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Resumo

Este estudo analisa as relacOes
politicas que se estabelecem entre a

sociedade civil e o Estado no
mundo e no Brasil, desde os anos

60, corn os movimentos sociais, ate
hoje, corn o surgimento do Terceiro
Setor e suas implicagOes no campo
das Politicas PCiblicas de Esporte e

Lazer. Destaca-se que o grande
desafio dessa articulacäo é a co-
gestäo entre sociedade e Estado

para concretizar politicas
conscientizadoras, autOnomas e

solidarias que coloquem o cidadäo
no centro e na razaio das suas

atividad es.

Abstract

This study analyses the political
relations between the civil society
and the state, in the world and in
Brazil, since the 60's and its social
changes up to the present time with
the appearance of the Thirth
Sector and its implications for the
field of public policies for sports and
leisure. The study stresses that the
biggest challenge involved in these
relations is the practice of share-
management between the civil
society and the state so as to
establish self-supported, jointly
responsible and conciuosness
raising policies which set the citizen
at the center of its activities.
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Introducfio

Corn o objetivo de analisar as re-
lacOes politicas que se estabelecem
entre a sociedade civil e o Estado e
suas implicacOes no campo das poli-
tics p6blicas de esporte e lazer, vol-
to meu olhar, inicialmente, para o
contexto mais amplo dessa problemg,
tica.

As nacOes do mundo estao pas-
sando por problemas sociais que seus
cidadaos e seus governos estao pro-
curando resolver. A solugio desses
problemas envolve mudancas diver-
sas, como a alteragio da forma de
viver das pessoas e dos grupos pela
transformagão de prâticas negativas
ou prejudiciais em prâticas saudaveis,
pelas mudancas de valores e atitudes
na comunidade e em sociedades in-
teiras e pela criacao de novas
tecnologias sociais que suscitem as
mudancas desejadas e elevem a qua-
lidade de vida das pessoas.

Praticamente, todas as sociedades
desses 61timos anos do seculo XX
aceleram e intensificam mudancas
sociais. Sistemas politicos totalitasios
estao sofrendo mudancas macicas, as
vezes, na diregão da democratizacgo.
Nos !Daises do Terceiro Mundo, ideias
e praticas novas, estimuladas pelas
comunicagOes em escala mundial,
estao tentando subverter a ordem
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social vigente. Ha uma revolucao de
crescentes expectativas". Mais pes-

soas em mais sociedades estao ansio-
sas por mudanca social — por mudan-
co, em sua maneira de viver, em suas
economias e sistemas sociais, em seus
estilos de vida e em suas crencas e
valores.'

No passado, as mudancas maci-
cas eram levadas a cabo pela forca e
pela violencia, corn guerras e revolu-
cOes. A partir dos anos 60 os movi-
mentos sociais tiveram expressividade
no cengrio politico e no processo de
democratizacao da sociedade brasi-
leira. Na conjuntura da crise do
autoritarismo e da transicao para a
democracia, o papel das praticas co-
letivas estava fortemente condiciona-
do a experiencia de resistencia aos
regimes autoritarios e a emergencia e
recriacao das lutas pela cidadania.
Apesar das dificuldades de articula-
cao, em virtude da situacão politica
e do nivel de repressao, surgem dife-
rentes formas de organizacao popu-
lar que resultam da capacidade, prin-
cipalmente, da populacão proletgria
ou proletarizada de explicitar publi-
camente as suas demandas em prol
de melhores condicOes de vida e
acesso a direitos sociais basicos.2

Por outro lado, para Pedro Jacobi
a participagio popular passa a ser
valorizada como urn fim em si mes-
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mo, expressanclo a emergéncia de
atores politicos novos, mas que pou-
ca inguencia exerceram e vem exer-
ceno'o na mudanga efetiva dos obje-
tivos da politica govemamental3

Na atualidade, comeca-se a ser
favoravel as mudancas planejadas,
voluntarias e sem violencia. Muitas
sociedades modernas sac) acionadas
por uma crenca na democracia, na
racionalidade e no progresso. A ideia
dominante e a de que a vida social e
a individual podem ser melhoradas
pela acao planejada — pelas pessoas,
por grupos de pessoas trabalhando
juntas voluntariamente, pelo gover-
no ou por uma combinacao de acao
dos cidadaos e do governo.

E nesse quadro que se insere o
Terceiro Setor, 4 um novo espaco e
canal de interlocucao entre o gover-
no e a sociedade civil. Estamos ven-
do o surgimento de uma esfera pO-
blica nao estatal e de iniciativas pri-
vadas corn sentido pliblico. Isso enri-
quece e complexifica a dinamica so-
cial.

