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Para aprofundar a compreen-
da producao teOrica sobre

Recreacão e Lazer, que vem sendo
posts a disposicao da grande maioria
dos profissionais da Educacao Fisica,
levamos em conta, inicialmente, a
sistematizacao	 elaborada	 por
(Marcellino, 1992), em seu artigo "0
lazer, sua especificidade e seu
ter interdisciplinar".

Em seguida, selecionamos tra-
balhos cientificos, relacionados ao
tema, como os de Prado (1988), "Edu-
cacao Fisica de Tempo Livre: Ten-
dencias para capacitacao professio-
nal; Bramante (1988), "A identidade
de contexto para o desenvolvimento
de um curriculo em Recreacao e estu-
dos do Lazer no Brasil a nivel de
3°grau"; Moro (1990), "A Reprodu-

cao de Modelos em Educacao Fisica:
Pedagogia da Mendicancia";
Franchesti Neto (1991), Concepcees
de Lazer em suas relacaes corn a
Educacao"; Pinto (1992) "A Recrea-
cao/Lazer e a Educacao Fisica: a ma-
nobra do jogo autentico", corn a fina-
lidade de identificar o desenvolvimen-
to de pesquisas nessa area.

Conforme verificamos na bi-
bliografia existente na area, "nao
existe urn consenso sobre o que seja
o lazer entre os estudiosos, e muito
menos ao nivel da populacao em ge-
ral". Fato este que traz "dificuldades
para abordagens do tema, programa-
cao de atividades e sua difusao", alem
de ser urn termo "carregado de prefe-
rências e juizos de valor".'

Professora da Universidade Federal de Alagoas - Mestre em Educacito Fisica pets Universidade
Estadual de Campinas, no Departamento dos Estudos do Lazer, orientada pelo Professor Dr. Pedro Goergen
e co-orientadapela Professors Ceti Taffarel.
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A reducao do conceito a visOes
parciais, restritas aos conteados de
determinadas atividades, deve-se
incorporacao do termo lazer ao voca-
bulario comum, ser relativamente re-
cente e marcada por diferencas acen-
tuadas quanto ao seu significado, as-
sociado a experiencias individuais
vivenciadas.2

(Marcellino, 1992, p.313), ini-
cia a analise sobre a producao te6rica
na area do lazer, propondo duas
aborgagens: indireta e direta 3 . Para o
autor "a abordagem indireta do lazer
verifica-se, pelo menos, em duas
situacOes: a primeira, quando o foco
principal de analise é um dos seus con-
telldos culturais - as atividades artisticas
ou as priticas fisico-desportivas- onde
autores, frequentemente, analisam
conteados ou situacaes de lazer; a
segunda, quando o foco principal de
analise é marcadamente caracteriza-
do por componentes de obrigacao.
Por exemplo as relacOes familiares, o
trabalho escolar e, sobretudo, o traba-
lho profissional".4

Na abordagem direta, o lazer é
enfocado a partir de sua espe-
cificidade:5

"Entender o lazer, em sua
especificidade, em estreita relaceio
corn as demais areas de atuacdo do

homem, nao significa deixar de
considerar os processos de alienacdo

que ocorrem em quaisquer dessas
areas. Ao meu ver, esse entendimento
parece ser uma postura gue contribui
para abrir possibilidades de alteracilo
em vista a realizacilo humana, a partir

de mudancas no piano cultural ".6

Esse autor, mesmo reconhe-
cendo a especificidade do lazer,
defende um entendimento do lazer
"nao em si mesmo, ou isolado, nessa
ou naquela atividade (o que chamaria
de especificidade abstrata), mas
como componente da cultura histori-
camente situada (o que considero
especificidade concreta).7

A "especificidade abstrata", se-
gundo esse autor, esta ligada as con-
cepcOes "funcionalistas". Entre as
virias abordagens, Marcellino (1987,
p.36-40) distingue: "uma romfintica",
marcada pela enfase nos valores da
sociedade tradicional e pela nostalgia
do passado; uma "moralista", bus-
cando a manutencao da ordem, moti-
vada justamente pelo carater de
ambiguidade do lazer; uma "compen-
satOria", onde o lazer compensaria a
insatisfacao e a alienacao do traba-
lho; e "utilitarista", reduzindo o lazer
a fun*, de recuperacao da forca do
trabalho, ou sua utilizacao como ins-
trumento de desenvolvimento. Essas
abordagens, segundo o autor, slo al-
tamente conservadoras.8

Corn relacao a "especificidade
concreta" do lazer, o autor entende
como "uma verdadeira participaclo"
cultural a atividade nao conformista,
mas critica e criativa de sujeitos histo-
ricamente situados (...) e ainda, como
uma das bases para a renovacAo de-
mocritica e humanista da cultura e da
sociedade, tendo em vista, nao s6 a
instauracao de uma nova ordem soci-
al, mas de uma nova cultura.9

Resumindo, o autor considera a
"especificidade concreta" do lazer
levando ern conta:
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"o seu entendimento amplo em termos
de contend°, as atitudes que envolve,
os valores que propicia, a considera-
pflo dos seus aspectos educativos, as
suas possibilidades enquanto instru-
mento de mobilizacdo e participactio

cultural, e as barreiras socio-culturais
versficadas para seu efetivo exercicio,

tanto intra-classes como inter-classes
sociais''."

