaçäo dos resultados alcançados I...!. 
I .ESSA. 1996. p. 14). 

A generalizaçao decorre do fato tie que os abs singulares traristor-
marn a realidade - Como totalidade - agindo sobre todos Os outros 
itidividuos. por 1551) dizernos que 0 homern produz universaimente. 

i -hi urn outri) momenlo tie acao de rctorno (las ohjetivaçOes sohe o 
sujeitO a aiienaçao -. nias operando de maneira distinta a 
extcrioriiaçio, é urn obstaculo historicantente p0511) qUe. efli verdide. 
reprodu,i ra it desunianidacle. 

A aitenaço utu tenomeno que se desenvolve a partir da estrutura 
eCoilOfliiCa de Linla detcrntitiada sociedacle, estando articulada a esta coillo 
expiesso do niodo de ser das relacöes de pro(luca() capitalista. A alie-
naçao iciti Conlo dcterniinantes genéticos a propriedade privada dos melos 
de produçao, a divisio social das classes, a exploracao Ccotlorflica e a 
doininaçao polItica tie itma classe social por Outta. 

() ser esioinho ao qual pertence o trabal ho C 0 produto do traha-
I ho. para o qual o traha I ho estii a serv I ço e para a Intl çiio do q ii al 
I esta] 0 pro&Iuto do trabalho. s6 podc 'icr o humein nicsrno. Se 
produto do trabalho nab pertcnce aci trabalhador, urn pixler estranho 
Iquel esth diantc dde, er1to kto s6 é possIvel pclo tato de ]o piodu- 
to do i rLthal ho I pencuce a urn 011110 /n ,,it'i,i jon, 	trctIal/ioilo,: Se 
sua atls dadc I lie 	rnart Irio. entiio cIa tern tIe scr fruieao para urn 
outro e a aleeria dc \i ver para urn OL111 -0. Nho os deuses, nho a natu-
reza. apenas o hornern niesmo pode ser csie poder estranho sobre o 
homern. (MARX. 2004. p. 56). 

0 Ienoineno da alienaçho cngcndrada pelt) capital cita urna contra-
diçao. que consiste no seguinbe fato: ao mesmo lempo em que ocorre 0 

desenvolvi menlo dzis forcas produtias e elevaçho das capacidades 
liunianas, temos em decorréncia de unia circunstãncia historica o ic- 
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haixarnento das individualidades. Segundo Lessa (I 996). o desenvol-
vimento das forcas produtivas tendo por base 0 trahalho alienado dci-
xa (IC signi hear a potencializacio (las capacidades huinano-genericas. 
para implicar auniento dii miséria e das tragédias hurnanas. 

Neste sistenla de producao - capitalista - o trabaihador pt'oduz hens 
que n5o the pertencem, sendo assim o trabaiho alienado fiiz corn que o 
trabalhador nao Sc rcconheça no produto (IC scu trabatho, nio hfi a 
percepçiio dc quc o objcto é fruto de sua intervençao nit realidade. A 
criaçiio do produto se apresenta diante do sujeito coino algo estranho e 
hostil, fa,.endo corn que ele n'to perccha que o ohjel.o 6 rcsultado de 
stut ittividacle de sen poder de translormar livrernenie a natureza. Isto 
sitni lica dizer que o hornern nao se reconhece corno 0 construtor cia 
hi sin it. 

C) estranhanicnto do trahathador ciii scu objcto se exprCsa, pelas 
leis nacionat-econorniciN. Clii mti o trabaltiador produz, 
nienos tern pail cons urnir: LjLIe cuanto IniUS valorcs cnia. mius scm-
valor c incligno etc se torna: quanlo mais heni lorniado ii scu prociuto. 
tanto niais deformado etc flea: quanto unak civil zado scu objeto, mais 
bárharo o irahaihador: ejue quanlo unais poderoso o irabatho, uniuis irn-
potente o trahalhador Sc torna: quanto mais rico tIe espIrito o trahal ho, 
nuais pobrc sc espIrito e servo da nature/a se torna 0 irahal hador. 
(MARX. 2004. p. 821 

Liherdade e Necessidade 

('oniorme Luktcs (I 978). a oposiçao entre liberdade e necessidade 
so vai adquirir sentido ()UauldO sc atrihui urn papel ativ() a consciencia 
cottlo urn poder oiltológiCo efetivo. 

() animal é irncdiatarnentc urn corn sua au s'idadc vital. Nio sc 
distingue dclii. E eta. C) homcni laz da sua aiividadc vital mesma 
urn ohjcto tIC SUit vontade C CII sua consciencia. Etc tern it iutividade 
vital Consciente. [sta nao é uma determinidade (He.st,nnith( , it). coin 
a qua) etc coincide irncdiaiamcntc. A auividade hal consciente dis-
uininie o hornent iniediatiunicnic da atividadc vital animal 1.1 [is 
porquc a sua atividadc i1 livui_'. (MARX. 2004. p. 84). 

A categoria liberdacic esta circunscrita ao hornern. 0 scr social. pois 
cjutncIo Tla() liii interaça() entre consciencia C iiiuitdo OhJCtiV() it exis-
teulcia viii se lirnitar it hera reproducao hiologica. Nesse contexto, e 
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inpossivel falar cut !ibcrdade (LIJKACS. 1978). 
Antes (Ic discorrcr sobre a eêncse da liherdade, 6 importante salien-

tar quc segundo Lukács (1978). o ser social é ontologicamcnte distiti-
to da naturc/.a, coniudo so pude surgir e Sc desenvolver tendo por base 
urn ser organico. Esta distinçao 50 C possivel porque it nature/a esta 
subrnetida It translormacao tcoIoicaniente orientada. 

v ida ge nLrica. (a nut no humein quanta no animal, consi sic 
sicamente. cm pri 111dm I ugar. nisto: q uc a honiem tat quid a an i - 
mat ) i c da nature/anoi'gãnica, c quanta ulais nil i veNal o ho-
mern 161 do que a am mat. (auto mais urn versal 	a (iaininio cia 
naturci.a inorganica cia quat etc vive. (MARX. 2004. p. 54). 

A lihcrdade se apresenta coma urna questto de alternatia, que rio 
trahaiho aparece coin a relação teleológica - causalidade pasta, pois 
segundo Luktcs (1996). 0 manlento de desenvolvitnenta cia itberdade 
aparece no interior do processo de ohjetivacao, pok toda praxis é urna 
(Iccisao entre altertiati vas. "lodo ato social, portaitto. surge dc urna 
dccisia entrc alternativas acerca de posicOes telcolOgicas futuras". 
(LUK!\CS. 1996. P•  19). 

Lukiics 1996). afrma que o hoinern ë urn ser que ci respostas. ao  
emender. fundado em Marx: ( I ) que it consciencia c urn pi'oduto tardia 
do ciesenvolvimento do scr material e (2) que as homens taiem it sua 
história, porém em circunstancias que nao saO par eies escoihidas 5. Por 
esses motivos as decisOcs telcolOgicas entre altemnativas iiia podem Sc 

desvincuiar das relacoes causais postas. i'rata-se de: 

U in ''querer''. partahlto. que Se consuhstitncia no iluxo cia prtx is 
social corno nina dccisaa altemnati va cancreta. uina rcspostu con-
creta a urna situaçaa cancreta. Urn "querer'' quc tern could escopo 
de sua real itacão a prapru a teal idade ciuc  dcsej a transt aruiiar: U ill 

dcscja de ran sfarrnaç)a do real (iuc ë 11R IO uncut s urna ''cspeeu a-
çäo Va/ia '' . ( 1.ESSA. 2002. p. 189). 

Pc)r unais que 0 homem suhmeta it natureza ac) sell (lonlinlo, scii in-
tc'T'caflhi)i() coni cia permanecera, pots c) homeni é naturci.a. Para Marx 
Os reinos da liberdade e da necessidade sao mdissociaveis. pcis p' 
mans cjuc 0 homem tenha a contrale sabre a naturci.a scu csiorço vai 
estar situada no memo (las itceessidades. ('onRtrnic Lukács, a I iherda-
de é o prociuta cia proprma aOl vidacic humana lllcSlllo nlia sendo it pie-
vma-ideaçaa diferente do cute ohjetiado. 

Kari Marx, 0 18 de Brumário de Louis Bonaparte. 
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A liberdade flesic (lOmrnjo so pode consistir nisto: 0 homem 
social, os produtores associados regulain racionalrnenic 0 intercãm-
hio material corn a nalureza. controlam-no coletivamente scm dci-
xar que dc seja a iorça cega que Os donil na: ceivarn-no corn inenor 
dispendio tic energias C nas coiidiçocs inais adequadas c mais con-
di gnas coni a natureza htinma I ... I o FCI ito 1C11Uino dii liheidadc sO 
pode Ilorcsccr tcndo por hise 0 rcino da necessidade. Além dde 
corneça 0 desenvoivi riento das forças humanas corn urn tim cut iii 
mesino. o reino gcnuIno dii liherdade. 0 qua! sO podc florcscer tendo 
pot base o reino dii neccssidade. E a condiçao fundamental dcssc 
dese n vol vi in cut o h u in a no a red uç ito d a jorn ada d c t raha I ho. 
(MARX. 1974.1). 942 apud ANTUNIiS. 2003. p. 173-1 731. 

Consicleraçöes Finals 

C) lazer hoje. como e concehido, tunciona conic ieiiiinador do Ira-
haiho alienado, pois. a liherdade que 1cm sua gêncse ontologica. no 
trahalho. iiao pode ser alcançada atraves da pratca do !azer. 0 lazer 
proporciona uma falsa noçOo de Iihcrdadc quc consisle em icr que 
escoiher entre as ncccssidadcs criadas pelo capital. 

Ao que parece, quando dividinios o tempo caraclerizando-o conm 
Ientpo de trahalho e tempo li\ re operamos Limit tramcntaçao da reali-
tiadc C iSSO, conseqiicntcmcnte, gera uma leitura falsificada do real. 
Pois. cao 0 trahalho se lottie dotado tie sentido. o set social podera se 
hunianiiar e emancipar-sc em todas as esleras sociais. 

1-Itije. C inciavc1 0 	 0 i.iii11 tIe desenvolvimento alcancado pe- 
las iorças pnduti vas. ocasionado pelo increnicuto dii autoinaçao e da 
inforniOtica, tern diminuIdo 0 tempo tic irabaiho nccessario pittil a Fe-
producao da socicdadL'. I Ia potencial para que a esfcra dii necessidade 
se reduzi a nut tempo illfillitaMente menor. For que cntao nOo hO rcdu-
çao nit jornada de trahalho? Porque o capital teride a itpropriar-se. ftaia 
sen beneficio, do tempo gerado. 0 desenvoivimento tias !orças produ-
tivas CIII sido taO-Sofliente urn rneio iart  potenctaliiar a extraça() da 
mais-valia. 

Nesse sentido. Antuncs (2003) discorre sobre a impossihilidade tie 
emancipacao liumana corn a prevalência (10 trabalho assalariado. 
telichizado e aliemiado. entao nos apresenta a seguinte tese "urna vida 
chela de sentido fora do trabalho supoc umiia vida dotada de sentido 
dentro do trahalho" (AN'IUNFS. 2003, P. 175). 

Sc isso é verdade. nao se trata aqui de ncgar as possihilidades do 
lazer, rnas situO-lo, nurna pdispecti\'i emancipatoria. como urn espaço 
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de luta por urna contra-heuemonia, e nzio como CXpFCSSa() ultiiiia (IC 

ci1ancipacao hLinai1a. 
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LZER, i'R;\ILtJI() E SocIn)\Jn:: Noi'.s INTIU)DLIORI..\S 

Soiu: o LAzl;R Coio ui DIRlI!o Socii. 

Erick 1-ernandes 
Edson M. Hiincaro 1  

lntro(luçao 

0 presente estudo 6 unia revisio bihliogiahca que (eve pOr Inco a 
analise Critica do Cflteildiilleilt() titi Later Iii sociedade contempor-
flea. Tratou-se de resgate histórico sohre o signiticado coiiceitual do 
lazer e, consecjtienteinentc. da sua niatenalidade nos limites das rela-
çOes socials CapitiLlistas. I parte integrante da pesquisa que \'iiiios re-
all ando sobre as politicas socials pant o later na cidade de Sio Caeta-
no do SUL Na verdade, trata-se dii lundanientaçao que precede a anil-
use sobre as politicas sOciais que tratam do relerido tenomeno na ci-
tkide acinta niencionadi. 

Essa teinutica Ii escoihida devido r reIevIncia do tenomeno, pois t 
notorlo o crescimento do interesse em lorno da niesina. Julgamos ser 
absolutamente necessario dar Conti nuidade no aprofundamento dos 
conhecimenlos e discussoes em tonio do !_.ater a fim de ue possainos 
aunlentar a COflSCiCilCia da populacao sobie as nici lii plas di iliensoes 
ecoflOmicas, cultutais e politicas presentes mis diniinicas soClaiS pro-
dutoras e influenciadas por cste lenoineilo. Tal i -eicvñncia cresce ainda 
mais na medida em que se percehe a fragilidade COIU que Os órgaos 
goveriiamentais tern coinpreendido n Later. Ac que parece. urn maio-
na das vezes. dc nio 6 entertdido como urn direito social, mas muito 
iiiais coiiio nina mercadoria Ott serviço a ser disponihil izado. Isto. em 
pane. de c-sc a nina compneensao de I .azer que 0 reduz aO sen aspec-
to iiionalizanic C/ott de consiiiiio. 

Para a rca Ii /.açao da pesq uisa. a! go iiias CtiLUS ioraiii piojctiidas e, 
panics delas. Ia Inrall) rea!itadas. I)as pantes ieali adas. ma apresenta-
mos os resultados relerenics ails SL'tfluiiltes aspectos: 

- /\o estudo da Cncse do later na sociedade nioderna: 
- A aniI se das diversas visOes em relaçio ao fenonieno: 
- A conlprecflsao das relaçOes entre lazen e trahaiho: 

Pesquisador do Observalório de Poliicas Socais (USCS). 
2  Professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). 
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- E ao estudo sobre a possihi tidade de entendi inento do La,er conio 

urn 1)ircito Social. 

