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Este artigo pretende desenvol-
ver uma discussao em torn do con-
tend° programitico desenvolvido na
disciplina Metodologia da pesquisa
aplicada a Recreacao e Lazer I, du-
rante o 1* semestre de 94, no curso de
bacharelado em Educagao Fisica, na
UNICAMP, ministrada sob minha
responsabilidade.

Deve ser esclarecido, para me-
Ihor situar o leitor, que esta disciplina
consta do rol especifico da modalida-
de Recreacao e Lazer, da graduacAo,
onde o aluno tern a oportunidade de
optar, a partir do quinto semestre, por
entre uma das tres areas: EducacAo
Motora (licenciatura), Ciencias do
Esporte ou Recreacao e lazer (moda-
lidades do bacharelado). No ultimo
semestre, o aluno deve apresentar

uma monografia de conclusAo de cur-
so e, portanto, receber subsidios que
o qualifiquem para tal empreendi-
mento.

0 curso obedeceu tits momen-
tos no transcorrer de seu contend°.
No primeiro, uma discussao mais ge-
ral sobre os aspectos metodolOgicos
da pesquisa, onde foram enfocadas
as relacees entre sujeito, objeto e
conhecimento; no segundo, foi reser-
vada maior enfase pare um debate em
torno das Ciencias Hunianas, locali-
zando ai, os estudos do lazer, na pers-
pectiva da dinimica cultural. Num
terceiro momento, foram seleciona-
dos alguns projetos de pesquisa, bem
como pesquisas publicadas nessa
area, privilegiando as atividades
ludomotoras (o jogo, a festa, a danga
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e outras), uma vez situada essa disci-
plina numa faculdade de Educacao
Fisica.

No primeiro momento, uma abor-
dagem epistemolOgica tornou-se fun-
damental para exercitar uma refle-
xlo sobre a concepcAo e o desenvol-
vimento das ciencias, implicitos ai, as
condicdes de objetividade dos conhe-
cimentos cientificos, os modos de ob-
servaclo e de experimentacao, bem
como as relates que as teorias esta-
belecem entre as teorias e os fatos.'

Nessa perspectiva, mostrou-se
imprescindivel a introduclo da dis-
cussao sobre a relacao de poder pre-
sente no campo do conhecimento2,
perceptive) em situacees cotidianas
muito prOximas, como propagandas
utilizando imagens de laboraterios e
cientistas de aventais brancos, pre-
tendendo introduzir consumos para
tipos de cigarro "produzidos cientifi-
camente". 3 Esti presente al a nocao
de autoridade, de quem "sabe o que
esti falando", em contraposicao
"ignorincia dos denials".

Desse fato advem, como discur-
sa Alves', a premissa de que "nao
precisamos pensar, porque acredita-
mos que hi individuos especializados
e competentes para pensar". Revela-
se ai a presenca de um mito, podendo
introduzir comportamentos, inibindo
pensamentos, como tambem pode ser
percebida uma ruptura entre o saber
formal (aquele elaborado cientifica-
mente) e o saber informal (aquele
presente do cotidiano), destacando
distincOes entre o senso comum e a
ciencia. Segundo esse Ultimo autor
com o qua) estamos dialogando, essas
distincOes nAo devem ser realizadas

na sua separacao, porem, na sua
complementaridade, uma vez que a
ciencia "nao a uma forma de conhe-
cimento diferente do senso comum
(...) A Galicia a uma metamorfose do
senso comum. Sem de,., ela nao pode
existir".5

Devido ao cadger deste artigo,
nao posso me estender acentua-
damente na complexidade dessas
colocacees, pois tenho como objeti-
vo, apresentar uma sintese do conte6-
do programitico.

Ainda	 nesta	 introduced
epistemolegica, revelaram-se impor-
tantes colocacOes em torno da or-
dem° (pois dai que podemos fazer
previs8es), da problematizactio do real
(o conhecimento acontece em situa-
c8es - problema), clareza dos objeti-
vos (pensando o fim, poderemos bus-
car o que esti faltando), do metodo
("caminho que o levarii de onde voce
esti, ate onde voce deseja ir")2, da
teoria ("enunciados acerca do com-
portamento dos objetos do interesse
do cientista")8, diferencas do objeto
de estudo entre as ciencias da nature-
za e as ciencias humanas (caracteris-
ticas de previsibilidade e imprevi-
sibilidade devido a rotina do objeto).9

