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RESUMO

Este texto procura discutir algumas
teorias sobre o jogo, tendo como

base autores significativos que
trataram do tema. Igualmente
busca a diferenciagáo entre o

esporte de rendimento e o jogo,
buscando suas peculiaridades. Na

tentativa da explicagào dessas
diferengas, recorreu ao processo
histOrico, apontando tendências

gerais ocorridas na civilizagao
ocidental, relacionadas ao proces-
so de industrializacäo, onde wide

ser notado o enaltecimento do
trabalho, em detrimento de outras

dimensOes da vida, abafando
sobremaneira a dimensäo 10dica.

ABSTRACT

This paper tried to discuss some
teories about play, based on
significant authors. In the same
way,it tried to make an analysis of
the relation between performance
sports and play, searching
distinctiveness. Attempting to
explain this differences, searched
at historical process, showing
general tendencies relationed by
industrialization process, observing
the work exaltation, drowing the
ludical dimension.

* Este texto é reproducao parcial de capitulos do livro "0 corpo parceiro e o corpo adversdrio", editora
Papirus, da mesma autora.
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ste artigo pretende
realizar uma refle-
xdo sobre o jogo,
atraves da exposicao
de varias posturas
interpretativas en-
volv idas no seu
enunciado, cujos
autores, bem como
os exemplos cones-

pondentes, encontratn-se referidos nas
notas que acompanham o texto.

A Eclucayilo Fisica mostra-se como
area apropriada para tal propOsito, uma
vez que o jogo, paralelamente a ginasti-
Ca, a danca e ao esporte, constituem os
elementos que a constroem enquanto
especificidade académica e pedagOgi-
ca. Portanto, o jogo, cujo componente
mais expressive e direto e o elemento
ladle°, deveria receber uma preocupa-
ydo major dos profissionais da area, pela
urgencia de sua reconquista na
contemporaneidade.

Tal fato advem da premencia pelo
resgate da dimensão ladica no homem,
desprezada e abafada na sociedade mo-
derna onde o espaco e o tempo da
distensao e relaxamento das regras e
normas sociais tornam-se cada vez mais
escassos e, portanto, corn menos possi-
bilidades de I iberdade e criayao, neces-
sarios a transformacfro social e ao
surgimento do novo.

Os jogos devem ser compreendi-
dos e analisados na cultura da qual fa-
zem parte, pois por si mesmos, nada
dizem. Somente numa cultura, enquan-
to parte dela, passam a ter sentido, como
tambem essa cultura somente pode ser
entendida dentro da sua real idade social
e da histOria dessa sociedade.

Num primeiro momento do de-
senvolvimento deste texto, foram privi-
legiadas teorias de autores bibliografi-
camente significativos, que investiga-
ram esse assunto, como por exemplo,
I Iuizinga, Piaget, Chateau, Winnicott,
Vygotsky, dentro de campus especifi-
cos de estudo (Psicologia, Sociologia,
Filosofia, etc.)

A discussao avancou no sentido
de evidenciar os criterios colocados pe-
los estudiosos para que uma atividade
possa ser reconhecida como ladica, as
diferencas entre jogo e esporte,para fi-
nalmente buscar a explicayao dessas di-
ferencas num processo histOrico.

1 - Caracteristicas
e Criterios

Estudar o jogo, numa primeira ins-
tancia, pode parecer uma tarefa facil.
Talvez porque a major parte da popula-
cab que se dedica a pensar um pouco
sobre ele, encare-o simplesmente como
diversäo e entretenimento, ou como uma
atividade banal, desprovida de utilidade
para a produy5o material dessa socie-
dade.

E possivel admitir, por outro lado,
que a aparencia nao coincide corn a
essencia, e ate essa essencia, dependen-
do do angulo analisado e interpretado,
apresentara resultados diferentes.' Por
conseguinte, para os objetivos aqui pro-
postos, e importante na interpretayilo de
urn fato, nä° perder a visa° deste perten-
cer a um todo dinfimico, estando seu
significado inserido na relacao corn esse
todo. Portanto, procurar a essencia do
jogo e tentar redimensionar o fenenneno
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muito alem do simples fato de diversao
e entretenimento. E tentar descobrir sua
dimensao humana sem nunca perder de
vista a integracao do homem dentro do
seu meio. E ir buscar nas suas razes
histOricas e culturais, a explicacao para
as aparencias. Enfim, é ir buscar o seu
significado dentro da producao coletiva
dos hotnens vivendo em sociedade.

Quando se inicia uma investiga-
gão sobre o jogo, percebe-se que os
varios autores que se propuseram a
estuda-lo, expressam di ferentes pontos
de vista, reflexo de uma dificuldade
consideravel em deffni-lo.2

Para uma atividade ser considera-
da jogo, é necessario apresentar cellos
criterios que a identifiquem como tal.