Corn este estudo preliminar, percehemos que. ao  lor1() dii história 

do capital ismo. as ielaçOes irabalho/lazer lormam urn sistema em que 

0 inovimento de urn afeta 0 inovi menlo do outro C que o lenomeno do 

Lazer, como esfera própria e concreta, originou-se a partir da revolu-

çao industrial. Para us atitores marxistas, o tempo de lazer "potuldo'' 

pelos valores do capitalismo, mas ileve ser considerado corno utna 

reivindicacac social necessitria ao desenvolvimento conlpleto (10 ho-

iiiem c nao apenas corno urn meto pant descansar. consuntir detcrnii-

nados proclutos e reproduzir it lorça dc Irahaiho. Pereehemos tan1hn1. 

qie a compreensao do Lazer como urn dircito social tern retaçio corn 

o direito ao tempo livre do trahaiho. as férias, ao rcpnuso semanal e an 

aeesso uos hens culturais produzidos pela humanidade e que a con-

(luista destes clireitos está ligada as lutas dos movimentos trahalhistas 

i)or i2uuldade. 
Conclulmos que o Lazer é de fato urn direito social que pode contri-

huir para a transformaçao dessa sociedade e que o Estado deve se pre-

ocupar na elahoracao e cxectiçio das polli icas sociais para 0 Lazer, 

sendo quc a garantia desse direito necessita de ! . gnuI1ts cOncretos 

Piril suit efet I vaçao. 

Notas introdutorias sobre a génese do lazer 

na socieclade moderna 

A sociedade, ptra alludes clue a pensani dialeticamente. é sempre 

urna total (lade de retaçöcs e tais relacoes caracteri/am-se por stia 

dinarnicidade. assim it realidade csta sempre enl constanie transl'orma-

can. Nenhu in aspecto dcssa real idade permanece I nalterado. 

Mascarenhas (2003). quc se truta de urn estudioso do lazer cool filiaçao 

intclectual an materialismo dialético. ohscrvou clue  o lcnoineno por 

etc estudado m-to poderia ser ti'atado eomo algo estatico. Portanto. para 

urna conlpreensat) mais aprotundacla do lazer, fuz-se necessiirio trata-

to cmo 0111 ienOmenu histOrico c dialetico. Ha Clue se aconipanhar a 

situ 2é11cse c o scu desenvolvi nento iira  poder cornpreender a cres-

cenic imporiancia a etc dada na sociedade eontcrnpor(Inea. Este devc 

ser n canuinluo para quc sc possa comprcencler o fenôrncno em setis 

(Ii versus contextos históricos e. assirn, nan prnccdcr gcncralizaçOcs 

indcvidas (nao Sc pode cliamar dc lazer, pr exemplo, as nianifesta- 
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çöes Iddicas dos Grecos). 
AU se fazer uni "resgate" histórico do La,.er, podeinos perceber que it 

detiniçao do mesmo se conlutide corn a noçio de 0cm, pois de acordo 
corn Chaul (1999). no pensarnento classico o ócio -- shole - era perce-
I)ill() Comb nina forma dc Vidil CujaS açoes humanas orientavamn-se pela 
contemplacao e mcI1exio de supremos valores da época. 'l'endo em vista 
que o niodo de producão vigdnte na época assentava-se sobre a escravi-
dio, os sentidos atrihuidos ao ocio derivavarn (IC urna forum de organi-
/.açao SoCial econoimcaiiicnte esiraiitmcada. () ocio cia, portanto. tido 
Colilo tim tempo social dc nto trahaiho. 

No perIodo Romano 011Th nova concepcao de ócio imiirodutida Ciii 

oposiçao ao negocio, ocio passa a ser concehido como tempo de des-
canso do corpo C de recreaçao do espIrito. Erti Iunçao (10 contexto SOCiO 

ecoilomico, 0 ocio passa a ter urna outra fumçio: por mcio dt polItica do 
"P0 C circ() 5UIC C) "OCi() das mnassas", Este Cfli Contiaponto aO oCiO 

das classes diritcntes, passa it scr urn mnecamiismo (IC dcspo1itizac)o (las 
niassas e (IC controle do Estado sohrc estas. 

Jd na Idade Media o 6cio imssa  a ser erlten(lido c utilizado cOOlO 11111 

aspecto (listinhi vo dC classcs e acaba sendo remet ido para a esfera do 
consumno. passa a ser urna (Icmunstraçao (IC ostentaçao do poder eco-
iloifliCo iiianilestadii pela tin lizaço c gasto (lb tempo livrc oCiOSO. 

Aproximando-nos mais da Idade niodcrna, corn o Puritanismo Rcli-
gioso C a Relormit Protcstaiitc. urn novo valor ira SC sobrepor ito ocio: 
devido It cxaltacio ao trabaiho que, de castigo diino. tornoti-se virtu-
(IC. regra moral que teve como unia (IC suas expressocs populares 0 

conhecido dito "maos des cupadas. oticina do Diaho''. 
Nesse periodo. o trabalho piISSa it ser sinôilimo (IC eslorço pessoal 

necessarto para cm ac(mnulo de riquezas C C) OCiO - (Inc. amiteriormeute, 
fora entendido conic anti -ti'abalho passa a ser considerado sinOni iiio 
(IC VICIO. (IC tellipO pcm'dido. 

Conmo se sahc. e na inodernidade quc SC assiste 3 consolidaçao do 
capilalismo c estc. em sua fasc industrial. tim aumento (IC 

tempo I vie. que seria a conscqikncia ncccssiiria (Ia RcvoltcçIo Iridtis-
trial. poi'em, ci desenvolvimento histórico posterior dcrnonstrou (1 11 C 

cia. na  verdade. repicscntou apenas it inlposicao (Ic exaustivas jorna-
(Ins (Ic trahalimo aos operzirios. Esse Cenario (Ic exploraçzio dos traha-
Ihadores dcsencadeou tnlensas ILIMS sociais pela reduçacm (Ia jornada 
dc trabaiho c urn consequente aumento do tempo livre. que. ate entao. 
limitava-sc ao descanso necessirio pant it recuperaçao das forças fIsi-
cas do trahalhador. nIb havendo lugar pant o ocmo. 

Dc toda formna, o movimeicto opemario ztcahoii por conquistar urn tempo 
livre e a ocupacao do mCsmo passou it ser pieocupacao tanto dos setoles 
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nlais politizados do illOViiflCiltO operarlo (lUaflt()  (In l)urguesia. 

A Igreja. it Escola, it famIlia, par exeniplo. contnhutram (e contrihu-

em) para a controle do tempo Ii vrc. mas. apesar disso, a ocio e suas 

crIticas mani festaçoes sobreviviarn suhvertendo it ordern social 

estal)ctecida. Nasce cntao a lazer. nova instrurnent() de controte da 

huiguesia. para Sc contrapor aos háhitos 'doeniws da ociosidadc. A 

partir de cntao. vein etc se estendendo pant tO(Ia it população coma urn 

modo de vida culas rnanifestaçOes fenoménicas fiats nouiveis se dto 

110 entrcteniincnt() C (Ii versao. 

Coma nas socicdades rurais nrto havia ama scparaçao entre as este-

ms (Ia vida (10 liornem e 0 local de trahaiho, muitas vezes, era na pro-

pan moradia. trahaiho C later SC conlutidiam. Ja 1105 ceillros urbattos a 

industrializaçao acentuou it di'isto social de trabatho e pode ser con-

siderada como urn divisor de ticuas enire trabaiho/lazer. 

l)e acordo coin o (1UC  liaviarnos afirmaclo inicialmentc. percehe-se. 

I)ortairta. que cmii 0 deseiivol ViiIICfltt) historico (ttU (letermifado 1en6-

nlefl() va se modi licando coni as circunstancias. 1)01i.111. as tiatislr-

iiiacues j)elts (luais  pasSou lorani tarnanhas (luc  seria urn absurdo 

consi(lera-lo coma a mesma coisa crue era em sua gêncse. ou seja. rib-

etivaniente ocio e later sao fenOnienos distintos, embora tanto urn 

qltaIilO outro tciilia raizes ito ludico. 

Nossa anillise ratilica o quc jii havia sido tttirmado par Maicassa (2003). 

pois. para it autora. o taier é determinado pela collstruçao histórica que 

sc opera an sociedade e, poitanto. as ativi(Iades clue  passarn it constitui-

to sao vivenciadas c fruidas pelos hoiriens cm con unto. segundo as coil-

diçocs economicas, culturais e sociats criadas. 

Sigamos na analise: a lenomeno do lazcr, camo esfeia prápria e con-

creta. (Ia-Se it paii r (Ia revoluçao industrial, corn 0 pt0cC550 dc au10-

111ac'10 ciue acentuou a divisio do trabal ho e a a!icnaçüo. 0 lazer 

resultado riesse processo historico quc PmitiU  uina illator produtivi-

dade ear menos tempo e surgiram corn isso reivincticacoes sociais pela 

distrihuiçaa do tempo tihcrado de trabatho. Mascarenhas (2003). estu-

dando o conlexto em que ' nasce a later airman: 

''() later c urn tenomeno I picanrenle moderna. rcsu I tunic <las ten-
sOcs cntre capital c t tubal ho. quc se material i 'a canto urn tempo e 
cspaço (Ic vi venci as hid icas. I ugar de organ .açao da cut I nra. per-
passtdo pr relaçOcs dc hegcmonia. MASCAREN HAS. 2(X)3. plo) 

(T omo se petcele, de acordo como 0 autor, o later r entcnilido Coma 

tim tCnOfllCflO propilo do capitalistno. inas por ser peipassad() par ic-

taçOes de hegemonia. pode ser pasta it serviço dt ievotttçio. (Ia supe- 
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raçio cia ordein huriiesa. 

Esse niesulo otimismo não aparcee na análisc de Aniurtes (2002), 

poiS este julga clue: 

e I)ossi\el coinpatihi I izar trahalho assalariado. let ichi,ado 
e al ienado corn tempo (serdadeiranienle iivre). F quc unia vida 
de'prov i cia do sentido no trabal ho é i ncompatIve I corn urna v ida 
chcja dc senticlo tora do t,abaIho. ( ANT[N[S. 2002. p. 175) 

Segue o autor. atirmando que it concepcao iie lazer na ordem bur-
guesa estii em reiaçao ao trahaiho. C. iiessa organizaçao social, o lazer 
corno forina de hcimanizaçao so estI ciisponivei pant aqueles clUe SC 

aplopriaram do capital cultural. Nio ha Como SC pensar ci lazer. Como 
lorma dc humani/.acao. it todo gencro humano nas circunstâncias cia 

ordeui hurguesa, pois nela o trahaiho é alienado. So numa ordern sod-

al enianc iada isto seria possivCl. pois: 

Sc o trahalho torna-se ciotado dc sentido. serzi tanihëm (e dcci-
Si vaniente ) por ioeio da arte. cia poesia. da I iteratu ra. cia mcisica. do 

tempo livre. do Ocio, que o ser social podeni hurnanizar-se c ernan-
cipar-se cm scu senticio mais prolundo'. (ANTUNIS. 2002. p. 177) 

Para aque les ciue at mejani a Cilianci paçao hu mana. entao, 0 que cahe é 
pensar 0 Iai.er conlo uma possihiliclade educativa. concehcndo-o SOl) 0 

porno de vista dos de haixo Thl caminho poderia ser o dc tornar 
acessivel o laicr it toda sociedade como urna obrieaçao do Estado, urna 
politica publica. (abe, entao, utna questao: 0 quc tez historicanieiite o 
1-Lstado brasileiro quantc) ao lazer (e, poderiamos aurnentar o espectro. 

quaiito ao Esporte como niani iestaçao de lazer)! 

Casteilani Hiho (1994). at rma ciuc as primciras polIticas prnil 0 CS-

porte e (t laier loram planejaclas na dicacia de 30 ( trinta). corn o obje-
tiv() de disciplinar o esporte C os corpUs. Tainhëm torarn criados Os 

Cluhes dc Menores OperiIrios. coni o ohjcuvo de saivaguarciar it moral 
do pedlueno trabathador. assi ni como Os Parqucs infantis. espaços des-
tinaclos i recteaçao lami liar. Como Sc ye. 

"0 lazer surge como soluçao para o recquIlihro social e vai ga-
nliaiido ii iportincia ia inedida ciii q die preci sava oricntar it apro-
priaçao do IC 111)0 Ii vre no sentidio dc at astar it tutu ii a inodertia dos 
cspaços c ati\ idacies sdisccptivci i dcgeneraçao e imoralidade das 
hotas dc 0cm iidiscriminado MARCASSA. 2000. p.7 

Ao ioIitz() cia liistoria do Capitalisnio. trabaiho C lazer formarn urn 
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sisteilia ciii que 0 rnovirnent() de urn afcta 0 rnovirncnto de outro: 0 

lazer quase sempre visto, inclusive pelo Estado, corno urn mornento 
dc recuperaçao (las torças IIsicas e pSIqUiCas pant (I trahalho. 

Dc acordo coino Sant Anna (1994) citado por Mascarenhas 
(2003.p. 14). apenas na dicada de 19700 Iazcr deixa de ser concehido. 
exclusivarnente. Corno oportunidade (Ic descanso c entrctcniinenlo. 
Coillo espaço de consurno, instnitnento pant veiculaçao (IC 000Tias C 

valores consonantes COJU Os interesses ecotiornicos (Ia racionalidade 
produtiva C lirma-se urna plitica especitica para 0 setor. 0 lazer passa 
a figurar conic) urn clireito social. devcndo sua prática ser assegurada e 
estendida pelo Esiado brasi leiro. Desse modo. compalibi lizando suas 
açoes corn it polItica estatal, 0 Serviço Social (10 ('ornércio (SESC) 
(ksernpenhou urn papcl fundamental nit coilstruçao e consolidacao do 
lazet enquanlo campo do conhccirncnto. lodos os esludos do SESC 
voltam-se para a sociologia (10 lazer. elegendo Corno referencial (eon-
Co Uuiidaniental it claboraçito de Joilrc Dumazedier quc. por Suit VCZ. 

entende 0 lazer corno 

'urn conjutno (IC ocupaçOcs ts quais 0 individuo pode dnt) ,egar-
SC de livre vontade, seja pant repousar, seja para divcrtir-se. recre-
ar-SC e entreter-se. on at uda. pant descit vol ver sua in formaçio OU 

lorniaçito desititeressada, sna partic i paçao social VOILInUillia 00 sua 
livre capacidade Criadora apos Ii vrar-sc on dcscrnbaraçar-se (las 
ohrigaçoes profissionais. tanitliares C SOCiiliS . ( DUMA/EDIER. 
1976. p.34) 

Olcias (2003) em seu artigo ml itulado Conceitos de lz:er. (lemons-
Ira que tios trahalhos (Ic Dumazedier estilo ausentes urna ahordagem 
dii interferncia (10 Estado na definiçhi (Ic polIlicas pciblicas para 0 

lazer e 0 carctter de classes (10 laser. 
() laser. conio direito social. quando alçado i condiçao (IC tema e 

p01 Iticas SoClais, scria anti-valor ott urna anti -mcrcadoria. Sc na (léca-
(Ia de 1970   dc passou it ser tratitdo, taiiibeni, corno urna direito social 
(emhora nao atetidido 00. entao, precariamente atendido). fruto (las 
recentes translormaçoes socials, este fenômeno Sc tornou Fundanien-
talmerite unia mercadoria c boa pane (IC suas possihilidades. tais como: 
o descanso. it diversao ou o desenvolvimento (1)UMAZEDIER. 1976). 
muito P00CC) ou nada valern no amal esti'tgio de desenvolvitnento do 
1110(10 (IC produçao capitalista. Para Mascarcnhas. 

