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RESUMO

Investiga-se a pratica do lazer
entre jovens da cidade de Vicosa -
M.G., suas representacOes acerca
deste lazer, como estas represen-
tacóes se diferenciam segundo a
classe ou grupo social do sujeito
que as elabora e em que medida

tais representacOes tendem a
reforcar as desigualdades sociais,
resultando em präticas diferencia-

das de lazer.

ABSTRACT

Its is investigated the leisure
practice among the younths in the
town of Vicosa - MG, its
representations regarding this
leisure, how these representations
are distinguished according to the
class or social group of the one who
elaborates it and how such
representations tend to reinforce
the social inequalities, resulting in
different recreation practices.
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Introducäo

lazer, enquanto cu I-
tura vivenciada no
tempo livre, e direi-
to inalienavel, asse-
gurado a todo cida-
dao pela Constitui-
95o Federal. Sabe-
se, contudo, que na
sociedade capitalis-
ta, o quadro sOcio-

econOmico de distribuicäo das rique-
zas do pais e excludente para grande
parcela da populacZo. Neste sentido,
nao estaria a pratica do lazer condicio-
nada pela desigualdade de oportunida-
des em nossa sociedade?

Acredita-se que a prâtica do lazer,
como componente hist6rico da vida hu-
mana, a determinado pelas relacOes so-
ciais mais amplas que vão constituir a
sociedade. Ao mesmo tempo, esta pra-
tica constitui urn momento no proces-
so de construcão coletiva da cultura, a
qual ira orientar a acdo de cada grupo
social. Deste modo, pode-se dizer que

possivel analisar a questäo das desi-
gualdades sociais a partir das atividades
de lazer. Sendo assim, no trabalho de
pesquisa aqui apresentado, pretende-se
analisar como o lazer e aquelas ativida-
des que ocorrem no que se chama habi-
tualmente tempo livre vem a constituir-
se como representacOes sociais, como
estas representacOes se diferenciam
segundo a classe ou grupo social do
sujeito que a elabora e em que medida
tais representacOes tendem a reforcar
as desigualdades sociais, desencadean-
do praticas diferenciadas de lazer.

Cabe observar que entendemos
aqui o lazer como:

"... cultura vivenciada no tempo
di.sponivel, ntio em contradictio,
mas em estreita ligacao corn as
demais esferas de obrigavies da
vida social, cornbinando os as-
pectos tempo e atitude."
(Marcellino, 1987).

Como representacOes sociais en-
tenda-se o "senso comum", tomado na
perspectiva de Gramsci.

Cabe observar ainda que a pesqui-
sa, que deu origem ao presente trabalho,
iniciou-se coin uma revisao bibliografica
sobre lazer e representaclies sociais, a
partir da qual foi possivel estruturar o
trabalho de campo - coleta de dados
junto a instituicOes ptiblicas; observa-
cao participante em "eventos" e espacos
de lazer freqiientados pela juventude
local entre agosto de 1994 e maio de 1995;
entrevistas abertas corn responsaveis
pelas politicas de lazerda cidade e entre-
vistas semi-abertas em duas escolas, uma
que atende jovens de baixo poder aqui-
sitivo e outra jovens de alto poder aqui-
sitivo, sendo ester jovens de ambos os
sexos e corn idade entre 14 e 20 anos.

A escolha por grupos de jovens
parece muito apropriada, visto o trata-
mento privilegiado dispensado ao lazer
pela juventude. Pais (1990:591) chegaria
a afirmar que "grande parte da sociologia
da juventude tern passado pela sociolo-
gia do lazer".

0 Lazer em Vicosa

Localizada na Zona da Mata de
Minas Gerais e contando com cerca de 60
mil habitantes, a cidade de Vicosa tem
sua origem remetida ao esgotamento



das minas auriferas de Ouro Preto e
Mariana e a procura de terras para a
lavoura (Paniago, 1990).

Ndo obstante, a atividade agricola
seja ainda hoje urn forte traco do muni-
cipio, o eixo dinamizador da economia
é a Universidade Federal de Vicosa
(UFV), que teve origem corn a fundacao
da Escola Superior de Agricultura e
Veterindria (ESAV) em 1926.