Dentro dessa perspectiva, seria
necessirio a atuacao de "um novo
especialista, engajado em equipes
pluri e multidisciplinares, buscando
um trabalho interdisciplinar", nio
dentro de uma concepctio "tradicio-
nal", mas demonstrando um "repen-
sar constante da atuacao dos profis-
sionais, buscando redimensiona-
mentos", onde o engajamento dos
mesmos, se daria em "movimentos
mais amplos, que tenham por Objetivo
nio simplesmente o puro consumo de
atividades alienantes para preencher
o vazio do "tempo livre", mas a efeti-
va participacao cultural"."

Prado (1988) 12 , analisando a
questa.° do especialista em Educacao
Fisica de Tempo Livre, propae que
esta seja efetivada mediante a descri-
Grio e comparagao de dois grupos de
especialistas em lazer e recreacao.
Um, dos docentes universitirios de
escolas de Educacao Fisica e outro
dos coordenadores de programas em
instituicOes pithlicas e privadas, em
Silo Paulo, verificando sobre as ten-
dencias de desenvolvimento de pro-
gramas de Educacao Fisica de tempo
livre, e as competencias bisicas - ati-
tudes, conhecimentos e habilidades
necessirias para um profissional
atuar nessa categoria.

Para esse autor, no senso co-
mum, a recreacao como atividade e
comportamento tipico de jogo, esti
contida no lazer. Segundo ele, outros
autores "definem claramente que a
recreacao tern sido um elemento es-
tudado e entendido predominante-
mente como um comportamento do
jogo que toma forma de uma atividade
componente do lazes. Dessa manei-
ra, todas as citacaes isoladas da pala-
vra lazer (...) incluem naturalmente o
elemento recreacao e o elemento
jogo"."

0 autor chegou a algumas con-
clusetes, relativas a sua proposta de
analisar a questa() do especialista em
educacao fisica do tempo livre. Den-
te elas que "os conteildos atuais dos
programas de formacao em Educa-
cao Fisica nao esti() atendendo as
necessidades de competencia para
atuacao profissional", 14 cabendo
Universidade, a partir das escolas de
Educacao Fisica, a principal respon-
sabilidade quanto a organizacao e
aperfeicoamento de programas de
formacao de recursos humanos, atra-
yes de seus cursos de graduacao,
especializacão e mestrado.

Bramante ( 1988), apresenta al-
ternative de curriculo em Recrea-
cao e estudos no Lazer no Brasil, apon-
tando uma tendencia para um curl-feu-
lo mais academia) do que profissio-
nal, onde as preocupacOes bisicas
estiveram concentradas nos aspec-
tos filosOficos, teOricos e de pesquisa
Indica tambem, a possibilidade de
aplicacao pritica desse estudo, junto
as pessoas, atuando no campo, exa-
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minando suas caracteristicas do seu
trabalho, bem como analisando as
suas opiniOes."

Moro (1990), desenvolveu uma
pesquisa onde procurou desvelar ques-
toes inerentes ao Sistema Curricular
Desportivizado do curso de Educa-
cao Fisica e Desportos da Universida-
de Federal de Santa Maria-Rs. Inicial-
mente, esse autor selecionou e anali-
sou categorias basicas para o estudo
da concepctio de Educactio Fisica, de
Desporto, de Lazer e da Pratica
Curricular, em clois . rnomentos signifi-
cativos: construcAo de um referencial
teOrico significativo, e anilise dos re-
sultados destas.

Esse autor faz uma analise do
lazer e aponta ambiguidades
conceitual sobre esse termo, identifi-
cando outros termos tais como: tem-
po, atividades e atitudes. Fazendo uma
investigagAo critica, para melhor cap-
tar a realidade social e pedagOgica do
Lazer junto a Educacao Fisica, Moro
(1990), no item "Rendimen-sionando
a Recreacão em Educaclo Fisica",
discutiu a possibilidade de optar por
uma concepclo diferenciada da pri-
meira - Recreaclo em relaclo a se-
gunda - Educaglo

Como resultado desse estudo,
Ode constatar quo a pritica curricular
desenvolvida naquela Universidade
tem produzido urn saber distanciado
do contexto social, onde a concepcao
de Lazer conserva uma ideologia di-
ditico-pedagegica e politico-adminis-
trativa com caracteristicas de uma
pritica conservadora da classe domi-
nante.