"Fm larga medida, ccdcu espaço ZtI.) i1)CFCO laser, (10 qual nâo se 
espera outra coisa scuao a rcalisaçiiu dc urn valor de troca. o sal-
to perigoso Cm (liFCçio ZtO cqtiivaletiic geral. momento final do 
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giro do capital cm line Sc resgata a niais-valia c se conicrem os lu-
cr05. objetivo essencial da indistria do lazer". MASCARENHAS. 
2003. p. 14> 

ii()jC tetlios 0 extase dO lai.cr - 0 lazer (RIC  procura 0 prazer irnediato 
(esportes radicals) - C 0 acesso a dc estI rcstrito aos ricos. 

.A fbi de tornar mais clara a sua arcumentaca() a rcspdit() das atuals 
forrnas de lazer, o autor divide o lazer cm nina pirmidc, untie no topo 
estI o êxtase do lazer, e na base esfa o "tele-lazer". 0 lazer-solidarto on 
Iazer-Iilantroptc() C 110 fliClO desta piiâmide esfa o lazer generico 
(shoppings) e 0 lazer ptbhlico (pan.lues  publicos), sendo que 0 lazer cia 
base ecralmerite csfa relacionado corn os pobres e miseráveis e o lazer 
do mcio da pirirnidc estl relacionado 1> classe mdia. 

Nesta mesma linha scue a amulise de Werneck. Para ela, na socie-
dade contemporanea, freqtientemente, o lazer veni se confundindo corn 
os olitros produtos da indibstria cultural. cuja meta l)rinirdiil i produ-
zir hens C serviços destinados ao consumo. Para Werneck (2000, mes-
ciado corn o consumo. 0 lazer se torna urna via de di terenciaçao entre 
classes e URIPOS sociais. 

'Em nonie da busca do praier esi I mu I ado pcta fantasia, :11 u itas 
this experiëncias proporcionadas pela i ndiistria cu Ru nd acaham nos 
su hj ugando is cstratgi as die modi srrto c homogencizaçäo cu Rural 
em difcrcntes perspcctivas: em terinos de linguagein: dc gestos: dc 
comidas e hehidas: dc mtsicas: de roupas, lie ittitudes C valores, 
dciitre outias. (\VERNECK. 2000, p.70) 

Marcassa (2003) tarnhrn demoustra como as manifestacOcs de lazer 
corltemj)oraneas cstao vinculadas corn a indiistria cultural: 

"Em nossa rcalidadc. sao visíveis as forniais corn que a cultura 
donilnante sc manilesta no lazei'. Existe hoje o llC  podemos no-
inear (IC cul bra ocidcntal . I iderada pci a i ndustria norte-amencana 
quc a todos absorvc dcsde Os luist-foods comb Mc Donalds, par-
ques temnaticos conio a Disney Word on fumes holivoodamios corno 

i-Iomcmn Aranha, para citar alguns exeniplos da atual idade''. 
(MARCASSA. 2003. p.1) 

Por urn lado, nit mcdida eta quc 0 projeto de hegeimionia capitalista 
C expressa sob a produçao cultural. o lazer rclorça a ahenaçao e con-

tribui para 0 funcionarnento cias mesittas re!açoes (IC pocler C domnitia-
çao. nias. por outro lado. trente a esta sutuaçao. a SOciedadid tanthern 
desenvolve mecanismos para resistir e tiegar as relaçOcs C praticas ins-
tiRttdas. possihi litando que o lazer se tome. tarnhéni, unta possihilida- 
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dc de illtCrVCllçaO coluproirietida corn as rcais necessidades de todos. 
l)eveirios tel, portanto. urna açao putitico-pedagogica consciente e 

cli retiva C. nina vei comprornetido corn os inteiesses das carnadas p0-

pulares, o lazer deve ser orientado "para 0 ('xercICio (/0 dc/ad/whO C 

pro/ida do 1i/e,dade (Mascuienhias. 2000, p. 1 7). 
Concordarnos COill Padilha (2003), c1uando ieinhra que se o lazer for 

comprecndido corno culiwa vivenciada (no seti sentido nlais amplo) no 

tenpo disponIvei c por livre escolha das pessoas C aiiìda se a cultiira for 
concebida cornc) "resu Ittdo" do process() cle irabaiho. Ic açao e criaçao 

huinana. cntao, laser e cultura podcrn existir nao apenas corno mercado-

has restritas aqueles que podem pagar por elas. nias comb aigo que per-

tence a todos nOs, ao povo. corno processo de conheci mento popular 

quc se cOnstrot e reconstrol it cada dia. 

Notas introdutorias sobre o debate conceitual do Lazer 

0 laser é entendido it partir de algimmas cateiorias centrais ciue bus-
cam responder ii sua abrancéncia C totalidade, pots a Vivencia dO laser 
prcssupoe, nao so urn tempo. mas determninadas atividades iciacioria-
(las S culiura universal produzida pelos hornens C aincla espaços em 
que essa experiéncia se dii. As categorias dc tempo, espaço, praxis. 

culturu C educacao, qUand() atravessadas pela noçao de trahaiho. per-
nhitell) conceher o laser comno nina pniiuica social permeada por contra-

diçoes e perpassada por rclaçoes de hegernonia. 

Dc aCbrd() COil) Padiiha (2003), temos doms tipos dc abordagens so-
bre 0 lenorncno do la,.cr: as ahordagens tuncionalistas e as ahorda-
eiis Marxistas. Sot) a otiCa tuncionalista () laser t_' VISt() cOma ideo 

necessariarnente born cm oposiçao tl() trahaiho. sobre 0 quid tern-se 

urn juizo muito ruim. .15 na visao Marxista. o trabalho e a layer siio 

atividades complernentares e niutuarnenie dcterrninadas. Sobre as abor-

dagcns luncionalista de laser. (Marcetlino 1987) sugere a seguinte clas-

sihcaçao: roumanhicas e ,norali.ctav. que. muito prOxirnas. situam 0 lazer 

dentro de iiiiia perspectiva nostalgica apontando para a necessidade (IC 
mamlUtellçaO (IC certas tradiçoes e delendendo liihitos. crcnças e valo-
res em que a exaliaçiio cia instituiçac) larnilia tern forte presença: coin-

pensatoria. quc. vendo o trahalho como tempt) e espaco (IC alienae5o, 
acrcditam no laser cumo nina possibilidacle dc luga individual as insa-
tisfacOes: c ulilitarLctas que poiencializaii) as atividades de Ia7er corn() 
instrurnento dc recuperac50 e inanutençSo cia força (IC trabaiho. 

Para Marcelino, entre os estudiosos do laser podemnos distinguir duas 
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linhas: a Lille se lundanienta na vartaivel da aiititde e it quc se opOc esse 
(Cilipo COfliO tcnipo liherado de trabaiho. de "tempo livrc hat) S6 do 
trahuiho, fins de ohitras obrieaçoes socrais. Do porno tie viSta dL iLtitU-
de, a16 o trahalho pode ser coiisiderado Ia,er. desde quc tosse trutifi-
Caine e fosse uma lorula de redizaço pessoal. mas ISSO at ngiria ape-
nas uma inhtloiia. Do poiiio de vista da atitude o taxer seria entendido 
Conlo estilo de vida. 

Para dc uma conceituaçao ulais protunda de layer deve considerar 
as duas variiveis comu coinplcmentarcs. assihn concorda corn o con-
echo tic layer para Dumaxedier, puma o qual 

"0 laier urn conjunio tic oeupaçocs as quais o ndivIduo pode 
entrcar-se de li ,.re vontade. sea para repousar. seja para divert ii•-
se. reercar-se. entreter-se. ou ainda dcsen oiver sua iitoiiiiaçto Utl 
iorinaçIo desi ntcrcssada, sua participaçao voluniaria ou sua h vrc Ca-
pacidade criadora. após iivrar-c ou dcscrnharaçar-sc dis obrigaçäcs 

11lI55i0t1itl5. iarniliarcs C soeiai . 1 DUMAZEI)TER. 1976. p.34 

()utra c nceituaço hastante proxi na t a do sociulogo Renato 
Requl xa. que entende 0 lazer corno: 

"uma ocupaçao nao obrigatoria de hvre escoiha do individtio 
qtie it vivc, e cujos valores propiciam condiçocs de rccuperilçao 
pslc()s'a)nlatica c dcsenvolvirnento pessoal e social". RkQV IXA. 
1977, aptid OLLIAS. 2003. p.2 

As h initaçOcs clessas cOnCepçties percehidas. CUtIC ouros. por Otehas. 
ii brain anteriorulenic mencionadas: lalta-thes urna aniihsc da inter-

ferëncia do Estado na dcliniçibo tie poll icas publ icas para 0 tazer e 
tuna ahordagcm do carater elassista do taxer. C) lazer iiiio ena dissociado 
da real idade c dcve contrihuir Ilao So para resoluçibo tias eoiitradiçoes 
exisientes nele proprio. COUlO tinier soluçoes niats abrangentes, cm 
ternios (Id vida social eotiio urn todo. 

L)e aeord() coul Padi iha (20X03 ): 

0 quc tern predorni nado nas ahordagcns de lazet 6 a idti a de 
quc cle tem ithpinw, OL IL Lp0rt1L1ie5 pt ra vida lit! mann. sen - 
do dcstacada a I uncao de rceuperar as pcsoits para quc ems pos-
saul sc ret azer coroperusar Os dcsgastes tias iLL iv itiades 01)62NI166a,. 
\esta ahordiLgCLul a socicditdt' C couiii)recndi tin como harmon ieiu c 
quc tic c nianter se nipre o cqtu ii uhno. Liii to se 0 1 rabal ho caulsa. 
Fat en, a I iena. o taxer recupera. descansa, compensa. A 'oo Lii 0 taxer 
t conipreend ido c irno reiiictiio que visa curar Os niaics soci ais. 
F.sta j it ahoudageun ttLncionulisla. (p. 1 



tJiii excinplo desta abordagem está nas iorrnulaçOes de I .uiz Otiivio 

Liiia de ('inargo, para dc: 

"0 Iai.cr scmpre liheratário de ohrigaçocs: busca comperisar 

ou stibstituir alguiti eslorço ([UC a s'ida social impoc. Assirn é ir no 

cincrna pant descarregar as ten sacs (10 trabal ho ou qucbrar i rot i on 

setlentan a corn urna corrida em nut parque. Esta it propriedade 

mais Ohvia do layer ... 1. (CAMARGO.apud PADII .1 IA 2003. p.2) 

Padilha (2003) areurnenta. ainda. que: 

"ha outra naneira de enteiider a sociedade e 0 layer. que sao as 

abordagens inspiradas no pensamento cr11 ico marx ista. Sen méto-
do é o material i srno-historico-d ialético. Ott seja. Visa comprcender 

it sociedade tornando como base as condiçoes materials e econo-

mica'. da exisléncia. sendo 0 homem compreendido corno urn sit-

jei to que constrol C rCCOilStli)i it hi stori a no inesitto tempo Cm ctie 

constroi e reconstroi a si rnesrno. Este processo nao sc dá de fol'Ill it  

harrnoniosa. ccjiii I ihrada rnas, sin. plena de confi itos c contradi - 

çöcs. Por isso. it necessidade (IC rccorrcr ao raciocinjo dialtico 

para Icr o q  tie estai escri to nas Cot re Ii nhas. pant alcançar a essé nci a 

clue esul ptir tnIs (las aparenCi as.As aparencias sao protundainenie 

cnganosas: é preci so atençao na leitura (10 iou udo. poi s dc pode 

ser o que mu) pareCe Ott parecer ser 0 (jUC nIbi é.....(p. 1 

Urn cxeniplo desta abordagcm está nas forrnulacOes de Fernando 

Mascarenhas (2003): 

10 layer se maui festa cc uno ionIc de (ensaO c deseq nil ibrio. 

A medida que se (kNell vol vent as au vidades -- isto é. nil medida cm 

clue se toga, dança. representa. passela etc. Os componenles (10 

grupo i ntcrrogarn 0 Ic ma c it si rncsmos. Sen modo de ag i r. aim Lu-

des. va ores c pre lerénc as pCI - ilIlIC u na dada ati vidade passam a 

ser questionados. Ncssa peispectiva. aecilarn-se e fazern-se sujei-

Los. (MASCARL\l [AS. apud PADIIIIA. 2003. 1)2) 

A ahoidatetn do lazer inspirada Has licöes do rnatxisnlo é aqucla 

(hid tios convence. pols FInO 0 concehe conio urn rcntédio. urn apndi-

cc do trahalho C clas obrigacocs quc visa a compensar aquilo ([tie flaO 

pocle scr compensado. A socicdade funda-se cm ton tipo de tnmbalho 

(luc cansa. aliena e entcdia, iiio pode haver solticão desses problemas 

por inn lazer criado por esla mesma sociedade. ;1 que a Iógiea que 

regc C) tempo de trahaiho é it mesma que rege o tempt) de nao-trabalho. 

Esta lóeica totalizadora relerida é it Iógica ito capital, que transtorrna 
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tudo e todos em inercadoria. en) "Coisa a 5cr prOduzi(la, vendida, corn-
prad a. 

"Sc uni hornem trahaiha scm vcrdrderra rclaçao corn 0 quc esLi 
fai.cndo, se compra C C0flOil1C mercadorias de urn mod)) abstrato e 
a! ienado. COIUO pode usar 0 scu tempo I vie CIC UnI modo at vo C 

sieniticativo? ... Na realidade. não é livre pant go/ar o sell tempo 
disponi% ek seu consumo this horas de later estLi determinado pela 
iridiistria. como acontece rs niercadorias que compra: sen gosto é 
Il)aI)ipliladO, quer ver e ouvir o que se lhe obriga it er e ouvir: a 
di versilo C tirlia I tidustria coriio ii lid Iq irer tiutra. laieiido-sc o eon-
sumidor comprar i1ivcrs5o assi ii como se the ta, comprar roupa 0U 

Sapato. (ERICH FROMM apu(I I'AI)II .1-IA 2003. p.2). 

