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RECREACAO E LAZER:
UMA QUESTAO COMPLEXA

Heloisa Bruhn *

Multos autores e estudiosos do lazer chegam
a afirmar que o homem se torna verdadeiramente
humano quando brinca. Mas eu acrescentaria que,
para compreender o sentido humano do brincar,
do lazer, é necessdrio investigar o homem que
o produz e sua condigdo de vida. E it buscar
na sua realidade social, na dimensão social do
conhecimento tida pelo homem de sua sociedade
e de outras sodedades, na maneira como expressa
esse conhecimento atraves das coisas que cria,
faz, transforma, ou seja, da sua cultura, a explica-
cho e compreensão dos fatos.

Visto sob essa perspectiva, o lazer, como cultu-
ra popular, pode constituir-se num instrumento
de oposigão ou resistencia as idelas da classe
dominante, e nao simplesmente, como se observa,
uma "sobremesa", moda passageira, alegria, tempo
de alienageo ou consumo face. Ele pode se consti-
tuir na "sobrevivencia dos valores humanos no
homem,' .1 num tempo de criagdo e transformagdo
se houver urn equilfbrio na sua fun* (tempo
de diversho, mas tambern de desenvolvimento),
como na sug forma (extrapolando do conformista
ao criativo).`

E nottorio que, em oposigdo ao lazer, tern emergi-
do de maneira bastante oportunista para alguns
interesses politico-econernicos, o antilazer, carac-
terizado por atividades de baixa autonomia pessoal,
grande preocupagdo corn o fator tempo e grandes
pressees externas. Vide o caso, por exemplo, das
atividades propostas pelo EPT (Movimento Esporte
para Todos surgido durante a ditadura militar).

Pode-se constatar dues grandes linhas de pen-
samento em relagho ao fertmeno lazer. lJma que
o considera como uma atitude de Or 	 ;se
caso ate o trabalho poderia ser consider. 	 azer,
que nao 6 o caso, por seu cattier de obrigatorie-

dade. A outra considera o lazer como "tempo
livre" das obrigagOes profissionais, afazeres, do-
mesticos, etc. Pecebe-se, em relagdo a esta Ulti-
ma, o condicionamento do "tempo livre" por fatores
secio-econ6micos. Não parecendo, portanto, tao
livre como transparece. Daf vem, por alguns, a
preferencia pela nomenclatura "tempo disponfvel".

Por outro lado tern-se observado, em relacito
ao lazer uma visa° funcionalista na andlise do
fen6meno. Visto esta que coloca o homem em
funceo do sistema vigente, para a manutengdo
do status quo. Temos aqui o lazer considerado
como urn tempo da recuperagão da forga de traba-
lho (para produzir mais) ou simplesmente como
compensagão do trabalho alienante. Nos dois ca-
sos, considera-so o homem como uma mitquina
necessitando de reparos para continuar trabalhando
e produzindo.

0 lazer e o trabalho nao podem ser considerados
como compartimentos estanques, pis a alienageto
em qualquer um, causard compensagdo ou evasdo
no outro. A vida social deve ser encarada como
urn Todo. Para compreender a dicotomia lazer/
trabalho, intimamente ligada a contradick trabalho/
capital, temos que nos remeter ao processo hist6ri-
co da passagem de uma sociedade tradicional rural
pare uma sociedade urbana moderna.

Na primeira, essa divisào nao se estabelecia
de uma forma marcante, pois o ritmo do homem
era mais respeitado, o espago do trabalho e do
lazer, praticamente era o mesmo. Na segunda,
corn o advento da industrializagito, grandes cama-
das socials foram se concentrando nas cidades,
impondo ao homem um ritmo de vida extern°,
composto pela mitquina, pelas distancias a percor-
rer entre a moradia e o trabalho, bem como outros
fatores.
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Fazendo uma retrospective rapids da hIstOrla
brasileira em minks ao lazer, verificaremos que
a primeira greve de trabalhadores, em 1901, na
Companhia Industrial de Sio Paulo, tinha dentro
de sua pauta relvindicatria, a dimlnuigao da joma-
da dada de trabalho pare 11 horas.