Considerada como tendo alguns
dos melhores cursos oferecidos no pals
no campo das chamadas "ciencias agra-
rias", é a Universidade que condiciona a
dinainica dos grupos sociais de Vicosa;
ela permeia as relaceies que se travam no
mercado e propicia indiretamente a for-
macao de uma rede de servicos que vem
contribuindo para a expansao da econo-
inia local.

Cabe observar que a universidade
tern atraido para a cidade um ntimero
significativo de pessoas nä° so de ou-
tras regiOes do estado de Minas Gerais,
mas tambern de diferentes regiOes do
pais.

Em termos de equipamentos de
lazer, a cidade de Vicosa conta hoje corn
1 cinema, 4 clubes, 4 academias, 5 estadi-
os, 3 museus e 16 pracas. Alem disso, ha
7 corporacOes musicais, 3 corais e 4 ban-
das e/ou conjuntos de sopro.

Afora tais equipamentos, ha prati-
cas de lazer institucionalizadas, como
determinadas festas de estudantes uni-
versitarios, entre as quais destaca-se a
Marcha Nico Lopes, uma espécie de
Carnaval temporao, que tern como tOnica
a irreverencia e a ironia voltadas para as
political de educacao a nivel local e a
nivel nacional. Por outro lado, a cidade

MotrIviancia

promove sua exposicão agropecuaria,
rodeios, jogos escolares, competicOes
esportivas, bailesfunks, uma semana do
folclore e festas "tradicionais" (Semana
Santa, festas juninas entre outras).

0 poder pUblico municipal, atra-
yes da Secretaria de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo (SMCELT), alem de
apoiar ou promover tais eventos man-
tem uma "Casa da Cultura" que oferece
a populacao cursos, exposicOes artisti-
cas e ciclos de leitura.

Representaciies Sociais:
resultados e discussio

A partir da sistematizacdo das en-
trevistas, é possivel afirmarque se de um
lado, o lazer é encarado como moment°
do descanso e do divertimento, tanto
para os jovens de baixa renda (Escola
Azul), como para aqueles de poder aqui-
sitivo maiselevado (Escola Verde), entre
os primeiros é significativo o percentual
dos que encaram o lazer como moment()
de pensar na vida (V. Quadro 1). Do
mesmo modo, quando se fala das aspira-
cOes que se tern em relaciio ao tempo
livre, entre a populacdo pobre aparece o
desejo de tempo para estudar (5%), as-
sim como de tempo para ficar a toa (5%).
Ainda quanto as aspiracties em relaciio
ao tempo livre, vale notar que Iran
obstante 58,37% dos entrevistados con-
sideram escassas as oportunidades de
lazer em Vicosa (V. Quadro 8), a maioria
responde que ja faz, no tempo livre, aqui-
lo que gostaria de fazer (33,33%)' , per-
dendo apenas para 38,33% dos entrevis-
tados que gostariam de praticar regular-
mente alguma modalidade esportiva.



vidade esportiva, ja que nesta fase espe-
ra-se que suas aptickies fisicas e maior
tempo social dispordvel permita-lhes
uma pratica desportiva bastante signifi-
cative. Conta a atividade fisica, ainda,
corn o estimulo da midia a sua
Existe, tambern, um mimero significa-
tivo de jovens que deseja ter acesso
oportunidades de praticas corporals. (V.
Quadro 2 e 3)

Deientro, 1996

Quadro 1 - RepresentacOes quanto
utilidade do tempo livre.

Escola AZUL VERDE TOTAL

Divertir-se 18,33 20 38,33

Descansar 18,33 26,66 45

Praticar esportes 2,33 - 3,33

Pensar na vida 6,66 - 6,66

Ver TV 1,66 3,33 5

Outras 1,66 - 1,66

Quadro 3 -Atividades corn as guars os
jovens ocupam seu tempo
livre

Quadro 2 - Aspiracão em relacao ao
tempo livre

ATIVIDADE

ESCOLA

AZUL VERDE TOTAL

Viajar, conhecer
colsas 8 pessoas
novas 6,66 3,33 10

Fazer esportes 13,33 25 38,33

Estudar 5 1,66 6,66

Ir ao clube 1,66 1,66 3,33

ficar a toa 5 3,33 8,33

Outras 18,33	 _ 15 33,33

Neste ponto, dois dados chamarn
maior atencao. 0 primeiro e o conten-
tamento dos jovens em relacao as suas
atividades de lazer. Ficando o
questionamento: - Gostam do que fa-
zem ou fazem tudo que gostariam de
fazer? e, - 0 que faz corn que tenham
conviccäo de seu contentamento
descontentamento?