Para os autores marxistas. I)iO hLI corno se pensar 0 lefl)po de lazer 
livre das deterrninaçocs do capitalismo. Portrn. ha conro se pensar 0 

lazer con))) urn tempo/an vidade de rellexao, de crItica e (IC resistencia. 
Nete podc se travar, portanto. urna açao contra-hecemonica. Pant isso. 
0 later deve ser considerado corno 1.1111a  rei vindicaçao social. como 
unia atividade necessaria ao desenvolvimento completo do homem, e 
nao. apenas. COrn)) urn rneio para descartsar C consurnir detetminados 
produtos. Apesar de se tinilarnentar nu ma concepcao funcional I sta (IC 

lazer. Marcel Ii rIO (1995) percebeu motto bern esta necessiria reivindi-
cacao: 

..\ 	i ficidade concreta do later. considerado cm sua man i- 
testacão na sociedade at nat. e colocada conio rCi Vi I)diCLtcaO sociil 
Portanto. sen sign i ticado é bastante di tcrente do e ntendi menlo da 
Antigui lade (klssica. E tiiiia questao (IC cidadania. de parilcipa-
çâo cultural... l:ntendo ainda it participaçao cultural como irma dis 
bases para it rcno açao delnocrLltica c hrimanista da cultura c da 
sociedadc. tendo ciii vista nao s it i nstauraçao de u ma nov a ordeni 
social. nias de tuna noa cultura ..... (MARCEI.LINO. 1905. p.  17). 

Tratar o lazer corno urn diieito social. d considerit- ti Conlo pane 
integranle da cidadanra e (las teIaccs (lire SC estahelecem entre a sod-
e(lade C (I Estado. 

A compreensio (It) layer como urn (lireilo social lent relacro cool o 
direito LI)) tempo livrc do trabalho, corn o direito fis t nias. L() tC0U5O 
seiiianal c ito LICCSSO iR)5 hens culturais produzidos pela hurnanidade e 
a conquista desses (hid tos estLl I igada. historicarnentc. fis lutas (los 
movititentos trabLtlhistas por igualdadc. 

Ltit dos tUandes problentas em consi lerar o later. sottiente. COflit) till) 
protluto seria que. ncsse sentido, urna pancela signi tcativa da nossa so- 
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ciedade estaria cxcluIda do aCCsso it ele .Assirn. it concepcao liberal de 

lazet. que o coiicebe COMO urn produto. é elitista e exciudente. 
Devenios, enlao, reconhecer os limites dessa atividade hurnaiia. mas. 

ao  fllCSIll() 1Cl11p0. S11S possihilidades. Valern, portanto. as palavras de 

\Verneck (2000): 

uhviamenre as puss1 hi I idades de lazer vcicu lailas pci a mid a. e 
comerc lal zadas pci a i ndustria cultural. sao Iortcmcnte acorreniadas 

pcIo v es illeicant ii. mas podeni perder essa caractcrIst ica e ganhar 
tinia outra. por rneit de açöes C inserçOes comproinetidas corn a 
ctiiislruçao de uma nova socicdade. mais jusla. solidiria c 
hiimaniiada.'(WF.RNECK. 2000. p.71)) 

Notas introdutorias sobre as relaçOes critic Layer e Frabalho 

I'ara uil) cntendiinento illais completo do fenônieno lazei. Ililta-nos 

arìalisar mais de perto as rclaçOes entre este e o irahalho. 

Corno nos alerta Antunes (2002), 

''iiao e l)ossivel corn pan hill zar I rahal ho assalariaclo. tetichizado 
c al ic lad) COffi tempo ( verdadci ramcnie Ii v re ). 0 quc Ii ma vida 
(lesprovida do Seth ido no trabalho C I nconlpalI ye I corn ulhla V ida 
chcia de sentido bra do trahaiho . 1 AN . ..ONES. 2002. p.1 75 

Tal alerta - que ji foi citado atiteriormente - deixa-nos clam que 

nao h.i j)ossihili(lade dc Etzer do lazer urna esfera separacla di vida 

social. Na ordern burguesa. onde o trahalho 6 estranhamento. tempo 

Iivre C laz.cr C0fl10 huniaiiizaçao so estarao disponIveis para aqueles 

q liC SC apropri a ram do C all U a I cult u al. 

"Sc o trahalho torna-se dotado de scntido, serii tambCm (C dcci-
si varnente ) por mci 0 cIa arte. da pocsia. di h leralitra. da tlhdsica. do 
tciiipo livrc. do icio. que 0 ser social podcra hurnanizar-sc c eman-
Cipar-se em seu sentido mais prolundo (A NT ONES. 2002. p. 177) 

() trabaiho, assim conlo o lazer, tarnhCiii possul \anos signiticados 

entre OS estudiosos do assunto. I)o ponu) de vista etimologico. it palavra 
latina que dá origem ao ilosso vocabulo ''trihaIho e tripalinin un ins-

trunientO dc tor nra. A palavra "labor" - Outra designacao que c011hLiflleilte 

clanios act trabalho - signilica csborço penoso. (bObrar-SC 501) 0 PCSO die 

urna carCa. dot. sotrimento. PC11i1 C tadica. 

A idéia do irahalho comb desonra e degradaçao aparece em quase 

todos os tihitos (jue miriam it oricem das sociedades hurnanas como efei-

to de tint conic CUjil l)lhi1ic0 SCOt it necessidade (IC trahalhar para viver. 

134 



Soiiiente no infcio cIa idade moderna, coin a reforma protestante. 6 
quc havera uma exaltaçio do trahalho, este de castigo divino passaril a 
ser entenchdo cono virtude. 

Para Marx. o trahaiho 6 urna das dirnenses da vida hurnana, a mais 
fu midamen tal de las. po s 6 a caracterIstica in ndan te da nossa h u nan i - 
dade. jui que 6 por me io dde que o homern exterioriza numna obra it suit 
suhjetividadc. on. cm  outras palavras. 0 trabalho ohletiva o suhjetivo. 
Representa. porlanto urna atividade criativa e cheia de signi Icado. 

Marx. porern. distingue 0 trahalho criativo, essencia do ser social do 
trahalho hurgu& expressio de alicnaçio. () trahalho flit oidern hur-
guesa 6 alienado pois it classe tiahaihadora. para sohreviver. ye-se 
ohrigada it trahaihar para otitra classe social, it hurguesia. venclendo 
sua lorça de trabalho. Dessa nianei ra. 0 trahaihador Sc aliena ( separa 
do produto do sen trahaiho e ainda. na maloria das ye/es, sequer Will 

acesso ao l lid produ z in. 
C) operario trahaiha para o capitalista it quem entrega. pelo contrato 

salariai. o produto do sen trahalho. Quanto mais o trahaihador produz. 
major se torna 0 poder do capital e mais Ii mitados Os rneios do traha-
lhador se apropriar de seus produtos. 

A ILIta contra a exploracio do trahalho senipre toi nina das handei-
rims. se  into a principal delas, da classe trabaihadora. Em o Direito it 
Preguiça. por exemplo. Paul I .afargue detende, no século XIX, it medu-
çao cIa jornada dc trahalho para trés horas diárias durante seis meses 
por ano. pois haveria, jl naquela 6poca, de urn lado it abnndimncia de 
maleria-prinla e piodicitos C. (10 Ontro, as niaquinas. Coin a consecuçio 
dc Sell pleito. argurnentava. nao So haeria pleno emprego. iflas. SO-

bretnolo. riao eslarido esgotaclos do corpo e da mente. os trabaihadores 
comecarialil it praticar Os vicius do ocio. 

Ao proporcionar aos operarios 11111 tempo Ii ViC (10 controle do capi-
tal . livre do poderio da burenesia. 0 oem izeraria virtude. isto 6. 0 for-
talecimento (o corpo e do espirito cia classc opemaria preparando-a 
para it açao revolncioniria cia emancipacao do gencro humano. Lafaigue 
1999) imaginava dine  corn a antornaçio o irahalhador na cultivar as 

virtudes do oem ((Ine dc. para pmovocar a Igreja, chiiitava dc plegUica). 
('ontranianclo SUaS expectativas. o trahalhaclor passou it lutar peio di-

reito ao irabalho C nao it preguiça. pela ornada dc oito horas. pclo saia-
rio mIni nio. etc. Sendo assirn, nao sLitein comno esperavam AristOteles e 
LaIareue_ a sociecladc cia ahundfincia. it nrnca cmii que os scres humanos 
podcriani recuperimr o trabaiho comb açao cnadora, mims sirn surgin it 

sociedacle administracla que, aiém dc controlar 0) corpo e mente dos tra-
haihadores, tanih6ni comitrola as condluistas proletarias sobre o tempo de 
dcscanso 0 charnado "tempo I ivrc '. A i ndn stri a ccii tu al . it i nd m stri a cia 
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iiuda e do turismo, it inclustria do esporte c do lazer estao estriiiuradas 
em coriformidade Corn as exiências do mercado capitalista e silo elas 

consomem todo o tempo que Lafargue esperava que fosse dedicado 
is Vi nudes da prcguiça. 

No mundo do trabalho. 0 iazei' apareceu COFU() atividade inttiI para os 
trabaihadores jil tulle it rotina fahnil nao combina corn 0 decoinprornisso 
do prazer. 0 tempo da vida priori/a. nessa onieni social. o tempo tie 
trahaiho cujas jornadas passaram dc extensivas (longas lidas de 14 it 16 
horas inclusive para cniancas e mulheres) para intensivas ( reduçio das 
jornadas coni aumento da prodluti vidade cronometradas das tarefas . 
\ssini n'io so o trabalho é controlaclo pelo reiogio, was it vida cotidiana 
tanihéni passa a sei regido por dc jI que todas as deniais atividades 
(soclais, culturais e religiosas) sc tornani subordinadas ao tempo dc tra-
haiho. Scm terir a logica acima, ao longo do seculo XX, o tipo dc vida 
engendrado pela proclucao social Ievou a qUC it classe operania rcivindi-
casse. tambiii, tempo e condiçOes para it fruiçio dos hens culturais e 
apesar de tais reivindicaçOes oscilarem, hole em dia, entre o direito do 
cidadio e o senviço ao consurnidor de laieres, o chamado tempo livre c. 
I ndiscutiveimciue. unia conquista da classe trahaihadora. hasta lembrar 
como it cuestio cia reducao cia jornacia de trahaiho sempre csteve 
sente conic) urna das reivindicacoes centrais na liiia dos trahalhadotes. 

Q uanto it ternhinolo2ia "tenipo livre" diversos autores a anaiisaraiii, 
corn enf0c1ues diferentes. Comum it toclos eles é it compreensao de qcie 
o tempo livre se constitul de uni saido restante que flea apOs o trabaiho 
Ou demais obrigaçoes e necessidades. 

I Li alguns aulores. conic) Newton Cunha, por exemplo, ciue  prefe-
rem substituir o tempo "livre" por "tempo residual". Outros. corno 
Marcellino. julgam clue nenhurn tempo estil livre dc coaçoes ou nor-
mas C. porarno. pieferem 0 ternio "tempo clisponivel . Vale ressaltar 
que, dilenentemente dc Newton Cunha. para Marcellino ci trahaiho é 
tao-sornenle uma dentre as vOrias obnigaçoes, as outras seriarn as fa-
iiiiliares. reliciosas, politicas. cIvicas. sociais e escolares. Assim, em 
oposicao ao tempo disponIvel. possuiniamos 0 tempo das obrigaçoes, 
no dual Se I nsere o tenipo de trahal ho. 

Marcellino iclentifica. aincla. 0 tempo desocupado que gera uma con-
fusio. pois o autor iião dci xa claro se tern como refetincia, para definI-
lo, o tempo tie trahalho ou 0 SUposto) tempo cias obrigacoes. 

0 tempo das necessidacles senia uhil novo conccito eni suhslituicao a 
detlnição tempo tic trabalho. 0 tempo clas necessiciades compreende-
na tocio o tempo cledicado it qualquen atividade. e que it principal delas 
ainda é o trahaiho. que Se concretize na vicla do individiUo procunanclo 
responder at) conjunto de suas nccessiclacics fIsicas e maieriais. 
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Segundo Newton Cunha, tCllip() dc trahaiho ou tciilpo produtivo 6 0 

tempo necessarni a criaçao do produto social, é gerado pelas relacOes 
sociats (IC produçao. tempo cm que Os individuos exercem esforços eco-
Jli)flhtCanlente produtivos. Dc acordo corn dc, ternos. ainda: 

Tempo iiio ProdutivoLteinpo ciii que Os individtios nio cstão nas 
l'Ihiicas, tuts enipresas. nas I nstituiçoes, nos sCrviços. PerIodo bra do 
trahalho. nias o individuo pode julgar produtivo ptra si mesulo. () 
tempo nio produtivo conserva uni valor socialnicnte produtivo, pois 
rCsgata as condicoes rnInimas de relorno da força viva dc trahaiho e 
lihera Os indivIduos p'a 0 consumo. 

Tempo Residual: uni tempo que se stihtrai ao tempo produt vu. Lie 
é residual pelo fato de o tempo produti vo ser o principal e (lCtcrrninante 
das sociedades atuai s. 

Percehemos que a vida social sc desenrola através de tempos distin-
tos, cnihora intirnamente licados e intcrdepcndcntes. Sio distintos 
quanto a nature/a (Ia açau. quanto aos I'atores quc condicionarn nosso 
agir c quanlo aos valorcs da sociedadc (lonhinantc. 

No tempo (IC trabalho os objetos e Os sc'res huinanos sc convcricrn. 
aritcs de qua](juci' coisa. em instruniento ou partes de urn sisterna nlui-
to objelivo. situados Ibra (IC nossos desejos ate possihilidades reais. 0 
tempo (IC trahallio mm oberece a possibi lidade da afirmaçao individu-
al. hii cxceçOcs, como ccrtos trahaihos artisticos, intelectuais, polui-
cos on cicntIficos, mas nao C o caso da grande rnaioria. i\ssi iii acontc-
cc porquc o tempo produtivo. 0 tempo socialnieiite iiCccssari() a pro-
ducIo C imposto e coercitivo. 

icmpo de Lazcr: 0 quc distingue o tempo dc Lizer (los demais con-
sisle na blexihilidade die escolha on engajamento que o sujeito pOSSUi a 
atividade e a sua ohjetivaçao. 

Aluns autores chceam a dar ao lazer. comiio Siflofli 110 a cXplCSS0 

"tempo livrc". mas mm Sc Irata die urna escoiha Oh (Ic coiistruçao livrc. 
0 conteudo (1(1 tempo (IC lazer estd preso it uma sCrie de circunstan-

cias sociais. cuiturais. economicas, ideológicas. fIsicas. 0 lazer so scr 
posivci (IC acordo corn a capacidade (IC consumo e com a pOsiçao 
ocupad:i na cstrutura social. 