0 Terceiro Setor, por sua vez, e um
campo marcado por uma irredutivel
diversidade de atores e Tarmac de or-
ganizaggo. Inclui o amplo espectro das
instituipies RantrOpicas dedicadas
pestagio de servicos nas areas de sad-
de, educacioe bem-estar social. Com-
preende tambem as organizaccies vol-
tadas para a defesa dos direitos de gru-

pos especificos da populaggo, como
as mulheres, negros e povos
nas, ou de proteggo ao meio ambien-
ce, promocio do esporte, da cultura e
do lazer. Engloba as mailtiplas experi-
encias de trabalho voluntlrio pela
quaffs cidadaos exprimem sua so/ida-
riedade atraves da doaclo de tempo,
traba/ho e talento para causas sociais.5

0 fato e que vivemos uma situa-
ca. ° muito especial da hist6ria da hu-
manidade. Momentos de grandes
contradic6es, envolvendo os dois se-
tores tradicionais da organizacao so-
cial: o pliblico e o privado. Vivemos
urn momento de normalidade demo-
cratica, dentro do que se chama de
democracia representativa. Momen-
to em que os direitos dos cidadaos
estao cada vez mais claros em nossos
documentos legais, porem, a realida-
de nos coloca, de maneira afrontosa,
assistindo o desrespeito a esses direi-
tos: a violencia, a impunidade, a au-
sencia de elementos basicos da dig-
nidade humana, como salide, habi-
tacao, escola e lazer. 0 Estado en-
contra-se em serias dificuldades para
cumprir corn os deveres constitucio-
nais. E evidente que nenhuma socie-
dade pode sobreviver diante de urn
quadro em que o Estado se encon-
tra fragilizado em sua acao e onde o
mercado vive de urn capitalismo sel-
vagem. Por isso mesmo, temos de
valorizar as nogOes de interlocucao
e parceria. Temos de aprender — go-



verno e sociedade — a pensar e a agir
juntos, a identificar o que cada urn
faz de melhor, sem que isso implique
confusOes de papeis ou abdicacio de
autonomia e de respónsabilidade ine-
rentes a cada parceiro.

Isso, no entanto, nalo é suficiente
em nosso pais, onde as politicas soci-
ais sa° inoperantes e, na maioria da
vezes, precarias. E necessario tarn-
bem perseguir a melhoria da quali-
dade dos servicos prestados pelo Po-
der PUblico; avancar no sentido de
superar as gestOes burocraticas fun-
dadas em hierarquias rigidas e
centralizadoras, para gestOes em re-
des, buscando a visa° sistémica da
organizagao (coeréncia te6rica e pra-
tica, discurso e agão).

A grande contribuicao nesse sen-
tido, dada pelo Terceiro Setor, é a
busca e a experimentagao de solu-
cOes inovadoras para os problemas
que ele se propOe enfrentar. E esta
construgao de novas formas de agir
na area social que distingue a atua-
gao do Terceiro Setor da agao go-
vemamental. OrganizagOes da socie-
dade civil ganharam uma competén-
cia no modo de se relacionar corn e
intervir junto a grupos sociais especi-
ficos, como, por exemplo, criancas
em situagOes de risco. E essa eficicia
que o governo precisa aprender, in-
vestindo na qualificagio de suas
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acOes. Urn outro desafio para o go-
vemo consiste em se perguntar como
contribuir para uma ainda maior qua-
lidade e eficiencia do trabalho que
vem sendo realizado pelas atividades
do Terceiro Setor. Dal a importancia
dessa interacio entre stores diferen-
tes.

Mas, nas areas das politicos pii-
blicas de esporte e lazer, como os fa-
tos estao se construindo?

Politicas pliblicas de es-
porte e lazer: o passado
mail presente do que
nunca

No que se refere as politicas de
esporte e lazer, muito pouco se faz
no sentido de buscar essa interagão
entre parceiros diversos, mesmo por-
que, so nas Ciltimas decadas, o esporte
e lazer ganham maior importancia
como objetos de reivindicacoes po-
pulares, como questa° de cidadania,
de participagao democratica e urn
dos meios de superacäo dos proble-
mas sociais.

