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Espaco e Sociedade
Possiveis Reflexiies

0 objeto de estudo aqui proposto
"Democratizacao dos Espacos Ur-
banos para o Lazer" na cidade de
Florian(Spoils, remete-nos imediata-
mente a reflexao sobre os espacos do
homem na sociedade: na escola, na
rua, no partido, no sindicato.Porem,
antes de discutir as questOes polemi-
cas do "Espaco de lazer", 6 preciso
refletir sobre o espaco geogrifico,
social politico e econetmico. Sem divi-
da, o espaco merece uma abordagem
interdisciplinar corn a contribuicao das
outras areas de conhecimento, como
por exemplo, a Filosofia, Geografia
Critica, a HistOria, o Urbanismo, a
Arquitetura, a Sociologia. A discus-
sao do espaco merece urn tratamento
nao mail mecanico, ao contrario, deve
ser percebido numa perspectiva
dialetica. Neste sentido, a dimensao
espacial passa necessariamente pela
via da interdisciplinariedade, enquan-
to elemento totalizante, capaz de
explicitar melhor o fenOmeno espa-
cial no ambito das ciencias:

"A explicaccio para muitos dos
fenomenos correspondentes a uma

dada Ciencia g muitas vezes encon-
trada fora do dmbito dessa Ciencia. Em
outras palavras: soficamos confinados

a Sociologia para explicar o fato
social; a Economia, para compreender

osfenOmenos econOtnicos; aGeografia
para interpretar as realidades geogrcifi-

cas, acabamos na impossibilidade de
chegaraumaexplicactiovcilidaNtiohd

porquetemer a invaseiodo "cameo "de
outroespecialista".2

0 espaco geografico deve ser
considerado como categoria filosOfi-
ca, uma vez que a preocupacao domi-
nante, nas primeiras filosofias, era a
questa° espaco-tempo, cujos questio-
namentos possuem dimensOes tanto
epistemolOgicas como politicas.

Espaco e tempo sao elementos
insepariveis denotando unidade nes-
ta relacao, cuja intervencao dos ho-
mens e mulheres na histOria, cons-
troem cultura, atraves de movimento,
mutacao e utopia.'
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0 crescimento do capitalismo
engendra uma forma particular de
organizacao de espaco, imprescindi-
vel a sua recuperacao e a producao
das relageies econtimicas, sociais e
politicas. 0 espaco deve ter alicerces
verdadeiramente humanos, que una
os homens pelo seu trabalho, sem
dividi-los em classes, em explorados e
exploradores. Um espaco reprodu-
cao da vida, e nao uma mercadoria, o
homem fetichizado. Tudo conspira
para que a organizacao do espaco se
perpetue cam as mesmas caracteris-
ticas, favorecendo o crescimento do
capital e as suas distorgOes. Sem
reformular a organizacao do espaco é
impossivel o projeto emancipatOrio
da sociedade, é preciso end() uma
"dimensao espacial do problema
distributivo", abandonado-se a Otica
da produtividade econometrica, para
uma "produtividade do espaco",
mudando estruturalmente o espago.4

0 entendimento da funcao do
politico na construcao e estruturacao
do espaco humano nao se restringe
apenas as analises de cunho econOmi-
co (relacOes de producao e proprieda-
de), interesses econtimicos. E preci-
so entender o politico corn uma dimen-
sao essencial da totalidade social e
corn urn papel fundamental na organi-
zacão do espaco social. Pensar o es-
paco significa pensi-lo a partir do
campo de nil° politica, considerando
as relacOes de poder que sobre ele (o
espaco) incidem transformando-o em
instrumento atravds do qual se exerce
poder. 0 papel exercido pelo poder no
espaco desempenha uma fun* im-
portante na sobrevivéncia e manuten-

cao da sociedade capitalista (Ex.: os
"templos de consumo" - Shopping
Center, nas grandes cidades). 5 Mao
se pode mais pensar e compreender o
processo de producao do espaco do
homem a partir, exclusivamente, das
relagaes de producao e trabalho. Se-
ria mais sugestivo e desvelador adqui-
rir uma sensibilidade para a dimensao
politica, tentando desmistificar as re-
lacOes de poder sobre o espaco en-
quanto campo privilegiado da domi-
nacao e da manutencao da ordem
vigente. Por essa razao é preciso
compreender a esfera de acao do
politico, enquanto condicOes previas
para penetrarmos na intimidade da
lOgica que ordena a producao do espa-
co social.