A maneira como se trabalha as
ideias, como se joga corn elementos
do pensamento, constitui-se num tema
desenvolvido nesse primeiro momen-
to, vindo explicitar o papel da imagina-
cao no trabalho cientifico. Imagina-
cAo esta muitas vezes repelida, devi-
do sua compreensao como formado-
ra de "fantasmas que perturbam o
conhecimento".'° Trabalhamos corn
produtos acabados, certinhos, racio-
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nais, metodologicamente demonstra-
dos, e corn isso "ganhamos uma vise°
totalmente equivocada dos proces-
Sas pelos quais as ideias criadoras
apareeem"" Porim, insinuamos a
imagittacão para estabelecer a liga-
cifo entre o particular e o universal,
pois "o conhecimento depende de
nossa capacidade para encher os es-
paws vazios deixados por fragmen-
tos de informacOes". 12 Endo, conclu-
imos corn Alves sobre a neo oposicAo
entre emocão e objetividade, pois a
"emoceo cria o objeto" " e a sua
lembranca da afirmacão paradoxal
de Einstein: "o ato criador depende de
urn amor intelectual pelos objetos da
experiencia"."

Os esclarecimentos em torno do
conceito sobre metodologia foram de-
senvolvidos, uma vez percebida a in-
cidencia da sua identidade com um
conjunto de tecnicas.

A amplitude da metodologia en-
volve um conjunto de ticnicas, acorn-
pa/Oland° o metodo. Nas colocacees
de Leme, "enquanto o mitodo decor-
re da concepctio de mundo frente as
relacees objetivas que existem no real,
a tecnica constitui um conjunto de
processos destinados a produzir os
instrumentos necessirios para o co-
nhecimento destas relacaes. Em sin-
tese, a metodologia e o conjunto de
decisaes a serem tomadas a partir de
uma visao de mundo do sujeito frente
ao objeto para obtencao do conheci-
mento''." Embora distintos, metodos

tecnicas, mantem uma relacio
pois o metodo exige tee-

nicas de acordo corn posturas
adotadas pelo sujeito.

No metodo esti implfcita a rela-
ceo entre sujeito e objeto, bem como
o conhecimento advindo desse pro-
cesso. Relace° essa podendo ser ex-
pressa atraves de tres modelos teeori-
cos, segundo Schaff," os quais en-
contram ilustragão concreta em cor-
rentes fllosedicas historicamente exis-
tentes. 0 primeiro modelo, intitulado
pelo autor como "construcAo
mecanicista da teoria do reflexo",
considers um sujeito individual, passi-
vo (adapta-se e conforma-se i1 reali-
dade social), um mundo estitico (a
realidade a descrita como a imagem
de urn espelho), e o conhecimento,
algo acabado, um produto esgotado.

O segundo modelo, "idealista -
ativista", aponta urn sujeito produtor
do objeto, criador da realidade. Tudo
depende de como o indivfduo concebe
e interprets a realidade, o qual pode
romantizi-la, mostrando harmonica,
sem conflitos nem contradicees, as-
sim como desenvolver um objeto de
estudo abstrato, desvinculado da so-
ciedade onde foi construido.

O terceiro modelo, denominado
"objetivo ativista", pressupee a
interacifo entre sujeito e objeto,
interne° esta produzida na pritica
social do sujeito, o qual apreende a
realidade na e pela sua atividade, por-
tant°, um sujeito ativo, embora sub-
metido a condicionamentos sociais
(situacão de classe, educaceo, lin-
guagem, religião e outros). 0 conhe-
cimento 6 visto como um processo
subjetivo - objetivo, acumulando ver-
dades parciais que a humanidade es-
tabelece nas diversas fases do seu
desenvolvimento histOrico.
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Nessa discussito esta implicita a
relacio teoria/pritica, muitas vezes
visualizada de uma forma estanque e
no na dinimica que encerra.

A an perceprelto desta
ca pode contribuir para a liquidacio
da imaginacio (ji comentada), con-
duzindo a uma leitura da realidade
imediata, atlavis da simples observa-
clio ou descricio, nito percebendo
que esta realidade, para ser compre-
endida, deve ser interpretada. Vamos
nos valer do exemplo desenvolvido
por Leme, a fim de melhor ilustrar o
assunto: "Oferecer aos alunos infor-
mac/5es sobre os teOricos como por
exemplo, Durkheim, Marx e Weber,
nil° contribui em nada pam que estes
consigam fazer a "ponte" pam o real.
Da mesma forma, o simples contato
com esta realidade, sem a reflexlio
teOrica necessiria, no permite a pro-
duct° de conhecimento, uma vez que
as observacees nsto ultrapassam o
nivel do aparente"."

