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Resumo

Esse ponto de vista tern o objetivo
de oferecer subsidios para uma

discussio acerca das politicos
pUblicas em lazer e esportes. Nessa
perspectiva, num primeiro momen-
to busca-se refletir sobre a articula-

cio entre a temitica do lazer e o
conceito de participacao, aspectos
que permeiam o desenvolvimento

de todo o texto. Posteriormente,
esses mesmos pontos sio relaciona-

dos corn diferentes manifessacOes
do esporte e corn a questa() do

acesso da populacäo a essa pratica
social. Apc5s, o conceito de partici-

pacio esti desenvolvido na pers-

Abstract

This study aims at providing
elements to help a discussion
concerning the public policies for
leisure and sports. From this
perspective we initially aim at
reflecting about the relation
between the topic of leisure and
the concept of participation;
aspects which are present in the
development of the text as a whole.
Later on, these same points are
related to the different forms of
sports and to the issue of the access
the population has to this social
practice. Further on, the concept of
participation is
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pectiva do poder de decisao da
populacao sobre a coisa

Finalmente, a partir de uma sintese
conclusiva, apresentam-se algumas
proposicOes de intervencao dentro

da perspectiva apresentada.

developed from the perspective of
the decision power the population
has over the public thing. At the
end, from a conclusive synthesis,
some intervention propositions
based on these perspectives are
presented.

Introducfio: explicando o
titulo

Esse texto tern a perspectiva de
apresentar urn ponto de vista. Surgiu
a partir do recebimento — via internet
— de uma mensagem dos organiza-
dores da Revista Motrivivencia, a qual
apresenta uma questao instigadora,
que tern o objetivo de encaminhar urn
debate proposto para esse ntimero:
"sao as politicas ptiblicas para edu-
cacao fisica, esportes e lazer, efetiva-
mente politicas sociais ?". Essa per-
gunta me motiva a reflexao e me con-
vida a tentar contribuir para uma dis-
cussao de uma tematica que e de meu
interesse e de minha preocupacao.

Antes disso, porem, faz-se neces-
sari° pressar alguns esclarecimentos
acerca do titulo escolhido. 0 ponto
central refere-se ao fato de que a
pergunta propOe urn tipo de respos-
ta que, acredito, dificulta muito ser
respondida adequadamente: como
responder a uma pergunta que quer

saber se "sac) as politicas palicas para
educacao fisica, esportes e lazer, efe-
tivamente politicas sociais ?". Uma
possibilidade de resposta tenderia a
generalizac6es que, acredito, nao
poderiam ser feitas: sim, todas sao
politicas sociais; nao, nenhuma delas

uma polftica social. Outro tipo de
resposta conduziria a uma posicao
relativista, que acabaria por nao ofe-
recer resposta alguma: talvez; algu-
mas sim, outras nao.

0 fato e que, quando o assunto
e politicos ptiblicas, se esta falando
de um determinado tipo de interven-
gio. Intervencao essa que, necessa-
riamente, clever& trazer consigo e ter,
como ponto de partida, a posicao
politico-ideolegica que a norteia e
qual devera essar inserida na
concretizacao de todas as ac'ees que
vierem a ser adotadas. Para alguns,
uma determinada politica — sustenta-
da em determinadas conviccOes, va-
lores e interesses — poderia inserir-se
dentro da denominacao de politicos



Ano X, n2 11, Julho/1998 85

socials, enquanto que, para outros,
essa mesma politica poderia nao fa-
zer jus a essa denominagao.

Dessa forma e a grosso modo
apresentado, isso pode parecer uma
obviedade, mas o esforgo em trans-
formar ideias em agOes concretas,
nem sempre encontra pouso seguro
na realidade. Sobre isso, nao falta-
riam exemplos de grandes e sinceros
esforcos de conduzir politicas
transformadoras, que acabam cons-
tituindo praticas conservadoras. Pen-
so que, entre os que tem atuado na
area, todos j passaram pela experi-
encia de necessitar rever suas posi-
cOes e suas praticas. Acredito, tam-
bêm, que a tematica e as experienci-
as vivenciadas na realidade brasileira
muito tem nos ensinado, mas tem tarn-
bem demonstrado que temos muito
a avangar l .