Urn criterio bastante comum refe-
re-se ao aspecto "desinteressado", o qual
pode ser facilmente refutado, pois nota-
se uma preocupacao do jogador durante
a execucao e urn envoi vi mento do mes-
mo, bastante acentuado, sendo, portan-
to, o jogo "altamente interessado".3

Porem, a "seriedade"dessa ativi-
dade nä() provem e nao segue os mes-
mos sentidos da sociedade do trabalho,
cujo carater seri° relaciona-se muitas
vezes a producdo e ao consumo. Igual-
mente, nao provem do objeto, nem da
sauna°, muito menos de interesses vi-
tais. A seriedade da crianca, por exem-
plo, na atividade ludica, vem das suas
conquistas no jogo.4

A atividade ltidica nao possui uma
seriedade com carater propedeutico, isto
é, como uma preparacdo para a vida
adulta, pois sabe-se que a infancia tern
uma vida prOpria.5

Outro criterio colocado em rela-
cäo ao jogo é o prazer, nao obstante,em
muitos trabalhos, apesar de nao serem
jogos, existir subjetivamente o prazer,
principalmente aqueles onde ha uma
margem para a criatividade e empreen-
dimento pessoal.° Embora nao sendo
jogos, algumas atividades produzem esse
estado. No jogo ha a possibilidade do
surgimento de sentimentos desagrada-
veis, anulando o prazer, atraves de inse-
gurancas, temores excessivos. Dessa
forma, pode-se tornar numa situacao
desagradavel quando comparada a ou-
tras.'

0 terceiro criterio a ser discutido
refere-se "desorganizacao".E comum
a opinido sobre o jogo ser uma atividade
desorganizada, anarquizada. Pode-se
compreender esse fato, pois para o ob-
servador passageiro, toda a agitacao,
troca de lugares, empolgacao, pode le-
var a uma falsa ideia de confusao.

Particularmente, na fase do jogo
simbOlico, percebe-se uma Liao-
di retividade da acao em contraposicao
fase do pensamento lOgico, o qual é
sistematicamente dirigido. No primeiro
caso, pode ser feita uma aproximacao
superficial com uma certa desorgani-
zacao.'

Quando o adulto intervem pre-
tendendo "organizar" o que entende
como "confuso e anarquico", a quebra
da espontaneidade é nitida e os movi-
mentos antes soltos e dinamicos, preen-
chendo urn espaco determinado, tor-
nam-se "presos", corn a mobilidade re-
duzida, assim ocorrendo tambem corn a
dinamicidade, principalmente quando
posiceies rigidas sac) estabelecidas den-
tro de um espaco dividido.9
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0 adulto observa, muitas vezes
nao se preocupando em tentar desven-
dar e compreender a ordem ex istente no
moment° da execuedo de um jogo espe-
ale°. Ao contrario, pretende enqua-
drar a atividade dentro de uma ordem
conhecida, vista sob sua Mica, numa
racionalidade reduzida.'

As criancas sao osscripts dos seus
prOprios jogos, permanecendo, quando
nao sofrem intervene -6es, "senhoras" da
situacdo, sentindo-se livres para encerra-
los a qualquer momento."

0 proximo criterio a ser comenta-
do refere-se "espontaneidade". Essa
espontaneidade existe somente no jogo
ou tambem pode existir na prOpria cien-
cia ou nas pesquisas primitivas das cri-
aneas? Alguns fazem distincao nesse
caso, entre "jogos superiores", constitu-
idos atraves da ciencia e da arte, e os
"nao-superiores", aqueles simples e pu-
ros. Tal postura conduziria a urn polo de
atividades controladas pela sociedade e
pela realidade, e outro de atividades
verdadeiramente espontImeas porque
nao-controladas.'2

Finalmente, temos o criterio da
"libertacao dos conflitos", constituin-
do-se numa especie de "desforra"do EU
na supressdo de algum problema ou
porque ulna soluedo (submissdo, revol-
ta ou cooperaedo) torna-se aceihivel."
Criterio muito clifundido na area da psi-
canalise e da psicoterapia, atraves de
teen icas de ludoterapia.Nessa perspec-
tiva, na area do jogo, a crianca uti I izaria
seu domInio sobre os objetos, organi-
zando-os de tal forma, supondo-se pro-
prietaria dos destinos da viola, transfor-
mando passividade em atividade."

0 sonho, assim como o jogo, sdo
utilizados pela psicanalise no seu pro-
cesso corn o paciente. Ambos apresen-
tam um contend° manifesto e urn con-
tend° latente.' s Seriam instrumentos da
psicoterapia, pois se colocam como for-
ma de comunicaedo sobre os conflitos
inconscientes. '6

0 principio da realidade, segundo
as teorias freudianas, corn o processo da
maturidade, prevalece sobre o principio
do prazer. Seria o jogo uma revanche do
principio do prazer sobre o principio da
realidade?

A comunicacdo sob a forma de
jogo na psicoterapia adquire uma forma
involuntaria de linguagem corn carater
altamente siinbOl leo e o desvendamento
dense simbolismo mostrara como a cri-
anca esta aprendendo a trabalhar corn
certas imposicOes da realidade social e
como consegue resolver alguns traumas
e situackies indesejaveis"

A crianya fazendo parte de uma
cultura, no seu grupo social, cria uma "
cultura infante, elegendo jogos e mate-
rials hidicos dispostos ern sua cultura
para suas dramatizacOes, de acordo corn
a sua idade.