0 segundo dado refere-se a ja
prevista preferencia dos jovens pela ati-

ATIVIDADE

ESCOLA

AZUL VERDE TOTAL

Bailes e festas 6,66 5 11 66
Clube 1,66 6,66 8,33

Piscina 5, 5

IV 13,33 21,33 35

fasie3 10 3,33 13,33

Estudar 3,33 3,33....- 6,66
3,33:Descansar 1,66 1,66

Esportes 5 8,33 13,33

Viajar 1,66 1,66

Hemp r -se

a tU rrna 1,66
corn
1,66;,

Contudo, a ocupacão rotineira des-
ses dois grupos tern sido assistir TV

(35%), fazer esportes (13,3%) ou ouvir
mtisica (13,3%), alem de outros que

vdo a bailes e festas (11,66%), a clubes

(8,3%) ou somente estudam (6,66%).

(V. Quadro 3).
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Quadro 4 -Representacees sobre a necessidade de haver igualdade no Lazer

Depen_de

Escola Deve haver
lgualdade

Do Nivel
CultUral

Das CondicOes
sOcio-eC0116micas

Do Gosto Da Idade Do Tempe
ramento

Outras

AZUL 11,66 1,66 6,66 16,66 5 1,66 6,66

VERDE 6,66 6,66 13,33 20 3,33 -

TOTAL 18,33 8,33 20 36,66 8,33 1,66 6,66

Quadro 5 -RepresentacOes sobre a existencia ou lido de igualdade no Lazer e seus
motivos

kb

Escola Sim 0 Tempo Iivre
nao 6 'goal

CondigOes SOcio-
econOrnicas variam

Outras NS/NR

AZUL 8,33 11,66 20 6,66 3,33

VERDE 10 15 23,33 1,66

TOTAL 18,33 26,66 43,33 8,33 3,33

No que toca a existencia ou ndo de
igualdade na pratica do lazer, 23,32%
dentre os entrevistados de baixa renda a
defende claramente contra 13,32% do
outro grupo (Media = 18,32% das amos-
tras). A maioria dos dois grupos diz que
o lazer deve variar corn o gosto de cada
pessoa (36,66%). No entanto, 69,9%

dos entrevistados reconhece que nao ha
de fato igualdade no lazer ja que ele
varia devido a condivaes sOcio-econti-
micas distintas ou porque o tempo livre
nä° é igual para todos. Chama atencao,
contudo, o fato de 18,3% dos jovens
responderem que ha igualdade (V.
Quadros 5 e 6).

Quadro 6 - Representacees acerca da conjugacdo de trabalho e lazer

E possivel	 Nä°

Escola Quando o ambiente
é agraddvel

Quando se faz
o que se gosta

lid dicotomia
seriedade/Lazer

Porque hd
excesso de trabalho

Outras

AZUL 20 5 11,66 11,66 1,66

VERDE 13,33 26,66 6,66 1,66 1,66

10TAL 33,33 31,66 18,33 13,33 3,33
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Questionados sobre a relac5o tra-
balho-lazer, 33,3% dos entrevistados
(V. Quadro 6 ) considera possivel con-

jugar trabalho e lazer desde que o traba-
lho seja agradavel ou se trabalhe naqui-

lo que se gosta de fazer.

E curioso o fato dos jovens
exemplificarem algumas profissOes ou
locais de trabalho. Na opinião de alguns
entrevistados, a profissâo de Professor
de Educacdo Fisica e tida como uma
profissäo em que se faz algo prazeroso
pois ele esta sempre envolvido corn
esporte, brincadeiras, etc.

Cabe considerar que 11,6% dos
entrevistados, a maioria de baixa renda,
reclama do excesso de trabalho a que as
pessoas säo submetidas.