Sendo assim, ao inves de tentar
responder efetivamente a pergunta
que da origem a este texto, propo-
nho-me a apresentar subsidios para
uma tomada de posicao frente a per-
gunta. Conforme proposto pelos
organizadores da Revista, apresenta-
rei meu ponto de vista que esta vin-
culado a uma determinada visa() de
homem e de sociedade, corn cujo
pensamento eu interviria, tentando
transforms-lo em awes concretas na
area das politicas pCiblicas em lazer e

esportes. Vale tambem esclarecer que
essa intervengao essara relacionada
a aspectos especificos da agao gover-
namental na area, sem que sejam
desenvolvidas questOes relativas
evidente desigualdade social brasilei-
ra e suas relacOes com o campo em
debate; penso que essas questOes es-
tao ligadas a aspectos estruturais que
nao pretendo desenvolver aqui. As-
sim, dentro dos limites desse texto,
tratarei do conteado das politicas es-
portivas e de propostas de agOes co-
munitarias na area.

Nessa perspectiva, num primei-
ro momento, desenvolverei uma bre-
ve reflexão acerca da tematica do
lazer e do conceito de participacio,
aspectos que permearao o desenvol-
vimento de todo o texto. Posterior-
mente, buscarei refletir sobre esses
mesmos pontos, agora os articulan-
do corn diferentes manifessagOes do
esporte e corn a questao do acesso
da populacio a essa pratica social.
No terceiro t6pico, o conceito de
participacao sera desenvolvido na
perspectiva do poder de decisio da
populacão sobre a coisa pablica. Fi-
nalmente, a partir de uma sintese con-
clusiva, apresentarei algumas propo-
sicOes de intervengao dentro da pers-
pectiva adotada.
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Um ponto de partida:
lazer e participacfio

Como ponto de partida para essa
nossa reflexio, seria oportuno consi-
derar aspectos acerca do que
Marcellino (1996-a) chama de a
"especificidade abstrata" e a
"especificidade concreta" do lazer.

Segundo esse autor, pensar o
lazer na sua especificidade abstrata 6
pensi-lo de uma forma descontex-
tualizada, sem essabelecer relacOes
corn outros aspectos da vida social.
Nesse entendimento, lazer seria corn-
preendido como uma esfera isolada
da vida em sociedade e essaria rela-
cionado apenas corn as atividades
que se fazem nos chamados tempos
livres: divertimentos; descanso; pas-
seios; distracOes; esportes; enfim, re-
cuperar energias. Nesse sentido, o
periodo de lazer seria como urn saco
vazio, no qual seriam colocados to-
dos esses interesses, motivagOes e ati-
vidades, sem serem observadas
vinculacoes corn outras esferas da
vida social e sem maiores reflex6es
acerca do seu conteddo. Concreta-
mente, nesse entendimento, lazer
nalo passaria de uma atividade corn-
pensat6ria para a continuidade da
vida no campo do trabalho e da pro-
ducao, o que geraria politicas pdbli-
cas tradicionais, muitas vezes relacio-

nadas corn as desenvolvidas pela cha-
mada indóstria cultural. Essa, na
maior parte das vezes, transforman-
do os bens culturais da sociedade em
mercadorias para passar o tempo,
relaciona-se corn os individuos ape-
nas como consumidores passivos de
seus pacotes e programas desenvol-
vidos de cima para baixo.