Coloca-se novamente aqui, a
questao da necessidade sobre a arti-
culacAo entre o saber informal, do
cotidiano e o saber formal, da cien-
cia, ls de modo a garantir um conheci-
mento corn sentido para os envolvi-
dos."

Num esforgo para trabalhar esta
questio, foi proposto, no programa,
como forma de avaliactio e participa-
clic) ativa do aluno, durante todo o
transcorrer do curso, a realizacao de
relacOes versando sobre cada texto
analisado, abordando um tema parti-
cular. Assim, tomando por exemplo a
relacito teoria/pritica, deveria ser els-
borada uma redacao, onde o aluno

relacionasse com certas situagOes
vividas durante a graduacao, cuja
dicotomia entre esses elementos ti-
vesse sido evidenciada ou o inverso.
Os temas poderiam estar associados
a fatos do cotidiano, vivenciados em
qualqtier local, leituras ou mensagens
veiculadas pelos meios de comunica-
clo de massa.

No segundo momento do pro-
grama, localizando os estudos do lazer
na area das ciencias humanas, foi
realizada uma breve retrospectiva
histirica sobre suas origens e suas
correntes que as influenciam, como o
Iluminismo (exaltava a natio humana
como capaz de entender e dominar a
natureza - seculo XVIII), precedido
pelo racionalismo de Descartes (tudo
quanto pensamos vem de Ms) e pelo
empirismo de Locke (tudo que conhe-
cemos vem dos sentidos)."

0 dualismo psicofisico defendi-
do por Descartes (o homem 6 consti-
tuido por duas substincias, uma de
natureza material - objeto das cien-
cias, outra de natureza espiritual - lu-
gar da refletto filosOfica) nos condu-
ziu a um tratamento metodolOgico me-
clinic° do corpo human, explicando-
o como uma "miquina", desprovido
de emoctres e da imaginacao.21

Particularmente, esta questio
nos interessa de perto, uma vez sendo
os movimentos desse corpo humano
nosso objeto de estudo. Porem, nao
movimentos tratados como engrena-
gem de uma miquina, perspectiva
privilegiada durante periodo conside-
ravel, mas movimentos de um corpo
humano, na sua relacao com determi-
nado meio sociocultural, em dada si-
tuacao histarica.



Dezembro, 1994	 51

Esse angulo de compreensao
sobre a ciencia, dificultou sobrema-
neira o desenvolvimento de uma
metodologia prOpria das ciencias hu-
manas, as quais se valeram do, con-
junto de tecnicas, relativo a mitodos,
por exemplo, experimentais, mais
apropriados quando se trata em abor-
dar objetos previsiveis e rotineiros,
onde a complexidade humana, corn
toda sua ambigilidade, nao pode ser
alcancada.

A compreensao sobre a presen-
ca de fentimenos qualitativos na natu-
reza do objeto deve prevalecer nas
ciencias humanas (o objeto d o pro-
prio ser que conhece). Instrumentos
quantificadores, embora ganhem em
precisao (mesmo assim corn ressal-
vas),22 empobrecem a leitura dessa
complexidade, onde inameras varia-
veis estao presentes.

Nesse sentido, o programa bus-
cou a compreensao do lazer enquanto
manifestacao humana, na sua rela-
cao sociocultural.

0 lazer, como fen8meno estrei-
tamente relacionado corn o processo
de urbanizacao, deve ser analisado,
tendo como parametro, sua insercao
na analise cultural da sociedade mo-
derna, nas suas maltiplas relac8es."
Isso nao significa ignorar sua presen-
ca na sociedade rural tradicional (onde
nao apresenta uma ruptura tao
marcante corn outras dimensOes de
vida), e as mittuas influencias do rural
e do urbano (podendo esses modos de
vida apresentarem-se numa mesma
sociedade atravis de estilos de vida
diferentes, como os observados entre
centros e periferia). Torna-se impor-

tante perceber que um mesmo fato,
em ordens diferentes, significa coisas
totalmente distintas.24

No ambito do lazer, como em
outros campos (moradia, familia, re-
ligiosidade popular), 6 possivel perce-
ber, como mostra Mangai, na sua
pesquisa num bairro periferico da ci-
dade de Sao Paulo, "a presenca de
solucOes que combinam um passado
rural corn o presente urbano, priticas
tradicionais corn tdcnicas modernas,
antigos folguedos, corn as novidades
da indtistria cultural".25