A concepcAo de Lazer, obtida
junto as turmas de pritica de ensino,
mostrou-se "desarticulada, inconsis-
tente, e ate ingenua", e sua pritica
curricular, nip ultrapassou o piano da
atividade. Além de ser considerada
uma "proposta dispersiva" a tida
como "mero mecanismo de ocupa-
can para os que nAo conseguiriam
fazer a Educacao Fisica priorizada"."

Francheschi Neto (1991), bus-
cou identificar as concepcOes de
Lazer existentes no Distrito Federal,
a nivel da populacAo economicamen-
te ativa."

A autora desenvolveu seu estu-
do em duas fases: uma de canker
quantitativo, aplicando questionarios
a populacAo escolhida, e a outra de
miter fenomenolOgico adaptado,
realizando entrevistas com grupos
selecionados a partir do referencial
teerico e dos resultados obtidos na
primeira fase.

Foram analisados os resultados
obtidos na pesquisa de campo, em
relacao ao Quadro Hipotetico, elabo-
rado a partir da revisAo de literatura,
contendo elementos que supostamen-
te influenciavam no conceito indivi-
dual de lazer.

Neste estudo, a pesquisa confir-
mou que o grau de instrucao, a reli-
giAo, o tipo de trabalho e a renda fami-
liar realmente influenciam o conceito
individual de lazer. 0 mesmo Mt) ocor-
rendo quanto a faixa etaria e a regiAo
de origem, ficando sua influencia a
nivel de atividades.

Relacionando-se ainda a ques-
do do conceito, "constatou-se que
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ele esti diretamente relacionado
experiência de vida de cada pessoa e
que geralmente transmite a ideia de
alguma coisa agradivel. No entanto o
mesmo nio pole ser dito em relacão
ao tempo livre, que traz consigo a iddia
de tempo desocupado, gerando neste
caso a associaclo, por parte da popu-
lacilo, com a ociosidade".19

Esse estudo mostrou que um dos
fatores que associa a concepcfto de
Lazer a atividade fisica, 6 o fato dos
profissionais que atuam nests area
especifica, na sua grande maioria
concluirem sua formacio universiti-
ria em Educacilo Fisica. Na Univer-
sidade de Brasilia, esse curso apre-
senta no seu curriculo, quatro ma-
arias que enfatizam o aspecto flsico
do lazer, levando esses profissionais
a trabaiharem dentro desta perspec-
tiva.

Por outro lado, Pinto (1992),
atraves de um estudo qualitativo, pro-
curou compreender as relacaes
estabelecidas entre' Recreacito/Lazer
e Educacio Fisica, assim como seus
limites e significados, envolvendo a
fonnaclo e ack, de profissionais de
Educactio Fisica.

Neste estudo os termos Recrea-
cao/Lazer foram abordados conjun-
tamente: "representando a area de
conhecimento cuja preocupacao cen-
tral 6 a vivéncia de conteildos cultu-
rais que possibilitem ao sujeito
experienciar o jogo em sua vida, com
chances de se apropriar do seu desejo
de ser e do espaco-tempo e espaco-
luta em que vive"."

A autora destaca nas suas con-
sideracOes finals, que a aproximacao
dos termos Recreacao/Lazer, alem
de fugir das formais discussOes
terminolOgicas, reflete os principios
utOpicos defendidos, na busca dos
seus significados, asim como a leitura
do cotidiano do curso estudado indi-
cou que, "mesmo sem mudancas sur-
preendentes, alguma coisa vem ocor-
rendo nas relacOes entre Recreacao/
Lazer e a Educacao Fisica. Comeca-
ram mudancas nos rumos das discipli-
nas de Recreacao: a dissociacao do
ensino teOrico e pritico passa a ser
discutida; diagnOsticos sobre a reali-
dade vivida pela Educacao Fisica e a
Recreacao/Lazer sao realizadas sis-
tematicamente. (...) Na atualidade
cresce a relacao entre a Recreacao/
Lazer e a Educacao Fisica nos encon-
tros cientificos".21

Sentindo necessidade de refle-
xao sobre o processo de formacao de
profissionais de Educacao Fisica em
cursos de licenciatura, desenvolve-
mos estudo que aborda questOes refe-
rentes a area do conhecimento "Re-
creacao e Lazer"."