Na verdade, entre os que conside-
ram possivel conjugar trabalho e lazer
de acordo corn o ambiente de trabalho,
os entrevistados de baixa renda respon-
deram em ntimero significativo que
divertido trabalhar onde se tem amigos
ou entäo colegas bem humorados,
considerando propriamente o prazer que
o trabalho possa vir a proporcionar. Ja
os jovens de maior poder aquisitivo
responderam em sua maioria que e pos-
sivel conjugar trabalho e lazer quando
se faz o que gosta. Vale aqui observar,
contudo, que praticamente nenhum des-
tes jovens trabalham e, desta forma,
representam o trabalho para as pessoas
de seu grupo social, tomando como
referOncia o trabalho dos pais, quase
todos professores da UFV.

Quadro 7 -Grau de parentesco dos in-
dividuos corn quern os en-
trevistados partilham o lazer

Escola Amigos Paren-
tes

Cole-
gas

Sozi-
oho

Outros

AZUL 28,33 5 8,33 5 3,33

VERDE 25 5 13,33 1,66 5

TOTAL 53,33 10 21,66 6,66 8,33

Pelo quadro 7 nota-se o quanto o
lazer constitui para esses jovens uma
forma de convivio social. Os amigos (a
turma) fornecem a convivencia predi-
leta para o lazer do jovem. Em relacao a
quantidade e qualidade do lazer em Vi-
cosa, 58,33% dos entrevistados se
mostraram insatisfeitos, como a possi-
vel averiguar no quadro 8.

Quadro 8 -Representaciies acerca das
oportunidades de lazer ofe-
recidos em Vicosa

Escola HA muitas HA poucas NSAIR

AZUL 15 33,33 1,66

VERDE 18,33 25 6,66

TOTAL 33,33 58,33 8,33

Quanto as oportunidades de lazer
oferecidas na cidade (V. Quadro 9), a
maioria afirma que os clubes sat) uma
oportunidade. E interessante que dos
53,33 % que responderam a esta alter-
nativa, 30% s'ao jovens de baixo poder
aquisitivo. Neste ponto a interessante
notar como o Campus da UFV aparece
como urn espaco de lazer. No entanto,



enquanto 26,6% dos jovens de poder
aquisitivo elevado o tern assim, apenas
metade (13,3%) dos jovens de baixa
renda assim o representain. Evidente-
mente o primeiro grupo esta familiari-
zado corn este espaco, enquanto, o ou-
tro o ve como urn espayo que nrio e seu.
Conforme Berger (1974), as estruturas
da vida cotidiana sac, apresentadas como
prontas e näo haveria porque muda-las.
E o conformismo que conforma, como
coloca Gramsci (1978:15).

... um grupo social, que rein
uma concepciio prOpria do mutt-
do, ainda que embrionaria, que
se manifesta na a •iio e, portan-
to, desconthtua e ocasionalmen-
te 1...] toma emprestada a outro
grupo social, por raziks de sub-
missiio e subordinactio intelec-
tual, uma concepciio que the é
estranha; e aquele (o primeiro)
grupo afirma por palavras esta
concepciio, e tambêm acredita

Assim, o mundo social é filtrado
para o individuo segundo sua localiza-
gão na estrutura social e de acordo corn
as suas idiossincrasias individuals, ou
seja, o individuo percebe o mundo te-
cendo as suas representayOes sociais
em condicOes que s5o determinadas
por sua classe ou grupo social.

Os processor sociais produzem
individuos corn identidades subjetiva e
objetivamente reconheciveis; ester
dividuos, atraves de suas awes, produ-
zem a ordem social. Uma ac5o repetida
frequentemente torna-se um pridrão que
vein gerar a formay5o do hribi to. A par-

tir da formay5o do habit° ocorre a
institucionalizay5o. A ordem institu-
cional origina-se pois na tipificay5o do
desempenho dos individuos, esta, por
sua vez, vem a gerar a constituiy5o de
papeis. Os papeis säo assumidos me-
diante uma determinadalinguagem, ulna
determinada maneira de vestir, uma de-
terminada maneira de delirnitar os es-
payos. Assim os "boyzinhos", como sao
chamados os jovens de condiyao social
favorecida näo se misturam corn as "ga-
leras", que säo formadas pelos "fun-
keiros", pelos "cortadores de cana",
como chamam os jovens de baixa renda,
ainda que ambos os grupos consumam a
mesma cultura de massas, pois os uni-
versos simbOlicos mediam a relay-do
entre o "eu" e a realidade macroscOpica
na qual cada urn esta inserido.