Aindi Iiojc a (jualidade (10 tempo livre esiii colocada como compen-
satoria ao tempo (IC trahalho. comprcendido dessa borma "o lazer nao 
existe comb essncia. como substincia". portanto se dc estil em ucla-
çao ao trahaIho dc mm cXiSle Clii Si propriu. 

Segundo Rietrdo Antunes, a rcduç3o da jornadi (IC trahaiho tent 
sido nina das nlais importantes rci vi ldicaçocs do mnundo do traballio. 
e pode 5cr urn punho (Iccisivo quc, alCm dc mininlizar 0 (Icsemprego 
dos trahalhadores, pernmitira nina reticxao lundaimmciital sohrc o tempo: 
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tenipo de tiabalho. tCflip() hvre. 0 autO controle sobre o tempo de Ira- 
balho e 0 tempo (IC vida. 0 lazer e resultad() (Jesse P0CC55() histárico 
quc permit iii uma major proclutividade em menos tempo e surgiram 
C()nl 1550 rcivindicacocs socials J)Cla disIrihuico (10 lenipI) I iherado de 
trahaiho. 

Concoilainos COfli Mascarenhas C eiitcitdeiiios que, itra a compre-
ensao ilci lazet, as categorias tempo de trahaiho C teflip() Iivre SJ() ill)-

prescindiveis. Nesse sentido. a iioçio dc tenipo livre não pode estar ha-
seada na opçao de escolha on livre I niciativa. no vuluittarisnio ou 
cspontaneisnlo, irtuito menos no prazer on desejo individualista contido 
na posihi1idade dc cada urn faier 0 que quiset. F. muito menos, a noçao 
de t enipo de trabaiho coiiio Util 1)Cl0(10  reservado j ativ idade hiimana 
destinada a pn)ducao e circuIacio de mercadorias. 

'lendo abordado Os tenias lundanienlais para (1 entendirnento (10 later, 
tais como: a constituiçao histórica do lazer: o debate conceitual do 
tenorneno: as relacocs entre fazer C trahaiho: e a sua defesa conio urn 
direito social, comc urn insliurnenlo (IC cidadania: julgarnos 1cr dcsen-
olvido as "notas inirodutorias tundarnentais para a discussao desse 

lciìonieiio. 
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o LAZER UItBNo F. .s N1cI.UERI,s: 

Au;uNs PoNros ni; DlsccssAo 

(_'arla Crisi i na Garcia' 

Este artigi) pretende contribuir p1ra o debate sobre as questöes urha-

mis contem[)Orãneas que Sc centram na experiéncia de lazcr e vivencia 

(to tempo livre das muiheres e chamar a atcnçio subre it nianeira corn 

(jue muitas teorizaçoes e formuLaçOes pot uticas UI ilizarain como pa-

tlran de análise as ativi(lades e experiencias de later c rccreaçao dos 

honiens. tornando irivisIvcis tais prthicas.A idéia C quc tanlA) US carac-

IerIsticas que as rnulheres conipartilham quanto aquelas que as olife-

rcncia requerern urna amilise e urna explicaçao, ou seja. o later e a 

noçao de tempo livre das muiheres mis cidades contemporaneas - em 

todos OS cntornos urbanos rnodcrLl()s - diferente. varla conformc sua 

liii xa etãria. sua profissao c podcm \'er-sc afetadas por privitegios Ott 

olcsvantagcns em razao ole sua classe social. etnia, ieligio. prohlcmas 

fisicos ou mentals. 

0 lazer urbano sob a ótica de gênero: perspectiva historica 

As amllises do cspaço urhano e do later dcsdc urna perspcctiva ole 

genero sugercrn que 6 nccessario. Ciii primeiro 11.1gar. cntender as di-

Illensöes historicas dci sttrin1c1110 di cultitra da cidade e a diferenca 

da ocupacio (los espacos ptihlicos por honicus C mulheres durante ci 

secul() XIX quando a demanda capilalista por mao dc obra e 0 inipaCto 

(las atividadcs politicas das muiheres determiriaram sua posicao. 

Os discursos domi mUtes sobre a coriveniencia do comportamento 

olifercnciadii entre us sexos nas prirneiras cidades industriais Se 

centrarain nas difere nças hiolágicas cntre homens e niulhercs. Urn (105 

colipoilentes nais iniportantcs olesse tipo de discurso era a .scxualida- 

Carla Cristina Garc!a e Mestre e Doulora em Ciénmas Soctais pela PUC-SP onde d Protessora. Fez 
POs-Doutorado jun10 ao Instiluto José Maria Mora (Mexico). E prolessora titular da Universidade 
Municipal de São Cactano do Sul. Autora de vários arligos e, entre outros. dos livros: Ovelhas na 
nevoa, estudo sobre mulheres e toucura (Rosa dos Tempos), As Outras Vozesestudo sobre a 
memOiia temimna em São Caetano do Sul (Hucitec). Produzindo Monograt,a(Limiar), Hambre del 
Atma: escritoras e o banquete de palavras( Ed. Limiar), 
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de clas muiheres e sua prescnça perturbadora cia vicla urbdila que iei-

tirnaram a construço de espacos fIsicos separados para OS SeXos. A 

segurança da vida familiar ordenacia tat conlo era representada na es-

tera privacla do lar se senuia arneacada Pelo "caos do mundo puhiico 

cia ciciade. 

Esta icieologia quc emergiu no scculo XIX sOI)rC o tar e o imindo do-

niesticO iiiarcou 0 ltcizar cias muiheres dentro do espaço privado C (I dos 

homens no espaco ptihlico e Iegitimou a cxciusa() das inuiheres sozi-

nhas cia cidade. As sociedades industriais ucidentais assistiram a partir 

da segunda metade deste século a aparicao da idéia cia mulher corno o 

ado do tar que desde entäo tern dominado o peiisamento dos urhanistas 

c as ickias relativas ii disposicão das rnoraciias. 

Esia ideolo2ia duniéstica dc preservar it vida fanlit jar "norinal' de-

nionslrOu scr urn coniponcnte fundamental cia nascente ciritura urbana 

quc exciuIa as muiheres cia ciasse media dii vida l)biica. c regulava as 

atividades cias muiheres cia ciasse trahalhudora as quak cm virtucic de 

suas ocupacoes frcqUentavani constanteniente a ciclade. 

Fonieiitou-se tias nlulhcrcs 0 exercIcio cie uma influencia moral acle-

quacia ao flmhito doniestico para que se convertessem lid encarnacao 

da respeitahiliciade e dii orcieni moral nos iuiares publicos: urn legado 

ciuc persistc - cia visao de muitas autoras - nas sociedades pós-moder-

na.t - ,itre as sançOes ptibiicas aplicadas as mctlhercs que transgrediani 

a ideologia ciciminante passeancio pcla cidade scm acompanhante. es-

tava a perda da repcitaçiio que prejuclicava silas possihilidades de casa-

menlo e dc sua posiçao social no ctorninio PLIEli co. 0 terna central 

desses discursos era o controle cia sexualidade clas muiheres: todas - 

dc qualquer ciasse social e iciade - recehiam advcrtências para ciue 

cuidassern de scu comportamcnto cm puhtico para nfio perderern sua 

boa reputaçao sexual 

Como anatisa Perrot (1998). OS gestos obedeceni a c6di2os de urba-

nidade quc ciitarii o que urna mci Iher ciecente deve cvi tar fazcr, veiho 

niaiiclarncnto coriti nuanlente reativado: ulma miilher deve em prirneiro 
lugar vestir-se COnic) mullier. 1111) deve fumar em pui)lico, deve usar 

chaixu, anclar devacar, scm er2uer a vo/ nen us olhos, sob o risco tie 
cru,ar o olhar de urn homem. 

PorCm. essa exclusao das mulhcres dii esfera ptiblico-urbana. iiio 

aconteccu tie maneira uniforme e scm luta. 0 i)criocl()  quc se esteride 

de 1850 a 1920 foi uma Cpoca de conflitos politicos e mudancas 

sociais entre as quais cahe ciestacar 0 movimento sufragista e as mu-

dancas cia situaçio cia vicia coticliana clas mulhcres pelci fcnônieno da 

urban izaçio. 

A nova cuitura do consunlo de massas para a classe media cute cc- 
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prCselit()U ili)vas lormas dc controle SOCIal sobre as muiheres, tarn-
beiii crioti espaços fernininos de resistéiicia A cultura doim6s1 ca que 
teve luizar nos saloes vitorianos ( pri vados). tarnbcrn const itulu urn 
loco de resistncia ativa e perrnitiu a criaçao ile redes de apoio its 
niulheres durante o que parecia ser atividades reCrcati vas. it naloria 
das leufliocs das sLit ragislas inglesas acontecia nos saloes elegante 
da classc media .Ahni disso. Os espaços publicos da cidade propor-
Cionarani urna possibi I idade de lihcracao do dominio masculino e 
das normas hurguesas (Ia sociedade modcrna. Os giandes magaii-
lies. que Começaram it ser construidos nesse periodo I)roPorCiOIiraln 
a oportunidade (IC sair de casa e lugir da presenca controladora do 
honieni, c ainda quc lossem di rigi(Ios por homens nio representaram 
para as mulheres apenas controte, nas tarnbCm it posibi I idade de 
des tru tar de cert a Ii be rdade. 

0 pessoal desses maga/ines, no conieço coinposto por homens, 
tambCrn passa it ser de muiheres ( ...) segundo uma hicrarquia mLiito 
estrita (ILIC mantCm os hornens 1105 pStOS de comando. Corno chefes 
de seç.i() que governam (IC maneira auloittaria urn exercito de 
'deinoiselics de niagasins'. ngorosarnente vigiadas C tratadas corn se-
veridade. Para autoriza-tas it sentar. seri necessaria na Franca it Iei das 
cadeiras.' ( Perrot, 1998,1)37) 

Para Perrot. os grandes magazines sao ames dc tuclo lugares de ten-
taçao C pra/.er pcii as mulheres onde a mercadoria substitui o sagrado. 
Pua esta autora. não C de espantar qLIe o rouho no grande magazine se 
tonic a trma principal dc urna delinqiicncia ferninina em Outlos seto-
res decrescente: gesto de costurciras Precisaildo de material de traha-
tim. (IC openirias cm husca de pequenos enfeites, de 1111.1111CIVS (IC SOCi-

edade coin obsessao por novidades. os psiquialras anal i saram exten-
sarnenle it cleptoinania delas coiiio toriiia de histeria. expressuo de 
nina sexual dade de suhstituiço. 0 grande magazine at nienta o ima-
ginario da cidadc sexuada. 

0 FIfliieur c a segrcgação conceitual (le género 

)ni outro ponto de discussao iniportante dentro da hibtiografia Ic-
rniriista sohre gencro e cidade e lazer C o que discute a figura dofl,,ie,,,: 

Corno jii se viu em muitas an:dises sobre 0 sulgimelito da cultura ci-
bairn. nas novas citlades do sCculo XIX aparece a tgura doflandu?: urn 
homern que Sc distrai observando a sida (Ia cidade. Raudelaire escreveu 
algunias das passagens fuiidarneniais ixira cornprcender o alcance (las 
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translorrnacoes urbanas. Dc fato, o ruodernismo Corno rnovi mento artis-

tico pr6prio da cidade inspirou pane de suas priniciras obras. Em seu 

ensai() "0 pintor e a \icIa mocierna. Baudelaire expoe iiina séric de 

argunlentos a proposito do can 'iter eférnero cia experitricia urbana cuta 

ariiticiahciade procede da conlusao de irnagens e reaiidacie resultad dc 

ulli cOnSUlIlO baseado nOS S()flhOS C espetaculo..'\ quintessncia cia me-

tropoic niocierna é. segundo Baucielaire, o j7iieiir: urn observacior 

itineninte, que conienipia. scm )articipar 0 espetacuiar desenvoivituen-

to da ciciacle. Ele é uma figura anônirna. perdicia na muiticiio que obser-

va lucio scm ser oi)servaclo. 

Estas idéias sobre a naturcza efêniera e anOnima cias intcraçöes soci-

ais na nietropole iiao converter-sc em urn dos princjpais clementos cia 

socioiocia urbana prat icada na Aicmanha poi Sirnmei e Tounies. cntre 

outros e quc influenciará a Eseola dc Chicago durante as prirneiras 

décadas do seculo XX ciando 1uar ao nascimento da eeoiirafia urba-

na. E intcrcssante observar que Sinimci foi urn dos prirneiros acadmi-

cos it pernhilir que muiheres assiStissein it seus semi narios nit Universi-

dade dc Ben ni. ames quc cias fossern adniitidas oticial mente ColitO 

estudantes. 

Para Woiti a fitura do /lâueur pertence. dc niodo iriciiiechj'ci ao 

sexo rnascui mo. porquc. somente Os homens desfrutavam cia Iibcrcia-

dc dc estarem ciesocupados c podcrem declican-se a ohservaçüo: 

'c hcrói cia ciciacie moderna, oflwieur. o C ifi I grante. 0 estrangel - 
ro. clue comparti ham it perspectiva c a possii)i idack' da viagern 
solitaria. do desapego voiuntiirio e da chegacia anon i ma it urn lugar 
novo . sempre urn hornern ( Perrot. op.cip.39) 

\VoI ff• acrcciita quc a nalureza fugiz e transitOnia cbs encontros tIpi-

cos cia vicia nas nietropoics niocicrnas nao corresponde a experincia 

cia mai )ria das muihcnes. Massey (1994) afinna cuc é impossivel para 

uma mu iher sen uma 1l'I/ic'usc por ciue I) oihan doflwicur é unichnecionai 

e corn incqüencia crOlico. Dado que as miiihenes sac semprc objetos 

corponeos cia ohsenvaçao niascuh na. inclusive quando sao turistas, 0 

termollanc'ur se revela coino uma scgregacao conceitual dc gcnero. 

Conic vinios, as muiheres de meados do sécuio XIX. ou mcihor. as 

tmilhcrcs "respcitiveis" cia ciasse media. cstavam inipecliclas dc parti-

Ciparent cio espciacuio urbano. Anjos cli) Ian devcniarn permaneccr con-

finacias nas casas. As niuiheres pobres, ott as ''menos rcspeitavciS ao 

contrario, acompanhavam o /liineiir corno ininusas. Junto it dc, esta-

vain os poetas. Os vagabundos, as viuvas, as prostitilias tambCrn cha-

maclas dc csquineiras on muihenes perclicias. 0 fato dc estas tiltirnas 
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estarem nas ruas dci xava a condiçio (IC todas as mulheres que tanibérn 
esiavam no espaço ptiblico it mercé (IC requcui memos sexuais nao dc-

scjados. Em Cambridge. pm exemplo. no final do século XIX, as pri-
meiras estudantes cram obricadas a usar luvas e chapéus quando sal-
am aos espaços publicos para diferenciar-se das prostitutaS. 

