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RESUMO

0 assunto bbsico desenvolvi-
do é o uso do tempo da crianca, e

suas irnplicaciies para a vivéncia
do lazer. Sào colocadas questhes

referentes a classe social e ao
sexo, que limitam as possibilida-
des da crianca ester em contato

mais prOximo corn o lazer.

ABSTRACT

The basic subject devoloped here
is the use of children's time, and
the inferences for their experiences
in leisure. There are some
questions about social class and
sex, that restringe children's
possibilities of keeping direct
contact with leisure.

* Texto publicado, coin pequenas alteracOes, sob o titulo "0 lazer e o uso do tempo na inflincia", na
Revista Cornunicarte, 6/7, 1985/6, p.89-98.

** Docente do Departamento de Estudos do Lazer, da Faculdade de Educacão Fisica, da Universidade
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uando se aborda as
questoes relativas ao
jogo e ao brinque-
do, relacionadas
corn a Educacäo Fi-
sica, torna-se funda-
mental o conheci-
mento profundo da
clientela a ser atin-
gida corn a acao
sOcio-educativa. No
caso das criancas a

mistificayäo a bastante facil de ser en-
contrada, tornando-se necessario preci-
sar de que maneira ela vivencia seu
tempo, especialmente o tempo de lazer,
onde o jogo e a brincadeira poderão se
manifestar, corn maiores possibilidades,
apOs o period() escolar.

Nos estudos referentes ao lazer o
peso do aspecto "tempo" e bastante sig-
nificativo. 0 prOprio conceito de lazer,
hoje mais aceito e difundido, inclui esse
aspecto na sua consideracão, situando-o
no "tempo livre", ou "disponivel", por-
tanto, supondo obrigagOes profissio-
nais, familiares, religiosas, etc. A partir
dessas conceituacOes, que incluem tam-

outros aspectos, alguns autores
questionam se o termo lazer pode ser
usado corretamente para criancas, espe-
cialmente em idade pre-escolar, uma
vez que o tempo para elas ainda nao
pode ser dividido em atividades obriga-
tOrias e nao obrigatOrias.' 0 fato desses
autores se referirem a uma realidade
social distante da nossa, coloca-nos,
desde o Micro, frente a uma questao:
Sera que esse raciocinio poderia ser apli-
cado as nossas criancas?

Entre nos, a abordagem da questäo
da crianya tern se caracterizado por abs-
trayeres, que idealizam essa faixa etaria,

como portadora de algumas pecul iari-
dades, aplicaveis a todos os seus perten-
centes. Entre os atributos considerados
inquestionaveis esta a "falta de compro-
missos" afetado, quase que exclusiva-
mente, pela obrigatoriedade da ativida-
de escolar. A aura de romantismo que
envolve a infancia tem no ideal do "tem-
po livre" uma de suas bases de sustenta-
car mais atraentes. 0 saudosismo dos
adultos, em muitos casos, nao a sequer
afetado pela lembranca das imposiciies
autoritarias que cerceavani essa "liber-
dade", na sua prOpria infancia, ou pela
comparacao entre as diferencas na apro-
priacäo do tempo entre meninos e meni-
nas, entre colegas ricos e os pobres,
entre os seus pais e os seus filhos.

Lancar alguns questionamentos
sobre essa pretensa disponibilidade de
tempo, na infancia, e sua fruiy -do livre e
espontanea e o objetivo deste artigo.

Uma Verdadeira Revoada
Alegre e Gritante

Ao considerar o use do tempo na
infancia, uma das primeiras observa-
cOes que se faz necessaria, e deixar de
entende-lo apenas como o tempo do
brinquedo, do Itidico, do lazer. Nem
seria precis() uma abordagem histOrica
para se detectar a relacão crianca-traba-
lho. Pode-se observa-la, presentemente,
nas varias regiOes do pais, nas zonal
rurais ou urbanas, entre as familias das
classes trabalhadoras, pauperizadas pelo
modelo econOmico vigente. Entretanto,
mesmo tendo como foco de andlise a
crianya situada nas grandes cidades bra-
sileiras, d oportuno lembrar que essa
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relacao, normalmente so associada ao
trabalho rural das familias extensas, tam-
hem tem raizes no inicio do processo de
industrializacao.

