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ABSTRACT

The basic idea that permeates
this article is that play is a
mental, metacognitive,
metalinguistic activity, whose
early learning by children is socio-
interactive and cultural. This
peculiar childhood form of
insertion into the world and
culture of adults, according to our
findings, has been building up
gradually and historically, as a
privileged part of childhood in
contemporary western societies.
In this perspective, play can
constitute a space for child
citizenship. Not all societies,
however, respect this right of
children, conquered by modern
developed societies. This fact is
also reproduced within various
institutions for attending children
educationallly, who either utilize
play as an instrument or eliminate
it from their routine.
This article suggests some
paths for reflecting on these
different educational practices
regarding child play.

RESUMO

A iciêia basica que permeia este
artigo, 6 a de que a brincadeira 6

uma atividade mental,
metacognitiva e
cujo aprendizado precoce, pelas

criancas, é sOcio-interativo e
cultural. Essa forma peculiar,

infantil, de inserc+o no mundo e
na culture dos adultos, segundo

nossos estudos, vem sendo
constrida gradativa e

historicamente, como urn espaco
privilegiado da infancia na

ssociedades contemporaneas
ocidentais. A brincadeira pode

constituir-se, nessa perspective,
como o espaco do exercicio da
cidadania infantil. No entanto,

nem todas as sociedades
respeitam esse direito a infância,
que se utilizam da brincadeira de
forma instrumental ou a eliminam

de sue rotina.
Este artigo sugere algumas

pistas para refletirmos sobre
estas diferentes praticas

educativas corn a brincadeira
infantil.

* Este artigo originou-se da palestra proterida durante as atividades do Programa de FormacAo
PedagOgica da UFSC, em 3 de outubro de 1995, sob o titulo I3rincar no currlculo da educacao
infantil: limites e possibilidades.
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Inffincia e Brincadeira

transformacdo da or-
ganizacao familiar e
social, no decorrerda
histOria das socieda-
des ocidentais, atra-
yes do processo de
industrializacão e ur-
banizacao, influen-
ciou diversos estu-

dos que incidiram sobre as formas de
atendimento educacional crianca peque-
na, relacionando-a, principalmente, ao
brincar. Assim, a complexificacAo da
sociedade e a diferenciacAo da infancia
possibilitaram o aparecimento da brinca-
deira como forma peculiar da vida das
criancas.

A constituicAo da infAncia como
uma categoria social diferente do adulto
baseia-se, fundamentalmente, na dife-
renca entre brincadeira e trabalho. A
crianca nasce, historicamente, como um
ser diferente do adulto em funcão de sua
capacidade de brincar, imaginar, ser des-
preocupada e natural.

A partir de Rousseau (1870), a brin-
cadeira instituiu-se como um espaco nao-
formal de educar as criancas atraves da
utilizacAo de objetos, do imagindrio e do
corpo. Brincar constituiu-se como uma
maneira de introduzir os pequenos no
mundo adulto, atraves de imagens e re-
presentacOes. Os humanistas do
Renascimento perceberam as possibil
dades educativas dos jogos e passaram
a utiliza-los. Passou-se a considerar a
utilizacAo das brincadeiras e jogos como
uma forma de preservar a moralidade
dos "mini-adultos", educando-os atra-

yes da proibicdo dos jogos considera-
dos "maus " e do aconselhamento da-
queles considerados "bons".

Em seguida, uma preocupacAo so-
cial corn a moral, a sande e obem comum
dos Estados Nacionais contribuiu para a
elaboracAo de propostas e mdtodos ba-
seados em jogos, sobretudos ligados a
educacAo fisica, cada vez mais
especializados segundo as idades e o
desenvolvimento infantil. A brincadeira,
como um comportamento infantil e es-
pontaneo ganhou urn valor em

lnfluenciadas pela Filosofia e
idedrio do Romantismo, as instituicOes
para a educacao da crianca pequena fo-
ram concebidas, entAo, como espacos
educacionais, e por isso, a brincadeira
teve al (e ainda tem) tanta importancia.