Para refletir sobre a questa() do
espaco como instancia privilegiada
de poder, convem voltar os olhos para
o seculo XVIII, onde a escola seguia
os ditames do espaco celular dos guar-
teis e das prisOes, com o objetivo de
vigiar e tornar mais econOmica a ativi-
dade corporal dos individuos. Desta
forma os espacos cumpriam a funclo
de disciplinar os corpos e ajusti-los
ordem econOmica e social vigente.6

A cidade 6 uma forma de divisao
social do trabalho que separa o campo
da cidade e expropria o cidadao das
relacOes socials, constituindo-se na
expansao . da exploracao social e eco-
nOmica. E preciso compreender que o
espaco urbano aloja em seu bojo in-
justicas, como por exemplo, a posse
da terra e do teto, fruto das diferencas
de classe, pela exploracao do homem
pelo homem que alijam o cidadao do
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direito de espacos dignos para moray,
condicOes dignas de saide e, por con-
seguinte, uma condicio bisica para
perceber o fenOmeno da margina-
lidade urbana e suas repercussOes no
processo social. Kowarick, em sua
obra "Espoliacio Urbana", centrada
principalmente no espaco urbano
paulistano, nos mostra a nocio de
"espoliacio urbana" e, subjacente a
ela, a verificacio de que forma a atual
expansão capitalista, sob o impulso
das grandes empresas concentradas
no ponto de vista do investimento e
ceneentradoras de renda e de popula-
cOes, reordenam as relates sociais
de exploracAo e fazem controle da
terra urbana e dos recursos de infra-
estrutura das cidades, poderosos ins-
trumentos para a espoliacAo social. 0
autor focaliza nesta obra o ingulo de
trabalho e da vida urbana, alguns as-
pectos de uma expansAo capitalista
que adquiriu feicaes nitidamente sel-
vagens (Ex.: favelas, palafitas, etc.),
que se expressam tanto na
deteriorizacão social como nas condi-
cees de transporte, habitacio, saide,
saneamento e outros componentes
bisicos para a reproducio do traba-
lho e qualidade de vida. 0 processo de
espoliacin urbana, 6 fruto da ausen-
cia de uma Politica Social que, por sua
vez, di origem a uma producio de
espaco na natureza visivelmente
segregadora. 7 As relacOes do lazer
corn o espaco, face a espoliacio urba-
na, se v6em ameacadas frente a ffiria
capitalista, via especulacio imobilii-
ria, que se di na medida em que espa-
cos outrora utilizados para as "pela-
das" e outras priticas de lazer sio

ocupados, "invadidos" pelos
"espigOes" e Shopping Center. Quan-
to mais a especulacao imobilitiria cons-
trOi seus edificios, "valorizando" de-
terminados espacos onde se dio as
priticas populares de lazer, mais a
classe trabalhadora pobre vai sendo
empurrada para a periferia, em condi-
cOes sub-humanas de habitacio, sa-
neamento e lazer. 8 Nio existe clara-
mente uma sintonia entre a politica
urbana e a politica social, fato este que
exclui a maioria dos cidadlos do pro-
cesso de construcio dos destinos his-
tOrico-culturais da cidade, do pais.