Descrevendo as condicaes de tra-
balho, na Europa do seculo passado,
Paul Lafargue destaca as doze horas de
trabalho a que cram submetidas as cri-
ancas, nas fabricas e oficinas, segundo
ele "casas ideais de correcao". Cita, in-
dignado, o depoimento de urn rico
manufatureiro, aplaudido num congres-
so de beneficencia, realizado em Bruxe-
las (1857), relatando os meios de distra-
cao introduzidos para as criancas duran-
te a jornada de trabalho:"ensinamos-
Ihes a carnar durante o trabalho, a contar
tambem enquanto trabalham; into dis-
trai-as e faz-lhes aceitar corn coragem
aquelas doze horas de trabalho que
necessarias para lhes propiciar os mei-
os de exist'encia". 2 Conforme observa
Aries, nessa perspectiva, pode-se dizer
que a necessidade do emprego da mao
de obra infantil provocou a revisao ou o
ressurgimento de uma das caracteristi-
cas da sociedade medieval: a precocida-
de da passagem para a idade adulta.3

Da mesma forma, a analise da
constituicao do operariado urbano na
cidade de Sao Paulo, no period° de
industrializacao incipiente, compreen-
dendo os fins do seculo XIX e as duas
primeiras decadas desse seculo, efetua-
do por Esmeralda de Moura, constata "o
emprego de muiheres, de menores e
mesmo de crianyas, como trabalhadores
cliretamente ligados a producao, econo-
micamente necessario a familia opera-
ria e recursos dos mais interessantes
para o empresario industrial". 4 A saida
dos pequenos operarios das fabricas,

onde cram submetidos ao trabalho in-
dustrial rotineiro, insalubre e nao raro
mutilador, foi descrita pelo industrial
Jorge Stret como "... uma verdadeira
revoada alegre e gritante que sai a frente
dos maiores correndo e brincando".5

Necessidade da	 exploracao
acumuladora de capitais, o trabalho da
crianca era justificado la, como aqui, no
inicio da implantacao dos parques in-
dustrials, por discursos moralistas. Na
busca dos meios necessarios para sua
subsistencia, a familia operaria tinha
necessidade de empregar todos os seus
elementos capazes. Como nä° existiam
servicos publicos para atendimento das
criancas que nä° pudessetn trabalhar,
essas ficavam em suas casas ou nas ruas.
0 discurso moralista alertava para os
perigos da ociosidade e da criminalidade
infanto-juvenis.6 Em 1912, o Departa-
mento Estadual do Trabalho afirmava
que os menores cram aceitos em

por empenho de seus pais, como
meio de evitar o perigo das ruas e da
vagabundagem. Antes ainda, Bandeira
JOnior justificaria o aproveitamento de
criancas "a contar de 5 anos", no traba-
lho industrial, uma vez que ocupadas
n;io aumentariam "a falange dos meno-
res vagabundos que infestam a cidade".7

Paparicacäo
e Moralizacäo

Os argumentoc	 ritos por Es-
meralda de Moura 	 . I le fitam-se nos
conceitos de infat	 re concebem a
crianya como se, 	 reit° e incom-
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pleto, que necessita ser fortalecido pelo
desenvolvimento do miter e da razao.
Aries denomina esse sentimento de in-
fancia de "moralizaciio", que se contra-
pele e complementa o sentimento de
"paparicacao", a partir da consideracao
da necessidade de preservar a crianca do
meio, pelas suas caracteristicas de inge-
nuidade, inocencia e graciosidade. Se-
gundo o pesquisador, a ocorrencia dense
ultimo sentimento de infancia precedeu
o primeiro historicamente. Nos dial
atuais, apresentam-se amalgamados.