Diversos estudos e propostas pe-
dagOgicas surgiram, a partir dal,
contribundo para o desenvolvimento da
brincadeira como atividade prOpria da
infância, tendo possibilitado a constru-
cdo social de instituicOes educacionais,
representadas originalmente pelas
ecoles maternelles francesas, pe los
kindergarten frOebelianos, seguidos das
Casas di Bambini Montessorianas e tan-
tas outras no decorrer da histOria.

0 direito a infancia tornou-se, a
partir do seculo XVII, prioritariamente, o
direito ao nao-trabalho, ainda que sua
concretizacAo, ate hoje, seja motivo de
lutas e reivindicacOes sociais, econ6mi-
cas e politicas.

Nessa perspectiva, o conceito de
infancia vem se constituindo, historica-
mente, em uma construcao cultural
subjacente ao modo pelo qual as diferen-
tes sociedades organizam suas condi-
cOes materiais e ndo-materiais de traba-



lho e de vida. No entanto, nem todas as
sociedades respeitam o direito a intan-
cia, conquistado pelas sociedades mo-
dernas desenvolvidas. Se, em algumas
sociedades, a crianca a valorizada e situ-
ada no centro das atencOes do mundo
adulto; em outras, o tempo da infancia
minimizado e poucos cuidados lhe sao
dirigidos.

Um dos indicadores do direito das
criancas a infância o o lugar que Ihes
concedido no seio da vida social atraves
da qualidade e tipo de atendimento da
educacao institucional.

Em algumas sociedades, sua im-
portancia 6 evidenciada pelo espaco que
lhes a fornecido para brincar, na escola,
nas creches ou nas pracas	 icas; em
outras, a falta desse espaco denuncia o
"encurtamento" da infancia e o futuro
que para elas se imagina.

A implantacao de programas de
qualidade de educacao infantil nas insti-
tuicOes pressupde, para nos, a ickia de
que estes espacos socioculturais devem
preservar e garantir o direito a infancia
para todas as criancas, indiscri-
minadamente, atravds da presenca do
brincar como atividade social e
socializante fundamental. Assim, a uti
zacao do brinquedo e da brincadeira no
cotidiano das instituicOes deve estar
associada a atividades criativas, auto-
nomas e imaginativas e, simultaneamen-
te, estar em constante relacao corn as
atividades do trabalho de aprendizagem
formal.

Mas ha nesta afirmacao uma con-
tradicao com a qual todo educador deve
lidar, hoje, seja nas escolas, na proposi-
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cao de atividades curriculares das areas
de ensino ou da educacao artistica e
fisica seja em trabalhos nao-formais de
educacao. De um lado, se nas socieda-
des modernas, urbanas, contemporane-
as e internacionalizadas, afirmar a quali-
dade da educacao institucional das cri-
ancas o afirmar o direito ao nao trabalho
e a brincadeira como espaco social e
constituinte do homem criativo e auto-
nomo, por outro lado, essa mesma soci-
edade a cada vez mais competitiva e
demanda uma criancatambem competiti-
va, individualista e intelectualizada. Este
fato, irrecusdvel, pressupbe instituicOes
altamente organizadas e baseadas na
transmissao de urn saber cada vez mais
especializado e sistematizado. Como ad-
min istrar essa questa°, sem cair nos ex-
tremos da livre-expressao ou do
intelectualismo? Isto e o que tentaremos
desenvolver aqui, lancando pistas para
uma reflexao das relaceles possiveis en-
tre a concepcao sociocultural da brinca-
deira e as diferentes praticas educativas
com a intancia.

Consideramos, em primeiro lugar,
que a diferenciacao consciente, intenci-
onal e explicita das atividades ludicas -
cuja caracteristica basica da aprendiza-
gem 6 experiencial, subjetiva e nao pro-
dutiva - daquelas identificadas com o
trabalho adulto - cuj a organizacao e na-
tureza da aprendizagem a cumulativa e
objetivada em produtos pode ajudar-
nos a organizar programas de educacao
infantil que contribuem para o cresci-
mento de criancas autOnomas, criativas
e cognoscentes do acervo cultural da
humanidade.
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Um Olhar Sociocultural
para a Teoria

Numa perspectiva socio-cultural e
antropolOgica, a brincadeira a uma ativi-
dade social, aprendida nas interacOes
humanas, desde a mais tenra idade. Sua
origem e natureza a histOrica e cultural.
Nossa tese basica e a de que ao contrario
do que se acredita, nenhuma crianca
nasce sabendo brincar!