As politicas de esporte e lazer em
nosso meio, muitas vezes, ainda sao
traduzidas como politicas de ativida-
des, de cloaca° de material esportivo
ou de cessao de equipamentos espe-
cificos, sem, contudo, haver a preo-
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cupacao corn a participacao huma-
na, que e a vida desses equipamen-
tos. Aliado a isso, ainda encontramos
nas Secretarias de Esportes a "cultu-
ra" dos eventos e da pratica, a oferta
de eventos passageiros, elitistas,
discriminat6rios e onerosos, sem re-
flexos socials continuos e que refor-
cam as desigualdades sociais; a valo-
rizacao do esporte de rendimento; a
banalizacao do lazer; a politica
clientelista e de privilegios. Os equi-
pamentos e servicos ptiblicos de es-
porte e lazer priorizam as escolinhas
de esporte para uma determinada
faixa etaria. As programacOes e ho-
rarios, muitas vezes, sao definidos em
funcao da disponibilidade do tecni-
co sem considerar-se o ptiblico alvo.
As vagas sao limitadas, e grande maio-
ria das pessoas Pica de fora. Nos re-
duzidos locals pOblicos de lazer exis-
tentes- quando abrem nos finais de
semanas- observa-se uma freqiiencia
predominante do ptiblico masculino
e adulto e dos "donos do pedaco".
Os projetos e eventos sao elabora-
dos e decididos nos gabinetes. Os
servidores apenas executam. Sao
meros tarefeiros rotinizando a inteli-
gencia que se compartimenta dentro
da instituicao, ou seja, o agir aprisio-
nado e o pensar desvencilhado. Os
projetos de lazer restringem-se as
Ruas de Lazer como oferta de ativi-
dades recreativas que divertem e re-

laxam, planejadas e controladas por
monitores designados pelos promo-
tores do evento, sem o envolvimento
da comunidade na organizacao do
evento e sem a preocupacao corn a
sua continuidade. 0 nao entendi-
mento	 sobre	 o	 trabalho
multidisciplinar e de educacao popu-
lar cria, por parte dos professores de
Educacao Fisica, resistencia a ade-
sao de profissionais de outran areas
do conhecimento em programas de
esporte e lazer e uma rejeicao a par-
ticipacao de voluntarios. A constan-
te utilizacao do esporte como estra-
tegia de propaganda de governo ex-
plica a freqiiencia corn que atletas
bem- sucedidos desenvolvem carrei-
ras politicas e por que os cargos de
assessorias geralmente nao sao ocu-
pados por tecnicos. E a "dona buro-
cracia" dos servicos palicos age
como pretexto para justificar a mo-
rosidade dos processos. A ideia tra-
dicional de organizacao a fundada em
hierarquias rigidas e centralizadoras.
Por fim, a falta de definicao e clareza
dos principios politico-pedag6gicos
que norteiam as awes de esporte e
lazer sao alguns fatos ilustrativos da
vulnerabilidade do setor esportivo no
interior do Estado capitalista demo-
cratic°. Tth constatago-es eviclen-
clam tambern a ausência de mecanis-
mo de controle capaz de alterar tais
padro-es de administragio.6
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Essa problematica se agrava
medida que grande parte da popula-
cap dos grandes centros urbanos
convive corn iniimeros problemas
sociais e econemicos que ampliam
suas reivindicag6es, dificultando, ain-
da mais, o atendimento adequado
populacio pela administraclo muni-
cipal. E, apesar das varias iniciativas
governamentais, ainda a reduzida a
parcela da populacao atendida em
suas demandas.7

Queremos futebol para mulher,
jogo de camisa para o time que se
forma, precisamos de exercicio para
sailde, de monitores para as creches,
para as 50 escolas especiais, para. os
300 campos de futebol que ficam oci-
osos durante a semana. Aproveitan-
do a oportunidade, os campos preci-
sam de reforma. Faltam torneios na
cidade, as criancas precisam sair da
ma, esse problems a emergente e a
solucao e para. ontem. E como fica o
boxe, o xadrez e a esgrima? Quere-
mos mais ,quadras, pracias e piscinas
ptiblicas. E possivel uma bola, mesmo
que velha? Nao podemos nos esque-
cer dos idosos e dos portadores de
deficiencias. As federacOes e os clu-
bes tambem tern direito etc, etc, etc.

E nesse quadro de exemplos bre-
ves que vao se configurando as in-
terminaveis demandas das grandes
cidades, explicitando cotidianamen-
te a indispensavel necessidade de re-

versa° de esquemas paternalistas, que
reduzem o envolvimento das comu-
nidades, dificultando a criacao de
massa critica para entender a dimen-
são da importancia do esporte e lazer
para a transformagio pessoal e sod-
al do cidadao.