Esse tipo de politica seria a repre-
sentacao do possivel, aquilo que 6,
na maior parte das vezes, evidencia-
do como o que se pode fazer. Vendo
politica como a arte do posslvel etas
sao resultado de uma atitude confor-
mista diante de determinagóes e limi-
tacOes ligadas a indmeros fatores
como, entre outros: os parcos recur-
sos pdblicos destinados as politicas de
lazer; a deficiente formacio profissi-
onal dos tecnicos que atuam na area;
a falta de formacao politica dos diri-
gentes; os interesses na repercussio
junto aos meios de comunicagio,
muitas vezes colocados acima dos
interesses da populacão; a falta de
mobilizacio popular; as visOes
descontextualizadas acerca do lazer
e do esporte. Marcellino (1996-a,
p.4) identifica esse conjunto de as-
pectos de urn "todo inibidor' que (...)
provoca desigualdades quantitativas
e qualitativas na apropriack do 'tem-
po livre' ".
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Diferente desse pensamento —
aqui representando aquilo que e de-
sejdvel a partir de principios
norteadores de uma determinada e
escolhida polftica social —, compre-
ender lazer na sua especificidade con-
creta seria levar em conta outros
determinantes hist6ricos, sociais, cul-
turais e econOmicos, relacionados ao
que o mesmo autor prefere denomi-
nar de "tempo disponivel"(1996-a,
p.2)2.

Nessa perspectiva, pensa-se o
lazer como uma esfera de importan-
te significagao na vida em sociedade,
vendo-o como um momento em que

• os trabalhadores tambem se constro-
em hist6rica, social e culturalmente,
pelo seu conte6do, pelos valores que
sao experimentados, pelas atitudes
vividas e, fundamentalmente, pela
relacao cidada que pode ser
essabelecida corn esse tempo. Ven-
do-o dessa forma, lazer passa a ser
considerado	 como	 "cultura
vivenciada no tempo disponivel"
(Marcellino, 1996-a, p.2): um fenc3-
meno gerado historicamente e urn
tempo onde ha a vivencia de valores
em que se evidencia um significativo
aspecto educativo. Nesse sentido,
lazer passa a ser urn direito do cida-
dao. , campo de reivindicagao social
e de participaglo cultural.

Nesse ponto surge a participagao
como urn conceito a ser considera-

do quando se busca refletir acerca
de politicas sociais na area do lazer e
do desporto. Na opiniao de
Bordenave (1987, p.27), "participa-
cao vem da palavra parte. Participa-
OD é fazer parte, tomar parte ou ter
parte". Tentando esclarecer o signifi-
cado dessas expressOes, o autor dile-
rencia a participagao passiva da par-
ticipacao ativa, ja que um individuo
pode ter niveis maiores ou menores
de participagao num grupo ou orga-
nizacao. Quando o mesmo autor cita
o exemplo, "fazemos parte da popu-
lacao do Brasil, mas nao tomamos
parte das decisOes importantes", ele
demonstra que é possivel fazer parte
sem tomar parte essabelecendo-se no
tomar parte um nivel mais alto de
participacao. Ainda na opiniao do
mesmo autor, a prova de fogo da
participacao nao é apenas o quanto
se toma parte (quantidade), mas tam-
bem como se toma parte (qualidade).

Nesse sentido, alem de compre-
endermos que ha diferencas entre
niveis de participacao (que podem
ser mais ou menos ativos/passivos),
importante essabelecermos uma re-
lacao desses conceitos corn outros re-
lacionados a participacao nas politi-
cas sociais em lazer e esportes. Cha-
mo a atencao aqui para a participa-
cao como acesso aos bens socials e
participacao como poder de decislo
sobre esses mesmos bens.
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Esporte e participacfio:
uma questäo de acesso

Participacão, como acesso a urn
bem social, esti ligada ao direito dos

cidadios a usufruirem daquilo que

historicamente construido pela socie-

dade. Reconhecer o direito do cida-

dk de usufruir das priticas esporti-
vas consideradas como bens sociais,
significa pensa-las como cultura
vivenciada, que a direito de todos e
nao apenas de alguns. Nesse porno,
vale tecer algumas consideracoes
acerca do esporte nas suas diferen-
tes manifessacOes e tentar compreen-
der em que medida ha a possibilida-
de de participagalo cultural nessas
manifessagOes.