Os belles tern de aprender a brincar
corn seus semelhantes, adultos ou crian-
gas mais velhas! 0 adulto que brinca,
estimula e conversa corn os bebes, ensi-
na-os a brincar! Os bebes sdo os bone-
cos do adulto, no in icio de suas vidas. As
irides ou as pessoas que exercem a fun-
cdo materna ensinam os bebes a brincar
quando aceitarn as indeterminacaes das
relacOes humanas. Atraves de uma atitu-
de mental continente, esses adultos es-
tabelecem vinculos de confianca e pos-
sibi I itam a criacdo de imagens e concei-
tos no espaco potencial criado entre eles
e os bebes, dando sentido a vida.

Assim, ensinar a brincar a ensinar
o faz-de-conta, a ensinar a atribuir dife-
rentes sentidos para as acOes e senti-
mentos das pessoas, a human izar o bebe.

Nesta concepcdo, a crianca apren-
de a brincar assim como aprende a se
comunicar e a expressar seus desejos e
vontades. Os adultos e as criancas mais
velhas tem urn papel importante nesta
aprendizagem quando se dispOem a
brincar.

Nessa concepcdo, ao contrdrio do
freqUentemente aceito, a brincadeira nao
se configura como urn comportamento
di ferenciado de outros. Brincar tem por
caracteristica singular o fato de ser uma

atitude mental metacognitiva e
metal inguistica frente a Wes, sentimen-
tos e objetos. 0 uma atividade que se
realiza no presente, imaginando e comu-
nicando de uma forma especifica que
uma coisa pode ser outra, que uma pes-
soa pode ser urn personagem, que uma
crianca pode ser urn objeto ou urn animal,
que um lugar faz-de-conta que a outro...
Brincar a constituir e constituir-se numa
linguagem.

Que outras caracteristicas espe-
ciais possue a brincadeira, que nos per-
mite diferencia-la das outras atividades
de trabalho e de aprendizagem?

Brincar 6 manipular o sentido das
palavras, dos sentimentos e da realida-
de, tendo consciencia de que e uma simu-
lacdo.

Brincar e, assim, uma atividade
imaginativa e interpretativa.

Brincar 6 experirnentar atravds da
repeticao e da acdo imaginativa outras
formas de ser e pen sar. E, tamb6m, repetir
o jd conhecido para compreende-lo e
adaptar-se a ele.

Brincar a uma atividade voluntaria
e de livre escolha: toda crianca que brin-
ca sabe que brinca! Por isso ela decide
sobre o que, como, corn quern, corn o que,
quanto tempo e aonde brincar. Pode
decidir, tambem, por nao brincar!

Brincar nao tem compromisso corn
o produto nem corn verdades, poise uma
acdo rid() intencional. E urn espaco da
imaginacãoque nao tern tempo nem lugar
para acontecer. Mas que precisa de mui-
to tempo e de urn lugar que seja acolhe-
dor.

No entanto, apesar destas varian-
tes inclusas em um sistema imaginativo



e de I iberdade, a brincadeira ndo e fanta-
sia, mas uma atividade sociocultural
originaria nos valores e habitos de uma
determinada sociedade ou grupo social.
Sua natureza e sociocultural, na medida
em que as crianeas brincam corn aquilo
que elas ja sabem ou imaginam que sa-
bem sobre as formas de relacionar-se, de
amar e de odiar, de trabalhar, de viver em
grupo ou sozinho, de interagir corn a
natureza e corn os fenOmenos fisicos etc,
de urn determinado grupo social que
pode ser sua familia ou a comunidade
internacional. Tambem, na brincadeira,
as crianeasexperimentam vivencialmente
a elaboracao e negoc lacao de regras de
convivencia, assim como a construed°
de urn sistema de representacdo dos di-
versos sentimentos, das emocOes e das
construcOes humanas.