Os direitos do cidadio, tanto os
direitos humanos que pressupaem o
direito a vida, a saude, a moradia,
quanto os direitos civis que acentuam
a liberdade, igualdade juridica, justi-
ca que, a partir do seculo XVIII, fo-
ram	 sendo	 progressivamente
adotados nos paises capitalistas de-
senvolvidos, todos do, pois, proposi-
Vies da democracia burguesa. Alas,
os direitos do homem e do cidadio
foram reafirmados pela ONU, apes a
segunda Guerra Mundial. Apesar dis-
so o Brasil, pais capitalista, caracteri-
za-se por ser uma sociedade autoriti-
ria e hierarquizada em que os direitos
do homem e do cidadlo simplesmente
nio existem. Nio existem para a elite,
de vez que ela nio precisa de direitos
porque tem privilegios. Nio existem
para a imensa maioria da populacio
sofrida, pois suas tentativas de
consegui-los sic) sempre encarados
como problemas para a policia e trata-
dos com todo o rigor pelo aparelho
repressor do Estado.9
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Para que seja possivel um proje-
to utOpico de redistribuicAo e
reordenacão dos espacos, enquanto
fator de exercicio da cidadania no
contexto deste quadro de dominacao,
acredito que seja preciso retomar a
cidadania em sua acepcAo clissica. 0
sentido da palavra cidadania deveri
permitir aos cidadAos, corn seus direi-
tos e deveres, participarem nio so da
criacAo das obras sociais como do
controle destas obras.1°

Para a concretizaclo desse pro-
jeto emancipatOrio considero impor-
tante urn trabalho articulado corn os
movimentos sociais, corn base nos
fundamentos da Educaclo Popular,
staves de uma Pedagogia Politica da
participactio." Para que a democrati-
zacão dos espacos, tanto para o lazer,
quanto para as demais questees basi-,
cas da cidadania, torne-se efetiva-
mente am processo utOpico de mu-
dawn, 6 preciso pois, o exercicio da
dentecracia on da participagAo demo-
critics- na busca de solucees coleti-
vas para os problemas cruciais exis-
tentes nas cidades.

Democratizacilo
dos Espacos Urbanos
para o Lazer

Democratizar se tomou, na so-
ciedade brasileira, por um lado urn
grito de resistencia contra as injusti-
cas sociais cometidas pet() Estado
brasileiro contra seu povo, atraves do
projeto neoliberal. Por outro, um
chavlo repetitivo da prOpria elite po-

litica, corn suas promessas de partici-
pacao popular. Democratizar end°
tornou-se uma "palavra de ordem"
corn vieses de manutenclo da ordem
vigente, atraves do lema "para to-
dos", ou de emancipaclo e resisten-
cia sOcio-politica. Demo (1985), ao
referir-se as politicas sociais, adverte
sobre a pobreza politica das propostas
por carecerem, cada vez mais, de
participaclo efetiva da populaclo no
processo decisOrio, enquanto conquis-
ta e não concessaes do Estado. 0 que
se percebe na pritica é que, enquanto
existe urn esforco coletivo de alguns
setores da Sociedade Civil em
reordenar as politicas sociais corn base
na cultura popular e na emancipacAo,
existem, por outro lado, instituicOes
que insistem em desenvolver politicas
pUblicas de natureza assistencialista
corn o objetivo de manter, cada vez
mais, o "status-quo".'

As politicas sociais devem refle-
tir o esforco planejado e coletivo na
reducAo das desigualdades sociais e,
para tanto, 6 imprescindivel o impacto
redistributivo e autopromotor da so-
ciedade, sobretudo dos chamados
"carentes". Assim, so é politica so-
cial aquela que reduz as desigualda-
des sociais. Neste sentido a politica
social deve balizar-se em tees dimen-
sees:

1) SOcio-econiimica - esti cen-
tralizada na ocupacAo/renda. 0
assistencialismo, a reproducao siste-
matica e a tendencia compensatOria
sAo mais decisivamente superados
atraves da inserclo satisfatOria no
mercado de trabalho. Pode-se dizer
que a maneira do pobre se auto-sus-
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tentar 6 prioritariamente condiciona-
da pela situacao de emprego e renda.

2) Assistencial - sao grupos
populacionais que nao podem auto-
sustentar-se. E o caso de criancas,
idosos, invilidos, deficientes, mendi-
gos de certos grupos de risco,
flagelados, etc. A delimitacao de tais
grupos d sempre problemitica, mas
fato que toda sociedade reconhece
como assisti-los em quantidade e na
qualidade devidas.

E tipica de uma postura
assistencialista, contudo, reservar
para o pobre uma situacao sub-huma-
na. Ademais, paga-se a esmola corn a
subserviéncia.