0 esforco de Aries no exame das
relaciies histOricas - infancia e socieda-
de, apesar das limitacries decorrentes do
material de analise, parte do estado so-
cial em que criancas e adultos se confun-
diam, entre outros fatores, pelas valores
atribuidos ao trabalho na sociedade
medieval, bem diferentes dos da socie-
dade moderna. Sua contribuicao a 1 lis-
tOria dos Jogos e Brincadeiras 8 mostra
como estas eram praticadas sem distin-
cab de idade ou classe social. A partir do
surgimento dos sentimentos de infancia
"a familia e a escola retiraram juntas a
crianca da sociedade dos adultos. A es-
cola confinou uma infancia outrora I ivre
num regime disciplinar cada vez mais
rigoroso(...). A solicitude da familia, da
Igreja, dos moralistas e dos administra-
dores privou a crianca da liberdade de
que ela gozava entre os adultos". 9 Papa-
ricada ou moralizada, protegida ou aper-
feicoada, a crianca nä° pole dispor do
seu tempo, uma vez que, como ser in-
completo, sera "lapidada" pelo adulto,
considerado, numa perspectiva
evolucionista, "o estagio mais avanyado
do organismo vivo".1°

0 que Voce Vai Ser
Quando Crescer?

Uma pergunta tab inocente for-
mulada constantemente para as criancas
como "o que voce vai ser quando cres-
cer?" busca como resposta, invariavel-
mente sua opcao profissional. Confor-
me analisa Rubem Alves, ao se colocar
que a crianca vai ser, no futuro, afirma-
se que, no presence, ela nada e."

A crianca como vir-a-ser supiie a
sua preparacao para o futuro. Essa pre-
paraciio, na sociedade moderna, e volta-
da para a produtividade, considerada
como criterio de utilidade social. Busca
a eficiOncia; a "transformacao do corpo
infantil no corpo adulto produtor". As-
sim, o brinquedo deixa de ser um fim em
si mesmo e e instrumentalizado em nome
da produtividade: "A crianca que brinca
e nada mais que urn meio para o adulto
que produz".'

Dessa perspectiva, e facil compre-
ender a desvalorizacao da crianca soci-
almente, enquanto crianca. 0 que se
busca, em classes sociais privilegiadas,
e a discutida "prontidao" para a aprendi-
zagem, o mais precocemente possivel.
E o jogo foi descoberto como recurso
nesse campo, conforme demonstram,
entre nos, os estudos de Rosami	 "
Entretanto, ha ulna diferenca radical
entre a "gratuidade" do jogo e sua
instrumen-talizacdo para a produtivida-
de, seu carater utilitario."

Poder dispor do seu tempo. Essa
ilusao ainda permanece nas idealizacries
da infancia. Concebe-se a crianca a par-
tir de urn modelo dnico e abstrato, con-
cretizado "numa suposta crianya de clas-
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se media". 15 No que diz respeito ao uso
do tempo essa suposicao parece bastan-
te enganosa. Talvez o que venha ocor-
rendo, devido as necessidades de prepa-
raga°, cada vez mais precoces para o
mercado "produtivo", seja uma relacdo
inversa, entre as possibilidades de uso
do tempo, de forma mais pessoal, por
adultos e criancas. A medida que essas
aumentam para os primeiros, pelo con-
curs° da tecnologia e da automayao,
diminuem para as criancas, pela prOpria
necessidade de preparacao tecnica e ajus-
tamentos de personalidade.

Uma Questäo de Caniter

Alguns estudos clao conta que,
principalmente nas sociedades desen-
volvidas, as pressOes sociais para a con-
formidade de seus membros aos pa-
dr -6es de producao e consumo, tem ini-
cio muito ced0. 16 A Administracao do
uso do tempo, seja ele institucionalizado
ou nao, é instrumental izada como meio
de adestramento ao carater social exigi-
do pelo moment() histOrico.