Wi lson( 1992). em resposta direta a Vvolft, neca a impossibilidade da 
exist ncia de uma /ldneuse, porque de seu ponto de vista, as muiheres 
destrutaram. tanto no seculo XIX (luiuito no XX de unta liherdade 
muito naior do quc admite Wolf.  I. tendo cm vista que nas grandes 
cidades se relaxarn as hicrarquias que predomitiavarn ilas ciclades pe-
dIllemis Oil no calilpo. Desse modo. as mulheres experimenlam. ate ecu-
to pOnlo it mohi lidade caraetcristica da vida urbana. 

PeiTot( 1998) inostra quc as niulheres casadas cram mais I ivies. pri n-
cipalmcnte as dc uma certa idade. ou seja, scm atrativos scxuais: sell 
caminho pela cidade importa menos. 0 nlesin() acontece corn a mulher 
do povo, a mais "pdblica" de todas. No século XIX. em raiio tie sua 
condicao (IC habitaçito. 0 interior (las casas opertrias represcnla pOilca 
coisa c a tcnte do povo tcnde a vier fora dela. em especial as muihe-
rcs, pois sell trabalho as empurra para fora: para as conipra nos merca-
(los oil para venderem alguma mereadoria (IC segunda lnao.i\ necessi-
da(Ic C a justificati va de sua liherdade. 

Nessa niesma liiiha de pcnsanicnto I Ieion( 1993.p.3).  clefcndc a ci-
dade COiTi() espaço pIIa 0 desaho (las divisOcs dc gencro. Segundo 
essa aulora toda urhe é urn Iuar (mdc descstahili,a as dicotornias (jile 
tradicionalmejite separani it vida de homens e muiheics: 

it I;issjea dcscricao da cidade comb o 	m11co Ill 0 irmitmolmni 
para as prilileiras e.xpericneimo da ida adutia mipiesenla cellos as-
pectos ccpecihcanicnte leminino , ile urna nuiher Lille sC IflVCiitmi a 
SI Iresina comb biriômio natuieia-cultura. contra a i&ia lradicio-
ial dii in ul her estavel ponim) ii XI) Clii (1111 110 Verso CUjOS CSpaçOv 
esperani se rnprc pelo honicin para expk ra- los, tIe ial 1110db que cIa 
rcsiste cliquanto que etc transcende. 

Na cidadc. cabe a possibilidade de urna mulher ativa c indcpenden-
te. Urn dos tcmas Cenirais dcs relatos ile mitlheres sobre tciiias urhanos 
compilados por I leron C it associaçao entre as imigraçoes e it cidade corn 
a liberdacie sexual e economica da mu Iher. Perrot (I 99$.p.40) analisa 
este inesmo fenoment) (lemonstrando que ainda (lOC fossc ditici I: 

No S('(tl/() ,\/X as ,,,(,I/,,e.I Iiaja,n.S'iil,',anl (/0110' (b/Itt) qtUl/iI() 

us honicn.. btral(1(1s /1(1(1 mer('ado (/1' iiQ/)(IIh() (Ills (1(1w/es, uiide 
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iii Izani ciiip I(('i) ///I/1(j/,(Il/fl(/l/i cl 1111(1 cIn//0'1in/0S Cl /1i1I1ICCIS. i - 

SC/S eu/iids. (1C (IV clia,i:a,n Sell) realinente ac/lw-las. Cinpelihi 'rn - 

.VC C//I ia,Uh/iU1 a (/Cs0IdC//I porenital atiihiiida a ('OahitClç(i() ii? 

1/1' hoinens c mu/hei -er. [)a, UI/la se'o',c,açho se.vua/ do c-spaço i'>-

b/ira. LvLst('IIl /1(I,'arCs praticarnente proibidos as inu/heis's —poli-

tiCoS. jlu/iciarior, intc'/t'civais, C ale espOrliiOS... - e i'u1/ qut' 
Ilies 5(10 qiare ('.Vr/IiSii'a/fleFlle reri'riados -l(ii'a/ld('flat. i1UIU/,\ 

i/la!aZi/ICS, cubes di' i/ui.. Na cidiule, espaco ri'uiado, rho, pa-

re,i se i/esbocando. P0/1(0 a f)Oilra, (ls[ro/lIeira.s C/)l/c 0', Se.Vo.\, 

Cutno afirma Wilson, iia medida Clii clue I) século XIX avancava, a 
pi'cscnça da mulher na ciclade Se lana cada vez roais e'idcntc: elas 
Cstavafl) pelaS ruas a carniiilio (10 1iiha1lio. clas compras. em urn nume-
ro cada vcz maior tie grandes bias (bile podiam frcqUentar souinlias. 
muitaS vezes apenas iiira iJ' o tempo e obiiar as viirines tic urna 
maneira que lembra niullo 0 flu/lear. nias (lue nao signi licava quc Cs-

lavam Iivres dos olharcs masculinos OU de ocasionaisacossos iisico 
ou veihais. Nho obstanic, corns) apoma Heron( 1993.3): 

1:su's tutor era,ii pl-oi -( l't'l//lCIIIC FIiI'/I()S CO/flu/Is lids craiidc'.s (i 
dade.s dii (/UC no iipiihie,ite social 1/1)010 matS reduzi o do proc'iii-

Cia..-1. 1/nd/iCr SC SC//ha p'otegida no a/iOIIi/1iiit0 que a /1liiIlu/U0 

pr()poreioilasa C por i/lit/i, ludo ii (Ii//liiiiiiçaO do risco podia i/thur 

('0//la ill cCnhii'o para Cvplorar 1) pa/iO/a//ia iir/'ii/iO. 

I)esse modo, conio anal isa Perrot (1 998.p.4 1). as fi'onteiras quc Ii - 
mitam a Vida das muiheres niovern-se ao bongo (10 tctiipo. Ceilos ci -
renos Sac cic acesso niais f'hcil quc outros. como a cducaçao. por excin - 
plo, c de urna mancira gei'ii a tr;tHu!ha d !dridsihu. () caa ski iij-  - 

çho, entretanto. 6 ambIguo: 

As iuiie/Iie,'eS C 	li(/!>?cTuliuhihi 	"liii /(i(,'!) u'/auçH ii 	a 711111c1 

dries plmti'as. h'bas a arquileliei'a. cssii oideiiu c/as (ic/Ui/i'S, a ha 

i -a, it lnzcpuaçeiui dos deiise', (15.51/fl (0//li) no c'oinpo i/or sabe,', 

ti/osofia (Ill US /nate/nalic'aS, perniancrenu hosn.s a c/as. [siis i/i. - 

SOt'S Si/?ihOlU'(l.s (/11,5 SCXO.s 5(10. C/C bC/aS, C/S 1/11115 .%OlUhi.5 C as /11(115 

i/lit_S li'i'IS. 

Ao loiigo do sceubo XX. a ordem hurguesa dividiu os espaçuu'. 
teorizou sobre des e coritinou as niulheres. sobretudo as de classe 
media it cspaços c funçOes precisas cm urn moclebo que durante este 
sCcubo Sc cstcndcu as outras classes sociais. () feminino. associ do ao 
l)ri\I(lo, tern urn sentido muito diferenic para homens e uiulhercs: para 
des C urn reluwo e urna possihilidade (IC cnaçao, lai.cr e cxpansao 
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individual. Para as niulheres Sc convene cm dcstino. kssc niovirnento 
nfio passa tiesapercehido as representaçOes. vindas de todos os cain-
pos do saber, tine (Iuo coi])o as imaens da cidade.Os niccanismos de 
disciplinariacao nh Ii ados pela medici Fm higiênica, por exemplo. to-
rani hastante abrangentes. Em primeiro lugar, ajudanun na formaçao 
de urna eoiisciflcia espccIf iea IR) flOvO hOlTleiii urbaiio: ii hofl)eili abria 
mao de scu despotismo patriarcal. adotando urna p0] Itica mais flexIvel 
tie deleeaçao dc poderes e de divisao do comando familiar. garantindo 
tempo c energia para atuar mais direlarnente sobre a esfera piihlica, 
adquirindo it imither. urn espaço proprio na esfera pri vada. Os dois 
cspaços estao ferrearnentc opostos .A casa deve sd tudo aquilo quc a 
ma nu é. Se it csfcra pablica é a dos intcresses egoistas. existe urn 
cspaco cm que cssa regra nao funciona: o lam. Se o hornern pode conse-
gum autonornia frente comunidadc é porque alguhi Se encarrega 
dos aspectos cornunitarios Se é possivel a scparacio de ambas as es-
fenas. é porque elas flat) se separam para todos. A ahncgaçao leminina 
perm ite a i ndi V idua Ii dade mascu Ii na. sua pr )Jeçao ao mu i'LdO. sua un i - 
vcnsali(iadc.Ao mesmo tempo, o lar. que Li espaço de pnivacidade para 
0 homem riao o 6 para it muiher. Esta é despossuida de scu tempo, dc 
Was atividades oii dcsejos individuais cm lavor da petiuciia Conlufli-
(lade que é a tamilia. de maneira quc it ordem burguesa eria para as 
niulheres uma dupia exclusao: cIa 6 cxciuIda corno individuo da easa c 
conio cidada da rua. 

A intervençao fib espaço visaiido a desniontar OS gnilpos SOCiaiS c 
atividades e aunicntar a velocidadc de circulaçao redefine it paisagdin 
urbana em ternios de tuncionalidade. Corn iss<i rompe-sc it rede tie 
relacoes que dava fundamento it vida (los gmupos popularcs C CIUC SC 

111.1triam da ocupacao indiscniiimiiiada dl) cspaço piihlico. 
A tiuebra da densidade histórica da cidade quc Sc apoiava em urna 

rede dc relaçoes. desenvolvida ao longo do tempo. a partir cias imossi-
hilidades Lie contatos, vinculos, jUn05 e festas que a cidade permitia. 
provocara 0 cstilhaçamento (Ic unia cuitiira qtic so podia sobreviver 
bra dessas normas. NCSSa nova cidadc onde o espaç() se urhaniza. 0 

cspaço publico deixa de ser 0 lugar onde se foa it cultura C SC trans-
torimma en pumo cspaco de cinculaçao. Pfihlico c pni\l(I0 sao desenha-
dos pelo i inaginiirio conmo estando drasticaineimte sepanados C passarn 
it dcfinir os novos padrocs tic conduta na cidade A rua passou it ser 
apresentada comI) p1110 cspaço de cinculaçao que remcte apcnas para 
as esteras do consuino e do trabalho. 

lodos us pmoccssos politico-sociais das (ilti nmas décadas lonam mi 
nando estas fmontciras nigidas perpetralas pela ordem hiiiguesa. Nao é 
evidente que coni inucimm cxistindo it casa e it ma como csferas opostas 
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no nIvel da reprcsclltacao. Pode-se, inclusive, duvidar quc cxista a rua 

corn suas funçöes de sociabilidade classicas C. Ciii tO(!() caSO, conio 

cspaços sirnbOl icos perderarn grande parte de sua [orça. A funç.io po-

Itica this cidades decal e, em certa medida, sua funçao cconômica e as 

sociahilidades tradicionais, vicinais, ccdeiii ante os avaflços do uso 

privado do espaço publico. 0 espaço abstrato do mercado uniformiza 

e iCuala tocla it diferenca, toda marca da histdria tendeudo a criar uma 

extensfio scm história. urn ctcrno prcscnte ciii que a cidade desapare-

cc. convertida em ccnilrio da produçao e do consurno. Na socicdade 

do cspetCulo, descrita por Dihord. Os esforços por controlar a rua. 

onIc as pessoas estao perigosamcnte jtintaS. cul minaram na vontadc 

destruir it na. Trata-sc dc isolar as pcssoas CIII urna cidade quc cstoura 

e invade o espaço circundanle; isohI-las juntas. on seja. em edilIcios c 

casa iguals. scm história. scm relaçOes sociais dircias. 

As muiheres e o lazer urbano conternporaneo: 

alguns Pontos  (le discussão. 

l)entro dcssa nova ordcm. 0 espaco das cidacles contcmporñneas é 

(lado CoulD lugar de ohjctividade. uin cenirio para a ação, indcpen-

dcuiierncntc do scxo dos indivIduos que ncle se movern. Partindo chi 

suposta neutral dade cspacial (IC uuiia sociedade secularizada e tuncio-

nat. a cictade SC consirol ncgligcnciando 0 comportarnento c its I1CCCS-

sidades cspecif teas das muiheres. Por trtls dessa carnuflagern (IC ncu-

tralidade, o espaco escondc regras que corrcspondcni exatanlente its 

estruturas de poder que regCrn a sociedade. Como toda construcao cut-

tuiaI, o eSpaço está dclinido C atravessado por tinhas dc podcr clue o 

criani e 0 tulterpretam. Zonas aheras on proibidas. Iihcrdadc de movi-

mentos on con linarncnto. urn cnlorno e sells usos. todo dc perccbido C 

cniprcgado (IC fornia di ierentc por homens C rnuulhercs. Existcni proi-

hicöcs de accsso as niulheres a determinadas partcs da cidadc, barrel-

ras invisiveis quie a cercam. 

Os cspaços uirhanos de lazer que a mulher pode usar eletivamente 

estiio bern dcli mitados na cartogratla mental de quase todas as cida-

dis. Caso se fitcsse uni halanço das zonas urbanas dlsponIveis its 

nuilheres, viria i tuz a superposiçao de mapas dif'crentes CIUC  detinem 

os territorios da cidade. Cada niuther aprende dcsdc it infncia quais 

sao os luuiiares e os horarios em que nao pocle fazer uso da cidade sob 

pena de sotrerern alguni tipo de rcpresdlia violenta. 

Nos espaços publicos c semipuhitcos dc diveitinicnto it criaçao e it 
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rnanutcnçio das relaçOes de géllero adotain certas caracterIsl icas es-
pecíticas. Dada a profunda identilicaçao da niulher corn a ca.sa e os 
espaço I ntcriores (10 munth dornestico. as pesquisas ferninistas Se 
centrarani, corn frcquéncia, nos problernas e Ii rnitaçOes que a uìulher 
cleve erilientar 110 exterior em comparaçao corn a liberdade e o poder 
clue Sc S1IOC ter 0 110111cm nesses lugares. Por essa raio existe toda 
urna literatura sobre 0 aCOSSO e as atressOes quc as nitilheres soirern 
nas ruas e 1105 espaços abertos em setis inomenios tie laicr. 

Fin quase todos os estudos que se dehruçarn sobre a cjuestao do Ia,.er 
Ieniinino no espaço urhano. a questio do divert I mento se nhlStura coin 
a da segurança. A preocupaçio corn a propria segurança c de suas corn-
panheiras é nina liniitaçao pant as muiheres na liora de cleger ativida-
des e lugares pala se divertir. 