E quanto mais compreendemos
esse processo, mais sentimos que pre-
cisamos ser firmes no ideal de vida
que sonhamos para o nosso povo,
pois ha motivos de sobra para que
abandonemos esse barco. Em geral,
o que mais encontramos a nossa vol-
ts são pessoas ceticas em relacao as
mudancas para melhores condicties
de nossa vida pessoal, profissional e
social. Do ponto de vista politico,
muitas das awes desenvolvidas em
nossa sociedade sac. arbitrarias. As
pessoas, de urn modes gerat sao in-
capazes de perceber isso e de querer
mudar essa situarsao. Por outro lado,
varias das propostas que se articulam
aos desejos de mudanca que emanam
da populacao, no fundo, buscam
mesmo e a manobra e o controle da
pratica social. AgOes politicas
socioeducativas democraticas esbar-
ram, ainda, no impasse da valoriza-
ca. () que o senso comum des apenas
as acOes corn resultados imediatistas
e massificadores. A descrenca no
poder multiplicador das propostas
socioeducativas faz que muitos as
considerem abstratas e inviaveis para
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sentido tradicional de political

 

porte e lazer, vem 

reaiiza 

nd
politico-pedagOgicas que objetivam
reflexos sociais mais amplos e conti-
nuos. Tais awes consideram o espor-
te e o lazer como meio e fim educa-
cionais importantes na educacao dos
sujeitos para a consciencia da cida-
dania e da qualidade de vida.

Desde 1993, a administragao
municipal de Belo Horizonte assumiu
as caracteristicas de um governo po-
pular comprometido corn os segmen-
tos mais desfavorecidos da nossa po-
pulagao.I°

Como reflexo dessas diretrizes, o
Programa Recrear, da SMES-PBH,
passou a desenvolver, a partir de
1995, a formacao em servico de tec-
nicos em seu quadro, atraves da reali-
zacao e avaliacOes constantes de se-
minarios, estudos em grupo, produ-
cao de textos escritos e videos
construidos corn base em awes co-
munitarias participativas que buscaram
formar liderancas mobilizadoras de
praticas autenomas de lazer, propos-
ta reconhecida na cidade e no Pais.

Hoje, o atual governo que fun-
damenta as awes da SMES-PBH,
baseado nos principios de continui-
dade e melhoria, busca a extensao e
o aprimoramento dessas experién-
cias, para atender sujeitos e grupos
comunitarios em awes especificas de

metr6poles corn grande massa de
populacao urbana. Alem disso, o
mergulho na realidade nos faz, cada
vez mais, conscientes dos iniimeros e
complexos problemas sociais, politi-
cos, religiosos, educacionais, econe-
micos, dentre outros, que interferem
direta ou indiretamente no desenvol-
vimento de nossas awes politicos.'

Uma politica de esporte e lazer
que os considera como fenOmenos
culturais que pretendem atuar a Lon-
go prazo, agindo como meio de de-
mocratizacao cultural e promocao
social corn vistas a construcao de uma
sociedade justa e democratica —
como recomenda a Constituicao Bra-
sileira de 1988, no seu art. 217, §
ihciso 4 — que precisa redefinir suas
prioridades em defesa da cidadania
e da melhoria da qualidade de vida
da populacao em geral.9

0 presente nä() pode re-
petir o ontem

Paradoxalmente, o dia-a-dia das
politicas ptiblicas em nosso meio, ape-
sar de ainda, na maioria das vezes,
estar assentado em experiencias tra-
dicionais, revela, tambem, propostas
que sinalizam mudancas.

A Secretaria Municipal de Espor-
tes da Prefeitura de Belo Horizonte —
SMES-PBH buscando reverter o
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esporte e lazer, visando os reflexes
mais amplos dessa politica.

Passados dois anos de experien-
cias, corn permanentes reuniOes de
avaliacio e reestruturacao dos pro-
jetos em execucio, percebemos a
necessidade de se unificarem as vari-
as acties da Secretaria em urn pro-
grama (mice que seja capaz de
aglutinar recursos e esforcos de ma-
neira coordenada e eficiente. Do
somatOrio desses projetos relativos ao
atendimento da populagao mais
desfavorecida de Belo Horizonte,
surge a proposta de Centros de Re-
feréncia Regionalizados de Esporte
e Lazer— CRR/EL—, que se vem tor-
nando instrumento maior de execu-
cio das Politicos de Esporte e Lazer
comunitirios do atual governo mu-
nicipal)'

Ao eleger o Programa CRR/EL
como ponto estrategico do planeja-
mento de suas acOes, a SMES-PBH,
por meio do seu Service de Ativida-
des Comunitarias, propOe uma nova
relacao entre cidadio e governo, no
que diz respeito a gestic) de seus pro-
gramas de esporte e lazer. Corn isso,
procura superar os sentidos de poli-
ticos p6blicas assistencialistas e
paternalistas, que ainda persistem em
nosso meio, e desenvolver acOes mais
coerentes corn o discurso democra-
tic° que abraca, voltando suas pro-

postas politicos para acOes socioedu,
cativas-participativas populares.