3)PoUtica - centra-se no fen8-
meno da participacao. E atraves dela
que o individuo se autopromove e se
torna dono de seu prOprio projeto. Ela
6 ainda uma forma de co- e de
autogestao e uma possibilidade de
auto-sustentacao. Trata-se de urn pro-
cesso histörico infindivel, que faz da
participacao um segmento de con-
quista de si mesma. Nao existe parti-
cipacao suficiente ou acabada. Exis-
te somente na medida da sua prOpria
conquista. 0 planejamento parti-
cipativo busca ser uma forma de
antiplanejamento, pois aposta em
mudancas, mesmo que sejam paliati-
vas. Assim, consideramos o planeja-
mento como um instrumento de parti-
cipacao, trio somente no sentido de
provocar processos participativos,
mas igualmente no sentido de colabo-
rar em sua motivacao. Participacao 6
um processo de conquista que nao so
inclui alguns interessados da comuni-

dade, mas todos. 0 problema comeca
ji na dificuldade de nos fazer compro-
metidos corn niveis de pobreza, cujos
"culpados" costumamos buscar fora
de nosso grupo social."

Essas reflexOes iniciais sao im-
portantes uma vez que o projeto
neoliberal defende cada vez mais as
privatizacOes, desde a Universidade,
passando pelos espacos culturais do
lazer, na medida em que a maioria da
classe trabalhadora nao tem acesso
ao usufruto, ao consumo dos bens
culturais produzidos •por ela prOpria.
Endo "democratizar o lazer implica
em democratizar o espaco"" , e os
espacos urbanos estao cada vez mais
comprometidos, ou melhor, "ocupa-
dos" pelo poder econOmico, como 6 o
caso da especulacao imobiliiria. As
areas livres para o futebol de virzea,
por exemplo, esti() cada vez mais
cedendo terreno para avenidas, pre-
dios, shopping e indOstrias. Isso tudo
resulta na reducao dos espacos para
o !Odic°, que concomitantemente esti
diretamente ligada corn a reducao de
tempo do trabalhador que vive em
areas cada vez mais distantes do local
de trabalho, alem de receber um
subsalirio. 0 que ainda recta para as
camadas populares, ern relacao aos
equipamentos naturais de lazer, sAo
os poucos espacos para o futebol de
virzea e as praias, onde os
"farofeiros" ainda frequentam, mes-
mo considerando o preco do transpor-
te urbano.

Considero relevante refletir o
lazer enquanto tempo-espaco e no eixo
"tempo disponivel-espaco disponivel"
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para que a cultura lidica possa se
materializar de maneira critica e
criat4va. Para que o "tempo disponi-
vel" possa efetivar-se enquanto "tem-
po efetivamente Iivre" a preciso, ao
meu ver, que haja ruptura das rela-
cOes de producao nos moldes capita-
listas. 0 que se observa é que o "tem-
po" esta sempre "comprometido" nao
so	 qualitativamente,	 como
quantitativamente. Quantitativamente
na medida em que a politica injusta de
salirios obriga, a maioria da classe
trabalhadora, a fazer horas extras (bi-
cos, biscates, subempregos), para
sobreviver. Esse tempo, entao, nao d
livre, nao é urn tempo para exercitar as
liberdades democriticas, numa esco-
Iha individual e/ou coletiva, mas sim de
um tempo cada vez mais comprometi-
do corn esquemas de producao capi-
tal i sta.

A questa° da democratizacao
espacial do lazer deve ser pensada
luz da reflexao de que o espaco urba-
no se constitui urn bem econ8mico e
urn produto a mais no mercado, corn
valorizacao absurda das areas cen-
trals, inviabilizando a construcao de
equipamentos publicos e incentivan-
do o crescimento vertical. Outro fator
determinante e o crescimento hori-
zontal exagerado das metrOpoles,
passando a ser uma necessidade de
lucro, ampliando-se a malha urbana,
alem dos limites necessarios, tendo
em vista a reserva de areas para a
especulacao imobiliaria, o que dificul-
ta a extensao de recursos e de servi-
cos as regiOes perifericas, cada vez
mais afastadas. A lOgica da urbaniza-
cao, entao, é regida sob a lOgica

imediatista e o espaco, sob a lOgica
utilitarista. As consequencias dessa
mercadorizacao dos espacos urba-
nos sao, por exemplo, a privatizacao
dos espacos naturais, descarac-
terizacao do patrimOnio ambiental
urbano, destruicao da cultura popular
corn todos os seus valores e simbolos
e, consequentemente, urn isolamento
das pessoas, pois Ihes sobra pouca ou
nenhuma oportunidade espacial de
convivência social."