A consciéncia quc as inuiheres tern do pengo aleta prolunclainente 
seU (ISO do espaco nas cidades. Mesrno que as divcrsidades 6micas, de 
classe c opçao sexual rnodifiqucrn a perccpcIo e as experiCncias cm 
relaçao a segurança pessoal e apesar do lato dc que muitos hornens 
tanihein mm 1C111 acesso livie a toda a ciciade, urna vez que a cidade 
capilalista segrega. hierarquiza c deterrnina espacialmente o acesso it 
secis cspacos, no caso das rniilhcrcs a condiçao social de cada iinia 
Pock lliinorar 0(1 agravar essas scgregacio, mas e para todas as niulhe-
res que a cidade deterrniva trajetos. 

A muiher anda insegura pela cidade. A rua representa a diticuldade 
do passelo iivrc, a possihiliclade da agrcssio sexual, impOc disciplina. 
condiciona rellexos, inihe Os sciitidos. 0 andar nipido obedece ao cor-
p0 tenso e cornanda 0 desvio do olhar. Dc IIOitC 011 (IC clia. a mulher 
ressente, pelos geslos e palavras os coinportamentos inasculinos que 
anieaçani sua liherdade, dienidacle: 

'A nuither sc blinda, blinda seu corpo. scu roslo. discipliiit seas 
reflexos e it ruptura tie comunicaçao social que passa pela sua In-
gidci. torna-se urn nleio dc delesa cotidiana. cspCeie de simbolo de 
morte sexual, que eta assume em pequenas doses ... (Castelain. 1982)   

N4uitos estudox tern tentado descobrir it nalureza do inedo das inn-
iheres a violencia C 0 papel que descmpenha ciii SUit possibilidade tie 
lazer urhano na ciclade. Kelly aponta urn 'contInuum" de violencia 
contra it inuiher quc vai desde a anleaça ate o acosso sexual e o estu-
pro. Esta nocao tie conti mum t util pata documentar e reconhecer as 
diversas situaçñes que as mulheres vivenciam coiimo violencia e (jue 
mm esiao tipi licadas eoino del to. Para SlanLo( I ')85.p3O) as experiCn-
cias cotidianas das mulheres mis ruas coninbuern pain fomentar o nedo. 
lais experiencias. title corn frequCncia sio tnivializadas incluem 0 
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exibicionismo. os comenLIrios obscenos que qualquer descoiihecido 

fat na rua quando cruza corn uiiit mulher. A frequência e it variedadc 

de condutas masculinas cuc as rnulhcres interpretani COlItO aineaçacio-

ras e clue contrihuern pala criar 0 cli ma de medo em ciue vivern, levu a 

autora it concluir que a vida diana this mulheics tias cidades está liii-

pi -egnada de intrusoes inasculinas. Mooney( 1995) utiiiiando uriia 

definiçao mais arnpia dc violencia contra as muiheres na cidade de-

nionstra it parlir do testcmunhc de muIhcrcs sobre suas próprias expe-

riencias o que as mulheres coiisideraiii abs cotidianos dc violencia 

urhana: 

Ser ahordada por niolori sia qiic procurarn proaltutas. ser C 

guida. ahordada em urn toni de voi normal on aos 01- itos corn I ni-
niiuçoes (IC cunho pornogra tic 42 das entrevi stadas mani lcsta-
rani set Csta ii nsa si1uaçio dc V olenc a 

Outros autores jiI constataram it extensao desic (p0 de intrornissao 

na vida das niuihcres. Para ''oung( I988.1).56). por Cxen)piO: "() equi-

ta/tate inarcu/wo aos conieluarios of's ecHos seria coma ce cat/a sez 

(jilt' sais.ceni no rua encontra%sem htil/iiitios I' 'uifOS t.oiitiilaiitlo-os (1 

brigai: 

Pouca gente se atreveria a ciesatiar it ahrmaçao dc quc () 1STIC(i() (las 

rnulhcres a violencia clas ruas C sua prcocupaçao corn it segurança silo 

infundados Sc se analisa ate quc ponti) anihos linsitarn sua participaçao 

flos cspacos (IC lazer da cidadc. A majoria das mulhercs evita sair a 
note soziiiha para Sc di vertir C quando o lazern encontrani limites quail-

to ao lipo de cspacos publicos dc later que podein frequeniar. Durante 

o dia c it noitc as muiheres tomam urna srie dc prccaucOcs que vo 

desde evitar completamente sair dc casa ate modilicarern -,eus trajetos 

para movirnentarern-se pela ciclade. 
As estudiosas estao de acordo quc as vivências de lazer das mulhc-

res na ciciade estii I mitada pelo controle niascuiino dos espaços publ i-

cos dc divertirnento. As rnulhcres entrcvistadas ciescreverarn toda omit 

séric de controles exercidos sobre suas atividades fora do horario dc 

trahaiho e fora dc casa C nao apenas por parte dc sCUs companhciros. 

nas tanibdin por pirtc dc hoinens quc encontrarn nos lugares publi-

cos. As muihenes falam dos ini.irneros cornportarnentos cbs hoincns. 

desde a desaprovacao silenciosa ate a hostilidade aberta passando J)C-

las piadas olensivas. it ironia, as insinuacoes scxuais para dcsanirná-

las it pirticipir cia vida social. 

0 Conceito dc controle social é a chave para a analise da vivncia de 

lazcr das muiheres na cidade. As pesquisacloras reconhccem que as 

divcrsas estratdgias dc intimidaçao sat) os meios pelos quais os ho- 
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mens controtarn as niulhcres tilts cspaços püblicos. Para Ryan. a cida-
de é urn incur (lcterrninante de mudança social no qual os efeitos do 
que cia qualitca como "condiçio pos-modeina' eLao incrustados na 
criaçao de novas narrativas urbanas C prJuicas sociais. Na cidade con-
temporanca Os lugares (IC later sao clararnente lugares chave para as 
novas tclaçcs socials e urn estudo das prátieas c signilicados do lazer 
podem revelar abundantes dados sobre a interaç 'ao social em geral e na 
zIrea de estudos de gëncro CII) particular: 

Pequia.v (/enlonsirclranI (lie (/01' /101110 t' li)?Iiilld(l (1 iflo/EhidlIde 
Iti.' ,i,u/he,es - (Ic iu1 nulneiras (l!/er('ntes - (lesde a tioleneiafisi-
(0 ate .vcr obit'to de olhares prot'acadores ou do scour-se silnp/es-
inc/lie bra (Ic /ul'ar iwo pc/a folio (it' din/teiro. inas pelos 
/1()fl1t'iis. I Ryan. 1994)   

Por conta dCSSaS constataçoes, nas ditimas décadas. se  ICili iiiesid 
1 -ZII1(le atcnçao ao iiiocio corno o la,er ptxle variar CIII tunçao do tiéne-

It). Aiialises fliais CrItiCas restiltarani na revisao lie algumas hipdteses 
sobre Os significados do lazer e a importancia dessc para homens e 
inulheres em difercntes contextos culturais. 

Para it muiher eslar no cspaco publico urhano dc divcrtinicnto e 
later passear no parque. ir  ao cinema, a urn bar oti simplesmente 
andar pela cidade nao imp! ica a mesma coisa ciuc  para o homem. tim 
passcio por urn llaRi lle on urna praça. sozinha, a tint de sentar, icr. 
relaxar tern signiticados diferentes para as mulhcres SC cstao SO/i-

nhas oil acoinpanhadas 

'l,J i honieni c'ue plse pr all c it vcja sot nha selile-se no d rd to 
tie I he propor companh Ia c scgurança. Sc a mulher esul acompanha-
du tie crianças este mcsln( 1 homcm nac) Sc aprox I IItari. p0i4 nada 
deve Import u tar aque Ia nulher que passeando corn cnanças est 
cuniprindo 'CU PiIPCI potetorde esposa e tulle. I R\.\N.J.ope ii. p.35 

E iniportante ressaltar quc it eorrcnte (IC investigaçao temi nista ct1e 
se ocupou do lazer e da recreaçllo das mulhercs trouxe a tona o fato dc 

que boa paite dos estudos sobre Iaicr iealiiados attIcs da decada de 
ottenta cstava inipregnada de androcentrisnio ao IlAo incluirem, por 
exciliph), it irnportancia da liheidade como base do que se considera 
later. Destacando o vies masculino prcsentc nos estudos tradicionais 
do later. as criticas feini nistas desatiarani OS pesquisadores para que 
dcscnvoivcsscrn teorias quc incorporassern uma malor c meihor corn-
preensa() sobrc it vitla C 0 later das rnulhcres nas cidades. 

Desse modo. as defiiiiçoes c significados do la/er e da rccreaçao 
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rn 51(10 1-evistas c criticadas principalmente no que se refere it con-
cepcao do pressuposto de considerar o layer sempre corno iima experi-

éncia positiva. RolIa( 1991)). por exemplo, cxaniinou it experiencia sub-

jetiva C 05 obstaculos para desirutar de tempo Iivre de urn grupo (IC 

niulheres (10 Canadii. Constatou que as definiçoes de lazer C0() ativi-
(lade praierosa cram muito pol)rCs e que 0 mesmo nio era sempre e 
autornaticamenlc Vi StO COlilO nina all vidade poSiti va: terna quase ,Clll-

pre inorado peta liteiatura tradicional sobre o later. 

A di n)ensao positiva do lazer supunha sentirnentos dc l'eI icidade. 

liberdade e pai. C it experiencia negativa (10 lazer inclufa sentimentos 
pasSiVos, egoIsrno e irritaçao. A dimensao negativa Sc reVela especial-
mente no modo COifl() a socieda(le p triarcal contrihui para (lihcultar 0 

acesso (las muiheres ao lazer. por exemplo. no fato (IC ()UC as niulhcres 
sao na majoria dos casos as responsaveis pelo later de suas farnIlias o 

que resulta em menos tcnp() dispornvel paia elas mesmas. 

() tempo I ivi -e e o taxer foram descritos como semi mefflos de desfru-

te que se )rodtIzei1 nas relaçoes que se estaheiccem nesse tempo, 0(1 

seja. trata-se de corn quern se pralica it atividade e nao a ativi(lade 
propriarnente (lita que fax corn que algo seja considerado como later. 

Tamhim constatou que grande parte das nuiheres tinha Ii uitacOes (JC 

os honiens na() CxperimCntam. 0 que ref orça it idtia tarnhárn (lesenvol-
Villa C111 otitros trahaihos que OS espaços puhlicos mesrno quando apre-
sentados coni neutroS. ainda sao preservados ciosamente COillO espa-
ços niasculinos. A prescnca da 1111AIllff 6 percetiiila quase sempre como 
ousadia e segucni-se hull içães c lormas dc ridicularizaçao conh() for-
iiia de marcar o tern torio. 

Na cidade, toda muiher sotre as mcsmas cxcluss. restriçOes e agres-

sOes nas suas idas c vindas. Pelo USO sexual (]UC c 1db (IC SCU corpo 

todas as mutheres sao aletadas. A posicao (IC classc no niuda funda-
nientalmente a natureza e perrnanncia dessa Opiessao sexual. 

.Atuatnicnte existeni estudos sulicientes que coiiiprovani it estreita 
COflCXitO entre controle da sexualidade das mulheres. laze, C contiole 

niasciilino (los eSpiiços ptihlicos. Quaiido na) vao acompanhadas p° 

honens as nuiheres sao induzidas a nao ocuparem espaços dc diverti-

rnCnto masculinos. lazendo-as ver quc sua presenca nao é heii vinda. 

on perguntando se esperarn it companhia (IC a gum homern. pois. scm 
liii acoiipanhante adequado, it optniao que nasce (lessa situaçao é qu 

se recusarain it ser protegida por dc e. portanto se ula por CCrtO (IUC 

estao ulisponiveis sdxullllTlentc. 

A Iguns estu(Ios ical i iados na I nglaterra sohre o hazer (las mu Iheres 

sugcrcm quc suas atividades (IC taxer e descanso mats freqilenles sio 
ver televisao. Icr e later trahalhos manuais para it casa. on seja, to(las 
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elas sc (lesenvolvern (lentto on ao redor da casa. F.stes resultados se 

repeteni ciii esiudos realizados na Australia e flos Estados Unidos. 

Mesmo que it "dornesticizaça() do lazer feminino csteja mediada l)C 

las difereiicas de classe e outras de tipo social e cultural, tais pesquisas 

(lernonstrarn uiia coincidencia p01 parte de diversos grupos dc mulhe-

ics it relaçao pouco clara entrc trabalho C lai.er. convergencia que 1,ode 

ser explicada, cm pane pelo controle social exercido pelos homens: 

Es islet]) uiita ant torinidadc surpreendenie entre a v ida tie cle-
hrcs I e ui nistas tIe elase a! Ia como Virginia \Vool t e ama mu I her 
pertencenie a classe trahalhadora como Culiwick. 0 later de amhas 
ficava t'estriR) pelo trabalho e 0 controle que cxerciam os hontens 
sohie a dinheiro Mesnio transcorrido tuws de uni seculo desde en-
iio, niuitas niulheres se encontrani ncssa situaçao. l-lunter.P. and 
Vhitson.l99l 

E importante ressaltar que em todas as pesquisas aqui citadas, o 

tempo total (IC lazer e descanso é mais alto para Os homens do que para 

as mulheres, tanto mis dias de trahalho quanto nos sahados e fcriados. 

As nialores diferenças sao aos sdbados. As mulheies, aa contranjo do 

cp.ie se pensi, tarnheni dedicani menos tempo para ver televisio, so-

bretudo nos lbs dc seniana. Enqitanto que 0 tipo de ad vidades ecrea-

tivas na casa apontadas pelas muiheres t similar a do, honiens. exis-

teiii claras difercncas quando estas acontecem no espaç() ptihlico. Isto 

se demonstra principalmente nas atividades fIsicas mis qUaiS os ho-

mens parliciparn mais do quc as mulheies: A maioria das pesquisas 

tiernonstra quc a prtica de esporte aumenta segundo a classe social. 

alem (IC estarem relacionadas corn as proprias expectati VaS e it dos 

outros sobre as ativitlades adequadas e norniais para as inulheres. as 

quaiS par sua VCZ eslao intluenciadas pelas ideologias (10 ideal domes-

tico e da vida Iamb Ii ar. 