Nesse aspecto, o autor declara
nao ser possivel pensar as condicOes
de existencia dos trabalhadores fora
da estrutura social e econOmica nas
quais se encontram inseridos, fazen-
do-se necessaria a renovacao da ana-
lise e comecando a "estudar aqueles
fatores culturais que, aparentemente
sem relevancia politica, nao podem
ser descartados, se se quer compre-
ender os valores e reais condiccles de
vida dos trabalhadores".26

No lazer, os trabalhadores po-
dem falar e ouvir sua prOpria lingua,
como escreve Magnani, podendo este
se constituir uma realidade privilegia-
da para entender alguns aspectos das
orientag8es politicas e dos movimen-
tos socials populares."

Prosseguindo no conteado
programitico, vamos entrar no ter-
ceiro momento, onde sao propostas
para analise, tres projetos de pesqui-
sa e sete pesquisas ja realizadas na
area de lazer.

Um dos projetos, o qual culmi-
nou numa monografia de conclusao
da graduacao (analisada dentre as
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sete pesquisas), refere-se a uma in-
vestigaclo atm& da combinactio de
pesquisa bibliogrifica e pesquisa
exploratOria, da bicicleta, como op-
clo do lazer. Foram utilizados, como
recursos tecnicos, a "observactio" e a
"entrevista centrada", corn uma
amostra definida como nAo
probabilistica e intencional. Nos es-
clarecimentos da autora, "no decor-
rer do trabalho, foram analisados as-
pectos como °pc* do ciclismo como
lazer, a formacAo de grupos e, no
interior dos grupos, a lideranca, o
associativismo e a participacao." A
pesquisa concentrou-se no ciclismo
como opcao de lazer, enquanto con-
tefido sociocultural.

Outro projeto analisado, agora
do programa de POs-Graduaclo (em
andamento), tern como objetivo ge-
nt!, pesquisar "nas atividades cotidia-
nas de lazer/trabalho vivenciadas pe-
las mulheres camponesas da comuni-
dade de Vale Veneto/RS, como se
manifests a disparidade entre o que as
mulheres camponesas aspiram na
relaclo trabalho/lazer, e o que real-
mente vivenciam." 29 Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, na linha de pes-
quisa participante, pressupondo a in-
sercao do pesquisador na comunida-
de a ser estudada. Enquanto posiciona-
mento filosefico decorrente da visAo
de mundo, considera alguns pressu-
postos metodolOgicos, aqui sintetiza-
dos: o pesquisado seri analisado como
produtor e produto da cultura; a reali-
dade em estudo seri investigada ten-
do em vista o modo pelo qual os fen&
menos sao produzidos, contextuali-
zando-os no processo dinAmico hist&
rico-social; a sociedade compreendi-

da como uma rede de relacOes, com a
presenca de conflitos e contradicaes
e o processo do conhecimento enten-
dido como subjetivo/objetivo.

0 terceiro projeto apresenta
como meta "investigar a relaclo de
algumas atividades pertinentes aos
"interesses fisicos, voltados para o
lazer" com o meio ambiente, no atual
contexto social brasileiro, detectando
como os grupos sociais se utilizam
dessas atividades para construir o
conhecimento deste meio, num pro-
cesso de interacAo, partindo da prati-
ca exercida no lazer."" Especifica-
mente, trata de atividades voltadas ao
ecoturismo, optando por tits delas:
caminhadas, acampamentos e pique-
niques, consideradas como compo-
nentes da pritica do lazer, numa rela-
cAo direta com a ecologia.

Refere-se a uma pesquisa quail-
tativa, utilizando na sua elaboracAo,
depoimentos dos autores socials, se-
guido da	 interpretativa do pes-
quisador, com ausencia de dados es-
tatisticos ou questionirio fechado. 0
estudo deveri ser norteado pela abor-
dagem dialetica, na pretensAo de cap-
tar o movimento concreto, natural e
histOrico-social, considerando o signi-
ficado implicit° na relacAo das ativi-
dades propostas na investigacio corn
o meio ambiente. Dessa forma, se-
gundo a autora, hayed necessidade
em abordar esse significado sob um
vies fenomenolOgico, uma vez que a
fenomenologia preocupa-se corn os
fundamentos da significacAo.