Observa muito bem Magnani
(1984:145), o que a observayao parti-
cipante confirma nos eventos de massa,
como a Nico Lopes (especie de carni-
val temporao), que:

"Apesar da aparente homo-
geneidade e de eventuais conta-
tos, os grupos de colegas que
vieram juntos e que voltardo jun-
tos para suas casas nclo se des-
fazem durante o baile, permane-
cendo como ponto de referéncia
e esquema de seguranca".

Vale aqui transcrever urn trecho
da anotricrio de campo na observac-do
participante feita em maio de 1995 du-
rante a none, no Atletico Clube e na Av.
P. H. Roll's:
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"0 baile funk no Atletico inicia-
se por volta de vinte horas e
trinta minutos. Os jovens que o
freqiientam costumam ficar em
frente ao predio do Atletico
aguardando o melhor momento
para subirem corn sua turtna
Subo corn meu informante, ele
meu passaporte para esse mun-
do desconhecido, maldito pelas
"boas bocas" da classe media.
Sou revistado, a moca que nos
acompanha tern um apetrecho
de madeira e pontiagudo apre-
endido, trata-se de urn utensilio
para "segurar" o cabelo etas
pode tornar-se uma arma em uma
eventual confusao	 Assist() a
evoluctio dos grupos corn seus
passinhos de funk, danca que
envolve uma boa coordenactio
motora. Minha presenca a trata-
da com indiferenca por uns e
desconfianca por outros.

As vinte e quatro horas acaba o
baile, as luzes Sao acesas e as
pessoas saem. Formam-se, es-
pontaneamente, os grupos de
pessoas que em 'bandos' diri-
gem-se para casa. Sigo (ou
acompanho?) urn grupo que sobe
a Rua Pe. Serafim. Do baile ate a
Av. Santa Rita, os transeuntes
foram agraciados pela escolta
de tres patrulhas da P.M.. Fico
imaginando o efeito disso na re-
presentactio desses individuos
sobre si mesmos, sobre o poder
(representado pela policia) e so-
bre a tnarginalidade de seu
lazer". (Pimentel e Ribeiro,
1995:20)

Assim, entre as camadas popula-
ces destacam-se os forms e os bailes
'funks" aos slibados e domingos, res-
pectivamente. Alem de entre as galeras
ocorrerem encontros na praca principal
da cidade, passeios ou partidas de fute-
bol nos seus bairros ou pelo Campus da
UFV, ha tambem, o aluguel de um cami-
nhao que os conduz para jogos de fute-
bol de varzea. Ainda s5o comuns a eles
o use da piscina da UFV (filhos de fun-
cionarios) e a piscina da Cabana Roda,
misto de clube, restaurante e danceteria,
cuja piscina a usada mediante o paga-
mento de ingresso (em marco de 1996
custava R$ 2,00).

Quadro 9 -Oportunidades de lazer ofe-
recidas em Vicosa segundo
os entrevistados

Por outro lado, os jovens de me-
lhor condicdo econOmica freqiientam
determinados bares e restaurantes, reti-
nem-se no "Calcaddo", rua de pedestres
que fica no centro da cidade e, aos fins
de semana vao a clubes, festas em resi-
dOncias e viajam a sitios nos arredores
de Vicosa. Tambem usufruem do
Campus seja passeando de carro, pati-
nando e freqiientando a area do bar do
DCE (DiretOrio Central dos Estudan-

Escola Clubes UFV Espode Etailes Bares FeStas NS/NR

6,66 5 5 1,66 1,66

VERDE 23,33 13,33 6.66 1,66 3,33 - 1,66

TOTAL 53,33 20 11,66 1,66 8,33 1,66 3,33



tes) ou praticando diversas modalida-
des de esporte, em especial o voleibol
e o ciclismo ("mountain bike").