Mesmo que seja necessario ter
cuidado corn as generalizagOes quan-
do se tenta caracterizar/comparti-
mentar as diferentes manifessageies no
ambito do esporte, you utilizar aqui,
como forma de diferenciacao — di-
daticamente adjetivando o substanti-
vo esporte — uma terminologia que
faz parte do cotidiano dos professo-
res de Educacao Fisica no Brasil. Vou
diferenciar esporte de rendimento ou
de espeticulo do esporte participa-
gio ou de lazer.

0 primeiro, vinculado a legica da
performance desportiva e a racionali-
zacao do treinamento, a aquele prati-

cado nos clubes e nas federagöes. Para
o praticante, ele insere-se no mundo
do trabalho, enquanto que, para o  ci-
dadao comum — a quern penso, de-
vem ser direcionadas prioritariamente
as politicas publican, mas que a exdu-

ido dessa atividade por criterios de

seletividade intrinsecos nessa pratica —,

apresenta-se fundamentalmente como

produto a ser consumido, veiculado
pela indilstria cultural atraves dos mei-
os de comunicagao de massa. Mes-
mo que se deva reconhecer aspectos
de sociabilidade que possam essar pre-
sentes no ambito do pliblico consu-
midor do esporte, deve-se ter claro
que ha limitagOes no que se refere as
possibilidades de apropriacão cultural
de algo que a objeto apenas de uma
participacao passiva. Refiro-me aqui
ao expresso por Brandao (1994)
quando, refletindo acerca da relagio
entre esporte, espagos ptiblicos e ci-
dadania, aponta para o efeito perver-
so da tecnologia que tende a essabe-
lecer uma experiencia do mundo me-
diada por aparelhos. Quando eu ape-
nas assisto ao futebol pela televisao,
eu nao estou me relacionando corn o
futebol como uma experiencia vivida,
assim como tambern nao me relacio-
no corn as pessoas que o praticam. E
sim, atraves da invencao tecnolegica
tenho acesso ao futebol, mas nao
como uma forma experimental. Nes-
se aspecto, ao inves de eu ter uma
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apropriacao critica e criativa corn o
bem cultural esporte, limitar-me-ei a
uma relacao contemplativa de algo que
me é apresentado de forma pronta e
acabada. Limitagóes do mesmo gene-
ro poderiam ser atribuidas a partici-
pacao no esporte apenas como tor-
cedor na arquibancada.

Vale aqui entao, abrir parenteses
para chamar a atencao para o fato de
que nem todas as pessoas tern acesso
as vivencias esportivas, o que é evi-
denciado pelos resultados de uma
pesquisa realizada pelo jornal Folha de
SR) Paulo no Brasil (apud Marcellino,
1996-b, p.85). Abrangendo pessoas
de mais de 14 anos, de ambos os se-
xos, a pesquisa demonstrou uma gran-
de defasagem entre o gosto pelo es-
porte e a pratica desportiva: apenas
7% dos entrevistados declararam nao
terem admiracao (gosto) por algum
esporte mas 61% nao praticam qual-
quer atividade. Entre outros dados,
doffs aspectos citados explicarn, em
parte, essa situacâo e tern relacao corn
o que venho tratando: o grande fasci-
nio despertado pelo esporte espeta-
culo e a alta seletividade da atividade
esportiva — pela valorizacao da
performance — aparecem como fato-
res inibidores da pratica.