0 conceito de "carater" difere do
de "personalidade" e é definido como
"... a organizacao mais ou menos per-
manente, social e historicamente condi-
cionada aos impulsos e satisfacOes do
individuo - 0 tipo de `configuracao'
com 0 qual ele aborda o mundo e as
pessoas". "Carater social" é assim en-
tendido como "...a parte do `carater que
é compartilhada por grupos significati-
vos e que, como a maioria dos cientistas
sociais contemporaneos o definem, é o
produto da experiencia destes grupos"."
Variando de acordo coin a estrutura
social, a formacao do novo carater so-

cial, exigido por cada momento histOri-
co, é inserida na infancia, podendo ser
estimulada ou frustrada na vida adulta. '8

Procurando definir o carater so-
cial adequado ao seculo XX, Erich
Fromm conclui que a sociedade moder-
na "necessita de homens que cooperem
sem atritos em grandes grupos, que de-
sejem consumir cada vez mais e cujos
gostos estejam padronizados e possam
ser facilmente influenciados e previs-
tos". 19 Para tanto, nao se pode perder
tempo. A inculcayaocomeya muito cedo.

A socializacao das crianyas pre-
destinadas ao sucesso, pela sua situacao
de classe, comeca cada vez mais preco-
cemente. 0 fundamental para essas cri-
ancas é que sejam ocupadas, o que sig-
nifica administrar seu tempo. Essa e a
recomendacao desde os "jardins de in-
fancia" e das escolas "pre-primarias".
Para os excluidos do sistema escolar, ou
para os que a ele tern acesso de modo
fragmentado, recomenda-se a ocupayao
do tempo das criancas nas escolas, mas
tambem fora delas. 0 presutnido "tem-
po livre", por seu carater ambiguo, é
visto dentro de uma perspectiva mora-
lista. A citayao de Inezil Marinho é
ilustrativa de toda essa concepcao mo-
ralista; diz o autor: "Com referencia a
atividade infantil, a Recreacao se apre-
senta atualmente como necessidade im-
prescindivel para evitar que se anule a
obra educativa da escola, pela influen-
cia malefica da ma, da vizinhanca e as
vezes, da prOpria familia. Outrora a
crianca permanecia na escola um mime-
ro maior de horas, geralmente seis ou
oito, sobrando-lhe, assim, poucas horas
de lazer; hoje a crianya passa na escola
apenas tres, no maxim°, quatro horas, e
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os seus momentos de lazer foram, pelo
menos duplicados. 0 aproveitamento
das horas de lazer pela organizaydo raci-
onal da recreacdo e medida, portanto
que se imprie para preserver o trabalho
da escola. As crianyas nä° se desregram
nas horas de estudo ou de frequencia
escola, mas justamente em suas horas de
folga, no abandono pelas ruas"."

A Roda a Triste, a Roda
Muda, em Volta

la da Televisäo"

Os sentimentos de infânciaja abor-
dados e que derivam em atitudes
controladoras, tern na "recreacao" um
instrumento importante para sua
viabilizacao. Essas atitudes sdo ainda
mais radicalizadas nas cidades grandes,
onde o use do tempo da crianca a afeta-
do tambern pelo espaco, ou antes, pela
falta de espayo, em virtude da valoriza-
yao e especulacao do solo urbano. Pro-
curando afastri-las do perigo das ruas, os
pais limitam as criancas ao espaco da
casa ou apartamento, onde passam a
formar urn priblico cativo da televisão.
Falta espaco, motiva45o e orientacão
pant brincadeiras grupais e praticas cri-
ativas.22

A crianca, enquanto produtora de
cultura, necessita de espaco para essa
criayao. Impossibilitadas dessa criayao
tornam-se consumidoras passivas. Ba-
seado em estudos de Otavio lanni e
Florestan Fernandes, Edmir Perrotti ob-
serve a substituicdo que ocorre do real
pelo simbOlico. Assim, procura-se coin-
pensar a falta da criaciio cultural da
prOpriacrianca, por umaproduccio cul-

tural para a crianca que, por melhor
que seja näo pode substitur-la. Dessa
forma, "... a visa) da produy5o cultural
para crianyas, enquanto substituiyao,
ajusta-se a uma necessidade: a necessi-
dade do sistema econOmico em se repro-
duzir, ainda que seja a custa da morte do
ltidico, do prazer, da criay5o"."