Quando uma crianca brinca corn
algum objeto, como um carretel puxado
por urn barbantc, deve-se ter o cuidado
para perceber se isso corresponde a uma
brincadeira de todas as criancas de de-
terminada idade, em deterniinada cole-
tividade, ou se esse brinquedo esta ten-
do um significado nnico para aquela
crianca envolvida na perda de uma pes-
soa ou um animal e, em consequencia,
atribuindo ao jogo uma significacdo
particular.'
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Alguns autores empenharam-se no
desenvolvimento de teorias sobre o jogo,
colocando o fentimeno dentro de
paradigmas, com explicacOes centradas
no desenvolvimento biolOgico. Muitas
dessas teorias tornaram-se classicas e
amplamente difundidas, como a teoria
da energia "excedente", dos "instintos",
da "catarse", "fisiolOgica" e outras.I9

De maneira geral, essay teorias
oferecem viscies parciais do fentimeno,
colocando basicamente a importfincia
na hereditariedade e aspectos fisiolOgi-
cos. Partem dos individuos numa situa-
cdo evolutiva, tido considerando a vida
do homem em sociedade, numa interacdo
com a cultura. Para melhor compreen-
sao dessas teorias, deverfamos situa-las
nos momentos histOricos de suas produ-
cOes, bem como nos respectivos contex-
tos socials. Certamente perceberiamos a
influencia de valores e pensamentos da
epoca nas suas elaboracOes. Apesar des-
sa anOlise fugir ao Ambito aqui proposto,
fica a sugestdo para possiveis investiga-
vies.

Em outra linha de analise,
Caillois' define o jogo, considerando
os elernentos caracteristicos de sua acdo:
uma atividade livre ( diversão sem card-
ter de obrigatoriedade), delimitada (es-
pact) e tempo previamente estabeleci-
dos), incerta (sem previsdo de resulta-
dos), improdutiva (tido mantem vincu-
los com a sociedade de consumo), regu-
lamentada (submisslio a regras), ficticia
(fundamentada num contex to de
irrealidade perante a vida).

Caillois classifica os jogos em
quatro categorias, procurando estabele-
cer simultaneamente o criterio domi-
nante e definidor em qualquer deles:

competicdo (agon), acaso (alea), simu-
lacro ou disfarce (mimicry) e a vertigem
(UMW. Como se um pendia() oscilasse
entre os quatro, ter-se-ia, numa extrerni-
dade, a paedia correspondendo a im-
provisacdo livre ou fantasias sem con-
trole e no outro extremo, o Indus corn
regras, necessidade de maior esforco,
empenho, etc.' A classificacdo anallti-
ca é recortada por uma classificacdo
dialetica." Percebe-se aqui uma relacdo
permanente entre dois pOlos: o da lei e o
da invencdo, implicando na suspensdo
das leis comuns e na instauracao de
novas surgidas no jogo.

Em seguida, iremos verificar as
vdrias tentativas de caracterizacão do
jogo, a busca de sua personalizacão e do
seu significado, na tentativa de compre-
ensdo do fenOmeno nutn quadro teOrico
elucidativo.

A funcdo do jogo poderia ser defi-
nida pela representacdo ou luta por
algo. Tambem coloca-se a ex istencia,
na acdo do jogo, de um sentimento de
exaltacdo e tensdo, seguido por urn esta-
do de alegria e distensao.23

0 jogo seria uma especie de corn-
portamento caracterizado como uma
alterniincia entre a tensao e relaxamen-
to, capaz de ser conferida a qualquer
tipo de movimento humano, uma espe-
cie de "vaivem"."

Dois conceitos seriam fundamen-
tals no conhecirnento da essencia do
jogo humano- a subjetividade corporal e
o corpo como conseiencia. Ha uma rela-
cdo dialetica entre a aparencia e a real i-
dade."

0 jogo cativa o jogador, fascinan-
do-o atraves do risco. 26 Nota-se uma
coincidencia do sujeito consigo mesmo.
E o sujeito integrado, sem rupturas, pois
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jogando torna-se objeto jogado. 27 Tat e
o envolvimento dos jogadores na ativi-
dade, que eles passam a se confundir
corn a prOpria. "0 jogo que joga". Nos
jogos de palavras e significados atraves
de mettiforas, metonimitts, quebra-ca-
becas, etc., nao ocorre um jogo "corn" a
I inguagem, mas sim, "da" linguagem."
Nesse aspect() podemos visual izar a di-
ferenca entre se utilizar do jogo on
transforms-lo nutn objeto para a apren-
dizagein de qualquer conhecimento
(quando ocorre sua instrumental izacao),
de uma outra forma, onde o prOprio
conhecimento (on sua busca), torna-se
um jogo. Hs uma nitida diferenca, por
exemplo, em instrumentalizar o jogo
para a aprendizagem da matemitica, on
ao contrario, fazer dela um prOprio jogo.