Na década de 30, algumas leis socials protetoras
do trabalho foram instituidas, prevendo diminuick
da jornada semanal, fins de mingle !lyres e farlas.4

Os movimentos dos trabalhadores vim demons-
trar que a luta polo lazer 6 uma luta de classes
contra a expectativa do &sterna vigente.

Percebe-se na atualidade, frente ao grande de-
semprego existente, reivindicacOes dos trabalhado-
res por garantias pare nao perder o emprego,
ao byes de dimlnuictio de horas de trabalho. Esse
grande ' tempo desocupado", o qual nip pode evi-
dentemente ser considerado tempo de lazer, vem
colocar o Brasil entre os palses do mundo corn
maior "tempo !ly re" na populacid

Prossegulnclo, constatamos que nossa populagio
efetivamente se ctiracteriza como urbana, a partir
da &Acacia de 70, quando o censo demografico
aponta grandes camadas da populagio nos centros
urbanos e o espago ocupado passe a ter caracte-
rfsticas ph:pries. Grandes problemas surgem, polo
cresdmento desordenado e desequilbrado, os quaffs
irio afetar diretamente o lazer.

Sabemos que o acesso as atividades de lazer
sofre limitery impedlndo algumas pessoas dessa
particIpagio.°

Temps a divisio de classes, favorecendo noto-
riamente a classe de malor poder aquisltivo e
impedIndo por virios fatores (necessidade de cum-
primento de horas extras, pregos de Ingressos,
grandes distincias entre a moradia e o local de
trabalho, etc.) que as classes econimicas de baixa
renda usufruam delas.

Outro problema seria o nivel de instrugio. Hi
uma diferenga de oportunidades educacionais exis-
tente entre as varies classes socials. Isto significa
que, nio obstante as classes sOcio-econimicas
mats privIlegladas possuam maiores oportunidades
em relagio a educagio, contribuem, atravis de
orifices crietives, pare a "sobrevivincia do humano
no homem".I

Quanto a faixa etiria, limitagOes ocorrem em
relagio as criangas e idosos. As criangas tem
uma orientagio muito pobre em relagio a orifices
criativas no lazer. Nota-se grande tendOncia na
preparagio para o futuro, considerando-as como

adultos em miniature. Os adultos nio raramente
cobcam as criangas pare praticar atividades inte-
ressantes em suas concepcOes (jud6, ballet, etc.),
nio considerando seus reels interesses, caracte-
rfstIcas e necessidades. Quanto ao espago disponl-
vel para as brincadeiras, sQo conhecidos os impedi-
mentos pare salr a rua devido aos perigos e em
conseqOfincia, esse espago reduz - se ao ilmite de
um apartamento.

E quanto as ferias? Exists um grande nimero
de criangas nesse nosso pals sem entender o
significado concreto desta palavra. Criangas per-
tencentes a camada mals pobre da populagao,
cujos pals, as vezes, nunca tem ferias ou, se
as tem, nunca ha uma coincidincia com a de
seus filhos.

Em relagio aos ldosos, a diminulgio no recebi-
mento do salad°, atravas da aposentadorla, eviden-
temente iri restringir sues atividades de lazer,
bem corn a imagem que a socledade tem em
relagio ao Idoso, considerando-o um ser nio macs
contrIbuinte para o slstema produtivo, fazendo-o
corn isso, se sentir urn faith.

Fatores limitantes surgem em relagio ao sexo
feminino. A muiher tern sofrido, so longo do pro-
cesso histOrico, uma defasagem relative ao sexo
masculino, no que dlz respeito ao acesso a educe-
gio, colocando-a no mesmo espago discutido ante-
riormente, referents ao nivel de instrugio. Outro
problema diz respeito aos afazeres domisticos
limitantes do seu tempo disponfvel quanto a orifice
de atividade de lazer.

Igualmente podemos incluir aqui os portadores
de deficiencies, cujas oportunidades de lazer ofere-
cidas pela socledade sip praticamente nulas.