Da-se, aqui, o treinamento para
uma das exigencias do caräter social - o
consumo, uma vez que, mesmo sem ter
dinheiro, a crianca e um dos principals
alvos da publicidade pois, alem de ad-
quirir os produtos especialmente a ela
dirigidos, ajuda na formayao de habitos
de consumo no Ambito familiar.'

Embora as estatisticas divirjam,
situando entre tres a quatro, e ate seis a
oito horas diarias, a exposicao das crian-
yas aos aparelhos de televisdo; e, ainda
que elas constituam quase cinqfienta por
cento do priblico alvo desse velculo,
mesmo assim "foram poucas as tentati-
vas da televisäo brasileira em dar major
atencdo a esse publico, que n5o fosse
por razaes comerciais. Gerahnente os
programas procuram tratar a crianca
como idiota, sem uma individualidade
em evoluy5o continua"."

Considerando que, por melhor que
seja a producao cultural n5o substitui a
criay5o da cultura, de modo particular
na infancia, a situaydo fica ainda mais
grave, quando se examina a qualidade
dos "produtos disponiveis no mercado".
E essa n5o e uma caracteristica exclusi-
va da televis5o: faltam alternativas e
diversidade na produc5o cinematogra-
fica; so recentemente a literature passou
a deixar a linguagem "tatihitate" e os
contendos "pedagogizantes"; o teatro
infantil 6, nä° raro, confundido corn
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impossibilidade da crianca trabalhadora
vivenciar sua infáncia. Isso é valid°
tambem para a crianca da familia traba-
lhadora, mesmo que ela pr6pria nao
trabalhe.

Essa situacdo nä° é alterada, nem
mesmo nos periodos de ferias escolares.
Na periferia de Sdo Paulo, o tempo de
ferias constitui um "pesadelo" para os
pais, e principalmente as mäes, pois,
sem condicOes de programar ferias, e
nem mesmo conhecendo o seu signifi-
cado, uma vez que nao as vivenciam,
temem deixar as criancas em casa
trancadas, ao sairem para o trabalho, ou
ainda pelos perigos que representam as
brincadeiras de rua. Assim, é comum a
colocactlo dos mais velhos em trabalhos
temporarios e o aproveitamento dos mais
novos como auxiliares nos trabalhos
domesticos. Mesmo a visita a parentes
ou amigos, residentes em outras cida-
des, é bastante dificultada, nao so pelas
limitacOes econenicas, como tambem
pela nä° coincidencia entre as ferias das
criancas e dos adultos. Dessa forma, "as
criancas das chamadas classes menos
abastadas comecam a formar o seu con-
ceito de ferias a partir de sua casa. Ou
seja, a nao existencia dessa palavra no
contexto de sua vida".28

No tocante a ocupacito do tempo
do chamado "menor carente", o relatO-
rio da pesquisa realizada em 1979, pela
equipe do CEDEC- Centro de Estudos
da Cultura Contemporanea, para a Co-
missao Justica e Paz de Sao Paulo,'
apesar das possiveis limitacOes
metodolOgicas e, ainda que nao centrali-
ze a discussao dentro da perspectiva
deste artigo, permite a revisao do con-
ceito dominante no senso comum, se-
gundo o qual as criancas das camadas

espetaculo mal feito; os tnuseus rid()
apresentam atrativos; os brinquedos sao
sofisticados e quebram com facilidade,
o que dificulta a manipulacao, etc. Alem
disso, os equipamentos culturais ficam
bein distantes dos locais de moradia, e a
crianca necessita da boa vontade do
adulto para acompanha-la, o que impli-
ca em palpites e imposicao de progra-
mas. Mesmo assim, o ptiblico atendido,
alert' do circulo da televislio, é restrito e
pertencente a camadas privilegiadas da
populacao.

