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Resumo Abstract

Neste artigo abordaremos a
problematica das "politicas piiblicas"

para o esporte e lazer no Brasil,
numa perspectiva popular, procu-
rando compreender o papel atual

que o Estado joga neste processo.
0 enfoque reside numa critica

aplicacao do neoliberalismo, bem
como as suas conseqUencias para o
setor. Entretanto, a possivel pensar-

mos, enquanto profissionais em
Educacao Fisica, numa proposta
politica que nao seja excludente e

que proporcione a insercao da
maioria da sociedade em espacos

possiveis para o desenvolvimento do
esporte e do lazer corn a caracteristi-

ca popular.
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de Esporte e Lazer

This article approaches the
problems related to "public polici-
es" for sports and leisure in Brazil,
in a popular perspective, trying to
comprehend the role that the
government plays nowadays in this
process. The focus is in a criticism
to the neoliberalism, as well as to
its consequences to this area.
However, its possible for us, as
Physical Education professionals,
to think in a non-excluding political
proposal that provides the insertion
of the majority of society in
possible spaces for the
development of sports and leisure
with popular characteristics.

Uniterms: Neoliberalism, Sports
Policies, Sports and leisure Public
Policies
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0 Estado neoliberal

O desenvolvimento do esporte e
do lazer no Brasil foi planejado e
estruturado historicamente pelas
classes dominantes, segundo uma
Otica elitista e comercial. Betti (1991)
abordou rapidamente esse assunto
ao tratar da democratizacao do es-
porte, cujo modelo piramidal é a con-
cepcao mais tradicional e difundida
no Brasil. Essa visa() é elitista "ao
definir o esporte de alto rendimento
como o spice da piramide, onde ape-
nas poucos individuos, dotados de
qualidades psicomotoras excepcio-
nais, poderao chegar."

Poucas manifestacOes de cunho
popular tiveram espaco no interior
do Estado brasileiro. Atrelado aos
interesses das elites dirigentes do
Estado, o esporte passou por varia-
cOes que vac) desde a proposta de
"esporte para todos", que apareceu
no Brasil nos anos 70, de acordo
corn Cavalcanti (1984), ate a corn-
pieta submissao as leis de merca-
do, definidas mais recentemente
corn a nova lei do desporto nacio-
nal (9.615 de 24/03/98).

Para entendermos a proposta
esportiva em curso, existe a neces-
sidade de entendermos o modelo
de Estado que esta por tras desse
processo. 0 neoliberalismo, apre-
sentado como tendencia hegemO-

nica do capitalismo contemporaneo,
foi formulado a partir do Consenso
de Washington em 1989, envolven-
do o Banco Mundial, FMI e Banco
Interamericano de Desenvolvimen-
to. Apresenta urn conjunto de poli-
ticos pautadas fundamentalmente
na "modernizacao" do Estado, corn-
bate a inflacao, abertura comercial,
fim das restricOes ao capital estran-
geiro, dentre outras "recomenda-
cOes" aos paises da America Latina
e Caribe, presentes na reuniao.

As conseqUéncias da aplicacao
do neoliberalismo sao marcantes.
Atingem, de maneira fulminante, na
redefinicao dos Estados Nacionais.
0 Estado, segundo essa construcao
paradigmatica, nä° deve intervir
mais decisivamente na economia.
As privatizacOes de empresas esta-
tais surgem como mecanismo de
repasse do que outrora era ptiblico
para a iniciativa privada. Esse fluxo
para o setor privado, beneficiado
pelo setor palico, era sentido em
outros momentos, mas atualmente
aparece de maneira mais visivel sob
o discurso da contencao do deficit

As ConstituicOes elaboradas em
epocas onde se cogitava uma ten-
tativa de soberania nacional, preci-
sam, entao, se enquadrar ao novo
modelo. Toda essa reestruturacao
do Estado soma-se corn o proces-
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so de globalizacao, verificado prin-
cipalmente no terreno da economia.
Em linhas gerais, os Estados perife-
ricos terao como funcao adquirir
tecnologia (consumir), servindo, no
maxim, como produtores de ma-
teria-prima, aprofundando, assim, o
processo colonialista da dominacao.

A tecnologia e apenas uma par-
te dessa dominacao global, soman-
do-se a ela o poder da comunica-
cao e da ciencia. 0 tripe (ciéncia-
tecnologia-comunicacao) tern sido
sistematicamente trabalhado pelas
classes dominantes de maneira es-
trategica, e o seu controle determi-
nara significativamente o dominio
da humanidade.