A participacão ativa ciii logos iiio reflete apenas o (lesejo. jilas tani-

béiii it I iheracão no que (Iiz respeito it outras ati vidades sirnultfineas 

Clue cm troca sao compativeis corn algurnas forrnas dc la,er passivo. 0 

tenipo dedicado pelas niulhercs ao jogo ativo C a nietade do clue 0 

Casio por hoinen. .'\Tas visitas lamiliares hi.I maior participaçao e tern-

P0 (ledicado pelas rnulhcres. nias estas visitas, em niuttos easos sieni-

ficani atcnçao a doentes. idosos on outras pessoas dependentes, hem 

comb as tarefas (IC repnesentaçao familiar cine nab p0(1cm ser conside-

radas tempo livre. nias sii gCstäO do capital social ila famIlia. 

Unia das atividades (Ic lazcr quc mclhor expressa as dilerenças entre 

homens e niulheres C a freqUincia it hares. A quantidade de tenipo 

gasto pelos homens neste tipo de lazer duptica c em alguns quadrupli- 
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ca corn a rndia de tempo das muiheres. 
Corno virnos, a divisao dos espacos em publico e privado e dornesti-

CO pude ter consequenCias discriininatorias na medida em quc ao subs-
cie'. er it cada espa ço uma respn osahi lidade masculiria ott lerninina. 
atenta contra a icualdade de oportunidades enire mulheres e humens. 
As muiheres it quem it socialização atribulu 0 espaço doméstico e quc 
PO1IC() it POUC() participar 1k) ãmhiio pühlico, se véem obrigadas it rc-
cordar constanternente scu direito it dispor de urn espaço privado c de 
urn tenipo prcpnii para dedicar-se ao lazer. 

Na sociedade ocidental. Os valores citlturais sao prolundamente 
androcentricos com() fitra olcreccr it possihilidade de urn lazer corn-
j)artiliiado critic hoincns e inulheres .As niulhercs iéni que rouhar tern-
p0 de scus atazcres (lornesticos C ajusta-lo as atividades (life  desenvul-
vem. aurnennuido dessa illaneira as obrigaçoes lie sua dupla jornada: 

A cit )II1CS1 icidade inpi ca assU iii u ma plural idade dc denian-
(IllS. tanto as tie mIlole cotidi aila ( as pessoac di untdadc titni li al 
qlIanR) cxCcpcioiiai s( en terinidades. cu idados ColD pessoas idosa 
cnquanto quc as au 5 idade exprcssi sas ou de later prec I sail) dc ii in 
cxccdeutc de tempo. \cste caso, a rnulher 110 Si igtila . des e resga-
tar uni tempo proprO (10 computo total do tempo diario. deste 11)0(10 

eta deve orianh/ar duas realidade tao opostas c sonienle se couSe-
gue articti lii- las escrupu lotsitmenic podera extra r urn tempo pus 

do, urn tempo tic c pant o ia/cr. ( 1-lendersen. K.2002.p.29) 

0 tenipo que as niulhcres. tanto as CLue  trahalham bra lie casa corno) 
as donas de casa, podeiri dispor para lazer C. em ilitlitOS easos. 0 CILIC 

flea I ivre entre stias obrigacoes de atençto it unidade familiar Quando 
SC oruanhza (liii CflCOtitiO) Oil palestra. por CXCnll)l0, se a tinia iicternui-
nada hora. ainda que nao tenha sido concluída, mcsrno que sc Irate (IC 

alizo multI) interessante quern ji 110 VIII nitilheres ire se levantarn e 
sairem correndo porquc estä perto di liorii do janiar? Para as muiheres 
trahalhadoras. o final da jornada represenla ativar 0 cronometro (ill-
fllcsticO. Sc a trahaihadora pretende participar das relies informais lie 
stil empresa ( happy hours. janlares.etc. ) devcm programar-se Corn 
antecedeucia suhcientc para administrar tudo 0 que é necessirio para 
que se deniora na rua. Dessa maneira se sentiri tranqiiila pqre csUi 
consciente tie Slid rcsl)onsabilidade ior isso a (lOmCsticida(ie it acorn-
panha oiide quer que vi 

Teudo en) \'ista cstes exemplos. Grcen( 1987) sugere quc it tiadicio-
nal dicotornia entre trahaiho e descanso é inadequada (Iilaii(lo iil icada 
it villa dr majoria (las muiheres. 

Para essa autora. o lazer se define atraves (105 ideais de masciilinida- 
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dc c teiiiinilidade e dos papeis adequados, interesses e cornpoitarnen-
tos masculinos e lernininos. As deiiniçOes académicas clássicas sure-
rein que 0 lazer t o tempo Iivre cm reiaçio ito trabalho remunerado.Urna 
dehniçao que (hi por certo quc todas as pessoas tm periodos de tempo 
Ii vrc. Muitas autoras criticarn esta dcfinicao e sustentani. ao  contrarlo. 
que a importante participaçfio das iiiuihercs no trabaiho nao assahiria-
do e suas responsabilidades relacionadas corn os cuidados corn crian-
ças, idosos e dociites cia taniil La. siguitiCan) que scu tempo livrc d. no 
melhor dos casos limitados C. no pior. inexistente. 

Algurnas explicacOcs para esle icnôrneno se referem to papel prin-
cipal quo as muiheres aitida oCupan) corno cuidadoras dos outros 
rneiiibros da larnil iii. 0 tempo Iivrc que a maioria consegue está entre 
ciii a tareta e outra. quer seja cozinhando. limpando on cuidando dos 
fit hos. 

Urn ponto hindaniental para identilicarinos a relaçiio entre lazer ur-
bairn. consurno C i!enero é a contradicao entre a forrna que se utila 
cliarianiente o coipo cia mullier nos ancincios puhlicitIrios para repre-
sdntar 0 prazcr, deixando irnplicito que LI SCXtiiIl dade urn ingiediente 
do lazer consurnivel e do quLil se pode dispor I ivrcmcntc e o hito de que 
0 coniportanicnto das rnulhcres 'reais que trequentem lugares de lazer 
c consumo cia cidade - quer seja soiiiiuias on em gr ipo - esteja subme-
tido coil) treqiencia it urna rígida vigi lticia por pne dos homens. 

Conio coiisuniidora. a relaçio dt rnulhcr corn a cidadc tamhni é 
contraditómia. A cidade proicta iit muther silas estratégias de coiisuiiio 
como torma (IC lazer: 

e h/u,l truçat: para cado iiuillzer ile cada classesocial us 
I/u /elu.s c/ti ('unxIuno lit! cu/ut/c. ((c/c) cOti t/o/)():%1() ile lw Flit! (it! iui 
ruru toipiuduru. Duiii nt.l).&: Franken.E. I )77.p47 ; 

Poreiii. alem de consuinidora. s.m corpo e tainbem suporte desse 
consurno. Diarianiente exposto sob todas its tornìas: acrohico, modem-
lit). crotico. ridIculo, medIocre, nu. seminu. corpo jovern ii mostra. corpo 
Who esconclido. Em todos os outdoors. propagandas pelas ruas di 
cidade: Sc) (/Sri/i?, 1l?i!Iher-(Qlls!!lliiilO/u-O/)/C'I() .se.vuu/. do tern /)/ellu-

Indite ceii d./)uç() /10 cidacle I Durnont.I).& Frankcii,U.p.49 
I.nquanto ob;eto dc consuino scu cspaço esla garanlido ni cidade. 

Ni as. esharra cut enormes di liculdades soclais e morals quando quer 
decidir sobre sect corpo. Na narrat va CIa vida urbana. a construçao 
social cia sexual dade ocupa Limit poslçao central a quLil resulta especi-
almente sienificativa e Pertinente para a anillise dos espaços de lazer e 
consurno clas iitu]heres. 0 clesenvolvi nento dos discuisos sobme it se-
xualidade auxilia de lorma decisiva a regulainentaçao social dos iiidi- 
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viduos por iiieio da regularncntaçao da sexualidade eiicarnada As mu-
Iheres se converterani e sat) o toc() especItico deste tipo de vigilância e 
cuntiole social. C'oiiio se afirrnou antes, it vida urbana conternporãnea 
ahundante em imac.ns scxuais fcniininas estili,aclas e fragnientadas: 

'Se mostra o corpo da muiher em panes !agincntadas. as mais 
frequentes coslumam ser u cahelo, os olhos, as perilas. as cadeiras. 
Como regra cral. nio é neccssñnio recorrcr a macens de peitos e 
nidegas u ma vcz que u in joel ho cm u ma meia de seda inailsnhi i ri a 
niensagem da maneira igualmente clara c mais sutil''. (Green.I97 

A ci'utica ferninista - entendendo-a em urn senlido aniplo-como toda 
a investi.zaçio feita desde uin p01110 de vista crIlico sohre os estercóti-
pos de cinero, husca revelar ou esludar urn aspecto rcferido a prohle-
nitica da niulhcr em uma tpoca. con'ente, texto ou autor. Iniplica uma 
reliexao nietodologica prévia que, alétu de part r de utna posturi 
herrnenêutica Ieórica zeial e da teona lerni nista cm particular. deve se 
adequar as disciplinas especificas do ohjeto de estudo. E necessiIrio. 
Portalito, urn modelo de critica feminista aplicivel tanto recOnstru-
car) das contrihuiçOes das muiheres na en tuna. quanto a reVisal) (105 

cones androcéntricos prcsentcs nas teorias para possi hilitar posterior-
niente a adequaçuio de suits conquistas e iiietodologias it elucidacio (IC 
seus piDhiellias especilicos. 

Dcsse modo, apesar de flat) existir urn método tin ico de invest ieacao 
teni iii sta. ii teoria entica lenii flista ampi iou as possi hi I idades 
episternologicas C metodologicas d()S estudos do lazer. Nuio é COiliCi-

dencia que as vidas das inuiheres iiiio estivessern refletidas 1105 estu-
dos antenores C quc este taR) gerou urna rcjciçao tic alguns dos postu-
fitdos tundainciitais sobre os quais estavani assentados us estudos 
positivislas tradicionais. Os pesquisadores interessados em investigar 
as niullicres uli lizararn unia rnetodolotzia apropriada - e diferente dos 
nictodos quanlitativoS tradicionais - para relictir rnclhoi a forma (IC 

compreender It sida this muiheres. Tais icl]cxOcs levarani a urna onen-
taçio nius qualitativa do quc as pesquisas Iradicionais. 

Os estudos positi vistas quantitativos tradicionais sohrc 0 "tempo Ii-
vie" e as atividadcs desenvolvidas nele haviam chetado a aleumas 
conclusoes no que (liz respeito ao lazer (las muiheres. Nesies trahalhos 
se colocavani questoes corno: Quais so as di l'erenças has tendencias 
de participacio em atividades esportivas e tic fitness entre hoinens e 
mulheres'! Qual o nIvel de satistaçao clas muihenes brancas e negras 
ciii nelaçio at) lazei'? A 1ilha desse tipo tie anal ise estava flu foriiia em 

Clue Os pesquisadores lormulavam as perguntas di pcsqujsa. na  
confiahilidade dos pr6prios instrumentos de niedida para medir o Clue 



SC queria c tambcnl a incapacidade de interpretar esies dados a partir 

de lint illarco teonco adequado. 

Scm teona. () positivismo na() C capai Lie avançar 1111 discussäo sobre 0 

tempo (IC lazer (las muiheres. As irnplicaçoes deste tipu de estudo su-

pOem, corn freqtincia, a idcntihcacao this relacoes de causa e eteito e 

a detcriiiinaçio do niodo, da quantidade. ou da freqUência de uma de-
terminada situaçao. This resultados puderam. entretanto dcscrcver qual 

era a situaço real do later das nuiiheres cm 11111 pruilciro momento. 

A incorporacao (IC CStti(loS (ItialitativOs  Lie interpretaçao SC conver-

teu CIII algo hahitiial pal .a muitoS pesquisadores que incluIrani it jers-

peCliva (IC genero em scus estudos. uiiia vei. a rcCiçao as piOposi-

çoCs cienliticas empiricas coincidia Coin outros nietodos crIticos em 
que us nietodos cientiticos tiadicionais nao haviarn sido adequados 

pata descrever a vidas das niulheres. Estudos interpretalivos tUC  se 

oh lizani dados (lualitahi vos perinitiram aos pescuisadores propore Ill 

perguntas corno: Qual é it relaçal) entre lazer e liabalho de niullieres 

operarias? ('orno as inuiheres niaiiiiii sua partiCipacao em esporles (IC 

grupo C cm que conciiçoes estas atividades (IC later pocleni ser mamicias? 

Porque o blil 'oo atiieiidc tdO Popular enire as inuiheres? 

As Pescitlisas  qualitativas/interpretativas conduzem. (:0111 tiequencia 

a novas teorias porque iflOsliam titic as teorias CXistCtitCs iiao SC ade-

quarn a situaçOes concretas. Corno enfoque interpretativo it questao 

(IUC SC coloca e a (Ic anal i sar porque taiS respostas surgem C quas sao 

as cstraneias de enfrentamento possiveis. 

This cstiidos do atencao especial a relacto entre a pesquisadora e as 

niulhcres. sujcitos cia in\'estigaçao. Por isso. c contrariamente aos 

ensiflailleiitos (los metodos (luililtilativoS  positi vistas. evita inailter "dis-

tãncia' cone o entrevistador C 0 entrevistado assini como utilizar  per-

guntas c RCi1icaS padroniacias. l)iafu,'o. pain iras e coliversa en/re 

)nI(i/ieIe.% Iei(1aIIi i?i!fit() 1?1(Ii.S S0/)fe (I (OfldiçctO/eI?liIiiii(I (10 (fIle testes 

on cc/at Lstica.v. ( Garcia. I 9Y ) Stanley ahriiia qtIC toda pesquisa feita 

a partir deste p0010 (IC vista [lode gerar urn conheci iliento nao aliena-

(In: acjuele c/ic oncrc!ame1ite e. c/crc/c 11111 p0/ito (Ic 1iSta aiiaiitiro 

Si/itO 0 prodao (/0 processo (IC tia/icill,o (ICU leiflico feminism (IC/ItlO 

(Ic 111)1(1 an(i live (oncreta (1(1 jiroprio piocesso ilc /)iOtIiIç(i0 ( Stanley. 

1990) A pessoa quc investiga nao lena que pretender sen uiiia imiquina 

objetiva mi colcia e analisc tie (lados. mas deve admitir qtie 0 SUjCitO 

estudado, it dircçio cia pesqilisa e a intcrpretaçao dos rCSUItaLIOS sal) 

inllueiiciados pela experléncia pessoal (IC cada pesq(tisadOIa: "ofeini-

niSino e aico lIla!, (10 que Icr 11/11(1 perspecliici c/c iiiiii 1(10. e cc/co I/lOiS 

(10 que tuna Jomimia (IC (on/Icier 0 inunclo: en, ulmumni w.stancia fam-

17( ;Ill iiiima i,Uiileir(i de (I\iar ,U) inumulo. 
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