A "Liberdade" das Ruas

Embora enfatizando que "a crian-
ca de hoje é o cidadao do amanha", ou
que "atender a crianca de hoje é preparar
um futuro melhor e uma sociedade dife-
rente", denotando uma preocupacao nao
com a crianca, mas corn o adulto em
potencial, o discurso oficial nä° é acorn-
panhado pela acao." Segundo estatisti-
cas oficiais, existem no pais vinte e
cinco milhOes de criancas consideradas
"carentes" e, no estado de Silo Paulo,
cinqiienta por cento da populacao
escolarizavel de sete a catorze anon, nao
chega ao terceiro ano primario - antes
disso vai para o trabalho."

Ora, todo esse contingente
populacional esta bem longe de poder
desfrutar da chatriada infancia "risonha
e franca". Sem entrar no merito da dis-
cussao da exploracao da mao de obra
infantil, ou da eficiencia da legislacao
"protetora"do trabalho do menor e da
crianca, que viria regulamentar em al-
guns casos e proibir em outros a ativida-
de infantil "produtiva", o que interessa
frisar, no ambito da nossa discussao, é a

yg.	 .01n=1M4 41•11111111111. Alrimerturo
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mais baixas da populacao tern um estilo
de vida marcado pela vadiagem. Pelo
contrario, pertencendo a famIlias mar-
ginalizadas em virtude do quadro
macroestrutural, que rebaixa o valor da
forca de trabalho as-salariada, essas cri-
ancas são orientadas, desde muito cedo,
para colaborar nas estrategias de sobrevi-
vencia do grupo.

Tendo o acesso regular ao merca-
do formal de trabalho, praticamente im-
possibilitado, pela ampla oferta de mao
de obra adulta barata, o menor das fami-
lias marginalizadas e preterido na con-
correncia por vagas corn outros meno-
res, pela sua baixa qualificac5o e apa-
rencia pouco recomendada pelos pa-
ddies vigentes. Por outro lado, os pro-
prios problemas surgidos na vida quoti-
diana dos grandes centros - dificuldade
de locomocao, estacionamento, etc. -
oferecem alternatives de trabalho infor-
mal, a que se propOem esses menores,
incentivados pelo reconhecimento, em
forma de pagamento, por estarem se
dedicando a tarefas consideras nobres
pela moral da produtividade. A ma pas-
sa a ser, depois de um period() de "apren-
dizado" em que ainda freqUentam assi-
duamente o grupo familiar, "... o seu
espaco de trabalho, moradia, consumo e
lazer"."

Os levantamentos efetuados cons-
tataram a predomindncia de criancas
entre sete e dezesseis anos na vivencia
das runs, embora a freqiiencia mais alta
dessa faixa et6ria não signifique a au-
sencia de criancas situadas na faixa an-
terior. Geralmente devido ao pouco
"rendimento" e a maior possibilidade de
exposicao aos "riscos", esses Ultimos
passam por um "treinamento" , nas ime-

diaciies de suas moradias, cujo produto
tambem e utilizado como ajuda na so-
brevivencia do grupo familiar.

A pesquisa mostra, no entanto,
que a ideia de liberdade que essas crian-
cas possam transmitir nas observacOes
assistemdticas, uma vez que parecem
ser donas "do seu tempo e do seu corpo",
nao existindo "horarios, nem patdies",
cai por terra quando o contato e intensi-
ficado, podendo-se perceber que "sob a
aparencia superficial de liberdade e
autonomia, estä a realidade, bastante
cruel, do medo e da inseguranca". 3 ' 0
estudo conclui que "os meninos de ma
nä° tem tempo e condicao de serem
criancas e adolescentes".32