A amplitude do jogo e muito gran-
de. Tanto se pode jogar "com"alguma
coisa, como "por" alguma coisa, e
"como"alguma coisa.

Essa amplitude e notada tambetn
em alguns termos e palavras cujo signi-
ficado abrange grande quantidade de
atividades. Exetnplificando, tern-se a pa-
lavra alema spieler!, utilizada para de-
signar atividades 'Micas em	 brin-
car, jogos de salao, jogos de azar, bem
como o ato de representar uma situacao
na vida real e, ainda, o ato de tocar urn
instrumento.

I star sobre o jogar "em geral" e o
mesmo title falar sobre estrelas "em

podendo-se referir, no Ultimo caso,
Canto aos astros no ceu, como estrelas no
mar, condecoracCies em formas de estre-
Ia, estrelas do cinema, etc., e no primeiro
caso, a um jogo amoroso, como a urn
jogo de olhar, "jogo" de vigas numa
porta, etc. 29 Porem, o que caractel tza o
jogo humano?

0 conhecimento especifico do
humano no jogo nao transparece quan-
do este esta ocorrendo. Na Kilo de jogar
contra algo ou entrar no jogo, particula-
ridades da atividade, embora fiquem
evidentes, nao caracterizarn o fator hu-
mano, que envolve, na relactio corn o
jogo, aspectos irracionais, pre-disposi-
Vies, criatividade, etc.," surgindo a ten-
sao comentada anteriormente, quando 0
ato criativo efetiva-se como transgressor
da ordem.

Como nao se joga "algo determi-
nado", mas corn alguma coisa que ga-
nha forma atraves do processo dialetico
de mover e ser movido, o objeto Indic°
transcende o carater de "objeto" como
alguma coisa reconhecida pela razao.3'
No "jogar bola", a bola seria um instru-
mento do jogo, nao objeto, pois este
sempre tem o carater de imagem (das
possibilidades e da fantasia) nunca de
uma "coisa". 0 objeto seria o movimen-
to causado por essa bola. Brinca-se corn
a bola que brinca conosco.

No jogo, temos uma parte "esco-
Ihida, planejada e imaginada". Disso se
conclui sobre a realidade ser conhecida,
apesar da entrega a Husk), ao desejo, on
talvez seja ordenada de uma nova nra-
neira, numa tentativa de reorganizactio
de seus elementos.

Tal aspecto vem contra a aft rmati-
va do jogo ser alienacao, fuga da reali-
dade ou rompimento corn a inesma. Se
isso acontecesse, tornar-se-ia um cleva-
neio completo.

()taros, ao contrario, apontant a
situacäo rudica como uma excecao da
lOgica do cotidiano, situando o campo
de jogo entre a fantasia e a realidade.
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Atraves do jogo, sao trabalhados
os contlitos relacionados a realidade, da
qual sdo extraidos os elementos utiliza-
dos, Apesar da oposicao entre fantasia e
realidade.

A experiencia existencial do ho-
mem se constrOi no brincar, ocorrendo
na zona dos fenennenos transacionais. 0
jog ar nao se encontra nem dentro
(dualidade psiquica interna), nem fora
(realidade externa), mas sim no campo
neutro entre os dois."

0 jogo seria uma reproducao, uma
evocacao das coisas que impressiona-
ram e agradaram. Uma participacao mais
prOxima no ambiente."

Se nosso mundo nao é aberto
liberdade e a alegria, pois tudo deve ser
controlado (ate a "subversao"do riso), o
jogo seria uma possibilidade para se
atingir esses aspectos, alcanyando-os
atraves de um rompimento, da
transcendencia das regras da realida-
de." Seria um espaco onde o desejo é
expresso e o sujeito se realiza na comu-
nicaciio entre as pessoas. Na inexistencia
dense espaco, a comunicayao torna-se
doutrinacao, produz obediencia c uma
concordancia passiva."

0 ego real inantem uma relacao de
subordinacao ao ego imaginario do inte-
ressado, tendo portanto uma significa-
cao nao funcional. Ele e constituido por
urn "pensamento divergente", nao pre-
tendendo alcancar uma resposta Unica,
pela existencia da possibilidade de res-
postas variadas.36

0 misthi° do jogo permanece para
o jogador, pois este nao consegue ter
acesso ao seu significado no momento
em que se confunde (ou se funde) corn o

jogo. A expansao intrinseca da ativida-
de lUdica parece levar a urn desviar-se
de si mesmo, a uma extrapolacao do
ser."

2 - 0 jogo e o Esporte38

Na tentativa de estabelecer as di-
ferencas entre essas duas awes sociais,
sera ressaltada a identificacao de ambas,
atraves de suas peculiaridades.

A discussao abordard o fator corn-
peticao ex istente tanto no jogo, como no
esporte, considerado por muitos, mola
impulsora da pratica dessas atividades.
Apesar dessa verdade prevalecer em
algumas situagOes, nao é passive! de
general i zacao.