Assim considerado, o brincar, e, ao
mesmo tempo, espaco de constituiedo
infantil e lugar de superacdo da infância,
pela relacdo que estabelece corn a repre-
sentaedo e o trabalho adultos. E uma
forma de atividade social infantil cuja
caracteristica imaginativa, e diversa do
significado cotidiano da vida, fornece
uma ocasido educativa Unica para as
crianeas. Na brincadeira, as criancas
podem pensar e experimentar situacOes
novas ou mesmo do seu cotidiano, isen-
tas das pressOes situacionais.

Nessa concepeão, os objetos e os
brinquedos ganham uma importancia
impar, pois sdo mediadores das re lacOes
das crianeas corn o mundo circundante.
0 contato, man ipulacdo e use dos brin-
quedos possibilita as crianeas uma apren-
dizagem multidisciplinar das formas de
ser e pensar da sociedade. Os brinque-
dos sdo, nesta perspectiva que vimos

Moirlylkocia

desenvolvendo, objetos socioculturais
portadores de imagens, alem das fun-
eaes cognitivas e motoras geralmente
evocadas. Ao apresentarem-se como
uma produedo do mundo adulto dirigido
as criancas, propelem a estas uma forma
singular de ver e representar a realidade,
assim como trazem em si uma concepedo
e urn lugar de infancia a ser experimenta-
do pelas criancas. Segundo Brougere
(1994), urn brinquedo ndo é a realidade,
mas uma forma de represents-la. Enten-
didos dessa maneira, os brinquedos,
sejam industrializados ou artesanais,
constituem-se em mediadores das crian-
cas corn a sociedade. Tambern, medeiam
as interacOes entre as crianeas, facil itan-
do a construed° dos papeis sociais e dos
sistemas de representacdo, atraves de
sua utilizacão nas brincadeiras. 0 brin-
quedo socializa o desejo, dando-]he uma
forma que pode ser dominada atraves da
brincadeira. Como o brinquedo e coloca-
do a disposiedo das criancas revela-nos,
então, uma determinada concepedo de
infancia e conseqUentemente de brincar.

Considerar desta forma a brinca-
deira e o brinquedo na sua relaedo corn a
educacao infantil imp& uma reflexdo
sobre as atitudes e praticas educativas
normalmente assumidas pelos profissio-
nais em contato corn as crianeas. No que
diz respeito aeducacdo fisica, implica em
uma revisdo das praticas comumente
consideradas ladicas. Sera realmente
brincadeira aquilo que se desenvolve
corn as crianeas em aulas de educacdo
fisica, ou apenas exercicios corporais
realizados de maneira mais agradavel?

Para que uma atividade seja de fato
cons iderada brincadeira é preciso que
tenha as seguintes caracteristicas:
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Que possua urn enredo ou situa-
cao imagindria corn a qual as criancas
brincam e se comunicam, atribuindo sig-
nificados diversos a aches e objetos.
Esta caracteristica pode ser identificada
por uma forma singular de uti I izacao da
linguagem, atraves do condicional ver-
bal ou de sinais e gestos corporais pro-
prios a brincadeira.

Ao brincar as criancas podem atri-
buir a si pr6prias outras caracteristicas,
fantasiando-se e representando papdis
como se fora urn adulto, outra crianca, um
boneco, urn animal, etc. Podem, tarnbern,
manipular objetos ou bonecos para os
quais sac) atribuidas caracteristicas sin-
gu lares.

As criancas podem utilizar-se de
objetos substitutos, ou seja, podem atri-
buir significados diferentes aos objetos,
daqueles que normalmente possuem,
transformando-os em brinquedos.

As criancas imitam e representam
as interacOes presentes na sociedade na
qual vivem.

Toda brincadeira possui regras que
sao definidas e respeitadas por aqueles
que brincam.

E durante o processo de interacao
e negociacao entre aqueles que brincam
que os significados sac) atribuidos as
acOes, aos objetos e aos personagens
corn os quais as criancas brincam. Isto
quer dizer que as brincadeiras se
constrOem durante o processo de brin-
car.

As criancas decidem sobre o que,
corn quem, aonde, corn o que e durante
quanto tempo brincam. Dec idem, no pro-

cesso, mudancas nos pap6is, no use dos
objetos e nas acOes imaginativas que se
desenrolam.