Existe uma Diferenca

Outra observacdo importante e
necessaria e a que diz respeito a diferen-
ca na ocupacão do tempo entre os sexos,
mesmo nessa categoria considerada
"marginalizada". Aqui, ainda que por
preocupacOes especificas, entre elas os
riscos bastante palpaveis de prostitui-
ciio, as meninas siio pressionadas a ficar
em casa, cuidando dos afazeres domes-
ticos, funcäo que desempenham desde
muito cedo, e cujo aprendizado se inicia
ao "tomar conta" de irmãos menores.
Isso as mantem "extremamente ocupa-
das durante todo o dia, mal restando
tempo e condicOes para freqiientar a
escola". 33 Entretanto, em familias onde

grande o mimero de meninas, ou ainda
em "situagOes criticas", a liberacao para
a ma e permitida.34

Essas diferencas quanto ao use do
tempo entre os sexos säo observadas
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tamb6m em outras classes socials e ou-
tros parses. 0 trabalho e o lazer infantis
são instrumentalizados para o aprendi-
zado dos papeis diferenciados entre os
sexos. Parker observa que, nos Estados
Unidos, "dd-se maior enfase a realiza-
cOes na educacao de meninos, e os estu-
dantes americanos tomam parte em mais
jogos que envolvem destreza fisica. Com
relacao as meninas, ha mais enfase quan-
to a obediencia, e elas participam pre-
ponderantemente de jogos estrategi-

7, is
COS

Pesquisas realizadas no Brasil
constataram a existencia de "estereOti-
pos sexuais nas percepcOes que os adul-
tos tern dos comportamentos e caracte-
risticas infantis"." E isso certamente se
manifesta tainbem no uso do tempo. Os
meninos foram classificados como "in-
teressados em aventuras fora de casa",
"competitivos" e "agressivos", enquan-
to as meninas caracterizaram-se pela
"preocupacao em ajudar", "interesse na
vida familiar", "dependencia", etc."

Essa situacao parece ser uma Ca-
racteristica que ainda é necessaria ao
carater social da nossa sociedade, incul-
cando atitudes que se manifestam, de
modo flagrante, quando do ingresso no
marcado de trabalho. Ao contrario do
que acontece no caso do rapaz, o inicio
da vida profissional da moo é marcado
por atitudes reticentes como "infeliz-
mente ela precisa trabalhar", mas "quan-
do casar nao precisarri mais", etc."

Mas, nao so nas situacoes de tra-
balho essas diferencas sat) acentuadas.
Verificam-se tambern na apropriacao
do lazer. As disparidades nessa area,
cristalizadas desde a infancia, sat) signi-
ficativas, at ingindo pontos criticos, par-

ticularmente apOs o casamento, devido
as obrigacOes sociais e familiares dele
decorrentes.39

Concluindo

Adestramento para o tipo de cara-
ter social exigido, o uso do tempo na
infancia varia de acordo com o momen-
to histOrico, as classes sociais e os sexos.

0 mesmo discurso moralista usa-
do no in lei° da implantacao dos parques
industrials para justificar o trabalho da
crianca, hoje é utilizado para justificar a
ocupacao do "tempo livre", ja nä° ne-
cessario a producao.

Na nossa sociedade, e particular-
mente nas grandes cidade, ainda que por
razOes bem diferentes, independente das
classes sociais, as criancas nao tern tem-
po e espaco para vivencia da infancia,
como produtoras de uma "cultura
infantil".

Negado, na sociedade moderna
urbano-industrial, para o ser humano
como um todo, em nome da
racionalidade e da produtividade, o
Indic° ficou restrito a crianca, conside-
rada como faixa etaria "improdutiva".
Mas, mesmo para a crianca, o Indic°
vem sendo negado, cada vez mais pre-
cocemente.

Para o educador, preocupado corn
o significado do jogo e do brinquedo no
processo educativo, é importante frisar
que Watt existe uma crianca, mas varias
criancas, com repertOrios variados, en-
tre outros fatores, pelo tipo de aquisi-
cOes verificadas na vivencia, ou na
vivencia do lazer. A nä() consideracao
desses aspectos contribui para a difusao



Dezembro, 1996

e sedimentacao de conceitos abstratos
de crianca, o que dificulta a acao
educativa que, ao ifao entende-la na sua
concretude, pode reforcar a situacao vi-
gente, ao inves de contribuir para mu-
dancas.
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