Esse investimento 6 por nos en-
tendido como esforco de mobili-
zacIo, organizacao e capacitacio da
classe popular corn vistas a contribuir
no processo de consolidacao da au-
tonomia dos cidadios na pratica do
esporte e lazer. A consideracao da
interface entre a pratica educativa e
a pratica politica na presente proposta
leva em conta que entendemos so-
mente serem possiveis transformacoes
na sociedade se se operarem, passo
a passo corn propostas educativas
populares.

Nos dizeres de Paulo Freire,

programa de acio popular [..] e uma
Forma de conhecimento pela via do
corpo. E o intelectual pode se enrique-
cer ao aprender corn essa thrrna de
conhecimento. V6 a intirnidade que
existe entre (por exemplo) um thvelado
e os limites de sua alegria. E essas pes-
soas vao transando corn os limites de
sua existencia e yip aprendendo e va-o
resisundo e va-o realizando um saber
corporal. E a igua que nab chega na
casa, e o quarto que to thltando urn
pedago, e o corpo que aprende ern
suas thltas. Eis ai uma Forma de co-
nhecimento direto.12

0 desafio da intervencao social,
para gerar mudancas corn o objetivo
de considerar as praticas do esporte
e lazer no conjunto de condicOes
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basicas para melhoria da qualidade
de vida, requer, em primeiro lugar,
que clareemos a nossa concepcäo
sobre esporte e lazer.

Modernamente, o esporte, no
sentido restrito, articula significados
do jogo competitivo pautado pela
obediencia a regras e a normas raci-
onalizadas que precisam e demarcam
seus limites e sentidos. Ele tambem
estabelece as formas de competigães
que codificam e universalizam, o tipo
de selecão dos jogadores, a natureza
de sua especializagao, o rendimento
que se espera de suas intervencOes
.ern jogo e o tipo de concorrencia es-
pecifico a cada modalidade.

Uma vez que entendemos que na
pratica esportiva se formam identida-
des sociais que se reimem em grupos
e categorias de pessoas simbolizadas
pelos jogadores ou por seus times,
ampliando as oportunidades de ex-
pressio de diferengas sociais e cultu-
rais, alem de diferencas em relacão
ao conhecimento que uns tern dos
outros e da prepria pratica que se faz,
no programa CRR/EL entendemos
como mais adequada a concepcOo
de esporte no seu sentido amplo.

Nesse sentido, o esporte repre-
senta espago simbelico de natureza
competitiva que coordena movimen-
tos e vontades individuais e coletivas,
experiencias de habilidades e destre-

zas diversas ligadas a cultura corpo-
ral de movimentos que alimenta tais
experiencias. Pratica cultural que re-
quer conhecimentos tecnicos espe-
cificos que revelam os desafios impos-
tos ao corpo pelas diferentes modali-
dades esportivas; desafios que mobi-
lizam esforcos, tomadas de decisOes
rapidas, coragem no enfrentamento
de riscos e exposicäo das incertezas
dos resultados, e que ensinam sobre
a construgOo de regras, sobre os sig-
nificados dos contetidos culturais vi-
vidos e dos sentimentos de vencer e
perder.

Porsua vez, lazer tem para nos o sen-
tido da vivencia privilegiada do hicheo
que materializa a experiéncia
sociocultural movida pelos desejos de
quern joga e é coroada pelo prazer.
Frazer que se filnda no exeretab da
liberdade e, por isso, representa con-
quista de quern pade sonhar, senor,
decidir, arquitetar, aventurar e agir, es-
krcando por superar os desafios da
bnhcadeira, consumindo o processo
do brinquedo, recn'ando o tempo, o
lugar e os objetos em jogo e usufivin-
do do seu processo/produto que, em
sua exuberáncia, é uma Testa. i3

Ao lidarmos corn a inter-relacao
entre esporte e lazer, os considera-
mos como espagos privilegiados de
agao educativa ludica, solidaria e
ousada, por serem parte das bases de
renovacOo cultural que educa para
riscos maiores, ampliando a via° de
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mundo dos participantes, dando-lhes
oportunidades de concretizar dese-
jos fundados no jogo da realidade e
de aventurarem-se pela complexida-
de social e diversidade de valores,
experiencias e identidades culturais.

Isso requer que elevemos o nivel
da participacao cultural de formas
conformistas a patamares mais criti-
cos e criativos, considerando os su-
jeitos historicamente situados e culti-
vando o jogo etico que a experien-
cia lódica inspira, jogo que fala da
cumplicidade corn o outro corn o qual
cada jogador, cada jogada e o con-
texto do jogo sao constituidos. Essa
experiencia cultiva, tambern, do pon-
to de vista estetico, a beleza dos mo-
vimentos conjuntos e habilidades que
se articulam criativamente em cada
gesto que se faz.