As brincadeiras nao possuem
intencionalidade, nao estabelecem fina-
lidades nem objetivos explicitos.

Compreendendo a brincadeira des-
ta forma, podemos afirmar que a educa-
cao infantil pode se utilizar deste recurso
socio-cultural, atravds do qual as crian-
cas podem apropriar-se do mundo nao
diretamente, mas ativamente atravds da
representacao. Assim, deixa de ser con-
cebida como uma caracteristica inata da
natureza infantile passa a ser vista como
uma atitude mental e uma linguagem que

aprendida nas relacks sociaise afetivas
desde a mais tenra idade, pelas criancas.

Nessa perspectiva, a presenca da
brincadeira como eixo condutor da pro-
gramacao da instituicao infantil, articula-
da corn as diversas areas do conheci-
mento humano, permitiria a constiturcao
da crianca como ser social, autOnomo e
criativo, experimentando o privilëgio do
ser crianca em nossa sociedade.

Outro Olhar sobre
as Priticas Cotidianas

Contrariamente a natureza do brin-
car, a educacao formal e institucional
baseia-se no controle de aprendizagens
e contealos.

Este fato sofre urn agravante de
que as concepcOes inatistas e
espontaneistas sobre o brincar contami-
nam o pensamento e as praticas da mai-
oria dos profissionais de educacao in-
fantil. Adv6m dai diversas formas de
relacao corn a brincadeira das criancas,
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das quais enumeraremos algumas: oferta
de urn period() de recreacão para re laxa-
mento e dispersao de energias fora da
sala; utilizacdo de brinquedos e brinca-
deiras tradicionais como me ios de ensi-
no e transmissor de conteados
programaticos definidos pelo professor;
inexisténcia absoluta de brinquedos e
hordrio para brincar. Essas praticas, no
entanto, não pressupOem uma!acao
educativa planekada e consciente coin re-
lawcao ao brincar de parte do profissional.

Podemos observar, mais recente-
mente, uma tendéncia das escolas brasi-
leiras em utilizar corn as criancas materi-
als didaticos, brinquedos pedagOgicos e
mdtodos Ificlicos de ensino e alfabetiza-
cao cujos fins encontram-se no prOprio
material. Seu uso acaba por estar
descontextualizado dos processos
cognitivos e histOricos experienciados
pelas criancas.

Assim, a maioria das escolas tern
didatizado a atividade lUdica das crian-
cas, restringindo-a a exercicios repeti-
dos de discriminacao corporal, viso-
motora e auditiva, atraves do uso de
brinquedos, desenhos coloridos e
mimeografados, mihicas ritmadas e exer-
cicios fisicos. Ao fazer isso, bloqueia a
organizacäo independente das criancas
para a brincadeira. Atraves do trabalho
ludico didatizado, infanti I izam os alunos,
como se sua acão simbOlica servisse
apenas para exercitar e facilitar (para o
professor), a transmissdo de determina-
da visAo do mundo, definida "a priori"
pela escola.

New havendo nem tempo reserva-
do, nem espaco organizado, nem obje-
tos para o brincar na sala, haveró lugar
para a brincadeira nessa concepceio

pedagOgica? Haverd espaco para brin-
car, quando se priorizam os exercicios
preparatOrios para a aprendizagem dos
primeiros calculos, da leitura e da es-
crita e da disciplina corporal?

Nestas escolas o espaco do brin-
car e timidamente negociado pelas crian-
cas, atraves de suas brincadeiras espon-
tdneas, observadas, por nos, durante
algumas situaceles de recreio, e atraves
de suas comparacaes coin as atividades
que desenvolvem em casa.

Se consideramos, no entanto, que
a crianca esta imersa, desde o nascimen-
to, num contexto social que a identifica
enquanto ser histOrico e que pode por
esta ser modificado a importante superar
estas teses biolOgicas e etolOgicas da
brincadeira. Estas teorias apenas ideali-
zam a crianca empobrecendo as possibi-
lidades educacionais de creches e esco-
las. Vale a pena repensa-las!
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