Tais jovens incorporam, em geral,
o fenOmeno esportivo. Sao comuns os
torneios, jogos, excursOes turisticas ou
esportivas corn a finalidade de promover
momentos em que os jovens mais privi-
legiados economicamente possam en-
contrar-se:

"No Vicosa Clube, um dos mais
tradicionais de Vicosa, ha ulna
enfase no desporto e na ginastica.
0 clube possui uma equipe de te-
nis de mesa compativel corn o ni-
vel mineiro, alem disso, possui
treinamento e ensino de diver-
sas modalidades: natacao,
futsal, voleibol e capoeira".

"No pequeno mas bem cuidado
Vicosa Clube, ocorre anualmen-
te a Copa Antartica, competicao
entre equipes (LUVE, cursinhos
pre-vestibular e de linguas, em-
presas e os clubes) de futsal,
voleibol e a peteca. Sendo esta
altima a modalidade que deu
inicio a ideia da copa, sendo o
voleibol e o futsal acrescidos
recentemente. 0 pablico que as-
siste d partida entre Serraria
Barros e LUVE, futsal livre, é
constituida de grupos de 14 a 35
anos, predominantemente. Ha
pais com suas criancas e turmi-
alias de jovens. Reconheco al-
guns dos presentee: ha funcio-
narios da UFV, professores ilus-
tres (chefes de departamento e
diretores de Centro) e ulunos de
uma escola selecionada (Verde).

MoIriviincia

As pessoas assistem ao jogo as-
sentadas na arquibancada ou
as mesas onde um funcioncirio
do bar as atende. 0 ambiente é
descontraido, os jogadores nao
sdo desconhecidos do pablico e
este exerce sua opiniao na for-
ma de comentarios sobre o jogo,
o desempenho dos tittles, a situ-
acao do jogo, etc.. Apesar da
torcida a favor da S. Burros, a
LUVE vence de 5x3. 0 prOxitno
jogo é Number One x Vicosa Clu-
be, voleibol feminino, ate 15
anos 1...1 ao sair certifico-me du
presenca de tres segurancas no
porta° de acesso. Afinal o even-
to e aberto ao pablico, etas e
melhor se prevenir de presencas
indesejciveis" (Pimentel e Ri-
beiro, 1995:22).

Os jovens dos dois grupos tem o
habito de encontrar-se antes e apOs a
missa dominical e it aos raros shows ern
espacos pUblicos realizados na cidade,
tais como a Semana do Folclore, Nico
Lopes ou Exposicao Agropecuaria.

Nao obstante a inexistencia de
uma burguesia local em Vicosaja que o
segmento social em melhores condi-
Vies sOcio-econOmicas é constituido
de uma pequena burguesia do ramo co-
mercial e da construciio civil e de uma
classe media assalariada (professores
universitarios), é possivel observar a
desigualdade social no lazer, assim
como a segregacao quanto aos espacos
de lazer. Nas noites de final de semana,
a divisao espacial entre os grupos soci-
als é nitida. Ha uma trajetOria de passei-
os preestabelecida para cada grupo. Para
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os jovens das galeras, seu limite e a
linha fêrrea que corta transversalmente
a principal avenida da cidade. Para aldm
dela estao os jovens universitarios e
dos cursinhos corn postural e ves-
timentas bem diferentes do grupo ante-
rior. Urn nao transita no espayo do (ni-
tro, havendo grande possibilidade de
incidentes quando isso acontece. Ha
contudo, excecao quando se trata das
jovens. Neste caso, entrar na outra area
representa possibilidade de contato corn
rapazes tidos como bons partidos.

Entre os jovens mais favorecidos
ha a crenya de que o jovem funkeiro
deve ser evitado, poise pessoa de pas-
sado rural recente, coin tendencias
criminalidade no dizer de um entrevis-
tado: "corn menos cultura, nao corn-
preendem e nem gostam de urn lazer
mais sofisticado, tipico de pessoas corn
educacao mais fina". Ha casos de en-

trevistados que dizem pagar para que os
funkeiros ou outros grupos (como os
roqueiros metaleiros) nao os molestem.