Objetivamente, nos marcos em
que esta fundado o atual sistema de
producao e dominacao do capital
sobre a sociedade, restam-nos duas
possibilidades: a primeira, e a de
aceitar o processo em curso, defi-
nido pelo crescente aprofunda-
mento da crise do capitalismo; a
segunda, requer a construcao de
uma perspectiva critica, procuran-
do estabelecer paradigmas alterna-
tivos ao modelo neoliberal.

Estamos num momento hist&
rico no qual a Educacao Fisica atin-
giu urn patamar de discussao pon-
tual em diferentes areas de conhe-
cimento. Oliveira (1994) faz uma

rapida contextualizacao, afirmando
que, a partir dos anos 80, e ela que
vai estabelecer, atraves do espaco
multidisciplinar, "a busca da sua
compreensao como pratica social."
Mesmo que de maneira incipiente,
ha necessidades imediatas de esta-
belecermos uma discussao politica
sobre os paradigmas de interesse
popular para o esporte e o lazer, ali-
ada a urn projeto de sociedade.

Academicamente, o questiona-
mento das propostas elitistas e pri-
vadas apresentadas no ambito do
Estado, em detrimento do pUblico/
social e tarefa de quern esta preo-
cupado em estabelecer urn novo
projeto para o setor esportivo. A ex-
clusao social que o neoliberalismo
nos oferece esta relacionada a to-
das as manifestacOes da vida huma-
na.

0 isolamento dessa manifesta-
cao cultural (esporte) das camadas
populares refere-se fundamental-
mente a sua pratica. Mantern-se,
entretanto, o consumo de produtos
esportivos. Por sua vez, e o merca-
do que interage no meio social e faz
o papel de mediador corn a socie-
dade. Essa interacao/mediacao
compreende a atividade-consumo,
que atinge as camadas populares
atraves da indUstria cultural, que vai
desde a construcao do imaginario
social ate a producao e venda des-
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sas mercadorias, em forma de es-
petaculo. A dinamica que os espe-
te culos esportivos possuem é
marcada por uma participacao de-
cisive essencialmente no consumo
e uma gritante metodologia elitista
na organizacao e apropriacdo do
retorno (financeiro) que eles ofere-
cem. 0 esporte atravessa urn esta-
gio inovador em seu desenvolvi-
mento: a ditadura do marketing.

Melani e Negrao (1995) procu-
ram apontar o exercicio da mani-
pulacao do mercado esportivo jun-
to a torcida, que é parte integrante
do espeteculo. Na realidade sdo as
camadas populares que material-
mente sustentam esse espetaculo,
onde "a prioridade rulmero 1 é o
lucro, os negOcios, depois vem o
jogo, os jogadores e a torcida."

Se o Estado brasileiro tern feito
sua °Ka° histOrica de ser o repre-
sentante permanente dos negOcios
das elites, cabe ao meio academic()
discutir uma forma distinta de con-
ceber o esporte e o lazer, tendo
como eixo a insercao dos excluidos,
nao no sistema, mas numa propos-
ta inovadora que aponte para a am-
pliacdo desses direitos e o aumento
cada vez mais efetivo da participa-
cao popular em termos de esporte,
lazer, culture, politica, etc.

Nosso papel acadernico, en-
quanto profissionais de Educacao

Fisica, precisa residir no campo do
dialog() corn a sociedade brasileira,
procurando enriquecer em contell-
do urn modelo alternativo as polfti-
cas neoliberais de conducdo deste
Estado, permitindo que projetos de
cunho popular, neste caso para o
esporte e lazer, possam se desen-
volver criticamente, estabelecendo
novas formas de convivio, organi-
zacao e sociabilizacao.

Urn fato politico que é importan-
te focalizar como inovador no ce-
nano social este relacionado as no-
vas orientaceies para o esporte e o
lazer que comecam a ser sentidas
nas gestOes populares, determina-
das pelos partidos de esquerda que
passam pelo Estado, podendo, em
algumas situaceies, representar urn
passo significativo no sentido de
reintroduzir os excluidos a socieda-
de. E necesserio, porem, que se te-
nha o cuidado e a dimensdo politi-
ca dessa atitude.