Varios autores deixam transpa-
recer a dificuldade ern diferenciar o
jogo do esporte de rendimento. Pecebe-
se quase uma transposicao entre urn e
outro, confundindo e misturando as
particularidades dos dors."

Partir da premissa da similaridade
entre esporte e jogo é colocar este Ultimo
fenOmeno dentro de certas restricOes
pre-determinadas, como imposicao de
regras, modelos, busca de rendimento,
recordes, medalhas, juizes, capitaes, etc.,
que, se por um lado caracterizam o es-
porte, acabain descaracterizando o jogo,
o qual apresenta componentes como a
espontaneidade, a flexibilidade, o des-
comprornisso, a criatividade, a fantasia,
a expressividade, etc., com caracteristi-
cas culturais prOprias.

0 jogo incorpora os elementos
hidicos, constituindo-se numa atividade
ludica por excelencia. Esse fato nos
conduz a uma facilidade na compreen-
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säo de determinadas particularidades,
as quais o diferenciam do esporte de
rendimento (espayo corn regras menos
determinadas, portant° de major liber-
dade, major flexibilidade, it-tenor preo-
cupacäocom resu Rados). A palavra jogo
parece se aproximar mais a Ka° e a
palavra Indic° a um "estado", corn urn
sentido mais genii. Neste ultimo, nos
aproximamos cla paedia, desenvolvida
na teoria de Caillois, comcntada ante-
riormente.

Tem-se sentido uma sobrevalori-
zacdo do esporte em detriment° do jogo,
dentro e fora dos muros escolares. Por-
que tal fato vem ocorrendo?

De imediato, algumas observaceies
podem ser feitas, porem esse tema sera
retomado adiante no tratamento hist&
rico.

Sabe-se que a Educacäo Fisica
como area interessada no jogo, vem se
colocando muitas vexes, em funcio de
um pragmatismo, valorizanclo o produ-
to, ao inves de se dar conta da importan-
cia do processo, niio considerando que,
atraves desse ultimo, efetivamente as
mudancas mais profundas se estruturam
nos indivicluos.

Atraves da enfase no produto foi
buscar uma metodologia cujo objetivo
a perfeiciio de gestos, o resultado. 0
esporte de rendimento vem se enqua-
drar nessa proposta dentro de uma ideo-
logia a servico da racional idade do siste-
ma, corn uma preocupacii° mais voltada
para a quantidade do que para a qualida-
de; do "ter" em detriment° do "ser",
mostrando um certo desprezo em rela-
cao aos aspectos humanos.

As consequencias dessa pratica
acabam produzindo seres humanos es-

tranhos perante seus prOprios movimen-
tos, considerando o corpo human° como
uma maquina submissa as leis do rendi-
mento.'

Essa sobrevaloriza0o do esporte-
performance, muitas vezes leva os pro-
fissionais a nao perceberem a dimensTro
educativa do jogo, privilegiando ativi-
dades onde os mais "poderosos" mere-
cern atencao, e os perdedores traduzem-
se em pontos ganhos, transformando-se
nos "natural mente" eliminados; proces-
so este plenamente justificado pelo
pragmatismo oportunista.

Muitos afirmam sobre a competi-
cdo ser inerente ao homem e se consti-
tuir nu ma caracteristica ludica, tentando
corn esse argument° legitimar a luta
desenfreada pela viteiria e a competicao
corn o outro no sentido de aniquila-lo.
Mas a competiciio 6, urn clement() preva-
lecente em um determinado tip° de jogo,
nZio em todos, como por exemplo, no
quebra-cabeca, frescobol de Praia, jo-
gos de construcao, jogos dramaticos e
outros.

Pode-se acrescentar que a compe-
tick) corn o outro, presente em algtms
jogos, nilo se apresenta de forma tao
acirrada como no esporte, onde os joga-
dores mantem urn carater de compro-
misso, de aprimoraciio tecnica.

Descricaes de estudos sobre sit ua-
ciies competitivas poderiam servir de
"licao"para os especialistas em desert-
volv imento infantil no ocidente. Eles
concluem sobre a ausencia da competi-
crio ern muitas culturas.'

Considerando-se o fator competi-
tivo, a abordagem estrutural do jogo e
do ritual podera aux il iar a questdo."
0 jogo competitivo conduz a uma



assimetria engendrada no seu prOprio
bojo, dependendo da intuicao, da sorte
ou do talento. Ele comeca corn uma
simetria (divisao ern equipes suposta-
mente iguais) que, no final, distinguir-
se-ao entre ganhadores e perdedores.
Diferentemente, o ritual comeca corn
uma dissociacao entre dois grupos (pro-
fanos e sagrados, iniciados e nao-inicia-
dos, etc.) e, no decorrer do processo,
verifica-se uma passagem dos partici-
pantes para o lado do vencedor, atraves
do carater estrutural dos acontecimen-
tos."