Felizmente podemos observar focos de resistin-
cia a esses fatores limitantes, que de uma forma
ou outra, esti° tentando garantir o direito ao lazer,
dentre outros, como os movimentos feministas,
clubes de terceira idade, sociedades de bairro,
etc

A grande questio levantada para uma reflexio
a respeito dessa realidade apresentada 6 como
propor e executar uma agio cultural democrati-
zadora frente ao fen6meno lazer.

Esse problemitIca nos conduz a necessidade
de cemocratizar o espago, pots a orifice de ativida-
des no tempo dIsponivel exige espago disponfvel.

0 espago para a orifice do fazed, como foi
discutido, 6 o espago urbano, o qual sofreu urn
crescimento desequilibrado e desordenado, acarre-

3 — CAMARGO (86, p. 40)
4 — ldem (p. 42)
5 — MARCELLINO (op. cit., p. 21)
6 — Vamos nos basear aqui em alguns limites discutidos em MARCELLINO (op. cit.)
7 — MARCELLINO (op. cit., p. 17)
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tando muitos problemas. A populagao menos favo-
recida foi expulsa dos grandes centros, onde con-
centram-se as areas de lazer, as oportunidades

os maiores beneffclos, para as areas perifaricas,
onde se verificam amontoados de povoagOes. A
questa° do transporte vem agravar ainda mais
essa distancia criada; o ritmo de vide criado, des-
personalizando o homem, em muitos casos, vein
acarretando um isolamento fmpar; a iniciativa priva-
da, cobcando-se a frente dos investimentos desti-
nados ao lazer, transformam-no em urn bem de
consumo a mais, uma mercadoria.

Nos grandes feriados verifica-se uma evasáo
dos grandes centros urbanos, por aqueles corn
poder aquisitivo pare isso.

Numa proposta para a democratizagdo cultural
do lazer, surge a necessidade de urn trabalho

popular, onde a grande camada da populagito lives-
se acesso atravas de uma participagão efetiva
tanto na organizagao, como na execugao e

ao mesmo tempo que a divulgagáo do signifi-
cado real do lazer fosse fazendo-se presents.

0 papel do profisslonal envolvido é preponde-
rante para tal Ewa° cultural, nib devendo perder
de vista estes problemas discutidos, tendo em
mente o vfnculo indissolOvel entre a democratizagão
cultural e a democratizagito politico-econOmica,
consciente de correr sempre o risco de transformar

tempo disponfvel das pessoas, num tempo alie-
nante, e de consumo facil, nib contribuindo, desta
forma, para urn espago de tempo de criagao e
transformagao.
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EDUCACAO FISICA EM AREAS DE LAZER

Marcelo Tavares

A experitmcia aqui apresentada faz parte do
projeto de pesquisa "Inovagees PedagOgicas para
reestruturagao do currfculo de Educactio Ffsica do
CoWO de Aplicagao da UFPE". Nessa experiancia
explicitarel o processo de elaboragio, execugdo

avaliagão junto aos adolescentes da 5' "B",
6' "B" e 7'	 dando anfase a urn trabalho
de co-gestao.

0 trabalho f of vivenciado em areas de lazer
da Cidade do Recife, corn o prop6sito de extrapolar

programa de Educactio Fisica do Colégio de
Aplicagiko-UFPE e, numa perspective educacional,
contribulu para o resgate dos movimentos 10dicos.

A realizagâo dessa experiancia tomou como nor-
te os seguintes pressupostos: o fato de o ColOgio
de Aplicagão ser laboratdrio de experimenta-
gäo pedagOgica (Estatuto do Colagio de Aplicagiko-
UFPE, 1958); a elaboragdo e sistematizagdo de
urn saber Otil a vide das pessoas e que seja
instrumento para a transformagdo, superando- se
as dificuldades em que vive a maioria delas; o
redimensionamento de menos e recursos que efeti-
vamente garantam uma participagfio democratica

justa no que é direito de criangas e jovens,
isto é, um ensino de qualidade: o respeito a identi-
dade cultural e a reformulagito curricular devem

* Professor do colagio de aplicagao do Centro de Educagto — UFPE.