Inserir os excluidos na socieda-
de nee) pode ser sineinimo de inser-
ce o no sistema. Nossa presence
institucional corn projetos ou ate
mesmo na administracao direta no
Estado, nao deve ter urn fim em si
mesmo. Precisa apontar para a bus-
ca da ampliageo democratica e de
construed() de uma identidade co-
letiva que aponte para o rompimento
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de privilegios individuais, de grupos
ou de uma determinada classe so-
cial, observados nitidamente em ter-
mos esportivos e de lazer.

0 papel representado pelos di-
rigentes esportivos nesse processo
necessita de uma atencao especial.
E possivel estabelecer novas propos-
tas administrativas baseadas em te-
orias nao-lineares, participativas e
flexiveis, distintas das tradicionais
formulacães tradicionais/tayloristas.
Alberto Guerreiro Ramos (1981)
procurou estabelecer uma ruptura
criando urn modelo corn mtiltiplos
cenarios, onde o ser humano e a
parte mais significativa da socieda-
de, em contraposicao a visa() de or-
ganizacao centrada no mercado.

E necessario rediscutirmos os
espacos pirblicos, que permitam o
desenvolvimento das atividades de
interesse popular. Tambem e im-
prescindivel uma redefinicao das
"politicas palicas" que proporcio-
nem o acesso das camadas popu-
lares atraves da pratica de ativida-
des esportivas e de lazer, podendo
dinamizar a luta democratica pela
manutencao e ampliacao dos nos-
sos direitos sociais.

0 fim das "politicas
pfiblicas"

Dentro de uma analise da reali-
dade politica, constata-se que
estamos vivenciando o fim do Esta-
do de bem-estar social, enquanto
definidor de politicas palicas. Em
outras palavras, o termo "politicas
pliblicas" faz parte do passado. Em
seu Lugar, o poder do capital apre-
se nta o modelo de Estado
neoliberal, onde o marco central e
tornar privado e submeter ao inte-
resse do mercado qualquer ativida-
de da vida social.

Petras (1996) aponta que na atu-
alidade a transicao pacifica do
neoliberalismo para outro modelo
questionävel. A esquerda precisa
colocar o socialismo como "alterna-
tiva global", atraves de uma luta
anti-sistema. Entretanto, o proble-
ma que se coloca e a subjetividade
das camadas populares. Para o au-
tor, a defesa ideolOgica do
neoliberalismo gira em tomb de 4
estrategias: 1) globalizacao da eco-
nomia; 2) colapso das alternativas
socialistas; 3) os problemas sociais
nao sao mais responsabilidade do
Estado; e, 4) os problemas sociais
nao possuem raizes sistemicas. Es-
ses fatores subjetivos traduzem corn
propriedade o cenario de luta politi-
ca, onde "precisamos da constante
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criacao de uma nova consciencia
social, cultural e etica, para conver-
ter essas condicties em bases para
transformacdo."

A freqUente omissào do Estado
brasileiro diante de questeies de
grande relevancia e direito social se
fortaleceu muito corn a queda do
walfare state (Estado de bem-estar
social) e pela ascensdo (consolida-
cao) da nova ordem mundial, espe-
cialmente a partir do final dos anos
80. A proposta modernizante de
Estado, de conteirdo neoliberal, in-
fluenciou 'Daises como o Brasil a se
desvencilharem de determinadas
questOes de ordem politica, econO-
mica e social, ocasionando uma
disfuncao ainda maior no
gerenciamento dos espacos e das
politicas palicas para o esporte e o
lazer.

A consolidacao e hegemoni-
zacao dessa onda neoliberal atingiu
desde os !Daises do leste europeu
(antigo bloco socialista) ate os que
postulavam a proposta de sobera-
nia nacional. Essa perspectiva poli-
tica permitiu que a iniciativa privada
fosse ocupando urn lugar cada vez
mais destacado, submetendo as
questOes sociais a lOgica de merca-
do. E importante destacar que esse
modelo social centrado no merca-
do, como orientador de todas as ati-
vidades da vida humana, tern

destruido ou deformado conceitos
como o de esporte e de lazer.

Os reflexos das mudancas no ce-
nârio mundial implicou na reducao
do tamanho dos Estados e no
descomprometimento ainda maior
das questOes de cunho social, acar-
retando urn processo crescente de
exclusäo e marginalizacao, tanto dos
trabalhadores, como daqueles que
estäo a margem do processo pro-
dutivo.