Urn outro efeito perverso e a uti-
lizacao do esporte de rendimento
como modelo para o esporte de lazer:
propalado hegemonicamente na so-

ciedade — mais do que como se fosse
o possivel — muitas vezes ele é visto
como se fosse o Onico. Refiro-me
enfase as atividades esportivas de ca-
rater competitivo (campeonatos; tor-
neios etc.) promovidas para partici-
pacao da populacao no tempo livre.
Essas, tambern sustentadas na
performance esportiva, trazem con-
sigo a lOgica seletiva do esporte de
rendimento, portanto, a elas nem to-
dos tem acesso. Por outro lado, pelo
grau de seriedade que exigem, apro-
ximam-se do mundo do trabalho.
Essa perspectiva de pratica esportiva
vai ao encontro das preocupacOes de
Rybezynski (1991) quando se preo-
cupa corn o grau de seriedade corn
que, muitas vezes, sac) encarados os
esportes de rua: o use de equipamen-
tos especiais, a busca de resultados,
use de terminologia especifica, seria
para o autor "...um tipo de dedica-
cao laboriosa..."(p. 38). Esse aspec-
to tambem traz constrangimentos na
apropriacao do tempo livre, tanto
pela necessidade de equipamentos
aos quaffs nem todos tern acesso, como
pela atitude gerada por suas caracte-
risticas.

Ja o chamado esporte participa-
ca. ° ou de lazer, pelas suas possibili-
dades de participagio ativa, abre es-
paco para outras16gicas e motivacOes
que possam vir a orientar a acao,
como o simples prazer pela ativida-



de, o encontro solidario entre os par-
ticipantes e o interesse pelo desen-
volvimento de habitos ligados a sai5-
de. Estou me referindo aqui ao es-
porte como uma possibilidade de
encontro entre as pessoas, como urn

espaco de convivencia coletiva e de

experiencia vivida, onde, nas palavras

de Brand5.o (1994, p.29), o objetivo

nao esti. na 'producio de algo, mas
no prOprio encontro entre os sujei-
tos". Essa forma de apropriacao do
bem cultural esporte a uma forma de
participagio ativa e nao seletiva no
que se refere ao acesso de candida-
tos a participantes.

Mesmo que se deva reconhecer
que a lOgica seletiva do esporte de
rendimento ou espeticulo, muitas
vezes, esta presente nas praticas es-
portivas do lazer, e importante ter cla-
ro que isto nao ocorre de forma ho-
mogenea e mecanica como muitas
analises criticas do esporte apresen-
tam. Outros aspectos, alern da possi-
bilidade do rendimento esportivo,
aparecem quando se busca conhe-
cer os fatores que determinam a for-
magic, de grupos desportivos no tem-
po livre: relacOes de parentesco;
conterraneidade; identificacao corn o
bairro; amizade; busca de satide;
"por prazer"; "pela turma	 o fute-
bol a uma desculpa"; e ate para re-
tardar o envelhecimento. Num dos
grupos que eu investigava, identifi-

MotriviVncia

quei a adocao de diversas regras que,
sustentadas no binOmio vitOria-der-
rota do esporte de rendimento, trazi-
am consigo exemplos de preocupa-
gOes corn a vivencia solidaria e cole-
tiva no espago esportivo, as quais
poderiam ser interpretadas como uma

atitude critica em relagão ao que

hegemonicamente praticado (Stigger,

1997).

Esses argumentos levam a consi-
derar que o esporte de rendimento
ou de espeta'culo, a uma manifessa-
cao do fenOmeno esportivo corn ca-
racteristicas seletivas, destinado a ser
praticado apenas por urn grupo es-
pecifico da sociedade e consumido
passivamente pela grande maioria da
populacao. Pelo baixo nivel de parti-
cipacao que proporciona, penso que
nao deva ser uma prioridade no am-
bito das polfticas publicas em espor-
tes. Tambem, pelo grau de seriedade
que the a intrinseco, e minha opiniao
que nao deva servir de modelo para
as intervenc6es governamentais no
ambito do lazer. Penso que no ambi-
to governamental, as preocupaceies
devam ser no sentido de diminuir a
defasagem demonstrada entre o gos-
to e a pritica esportiva, assim como
proporcionar vivencias diversas das
do mundo do trabalho, o que tende
a ser alcangado se as intervenc5es
governamentais priorizarem o esporte
participacao ou de lazer.
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Participacfio como poder
de decisfio