E interessante notar que entre as
atividades de lazer sugeridas para Vico-

sa, os jovens de ambos os grupos citam
a necessidade de shows, `shoppings',
atividades esportivas, parques, teatro,
cinemas, e, principalmente, boates/ clan-
ceterias/discotecas. No entanto, para os
de baixa renda, isto significa um local
idealizado, que nao possua a superlo-
tayao e as brigas constantes comuns
(mas nao exclusivas) aos bailes das ga-
leras de bairros perifericos de Viyosa,
enquanto entre galeras dos jovens de
major poder aquisitivo, este anseio apre-
senta outro significado. E reminiscen-
cia de uma experiencia vivida em algum
grande centro urbano, sendo assim o
desejo de urn tipo de ambiente real, ja
conhecido e aprovado.

Quadro 10 -SugestOes de Atividades para Viyosa

ESCOLA AZUL VERDE TOTAL

SHOPPING COM AREA DE LAZER 3,33 8,33 11,66

ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA
OS MAIS CAR ENTES 8,33 3,33 11,66

SHOWSCOM BONS ARTISTAS 10 6,66 16,66

TEATRO 1,66 3,33 5

CINEMA 1,66 3,33 5

[MATES, DANCENTERIAS, DISCOTECA 8,33 11,66 20

JOGOS ENTRE BAIRROS, COL ÈGIOS 3,33 3,33 6,66

PAROUES 6,66 3,33 10

OUTRAS 1,66 1,66 3,33

NS/NR 3,33 3,33 6,66



Moblvlancla

Não obstante as distinyOes obser-
vadas, percebe-se que ainbos os grupos
vivem o lazer enquanto consumo da
cultura de massas (radio, TV, esporte e
danyas da moda, etc). Deseja-se o espe-
taculo generalizado e, atraves dele, a
ruptura coin o cotidiano. Neste sentido,
é interessante observar que as repre-
sentayOes que se tern do lazer são pro-
dutos de estimulos da sociedade; estes
estimulos entrant nas necessidades e as
modificam, reforyando uma ordem so-
cial que necessita da eirculaydo de bens
simbOlicos para legitimar-se.

Por uma Politica
de Lazer

Mesmo constatando que "os
lazeres tem razes relacionadas a classe
social, onde as atividades dos jovens
sdo socials no sentido que cada urn sabe
do papel que tem a desempenhar" 2 , exis-
tent as rupturas manifestas e muitas
outras possiveis.

A observayao participante regis-
trou transgressOes como a constante
invasäo da quadra de um colegio parti-
cular por jovens moradores de urn bair-
ro. 0 use proibido da quadra consistiu-
se na luta daqueles jovens pelo seu di-
reito ao lazer de tal forma que o propri-
etario do colegio acabou construindo
outra quadra em um local mail Maces-
sivel.

Tal fato demonstra uma inquietude:
a demanda por areas e programas de
lazer confrontando coin a pobreza e a
inexistencia destes.

Assim, pelo exposto, nao ha como
nao afirmar ser o acesso ao lazer uma
questdo de cidadania.

Igualmente, a recomendagdo des-
te artigo nao haveria de ser outra, send()
a de que os governos, em especial o
municipal, invistam em suas politicas
de lazer e que estas, afim de romperem
coin as "barreiras para o lazer"3 , este-
jam contemplando a participaydo popu-
lar. Uma participaydo, que seja conti-
nua e dinamica, em funyao das necessi-
dades, interesses e aspirayOes da popu-
laydo4 .

Notas

' A maioria das respostas em outras
refere-se a esse `contentamento' corn
o que ja se faz no seu tempo livre.

PAIS (1990) rcalizou um estudo so-
bre o lazer de jovens de tres grupos
sociais de Lisboa. Porem este procu-
rou explorar as expressOes dos jovens
nao apenas como campos simbOlicos
mas como formas sociais de transicat
para a vida adulta (p.593).

MARCELLINO (1996) coloca as di-
ferenyas sociais a nivel de instrucko,
faixa etaria, genero, classe social e
origem do individuo como fatores
limitantes e que devem ser lembrados
por uma politica que objetive a verda-
deira democratizaydo do lazer (p.25).

BRUHNS (1990) coloca que a Unica
transformacdo somente ocorrerd atra-
yes da elaborayao e encaminhamento
das propostas pelas camadas popula-
res (p.213).
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