A atual Constituicao Federal Bra-
sileira vem sofrendo reformas fisio-
lOgicas de todo tipo. Tais reformas
sao exigencias do FMI, a partir do
Consenso de Washington. Tiveram
inicio no governo Collor, no inicio
dos anos 90, foram freadas, em par-
te, no Govern° Itamar Franco (1992-
94) e retomadas, corn grande inten-
sida de , no governo Fernando
Henrique Cardoso, a partir de 1994.

Promulgada em 1988, anterior
a consolidacao da nova ordem
mundial, a Constituicao dispOe, no
seu artigo sexto, o lazer como urn
dos direitos sociais, juntamente corn
a sairde, o trabalho, etc. Ern seu ar-
tigo skim° (inciso IV), dispOe, den-
tre outras coisas, que a fixacao do
salario minim° deve ser capaz de
atender as necessidades vitais basi-
cas do cidadao e de sua familia. 0
lazer, nesse artigo, é citado como
uma dessas necessidades.
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Como a tendencia do Estado
neoliberal a procurar livrar-se de
suas tradicionais obrigagOes sociais,
o esporte e o lazer sao abruptamen-
te afetados. Para Sodre (1996), o
que esta em curso e a eliminacâo
dos direitos democraticos. Para ele,
a democracia "e determinada pelas
relaciies de propriedade e de po-
der". 0 autor afirma que existe uma
confusao conceitual que faz passar
por democraticas as posiOes e
medidas que tendem sempre a re-
duzir os direitos da cidadania.

0 repasse a iniciativa privada
outrora era feito por urn processo
lento e gradual, possuindo duas di-
ferentes situacöes: o Estado definia
politicas palicas para o esporte e o
lazer sem estabelecer uma relacao
mais direta corn a iniciativa privada.
Passou a ser cornurn, no entanto, o
estabelecimento de parcerias.

A realidade neoliberal indica
uma situacâo de voracidade do
mercado no desenvolvimento de
diversas atividades de esporte e lazer
corn amplitude social, onde a inici-
ativa privada nä° atua mais apenas
no patrocinio financeiro do evento,
mas fundamentalmente na organi-
zacao, visando, de maneira muito
direta, o lucro.

Havendo predominancia dessa
tendencia a subordinacao das ativi-

dades apenas ao interesse da inici-
ativa privada, as manifestaceies po-
pulares poderao ter seu espaco cada
vez mais reduzido no cenario soci-
al. A tendéncia e de escolha seleti-
va. Entao, dentro desta investida,
estariamos caminhando cada vez
mais na direcdo da elitizacao das
manifestacties esportivas e de lazer.

III —A "Lei Pete" e a realidade

A nova legislacao segue a ten-
dencia de submeter ao mercado a
conducao do esporte e do lazer. A
Lei do Desporto Nacional, chama-
da de Lei Pete, aprovada em 1998,
acentua o empresariamento do es-
porte ao transformar os clubes em
empresas, seguindo, em linhas ge-
rais, o receituario neoliberal.

A prOpria criacao do Ministerio
Extraordinario dos Esportes em
1994, logo apOs a posse de FHC,
representou muito mais uma joga-
d a de marketing para dar
credibilidade ao governo, alern,
claro, de dar o posto de ministro
Pete, do que urn tratamento especi-
al ao esporte. A conducao do Mi-
nisterio mereceu criticas pelo privi-
legio excessivo ao esporte de rendi-
mento. Surpreendentemente, no
inicio de 1998, apOs a aprovacao do
nova lei, o MEE foi simplesmente
extinto, comprovando a auséricia de
uma politica capaz de dinamizar o
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esporte em escala social. Ou talvez,
por ter cumprido realmente o seu
papel de transferir a iniciativa priva-
da a conducao do esporte.

Essa transferencia nao pode ser
feita de maneira mecanica, como
uma simples replica de modelo vis-
to num pais desenvolvido. Existe
uma responsabilidade social e poli-
tica que o Estado deve assumir. A
nossa sociedade, em particular, re-
gistra uma incidencia marcante de
desumanizacao, proveniente do de-
senvolvimento capitalista desequili-
brado e do seu respectivo cresci-
mento industrial e econOmico re-
cente. Tal processo foi desencadea-
do, principalmente, pela aceleracao
crescente da urbanizagao nas cida-
des brasileiras, o que concentrou
uma imensa populacao nas areas
centrais, afastando para as areas pe-
rifericas as classes economicamen-
te carentes.