Quando o jogo tende para o espor-
te competitivo, atuara como instituredo,
com o acordo no final, da diferenciacao
entre perdedores e vencedores, pela so-
ciedade em geral e pelos times partici-
pantes.

0 advent() do esporte surge
paralalelamente ao nascimento da soci-
edade individualista e igualitaria, como
uma atividade que acarretara grander
somas de recursos materiais e humanos,
nacionais e internacionais.44

Na distilled° entre jogo e esporte,
o fator tempo entra como determinante,
pois o divertimento acaba quando cada
minuto é considerado."

Atividades como trabalho, espor-
te, arte, magia e jogo foram comparadas
coin suas caracteristicas corresponden-
tes.' No caso do esporte é colocado:
molda uma conduta natural dentro de
um quadro social, obriga o sujeito a se
"superar", mobiliza a vontade e os pro-
cedimentos cognitivos. E, em relacao ao
jogo: molda uma conduta natural dentro
de urn quadro social, mobiliza o desejo,
o imaginario, os procedimentos
cognitivos e a emotividade.

Alguns, dirigindo-se a um esporte
para designar suas awes, valem-se de
dois verbos: jogar e praticar. Joga-se
basquete ou pratica-se basquete. No pri-
meiro caso, a acdo aproxima-se mail do
Indic°, e, no segundo, ao treinamento,
remetendo-nos a urn carater duplo do
esporte. Ele pole assumir caracterfsti-
cas Micas.'"

Nesse enfoque, fica a conclusao
sobre o jogo exigir um parceiro e o
esporte um adversario, corn as diferen-
cas entre jogo e esporte recaindo sobre o
grau de ansiedade, a cobranca de resul-
tados, a tecnica conduzindo a um ades-
tramento e relacionada a caracteristica
de utilidade.

No jogo, a zombaria faz-se pre-
sente e provocacCies induzem os partici-
pantes a atuaciies cOmicas e engracadas.
Talvez o cerne do India) esteja af- no
humor."

A finalizacao da reflexdo requer
uma analise sobre o valor de homem
transparecido em cada atividade. No
esporte performance, os jogadores sao
estimulados a veneer de qualquer ma-
neira e avaliados por porcentagens de
pontos, marcas, etc. A acumulacao esta
sempre presente para lembrar que tudo é
aquisitivo, competitivo, corn limitacOes
e comparaciies.

No jogo, ha urn espaco para a
liberdade, e a criatividade encontra-se
presente. Sao permitidas as pessoas a
discussao e modificacao de regras, sem
a presenca de uma "autoridade"para de-
cidir por elan e da qual dependeriam
para a aplicacdo de regulamentos, aos
quais teriam que obedecer sem contes-
taylio, sob a ameaca de expulsao. Nessa
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situacao particular, o modo como as
coisas acontecem coloca os jogadores
sempre em nivel de igualdade na toma-
da de decisOes. Para a ocorrencia dense
processo, minutos e centesimos de se-
gundos nab adquirern importancia.

3 -A Busca da Explicaciin
na HistOda

Ao analisar um fenOmeno social,
dentro das praticas nas guars ele esta
inserido, faz-se necessaria a determina-
0° de suas caracteristicas nas diversas
etapas histOricas do desenvolvimento
da vida ern sociedade, ressaltando a
mudanca na caracteristica dessa pratica,
conforme foram se alterando as relacOes
no processo de producao.

A retlexao sobre a nossa realidade
cultural remete-nos ao processo histOri-
co que a produz, bem como as relaciies
de poder e ao confronto de interesses
dentro da sociedade. Os tracos culturais
sao recriados, reincorporados ou
readaptados. Alguns sao extinguidos ou
mesclados, dando lugar a uma nova con-
figuracao. Itetletir sobre a realidade
cultural, requer consideracao sobre o
processo histOrico que a produz.

Para responder as questiies do es-
tagio atual do jogo e do esporte na
sociedade, vamos aqui tracar uma breve
histOria, adotando uma periodizacao re-
lacionada ao processo industrial, apon-
tando tendencias gerais ocorridas na

ocidental, relacionadas a esse
processo, onde Ode ser notado o
enaltecimento do trabalho, em detrimen-
to de outras dimensOes da vida, abafan-
do sobremaneira a dimensao Indica.

Na sociedade pre-industrial, tra-
balho e lazer nao eram excludentes. Os
dois estavam impregnados de certa
ludicidade (ate hoje, nas sociedades ru-
rais tradicionais, corn poucas caracteris-
tir	 , io avanco t n i co , esst . •	 rectos

tem)	 • vidades d	 ,,:ticao
alho (ct	 eta, plantack.) mistura-

vain-se corn jogos, canciies , dancas.