Uma questa() que precisa ser
lembrada aqui é quanto aos progra-
mas de lazer oferecidos enquanto
verdadeiros "pacotes de lazer" nos
espacos (tais como rua de lazer, pra-
cas e parques) sem que haja questio-
namento, isto é, um programa onde a
participacao dos individuos se di de
forma conformista, gerando apenas o
consumo da atividade em si. Desta
forma, estes programas nao tem a
preocupacao corn o desenvolvimento
cultural das populacOes carentes.
Bruhns questiona "a proposta caren-
te" de lazer e os espacos de lazer dos
carentes, dizendo que: "Se por urn
lado existe uma carencia em termos
de satisfacao de necessidades (...)
nas camadas populares, por outro
lado, percebe-se a pobreza de propos-
tas num trabalho que nao deve ser
`para elas' mas 'corn elas', 'a partir
delas".	 Seguindo esta linha de raci-
ocinio, os projetos urbanisticos para o
lazer (parques, pracas, centros so-
ciais urbanos, quadras, campo de fu-
tebol, ginisios de esportes, estddios,
etc.), sao construidos tambern corn
intencOes	 politico-eleitoreiras, utili-
zando os recursos priblicos na cons-
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true& de espartos e equipamentos de
fachada e onde, quase sempre, reali-
zam os eventos de massa. Tais equi-
pamentos nao tem vida longs, pois
"depredados" pela populacao, cuja
educacao pant a manutencao deve
comecar no processo de participacao
do planejamento do esparto. Por outro
lado, existe, na maioria das cidades
brasileiras, principalmente as de Por-
te medio e grande, a tendencia da
priorizacao da construe& de espartos
para o lazer prOximo as areas nobres
(Ex.: pistas e percursos para cami-
nhada, equipamentos pars mus-
culacao e ginistica, jardins floridos,
etc.) em detrimento das zonas perif6-
ricas onde estao situadas as pessoas
de baixa renda, e onde grassam mise-
ria, doenca, fome e abandon.

As condicaes de habitacao nas
periferias das cidades sao cada vez
maiores devido, nao so a especulacao
imobiliaria, mas tambem ao exodo
rural que empurra para as cidades
uma grande massa de trabalhadores
"sem terra" e candidatos a "sobrevi-
verem sem teto", ou seja, sem espa-
rtos ou em espartos cada vez mais
exiguos, como e o caso das favelas e
dos barracos improvisados. E nesse
limiar que acredito seja necessario
repensar os equipamentos urbanos
para o lazer, cujas possibilidades de
utilizacao e vivencia ficam sempre
mais restritos ao acesso as poucas
escolas publicas (auditOrio, patios e
quadras), cujas instalacees encon-
tram-se abandonadas e deterioradas
por falta de verbas ou pela indignacao
da populacao que as depreda, pois,
nelas entra e nao permanece,
evade-se.

Os espartos urbanos para o lazer,
para serem democratizados, preci-
sam primeiramente estar articulados
com outros projetos sociais interdis-
ciplinares que deem conta de discutir
outras questaes da dignidade da cida-
dania (Ex.: habits*, saude, educa-
cao) e, ao mesmo tempo, buscar ele-
mentos para a superacao (a curto,
medio e longo prazos) das distorebes
entre as	 classes sociais. Estas
distorcOes, no que se refere ao acesso
aos espartos e equipamentos de lazer,
sac) constatadas na contradicao que
se apresenta entre o lazer das elites e
o das camadas populares. Enquanto
os empresirios paulistas vacs sema-
nalmente a Miami ou Nova York, suas
mansOes sao verdadeiros clubes corn
piscina,	 sauna,	 video-games,
playgrounds, etc. e ainda freqUentam
clubes "prives", as pessoas das ca-
madas populares sequer tem tempo e
dinheiro para consumir as ofertas
do mercado da indfistria do lazer
(viagens, shows, e espetaculos,
e t c . ).