0 processo de concentracao
populacional e exclusao social dos
despossuidos para as periferias na
maioria das cidades brasileiras, o
que se deu de forma aleatOria (nao
planejada), acabou por influenciar
consideravelmente na elevagao da
ausencia de sociabilizacao. Alem da
dinamica desumana no relaciona-
mento social, apresentado pela ur-
banizacao, verifica-se urn outro pro-

blema de dimensao politica, que
reside na ausencia de espacos
blicos para o convivio social.

Os problemas como a ma dis-
tribuicao de renda, a especulacao
imobiliaria, o aumento da faveli-
zacao e a marginalizacao dos traba-
lhadores sao produtos, tambem, da
indiferenga politica das elites no po-
der, tendo proporcionado, nestes
Ciltimos anos, uma reducao na
constituicao dos espagos pUblicos
relativos a pratica de atividades es-
portivas e de lazer no ambito social.

A tendencia entao foi o cresci-
mento do setor privado. Corn o
crescimento do mercado imobilia-
rio, os espacos ociosos, onde se
praticavam atividades esportivas e
de lazer, foram diminuindo
gradativa-mente. Outrora, era co-
mum "bater uma bolinha" no terre-
no baldio do vizinho. Nesse senti-
do, expandem-se organizaceies co-
merciais como as academias,
bingos, clubes fechados, associa-
coes e complexos de lazer, a exem-
plo do Beto Carrero World.

Existem outras situaceies como
os condominios residenciais. As le-
gislacOes municipais feitas para re-
gulamentar o use e a ocupacao do
solo deste regime de co-proprieda-
de nem sempre sao cumpridas.
Existe, novamente, uma omissao do
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Estado na garantia desses direitos
sociais.

Nos terrenos ptiblicos o proble-
ma e ainda mais seri°. As nosas
cidades estao carentes de areas ver-
des para serem transformadas em
ambientes de lazer. Alem disso, os
terrenos ptiblicos existentes estao
abandonados ou sendo invadidos
por ocupacOes irregulares proveni-
entes do grave problema das desi-
gualdades sociais. Temos tambern
casos como o do Aterro da Baia Sul,
em area central de FlorianOpolis,
construido na decada de 70, repre-
sentando a conquista de urn novo
espaco fisico de 600 mil metros
quadrados, em plena area central,
tendo como objetivos: reducao do
congestionamento no centro da ci-
dade; ampliacao da area comerci-
al; abrigo para a nova sede do go-
verno estadual; e a obtencao de urn
centro de lazer para Florian(Spoils,
ao estilo do Aterro do Flamengo, no
Rio de Janeiro. A inviabilidade na
implantacao de projetos relativo ao
esporte e ao lazer se da por conta
da incapacidade das elites que ad-
ministram o Estado brasileiro em
definir uma politica de ocupacao ali-
ada ao interesse popular.

Tais exemplos revelam o
distanciamento que existe entre os
administradores do Estado e a de-

manda social, o que impede que se
tenha uma perspectiva de abertura
de espacos e uma melhor definicao
de politicas verdadeiramente ptIbli-
cas que possam dinamizar o lazer e
as praticas esportivas em nivel po-
pular na nossa sociedade.

IV — As mudancas em curso

Existe predominantemente uma
tendéncia comercial incutida na so-
ciedade que devemos atuar no pia-
no passivo, ou seja, it ao Shopping
Center, assistir TV ou torcer para urn
clube ou alguern. Essa tendencia
tern como suporte as atuais mudan-
gas provocadas pela chamada re-
volucao cientifica e tecnolOgica,
muito debatida em nossa socieda-
de. Tais alteracOes afetam o mundo
do trabalho, as relacOes familiares
e as opcOes esportivas e de lazer.
Contudo, os beneficios desse pro-
cesso parecem atingir uma parcela
muito reduzida da populacao, dei-
xando a maioria a margem, porque
a forma como se estruturou o siste-
ma capitalista permite que poucos
individuos desfrutem da acumula-
cao do capital.

Diante dessa situacao, nos sur-
ge o seguinte questionamento: sera
que essa dinamica inovadora, apre-
sentada na sociedade a partir da in-
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trodusao das novas tecnologias pro-
dutivas em que as maquinas sao
cada vez mais responsaveis pela re-
dusao do tempo necessario para
produzir uma determinada merca-
doria ou servico, estaria apontando
para uma redusao progressiva da
jornada de trabalho para os traba-
lhadores? E mais, em decorrencia
desse processo poderfamos
reprogramar o tempo livre e/ou Ii-
berado numa perspectiva de desen-
volvimento de atividades esportivas
e de lazer?