As praticas relativas ao trabalho e
ao jogo, estavam integradas nas festas,
atraves dos quais, o homern relembrava
o mundo dos seus ancestrais. Embora
fossem distintas por seus fins praticas,
essas atividades (jogo e	 ti-
nham significados da =slim !.	 ia,
na vida essecial da conitina,

Torna-se dificil par	 ii-
larmos a importancia do 	 as
festas para essa sociedade	 lo-
res se modificaram, prim	 em
relacão ao trabalho, a pr.L.iti 	 e ao
lucro.49

0 jogo nesse contexto assume urn
carater seri° e importante, contrapondo-
se a qualquer racionalidade econtimica.
Dele resultava urn "modo de viver
artistico"nutrindo-se igualmente do
comportamento "aristocratico"dos se-
nhores feudais.5°

O "espirito" de administracao pre-
sente na sociedade europeia ate aproxi-
madamente finais do seculo XVIII
(tranquilidade, conservacao do "sus-ten-
to" tradicional e do sossego dos stiditos)
chocar-se-a frontalmente corn o pos-
terior crescimento econOrnico advindo
da industrializacdo, revolucionando as
condicOes de vida.

O desenvolvimento da moral bur-
guesa nessa epoca, vem reforcar a con-
denacao dos jogos atraves da exigencia
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de um comportamento puritano e
ascetic° que iria influenciar no estilo de
vida. Esse comportamento condenava
as atividades mais espontaneas e
descompromissadas com o sistema,
mostrando uma clara aversao, por exem-
plo, pelos divertimentos populares no
Domingo, fora das horas de culto, pois
estes provocavam urn desvio de atencao
sobre a vida santificada, tornando-se
cada vez mais importante para sedi-
mentar a nova ordem das coisas.

Por outro lado, a nobreza, sentin-
do-se ameacada, reagia favorecendo a
pratica dos jogos," corn isso tentando
combater a rebeldia do ascetismo, cons-
tituindo-se em perigo para o Estado,
defendendo os que queriam divertir-se
contra a moral burguesa ascendente.52

Como tudo deveria servir a uma
finalidade rational, a burguesia era con-
tra o jogo como diversdo ou "expressao
espontanea de impulsos indisciplinados"
ou simplesmente pelo seu prazer irra-
cional, mas nab como finalidade racio-
nal de contribuir para o restabeleci-
mento das forcas gastas no trabalho.53

Paralelamente ao surgimento e
crescimento da ideologia da utilidade e
produtividade, urn fentimeno surge e
ganha forca corn rapida expansao: o
esporte moderno. Este passa a ser mais
coerente corn a nova ordem voltada ao
trabalho, que via no corpo um meio de
exploracao e domesticacao necess6rias
ao crescimento econOmico. 0 antigo
jogo, nao sendo disciplinador, tornava-
se incompativel, de certa forma, como
treinamento para a racionalidade emer-
gente.

A major parte dos esportes moder-
nos surge na Inglaterra (sec. XIX): atle-
tismo, futebol, rugbi, tents, boxe, nata-

cao, patinacao desportiva, bem como a
adequacao de exercIcios ligados ao ades-
tramento militar (equitacao, esgrima,
arco de flecha)54

Para melhor compreensao da cul-
tura inglesa (contexto no qual o esporte
teve ascendencia), é interessante obser-
var certas particularidades.

0 termo ingles, denominado fair
p/ay,largamente utilizado no esporte,
significa respeito leal das regras. Em
relacao ao adversario, uma atitude "ge-
nerosa" na luta, e em relacao ao arbitro,
uma disciplina absoluta, pressupondo a
serenidade na vitOria como na derrota.55

Havia uma tendencia na Inglaterra
em direcao a uma cultura tecnica e cien-
tifica, contrapondo-sea desvalorizacao
da cultura humanista. A formacao do
gentleman era uma finalidade educativa,
para a qual as melhores escolas se empe-
nhavam na sua realizacao. 56 A palavra
gentleman implicava nao so boas ma-
neiras, como uma disciplina moral, um
equilibria atraves das quail o homem
subordinava interesses pessoais em fa-
vor de interesses mais vastos de sua
sociedade. Percebe-se portanto, uma pre-
ocupacao educativa em termos de de-
senvolvimento do carater, muito mais
do que urn cultivo de conhecimentos,
com o objetivo de preparar uma classe
aristocrdtica supostamente superior,
contrapondo-se as classes menos favo-
recidas, sendo plenamente aceita e reco-
nhecida por estas."

Parece-nos clara a relacao entre o
fair play e o gentleman, como com o
contexto mais amplo no qual ocorreu.

No primeiro momento da civiliza-
cao industrial, o corpo comeca a se libe-
rar como meio de producao fundamen-
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tal, a medida que maquinas o substituem
manualmente. Num segundo moment°
desse processo, o raciocinio hutnano é
substituiclo.

Nutna sociedade corn caracteristi-
ca pOs-industrial , corn o crescente pre-
dont Inio tecnolOgico e todo o seu
automatismo advindo, bem como o avan-
co de uma sociedade caracteri-
zadamente urbana, os valores dominan-
tes sofretn alteracOes, e o espaco do
lazer ganha uma configuracao de "sal-
vaca'o do mundo", contrapondo-se fron-
taltnente corn o trabalho, talvez expres-
sac) de uma vida fragmentada.