Sem perder de vista o contexto
dessas duas manifessagOes esportivas,
e relacionando-as corn politicas pti-
blicas, se fOssemos conversar corn
pessoas de qualquer cidade, outras
ambigilidades e insatisfaciies poderi-
am ser encontradas: "fag° parte dos
moradores do bairro, mas nao tenho
parte (acesso) as praticas esportivas
realizadas nos espacos ptiblicos mu-
nicipais". Uma insatisfacao como essa
talvez fosse motivada por uma inter-
vencao governamental que priori-
zasse awes que conduziriam a parti-
cipacao passiva do esporte. Refiro-
me a situagóes que nao seriam
ceis de exemplificar, bastante presen-
tes no cotidiano dos profissionais da
area que se relacionam ao direcio-
namento dos recursos humanos, fisi-
cos e materiais (que sao ptiblicos),
prioritariamente, entre outras awes:
para a construcao e manutencao de
grandes ginisios esportivos .destina-
dos ao espetâculo e ao treinamento
de equipes; ao pagamento de salari-
os a tecnicos de representageies mu-
nicipais; a realizacao de grandes
eventos esportivos corn a tanica na
competicao; a realizacao de cursos
de formacao de treinadores. Tudo
isso em detrimento — por exemplo —
ao investimento em espacos/pracas

ptiblicas de lazer (esportivas e/ou
nao); a sustentacao de quadros
profissionais ligados ao lazer comu-
nitario; ao apoio aos pequenos even-
tos locals; a formacao humanistica dos
profissionais que atuam no ambito do
lazer.

Chegamos, assim, num momen-
to em que se apresentam os aspectos
mais evidentemente politicos das po-
liticas de lazer, pois, alem de uma es-
colha entre prioridades ligadas a uma
ou outra visa() acerca do esporte nas
awes governamentais (que tambem
e uma opcao politica), trata-se de
como interferir no processo de
regulacao dessas demandas. A per-
gunta que se deve fazer nesse mo-
mento é: quern decide sobre essas
prioridades?

Surge mais uma vez a participa-
cao, agora como poder de decisio
sobre a gestao dos bens socials. Essa
nova dimensao da participaglo nos
leva a pensar em outras possiveis
ambigiiidades e insatisfacOes por par-
te da populacao: "sou parte da po-
pulagao da cidade, mas nao Como

parte das decisães acerca das politi-
cas de lazer e esportes". Essa afirma-
tiva, que em certa medida pode essar
demonstrando uma insatisfacao com
a democracia representativa, aponta
mais uma vez para os diferentes ni-
veis de participagao, agora na ques-
tao do poder de decisao: urn grupo,
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uma organizagio ou uma sociedade
tern mais ou menos caracteristicas
participativas de acordo corn a distri-
buicio do poder entre seus membros.

Nesse aspecto, nao e dificil de
identificar que, na major parte das
politicas governamentais, o poder de
decisio fica restrito ao poder institu-
ido, representado pelos politicos e/ou
pelos profissionais tecnicos, ficando
a populacão fora do processo
decisOrio. Dessa forma caracterizam-
se as politicas desenvolvidas para a
populacio, diferentes das desenvol-
vidas corn a populacão. As primeiras,
colocando o Essado numa posicão
acima da sociedade civil, relacionam-
se corn a populagio atraves do mo-
delo burocritico de gestic), onde as
decisOes sic) tomadas de circa para
baixo, tendo como criterios principals
os determinantes tecnicos e os inte-
resses politicos localizados. Nessa
nha de acio, contribuem para uma
postura conformista, dependente e
descomprometida da populacão: ao
inves de serem incentivadas suas ini-
ciativas prOprias e reivindicatOrias, ela

tratada como cliente do Essado;
distanciada do processo decisOrio; a
populagio tende a deixar de se pre-
ocupar corn aquilo que a pdblico,
tratando-o como se fosse urn proble-
ma do Essado.