A introducao dos processos de
automasao ocorridos precisa ser
discutida democraticamente no
meio social entre trabalhadores,
empresarios, Estado e sociedade,
para que nä° haja uma simples
substituisao do homem pela maqui-
na, aumentando assim a taxa de
desemprego estrutural, marcado
pelo fim de determinados postos de
trabalho. Outro problema produzi-
do por esse processo atual é o
surgimento de novas patologias,
como o stress e as leseies por esfor-
cos repetitivos (LERs). Concomitan-
temente, estudos ergonOrnicos pre-
cisam ser levados em conta pelo
Estado e observados pela socieda-
de como necessarios nesta nova
fase de organizacao do trabalho,
sendo urn direito social a disponi-
bilidade para manifestacOes espor-
tivas e de lazer.

Tais avancos cientificos e
tecnolOgicos nä° estao limitados ao
mundo do trabalho; eles passaram
a influenciar enfaticamente o coti-
diano social, criando novas formas
esportivas e de lazer e conviv8ncia
domestico-familiar. 0 esporte e o
lazer, por nao estarem imunes a ló-
gica do capital, a partir do avanso
do processo de desenvolvimento do
capitalismo monopolista, adequa-
ram-se rapidamente ao padrao de
vida de cada classe social. Inicial-
mente, apenas as classes mais
abastadas socialmente irao
combing-lo corn o trabalho.

Contudo, nao se pode afirmar
que o esporte e o lazer atingem ape-
nas os privilegiados socialmente.
Existe uma pluralidade de opcOes
de esporte e lazer destinada a satis-
fazer o conjunto da classe trabalha-
dora, que vai desde a pelada de fu-
tebol em campos improvisados
assist8ncia passiva da programasao
televisiva, esta Ultima, sem dilvida,
a opcao mais freqUente. Entretan-
to, faz-se necessario questionar em
que medida o envolvimento da in-
&Istria cultural na sociedade, como
promotora de urn grande ntimero
de atividades, representa urn bene-
ficio simplesmente urn mecanis-
mo de alienacâo e controle social.

No Brasil, estudos como os de
Ortiz (1988) Va. ° indicar que, a partir
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dos anos 40, pode-se sentir a pre-
senca de uma serie de atividades yin- ,
culadas a uma cultura popular de
massa. Esse momento e verificado
da seguinte maneira: pela moderni-
zacao e crescimento da inchlstria e
da estratificagao social, o que expan-
de a classe operaria e as camadas
medias; pelo advento da burocracia
e das novas formas de controle
gerencial; pelo aumento popula-
cional; e pelo desenvolvimento do
setor terciario em detrimento do
agrario. Nessa diregao, o period()
apontado indica que tivemos
incipientemente a formacao de uma
inchlstria cultural e de urn mercado
de bens simbOlicos, atraves do de-
senvolvimento da racionalidade ca-
pitalista e da mentalidade gerencial.

0 surgimento da indUstria cul-
tural no Brasil, combina-se inteira-
mente corn a consolidagao da tele-
visao como urn dos principals ca-
nais de propagagao da ideologia
dominante, ocupando, desde os
anos 70, o primeiro lugar nas ativi-
dades de lazer. lsso revela objetiva-
mente que a inchlstria cultural exer-
ce, em nosso meio, uma influencia
hegemOnica na definicao das prati-
cas de lazer, mesmo nas cidades
que possuem diversas opgOes cul-
turais, naturals e turisticas de lazer
como praias, lagoas, reservas eco-
lOgicas, etc.

E possivel concebermos o es-
porte e o lazer no seu sentido am-
plo, ou seja, tais manifestagOes po-
dem existir sem a determinacao di-
tatorial do mercado. Kunz (1994)
discute o conceito amplo de Espor-
te: "Sera que, andar de bicicleta, ca-
minhar, fazer ginastica, clancar, as
brincadeiras e jogos infantis, etc...
nao podem, tambern, serem enten-
didas como esporte? Caso afirmati-
vo, temos ai urn conceito `amplo'
do esporte."

Os argumentos apontados nes-
te artigo nao possuem carater con-
clusivo, servem basicamente como
discussao para uma elaboragao po-
litica que principalmente a esquer-
da precisa enfrentar, no sentido de
apresentar urn projeto para o espor-
te e o lazer a sociedade, priorizando
os excluidos por esse modelo co-
mercial e elitista em curso.
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