Quanto as pesquisas, foram
selecionadas duas, que versam sobre
a tematica do jogo de bolinhas de gude.
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Uma delas, publicada pela extinta
FUNART, apresenta a descrigao de
oito modalidades principais, com mais
de uma dazia de variantes, encontra-
das de norte a sul do pais." Realize,
basicamente, uma lista ou seqiiencia
de regras que compOem as varies
modalidades, porem, sem considerar
*onto etas sao manipuladas e ate
memo reinterpretadas pelos jogado-
res, no contexto social onde ocorrem.
Essa pesquisa apresenta um carater
de visao "museulOgica", como
conceitua Magnani, referindo-se a
essa especie de trabalho, pois encer-
ra a culture "como urn acervo de
produtos acabados e cristalizados,
alheios as mudangas das condides
de vida de seus portadores."32

A outra, apresenta um water e
desenvolvimento diferenciados, uma
metodologia mais elaborada (a pes-
quisa 6 na linha da observed° partici-
pante), tendo como objetivo, "des-
crever em detaihe a lOgica e a pratica
do jogo e analisar alguns aspectos
especfficos do processo de socialize-
d() dos meninos por ele simbolizados:
a constindo da identidade do genero
masculino, as relades entre jogado-
res, seu universo verbal, etc.""

Embora, em alguns momentos,
autor apresente o sujeito (as crian-

gas) como seres vivos ativos, as quais
criam convengOes socials, desenvol-
vendo um universo verbal e em ou-
tros, considera essas mesmas crian-
gas como adultos em miniature, onde
o jogo exerce a fundo de treino para
as operag6es financeire0, realizan-
do uma analise funcionalista.

Prosseguindo, temos tres pes-
guises relacionando lazer e Indastria

Cultural, embora com populades di-
ferenciadas.

0 tipo de pesquisa adotado vem
diferenciar-se das anteriores, por ha-
ter de finalises quantitativas, utilizan-
do tdcnicas estatisticas.

A primeira delas investigou as
praticas e representagOes acerca do
lazer e consumo de bens da Indastria
Cultural, na area metropolitana de Sao
Paulo, no segmento das elites empre-
sariais. 35 Constata, entre outros, que
"para esse segmento social, o lazer e

trabalho aparecem imbricados, nao
havendo fronteiras nitidas entre es-
sas dues esferas da vide social." Alem
disso apontou o fato de que "pars as
elites 6 predominante o entretenimen-
to que implica no consumo e, portan-
to, na aquisigao de bens de servicos
vendidos no mercado especializado
da Industria Cultural.' 36

A segunda pesquisa teve como
objetivo procurar respostas para as
questaes relatives a existencia do tem-
po livre para os trabalhadores de Sao
Paulo - no dia-a-dia, nos finais de se-
mane, nas ferias e, a forma de

por eles, desse tempo livre."

Esse trabalho caracterizou-se
mais por uma constatagao de fatos,
do que pela interpreted° da realida-
de social desses trabalhadores.

Na terceira pesquisa, temos uma
investigado em tomo de tres meios
de comunicado de massa (televisao,
radio, cinema) e um espetaculo de
massa - o futebol."

Sem ater-se a uma classe espe-
cifica, a autora utiliza-se de dados
estatisticos ja obtidos em algumas
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fontes, como o IBOPE, pesquisas re-
alizadas por outros autores, da
UNESCO e outros sem citacao da
fonte.

Como no trabalho anterior, pren-
de-se mais na constatacAo de fatos,
desprezando a dinimica social envol-
vida nos elementos eleitos.

Finalizando, 6 analisada a pes-
quisa sobre brinquedos artesanais,
realizada com dados colhidos corn
artesios de brinquedos em quase todo
o Brasil. A investigacito teve por fina-
lidade, segundo o autor, "localizar,
identificar e analisar os brinquedos
confeccionados artesanalmente, no
nivel profissional e no nivel amador,
considerando-se dois conjuntos: a
grande São Paulo e outros Estados do
Brasil"." A estrat6gia utilizada foi
localizar os brinquedos atravis de
quem os faz. A investigacAo teve o
cariter explorat6rio e circunscreveu-
se em analisar, descritiva e compara-
tivamente um determinado conjunto
de arteslos. Foi selecionida a thcnica
da notoriedade, a qual parte de uma
amostra, comportando determinado
n6mero de pessoas, sendo estas
indicadoras de outras, corn as quais,
afirmam estar em relaclo, at6 a amos-
tra ser completada. As conclusOes,
onde o autor apresenta a significAncia
cultural dos brinquedos, revelam-se
importantes na compreendo do uni-
verso lidico infantil.