No sentido apenas de provocar
uma reflexao parcial sobre a utiliza-
ego dos equipamentos de lazer, sobre
a vivencia e acesso de alguns conteil-
dos ou interesses culturais do lazer
pelas populacOes que vivem nas peri-
ferias da cidade, apresento a seguir, o
quadro de "classificacao dos
lazeres"."

A vivencia dos interesses/con-
teildos culturais do lazer 6 proporcio-
nada para uma minoria, que engorda
as instituicaes privadas exploradoras
do mercado (hotdis, clubes e outros).
A minha intenclo aqui 6 refletir se os
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contetidos produzidos pela humani-
da.de, ao longo da histOria, do "con-
sumidos" pela maioria de trabalhado-
res, homens, mulheres, criancas, ado-
lescentes, deficientes, etc. Aldm dis-
so reflito, a partir desse quadro, se a
qualidade dos lazeres oferecidos ob-
jetiva uma efetiva animacão cultural,
uma Kilo cultural ou, ainda, uma re-
producão cultural, esta Ultima enten-
dida quase como um sinOnimo de anti-
lazer, cujos principios Oticos
norteadores sAo a imitaclo dos mo-
dismos da cultura de massa, falta de
autonomia, liberdade, criatividade,
autoritarismo, gratuidade, etc.

NA° pretendia fazer nenhum
ensaio de hermeneutica critica sobre
a questão dos contefidos culturais do
lazer, apenas situar como a democra-
tizacao dos espacos esti intimamente
ligada a fatores como: a utilizagão dos
equipamentos e o acesso aos bens
culturais do lazer.

No sentido de ampliar as minhas
posiOes criticas sobre "a democrati-
zaclo dos espacos urbanos para o
lazer", gostaria tambám de anunciar
as possibilidades de mudanca e resis-
tencia que, no meu entender, devem
ser encetadas a curto, mOdio e longo
prazos. Entendo que os projetos de
lazer, com vistas a conquista de novos
espacos (fisicos, criativos, politicos,
artisticos e eticos), so servo possiveis
pela via de um projeto social que con-
sidere o lazer e suas interfaces corn as
politicas sociais para Educacão,
de, Trabalho (geraclo de novos em-
pregos e a minorizacAo do desempre-
go) e HabitacAo. Vejo, finalmente,
que os movimentos sociais, atravds
dos partidos, sindicatos, associaclo
de moradores, universidades e Socie-
dade Civil em geral, devem discutir e
exigir a inclusAo e a valorizaclo do
lazer em paridade com os quatro as-
pectos ou necessidades bisicas de

CLASSIFICACAO DOS LAZERES

DUMAZEDIER KAPLAN MAW TIME BUDGET

Interesses artisticos
Contefidoestefico

Arte Teatro-Leitura
Divertimentos
passivos

Cinema-Teatro
Leitura

Intgeesses igelectuais
Conteiglocognitivo

AssociacSoe

Dirigirpor prazer

Conversas-Radio
Leitura-Alguns
hobbies

Conversacao-Leitura
Cinema-Radio-
Hobbies

Interesses manuals
Conteigio: acbesdas maos

Movimento Faca voce mesmo
Jardinagem-Hobbies

Hobbies

Interesses fisicos
Pratic,as Esportivas

Movimento e Jogos Esportes e jogos Esportes
Passel° a pe

Interesses sociais
ConteUdo: relacionamentos

Sociabilidade
Associacão

Conversas-Festas
Comer-Fora

Vida social -
Conversacao
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villa acima mencionadas.

Democratizar o espaco 6
humanizit-lo e humanize-lo 6 redefinir
valores, ou seja, romper com o jogo
do mercado e buscar construcio de
um social alternativo.
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