0 nosso prOprio conceito a res-
peito da area de conhecimento Re-
creacao e Lazer foi elaborado a partir
do levantamento das concepcOes de
autores representativos na irea23
Foram considerados como autores re-
presentativos, os autores mais cita-
dos nos programas das disciplinas, os
autores mais citados em textos publi-
cados na area, os que mais frequente-
mente expOem trabalhos em congres-
sos cientificos, os autores que mais
publicam.
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Nossa preocupacao é desvelar
e interpretar como, no interior do pro-
cesso de formacao de profissionais
de Educacao Fisica, vem sendo con-
siderada a area de conhecimento
Recreacao e Lazer pelos professores
em determinado 'ambito deste conhe-
cimento que é social e culturalmente
produzido, e que se constitui de uma
totalidade de saberes advindo de abor-
dagens diferentes (posicionamento de
autores) e angulos ternaticos varia-
dos	 (sociologia,	 antropologia,
linguistica, etc...)

Estamos nos referindo a este
ambito como sendo a area de conhe-
cimento Recreacao e Lazer, que tem
um objeto de estudo delimitado em
torno da pratica social concreta de-
senvolvida no tempo nao diretamente
ligado ao processo produtivo em sua
multiplicidade de formas culturais,
artisticas, fisicas a esportivas.

Identificamos portanto, esta
area do conhecimento tanto pelo seu
objeto, quanto pela sua delimitacao
enquanto disciplina académica dos
cursos de Educacao Fisica onde sao
privilegiadas as formas recreativas e
esportivas desta pritica social con-
creta.

Imaginanfos que o desvela-
mento ou pelo menos a chamada de
atenAo para este processo de medi-
agAo, ore consciente ou difuso, entre
a producAo tearica e seu aproveita-
mento na acio educativa concreta,
contribui pare o melhor conhecimen-
to do ensino na area e oferece subsi-
dios para a sua renovacao.

Notas
01 Um autor que vem estudando este

assunto	 frequentemente
MARCELLINO, a partir de Lazer
e Humanizacao. Campinas:
Papirus, 1983,p.19.

02 Ibid.p.21.

03 Vide Revista Brasileira de Ciencias
do Esporte, v. 12 (1,2,3), 1992 e
Lazer e educacao, Campinas,
Papirus, 1987,p,19-20.

04 que se refere aos enfoques in-
diretos, o autor ressalta que cabe
especial atencão aos valores ex-
pressos corn relacao ao lazer por
oposicao ao trabalho, ocorrendo
na maioria das vezes a "mitificacão
do trabalho", ocasionando uma
atitude de desconhecimento de
outras dimensOes do humano, so-
bretudo as possibilidades pela
vivéncia do tempo de lazer.
(1987:22)

05 Ver MARCELLINO, Nelson C.
Lazer e educacao, 1987, p.21.

06 Ibid, p:28.

07 Ver Revista Brasileira de Ciencias
do Esporte, v. 12 (1,2,3), 1992,
p.314.

08 Vide MARCELLINO, Nelson C.
Lazer e educacao, 1987, p.38.

09 Ver MARCELLINO, N. C. Peda-
gogia da animacao. 1990, p.45-46.

10 Verificar MARCELLINO, Nelson
C. 0 lazer, sua especificidade e seu
miter interdisciplinar, 1992,
p.315.
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Idem, p.315.

12 PRADO, Antonio C. Educed()
Fisica de Tempo Livre: Tenden-
cies pars capacitado profissional.
Dissertado. USP, SAo Paulo, 1988.

13 Nesse trabalho, PRADO (p.17-18)
utilizou os termos lazer e recreado
no mesmo sentido.

14 Ibdem, p. 142-147.

Is BRAMANTE, Antonio C. A iden-
tidade de context() para o desenvol-
vimento de urn curriculo em Recre-
aclio e estudos do Lazer no Brasil a
nivel de 3° grau, p.22.

16 MORO, R.L. A ReproducAo de
Modelos em EducacAo Fisica: Pe-
dagogia da MendicAncia, 1990, p.
74.

Ibdem, p. 253-254.

Is FRANCHESCHI NETO, M. Con-
cepc6es de Lazer em suas rela-
cOes corn a Educado. 1991. A
autora explica que a populado
pesquisada era economfcamente
ativa, o que implica em trabalho
remunerado, onde as pessoas se
encontram no mercado de traba-
lho, p. 80.

19 Ibdem, p.82

20 PINTO, Leila M. A Recreadcr/
lazer e a Educed() Fisica: a mano-
bra do jogo autentico. Dissertado
FEF/UNICAMP, 1992, p.29.

21 Ibdem, p.153-154.

22 DissertacAo de mestrado em de-
senvolvimento na Faculdade de
Educed() Fisica da UNICAMP,
intitulada: Concepdes sobre Re-
creacAo e Lazer nos cursos de for-
med() de profissionais em Educa-

do Fisica no nordeste do Brasil,
Campinas, 1993.

23 Trabalho apresentado no Congres-
so Mundial da AIESEP, intitulado:
A area do conhecimento Recrea-
do/Lazer nos cursos de formed°
de profissionais de Educado Fisi-
ca. Revista de Educed() Fisica -
ARTUS, Barbiere, p.98. Rio de
Janeiro, 1991.
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