De forma diversa, o modelo
participativo de administracio — atm-

ves de acOes com a comunidade —
constitui-se no que Demo (1986.
p.14) denomina de "o eixo politico"
de uma politica social. Nele a parti-
cipacao "torna-se autopromocio (...)
forma de co-gestio e possibilidade de
auto-sustentacao". Nessa perspecti-
va de desenvolvimento, uma politica
social que ye a sociedade civil como
parceiro do Essado tende a gerar po-
sicOes reivindicatOrias, criticas e corn-
prometidas por parte da populacio.
Diferencia-se ai o cliente do cidadlo,
onde os problemas do Essado pas-
sam a ser vistos como um problema
de todos.

Essa a uma preocupacão mani-
fessada por Santos (1994, p. 88),
quando defende "a democratizack
politica do sistema politico democri-
tico (...) ou seja, a incorporacio tan-
to quanto possivel autOnoma das
classes populares no sistema politi-
co...". 0 mesmo autor adverte para
a dificuldade de serem atingidos os
ideais democriticos, sendo o Essado
o protagonista dessas iniciativas, o
que tende a resultar, muitas vezes,
apenas em textos legais avancados,
mas em praticas socials retrOgradas.
Essa preocupagio traz consigo a ideia
de que a participacio politica deva
acontecer de baixo para cima, como
conquista da populacão.

E importante entio, destacar que,
ao defender a administracao
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participativa como modelo de gestao
nas politicos sociais em lazer e espor-
te, estou colocando-me no lugar do
governante que tem interesse e corn-
prometimento corn os processos
emancipat6rios da sociedade. Dessa-
co entao as acOes no sentido de re-
conhecer e ate legitimar os interesses
da sociedade civil organizada, ven-
do-a como sujeito politico e co-res-
ponsavel pelos processo decisOrios
nessa area (Coutinho, 1992).

Essa posicao nao pretende des-
cartar — ao contrario, busca reforcar
— a ideia de que nao existe participa-
cgo concechda, e sim como resulta-
do da sua pr6pria conquista. Quan-
do Demo (1986) intitula seu livro
"Participacao é Conquista" ele esta
chamando a atencao para o papel dos
movimentos sociais no sentido dessa
conquista e da busca de seus interes-
ses coletivos. Se, por urn lado, con-
forme foi a tOnica desse texto, cabe
ao governante — compartilhando corn
ideals democraticos da sociedade —
abrir espacos e reconhecer os inte-
resses e awes da populacao, por
outro, é papel dos movimentos soci-
ais organizados reivindicar esses es-
pacos em todos os ambitos, incluidos
os do lazer e do esporte.

Urn exemplo de uma posicao
reivindica.tOria e cidada por parte da
comunidade, foi o relato de um lider
comunitario no Brasil, quando the

perguntei acerca da importancia da
participagao popular na administra-
Ca. ° do parque ptiblico que essava
presses a ser inaugurado, prOximo a
sua residencia. Esse homem, urn 11-
der comunitario de urn aglomerado
urbano periferico, urn trabalhador da
construcao civil, respondeu-me:
"para a gente (a comunidade) ter
mais direito aqui dentro, porque se
deixar para os outros (o pessoal que
tem mais poder aquisitivo) tomar con-
ta, vai virar privativo". Referindo-se
a uma comissao que essava sendo cri-
ada para a elaboragao do conselho
do parque ele dizia: "a comunidade
tern que participar dessa comissao,
mesmo que alguêm de mais poder
aquisitivo entre no Conselho; mas
que tenha bastante gente da comu-
nidade para administrar, para nao
deixar tomarem conta". A respeito do
Regimento do Parque, urn documen-
to que regulamentaria as atividades
no local considerava: "a Prefeitura e
o Conselho vao ter que se reger pelo
Regimento (...) o Regimento é o or-
gao maximo". Esse relato (Stigger,
1992, p. 85) deixa clara uma posi-
cao (inclusive de classe social) de urn
homem que se coloca como cidadao,
reivindicando para si e para a sua
comunidade, os direitos e os deveres
ligados ao exercicio pleno da cida-
dania. Nao é por acaso que o par-
que posteriormente inaugurado rece-
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beu — a partir de consulta a popula-
cao — a denominacio de "Parque
Chico Mendes", em memOria ao
der comunitario que foi assassinado
pela sua determinacio na luta pela
terra no norte brasileiro. 0 nome
desse homem representa simbolica-
mente a luta pelos direitos de cida-
dania no campo, presente tambem
naquela periferia urbana.