A concretizacao de projeto dessa
natureza nos leva, em primeiro lugar,
a atentarmos para indicativos e meca-
nismos politico-sociais presentes na
sociedade que possam nao so susten-
tar essas propostas, como dificultivlas,
influenciando-as de modo inverso.

Em segundo lugar, o desafio da
intervencao social para gerar mudan-
gas corn o objetivo de buscar melhoria
da vida por meio tambem das prati-
cas do esporte e lazer requer nosso
empenho na reestruturacao do modo
de organizacao e no gerenciamento

do nosso trabalho no setorlico,
investindo na sua desburocratizacao
e na realizacao de intervencties mais
&gels, cooperativas, criativas, demo-
craticas e descentralizadas, desenvol-
vendo programas que tem em vista
reflexos socioculturais mais amplos e
continuos, diretamente articulados
corn as demandas dos cidad5,os e dos
grupos comunitirios.

Esse desafio leva-nos, ainda, a
considerar que os servidores pilbli-
cos municipais sao educadores e pro-
fissionais corn atuaclo especifica na
construcao dos projetos socials em
nosso meio.

A implantacio do Programa CRR/
EL impOs, como prioridade basica, a
qualificacao continuada e em servi-
co, dos tecnicos da SMES-PBH, bus-
cando melhorias na sua capacitacao
para atuar em consonancia corn as
demandas internas e externas dessa
Secretaria, aliando processos de
construcao de competencias pessoal
e profissional especificas, corn quali-
dade na prestacio de servicos e res-
ponsabilidade social. Para tanto, o
CRR/EL vem desenvolvendo as se-
guintes etapas:

I) elaboracao compartilhada do seu
projeto a partir da reestruturacao
de todos os programas comuni-
tarios em andamento;
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treinamento teOrico-pratico espe-
cifico, que gerou a definigao do
desenho da proposta do CRR/
EL;

implantagao do primeiro CRR/EL
como parte do treinamento em
servico;

4) sedimentagao do primeiro CRR/
EL e implantagao dos oito pOlos
seguintes.

0 projeto do CRR/EL foi
estruturado a partir do entendimen-
to de "centros de referencia'', nao
como meros espagos de localizagao
de desenvolvimento de awes dos
projetos, mas na perspectiva de con-
solidagao de pOlos aglutinadores e
irradicadores de trabalhos comunita-
rios de esporte e lazer, atuantes como
referencia politico-pedagOgica de ati-
vidades que:

I) estimulem o habito de prâticas de
atividades de esporte e lazer cr1-
ticas e criativas, conscientes da ri-
queza da sua diversidade cultu-
ral e importancia para a forma-
gao social e pessoal de seus pra-
ticantes, para sua satide, para a
consolidagao da cidadania e
melhoria da qualidade de vida;

2) estimulem trocas de experiencias
e debates sobre possibilidades e
limites colocados a concretizacao
das atividades de esporte e lazer

na realidade objetiva e na prati-
ca cultural das comunidades;

qualifiquem liderangas comunita-
rias diversas para lerem a realida-
de e, a partir dal, buscarem alter-
nativas que possam superar os
mites impostos as possibilidades
das praticas de esporte e lazer, mo-
bilizando e orientando sujeitos e
grupos, organizando e animando
o tempo e os espacos disponiveis
para essas vivencias, recriando re-
lagOes de familiaridade entre as
pessoas do lugar, entre os sujeitos
de todas as idades e varios tipos
de habilidades e deficiencias, fa-
miliaridade de todos corn o espa-
go lugar e a histOria vivida;

realizem projetos interdisciplina-
res e descentralizados, co-
gestados pelo Poder Pablico e
corn as comunidades, estreitan-
do parcerias entre os programas
da SMES-PBH, de outros seto-
res da municipalidade e de insti-
tuicOes nalo-governamentais.

A medida que o desenho desse
programa destacou a importancia da
transformacao social, tendo em vista
a autonomia das camadas populares
no seu fazer esportivaltidico, ele im-
p6e a necessidade de qualificagao das
relacoes entre governo, enquanto
educador social, e populagao, ou
seja, entre tecnicos da SMES-PBH
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corn as comunidades e a relacao de-
les corn toda sociedade.

Entendemos que qualquer con-
cepcao de educagao inscrita na pra-
tica dos sujeitos revela-os como edu-
cadores/educandos,e que o carater
da pratica educativa a definido pela
forma de apropriagao do poder es-
tabelecido pelos educadores sociais
e os grupos populares.