Dessa forma, completa-se o con-
tefido programitico proposto, num
curso semestral (60 horas), desenvol-
vido no 7° semestre do bacharelado
em Educacip Fisica, onde se tenta,
no desenvolvimento do mesmo, tra-

car um caminho com os alunos, na
busca da compreenslo sobre a
metodologia envolvida na elaboracAo
de pesquisas, na area do lazer.

Notas
Estamos nos detendo na
conceituacAo de epistemologia de-
senvolvida por BRUYNE et alli (77,
p.41), "reflexao sobre os principi-
os, os fimdamentos, a validade das
ciencias (...) Esta concepcAo da
espistemologia c,omo reflexAo, vigi-
lfincia 	 da ciencia sobre seus
procedimentos e seus resultados 6 a.
Unica que respeitari o caster cons-
tantemente aberto das ciencias sem
Ihes impor dogmaticamente exigen-
cias ilusOrias de fechamento".

2 Em alguns trabalhos, os autores,
corn receio de explicitar suas iddias
e pensamentos, desembocam num
constructo de pensamentos de ou-
tros autores, utilizando nitidamente
o principio de autoridade.

3 ALVES (85, p. 10)
4 Ibid., p. 11
5 Ibid., p.
6 A ordem nlo esti sendo desenvol-

vida num sentido funcionalista de
manutenclo do "status quo", po-
rem na	 sua compreenslo
epistemolOgica, o que alto elimina
mas, ao contririo, induz o pensa-
mento pare a possibilidade da exis-
t6ncia de uma nova ordem social.
ALVES (op. cit., p. 33)

Ibid., p. 94
9 Ver ALVES (op. cit., p. 97)
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10 Ibid., p. 148

n Ibid., p. 147

12 Hume apud Alves (op. cit., p. 152)

13 ALVES (op. cit., p.162)

14 Idem

15 LEME (87, p. 98)

Ver SCHAFF (86) no primeiro ca-
OW° do livro: HistOria e Verdade.
A relacao cognitiva, o processo do
conhecimento, a verdade.

LEME (op. cit., p. 101)

la BRUYNE et alli (op. cit., p. 33)
situa o saber informal no campo
doxolOgico. E o "campo do saber
nao sistematizado, da linguagem e
das evidencias da pritica cotidia-
na, de onde a pritica cientifica deve
precisamente esforcar-se para ar-
rancar suas problemiticas especi-
ficas". 0 campo do conhecimento
cientifico localiza-se no campo
sistemico.

19 Tratei deste assunto na tese de Dou-
torado "0 Corpo Joga, Trabalha,
Danca e Festeja".

20 ARANHA, M.L.A. e MARTINS,
M.H.P. (86, p. 185)

21 Idem

22 Nas palavras de ARANHA e
MARTINS (op. cit., p. 187), nas
ciencias humanas, "tecnicas esta-
tisticas sao utilizadas, mas os resul-
tados sao aproximados e sujeitos a
interpretacaes".

23) BRUI1NS (91)

24 ALVES (op. cit., p. 103)

25 MAGNANI (84, p. 17)

26 MAGNANI (op. cit., p. 170

27 Ibid., p. 20

28 ZANATTA (93) "A bicicleta
como opcao de lazer estudo com-
parativo entre grupos de ciclistas"

29 MARIN, Elizara C. (93) "Traba-
lho e lazer da mulher camponesa: o
caso de Vale Veneto"

MINUZZO, T. (90) "Interesses fi-
sicos no lazer e meio ambiente"

3 ' NETTO, Soffiati (77)

32 MAGNANI (op. cit., p. 18)

33 CARVALHO, J. J. de (s/d)

34 Nas palavras do autor: "sugiro ser
possivel ver o jogo como um
enfrentamento entre homens em
forma* e um papel antecipado
dos papeis que deverao desempe-
nhar mais tarde" ( p. 28). Quanto as
operates: "...julgo relevante con-
siderar que o jogo ensina os meni-
nos a exercitarem a atividade fi-
nanceira (atividade masculina por
excelencia)" (p. 26).

35 BACAL (88)

36 FORJAZ (88) . Este estudo Integra
uma pesquisa mais ampla, incluin-
do segmentos da classe operiria e
classe media.

37 Ibid., p. 112

YURGEL, M. (83)

39 OLIVEIRA, Paulo de S. (82)
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