Proposiciies finals

Sintetizando as posicOes anterio-
res, as quaffs consideram importante ter
na participacio uma referencia fun-
damental nas politicas sociais em lazer
e esportes, dois aspectos principals —
de onde emergem outros desdobra-
mentos — devem ser dessacados.

Corn o pensamento voltado para
a participagao como acesso, aponta-
se para a priorizacio do esporte par-
ticipacio ou de lazer como conted-
do das politicas sociais, por
considers-lo uma forma de lazer ati-
vo, mail significativo de apropriacäo
cultural do bem social esporte. A
concretizacao disto se relaciona a
agOes como, entre outras:

o investir na formacao humanistica
dos profissionais que atuam na
area do lazer e dos esportes, pre-
parando-os para uma intervencao
contextualizada na area;

priorizar a construcaamanutenck
de espacos ptiblicos (pracas, par-
ques) destinados a pratica esporti-
va no tempo livre;

realizar programas e eventos espor-
tivos alternativos, corn caracteris-
ticas diferenciadas das do esporte
de rendimento (por exemplo: gru-
pos de convivencia ao inves das
escolinhas esportivas e festivais es-
portivos no lugar dos campeona-
tos).

Tendo como referencia a partici-
pacao no que se refere ao poder de
decisao, evidencia-se o desenvolvi-
mento do modelo de administracao
participativa na relagao corn a popu-
lagao, vendo-a como parceira do
Essado e incentivando o surgimento
de sujeitos politicos coletivos, repre-
sentados amplamente pelos movi-
mentos populaces. Quando digo am-
plamente, quero dessacar a impor-
tancia fundamental da participacao
de todas as parcelas da sociedade, e
não so dos esportistas, sem o que se
mantem a hegemonia daqueles que
ja tem acesso ao esporte. Concreti-
zar essa ideia significa, entre outras
ac6es:

criar mecanismos sistematicos que
favorecam a participacao popu-
lar na gestao das politicas da area
(pot- exemplo, o planejamento
participativo);
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incentivar a formagao e o reco-
nhecimento de organizaceies da
sociedade civil, esportivas ou nä.°
(associagOes de moradores; asso-
ciacOes de Amigos do Parque,
etc). Dessaco aqui, mail uma vez,
a importancia da participacao das
organizac6es populares de cari-
ter nä.° esportivo, sem o que fica
mantida a hegemonia daqueles
que ja tern acesso ao esporte;

criar institutor democriticos que
garantam/legitimem a participa-
cao popular na gestao governa-
mental do lazer e do esporte (por
exemplo: regimentos das instala-
cOes esportivas).

Para concluir — e ate apresentan-
do um tipo de agio que considero
central neste processo — penso que e
importante que sejam criados espa-
cos de reflexio acerca do lazer e do
fenOmeno esportivo, destinados
participacao de amplos segmentos da
populacao, não apenas para os cha-
mados especialistas. Na minha opi-
niao, esse tipo de intervencao con-
tribui para favorecer a apropriacao
critica e criativa desse bem cultural,
e, conseqiientemente, para uma par-
ticipacao qualificada da populacao
nos processos decis6rios.

Notas

1 Sobre esse assunto, ver Vaz (1997).

2 A palavra disponivel, que esti ai colo-
cada em substituicalo ao comumente
utilizado livre, busca contextualizar
esse tempo, evidenciando uma reali-
dade em que o mundo do trabalho se
sobrepOe ao mundo do lazer.
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