A proposta educativa na qual
acreditamos é aquela em que as ca-
madas populares definem seus inte-
resses, e o poder popular se exerce
na pratica educativa. Esse encami-
nhamento exige de nos, educadores
sociais, uma postura antidogmatica,
aberta a outros ouvidos, discursos e
verdades.

Essa abertura leva em conta as
limitac6es do saber do educador,
bem como seu desconhecimento so-
bre o saber popular nos seus varios
niveis — religioso, intelectual, afetivo,
esportivo e Itidico, de modo geral.
Leva em conta, ainda, o fato de o
saber dominante nem sempre perpas-
sar o saber popular tanto como o sa-
ber do pr6prio educador.

0 educador social precisa ler,
no saber popular, a importancia das
relacOes das resistencias ao poder
dominante, para a efetivacao dos
projetos transformadores da reali-
dade.

E aqui encontramos outro gran-
de desafio: como participar da orga-
nizacao do saber popular em urn pro-
grama de agao governamental?

Reconhecemos a necessidade de
um conhecimento mais organizado
das lutas populares, mas seria equi-
voco, em seguida, substituirmos es-
sas lutas por "pacotes de saber e/ou
de fazer".

Ha descobertas al. Referimo-nos
ao gostoso que é desvendar e
equacionar as relacOes entre popu-
lagao e Poder Ptiblico. Esse desven-
dar quer dizer conquistar o apren-
der, que, para nos, é o comeco do
conhecer pelas relacOes

Por isso, nao podemos nos esque-
cer de que uma proposta de educa-
cäo para a autonomia das comuni-
dades nao pode estar centrada na
mera transmissao de conhecimentos,
mas, sobretudo, na criacao de espa-
cos nos quais o saber popular possa
se manifestar. A transmissao de co-
nhecimento acontecera de parte a
parte, a medida que se manifestar o
desejo de urn conhecer algo do do-
mini° do outro.

Em outra perspectiva, como cam-
po de buscas de melhorias na
maestria pessoal e profissional dos
nossos tecnicos, estamos investindo
no treinamento em servico voltado
especialmente para o desenvolvimen-
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to de algumas comperincias espeas
ficas e para a realizagio do diagnOs-
tico initial necessInb a implantagio
do primeiro CRR/EL, conforme al-
guns indicativos importantes que ex-
tralmos das nossas leituras sobre o
universo referencial da situagao em
que o programa pretende atuar.

0 trabalho socioeducativo pro-
posto pelo CRR/EL vem exigindo a
melhoria da nossa mestria pessoal e
profissional para:

ver, ler e dialogar corn as pessoas
e a realidade, compreendendo os
sentidos do que acontece, consi-
derando a sua perspectiva e a do
outro, lidando corn a diversida-
de de formas de linguagens, for-
mas de expressao de ideias, sen-
timentos, valores e conceitos;

monitorar-nos, o tempo todo,
buscando ler a nos mesmos nas
nossas relacOes corn os outros,
colocando-nos diante da situagao
como cidadaos e servidores
blicos;

lidar corn valores, vivencia-los,
conversar de maneira direta so-
bre conflitos e tomadas de deci-
sOes que implicam valores diver-
sos;

confiar e inspirar confianca, sen-
do eticos e sinceros em todas as
ocasiOes, honestos, nos mesmos

e corn os outros, otimistas, perse-
verantes e amigos, envolvendo-
nos com prazer naquilo que fa-
zemos;

5) desafiar sempre, participando da
definicao e realizacao das metas e
dos objetivos, estimulando propos-
tas ousadas e, ao mesmo tempo
realistas, lOgicas e criativas, valori-
zando ideias do grupo e respostas
coletivas, superando circunstanci-
as e modos de pensar que limitam,
buscando, cada vez mais, quali-
dades nas relagOes intra e
interpessoais e corn o meio.

Finalmente, a implantagao do pri-
meiro CRR/EL, que se encontra na
fase de sedimentagao no bairro Santa
Maria, busca, por meio de realizagão
de diagnOstico e treinamento
participativos, gerar informacOes ne-
cessarias a identificacao de problemas
e necessidades basicas enfrentadas
pelo grupo comunitario nas suas rea-
lizacOes de esporte e lazer. Nessa in-
vestigacao inicial, temos em vista que
as necessidades podem ser de dois ti-
pos: as sentidas pelo grupo comunita-
rio, e que podem corresponder a pro-
blemas reais e nao reais, e as necessi-
dades nao sentidas, mas reais.

Assim, desde 1997, avancamos
mais alguns importantes passos na
concretizacao dessa proposta, que
cada dia ganha mais espaco e ade-
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sOes. Em 1998, esperamos implantar
outros CRR/EL na cidade, demanda
que ja nos chega e revela o crescen-
te interesse das comunidades em par-
tilhar conosco o plantio dessa pro-
posta.

Da congestfio a co-gestfio

Ainda que este estudo n5.o seja
suficiente para concluirmos a respei-
to da pertinencia dos argumentos
sobre a democratizack do Estado
ante as "presseies" da sociedade civil,
os dados analisados sobre a experi-
encia do CRR/EL em Belo Horizon-
te desvelam que uma politica
participativa de Esporte e Lazer co-
loca o cidad g.o no centro e na razio
direta das atividades, aumenta o grau
de consciencia da populacão em ge-
ral sobre seu papel na construcad das
politicas ptiblicas, dentro de uma con-
cepcao moderna de bem-estar — va-
lor supremo e direito dos cidadãos.
A participagão surge como consoli-
dacao da emancipacao, contrapon-
do-se, nas politicas ptiblicas, as pi-6.U-
cas paternalistas da relacao entre so-
ciedade civil e Estado.

Entretanto, os estudos analisados
mostram que, em nosso meio, a anali-
se da relacao em questio, no presen-
te estudo, tern se pautado por argu-
mentos controversos sobre o papel

dos movimentos socials no contexto
do Estado, oscilando entre a énfase
no seu cariter politico, como agente
de transformacio, e a explicitacão de
suas limitacoes politicas.

0 fato e que muitos grupos soci-
ais desenvolvem e vem desenvolven-
do, independentemente, estrategias
similares para o desenvolvimento sus-.
tentâvel. Essas experiencias apresen-
tam um elemento comum: individu-
os e organizac6es locals são capazes
de iniciar e manter o desenvolvimen-
to de sua prOpria comunidade.

Nosso grande desafio e buscar
melhor a articulacao entre essas ini-
ciativas no nivel local e as mudancas
no nivel de sistema. Uma estrategia
para se adquirir a sustentacão dos
esforcos de desenvolvimento deveria
ser a educacao de liderancas capa-
zes de agir em nivel local/micro, mas
tambem em nivel macro. No nivel
micro é mister garantir a participaclo
total dos membros da comunidade no
processo de desenvolvimento. No ni-
vel macro é necessario participar do
desenvolvimento de politicas pdblicas
que mudem os sistemas e criem urn
meio-ambiente favora.vel ao desenvol-
vimento sustenta.vel da comunidade.

Acredito que o trabalho de edu-
cagäo de comunidades como forma
autOnoma de participaCio popular
urn caminho que vale a pena conti-
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nuar a explorar corn entusiasmo e a
aperfeicoar corn as ligOes da experi-
encia, do mesmo modo que acredito
que o Terceiro Setor e o caminho
para uma acäo social conseq0ente e
eficaz. Não os considero corretos
pelo simples fato de que aliviariam a
tarefa do governo, retirando de seus
ombros uma parcela de sua respon-
sabilidade. Não se trata disco. Sao,
sobretudo, pra.ticas polfticas de co-
gestao entre cidadao e governo na
construcäo da utopia democratica.

A participacgo popular, fimdamento
da govemabilidade, nao a consenti-
mento, gentileza, aceitagio. Deve ser
estimulada, avangando para a criagio
de Agentes de Mobilizacao Social, o
que significa fazer uma revoluggo cul-
tural..

a& de Castro
Prefeito de Belo Horizonte

Notas

1 KOTLER& ROBERTO, 1992.
2 Em JACOBI (1993), as ideias aqui ex-

postas podem ser aprofundadas.
3 Ibidem p. 13.

4 0 Terceiro Setor e compost° de orga-
nizagOes sem fins lucrativos, cn'adas e
mantidas pela énse na participaglo
voluntaria, num ambito não-govema-
mental dando continuidade as priti-
cas trao'icionais da caridade, da

fi/antropia e do mercenato e expan-
dinclo o seu sentido para outros dorm--
nios, gragas, sobretudo, a incorpora-
gib do conceito de cidadania e de suas
mu/tip/as manistacy5es na sociedade
civil. (FERNANDES, 1997, p.27.).

5 CARDOSO, 1997, p. 8.
6 LINHALES, 1997, p. 229.
7 Em seus estudos, CAVALLEIRO e

SALGAGO (1996) levantam varias
demandas cotidianas freqiientes na
cidade de Diadema.

8 ZINGONI & PINTO, 1997.

9 BRASIL, 1988.
10 PINTO & ZINGONI, 1997.
11 Os dados apresentados sobre o CRR/

EL foram extraidos de ZINGONI &
PINTO (1997).

12 FREIRE &NOGUEIRA, 1991, p. 25.
13 PINTO, 1996, p.96.
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