0 espaco do lazer passa a repre-
sentar possibilidade para incrementar o
consumo e talvez a mercadoria tenha
encontrado urn espaco onde nunca foi
tao promovida e expandida.

Espetaculos esportivos sac, vendi-
dos a populacao e jogadores comprados
numa progressao crescente.

Nesse quadro vamos ter um novo
esporte se destacando. Nota-se a justifi-
cativa "cientifica" dos propOsitos da
metologia do treinamento desportivo
atraves de prdticas, utilizando cada vez
mais, aparcl hos sofisticados, computa-
dores, etc., mostrando o "atleta como
produto de laboratOrio". A tecnologia é
presenca constante nocampo desportivo,
onde as marcas sao perseguidas inces-
santemente.

0 jogo,com suas caracteristicas
vem se mostrar subversivo nes-

ta ordem das coisas, apresentando-se
improdutivo numa sociedade onde va-
lures dominantes voltam-se para a pro-
ducao e o consumo, sendo o homem
valorizado pela capacidade de produzir
e consumir.

Atraves do jogo, nab se esta pre-
tendendo uma evasao da realidade, urn
descompromisso. Ao contrArio, ele re-
presenta a possibilidade de construcao e
recriacao, numa postura de resistencia
perante a lOgica dominante do presente
estado de coisas. Isto implica num corn-
promisso corn uma tarefa politica nao
concluida."

Notas

WINNICOTT (75, p.96) coloca bem a
questa() quando afirma que a "objetivi-
dade é um termo relativo, porque aqui-
lo que é objetivatnente percebido e,
por definicão, ate certo ponto, subjeti-
vamente concebido."

Talvez HUIZINGA (80, p.10), esteja
certo quando discute esse aspecto. Para
esse autor, e impossivel a exata defini-
cao do jogo em termos lOgicos, bio1O-
gicos ou esteticos, apesar de se consti-
tuir numa NINA.° de vida. Porem, os
conceitos de jogo ndo devem se con-
fundir corn os pensamentos utilizados
para expressar a estrutura da vida espi-
ritual e social. Se é assim, deveremos
nos litnitar a descrever suas principais
caracteristicas, ao inves da preocupa-
cao ern tentar defini-lo.

PIAGET (78).
4 CHATEAU (87, p.26) sobre esse pon-

to de vista, escreve que, atraves dessas
conquistas, a crianca "proclama seu
poder e autonomia."

CHATEAU (ibid., pp.22-23) expae
essa seriedade, porem a desvia para o
mundo dos adultos, pois afirma que "o
mundo do jogo é uma antecipacdo do
mundo das ocupacOes serias..."e cita

•••=1MININ. 	MIF
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GROSS na sua observacdo que "o jogo
prepara para a vida seria". Quanto a is-
so, PIAGET (op. cit., p.204) refere-se
a colocacdo de BUYTENDIJK: "uma
crianca brinca porque e crianca."

6 PIAGET (op. cit., p.191) conclui so-
bre esse aspecto da seguinte forma:
"pode-se reduzir o jogo a uma busca de
prazer, mas corn a condicão de conce-
ber essa busca como subordinada, ela
mesma, a assimilacäo do real ao EU: o
prazer ladico seria assim a expressao
afetiva dessa assimilacão." No nosso
entender, o prazer estaria implicito no
regozijo da descoberta.

VIGOTSKY (84, p.105), aponta a exis-
tencia de "jogos nos quais a prOpria
atividade nao e agradavel. Sao os jo-
gos que so dao prazer a crianca no fim
da idade pre-escolar se ela considera o
resultado interessante". Do mesmo
modo, encontramos nas palavras de
WALLON (czpudLEIF e BRUNELLE,
1978, p.191), a coincidencia desse
pensamento, afirmando sobre o jogo
poder inspirar "mais o temor dos fra-
cos do que o gosto de triunfar".

8 PIAGET (op. cit., p.191) lanca a per-
gunte: "Porque urn devaneio ou um
jogo simbOlico nao säo `dirigidos'?
Somente porque o real ali esta assimi-
lado aos caprichos do EU ern lugar de
ser pensado em conformidade corn as
regras?."

9 ERICKSON (71, p.197), faz uma corn-
paracao corn relaclio a delimitacao do
espaco e do tempo, a qual e superada
no jogo, bem como o carater da reali-
dade social corn sua conotacao defini-
tive. o jogo estaria "livre das corn-
pulsOes da consciencia e das impulsOes
da racionalidade.'

10 HUIZINGA (p. cit., p.13) 6 enfatico
ao afinnar que o jogo "cria ordem e
ordern."

11 Nesse caso, significa reorganizar a
atividade a vontade; "Implantam urn
modelo de organizacdo social no qual
as estruturas sdo definidas pela I iber-
dade humana", como escreve ALVES
(86, p.99).

12 Se for assim, PIAGET (op. cit., p.190),
diz que "o criterio retor na ao prece-
dente: o jogo a uma assimilacao do
real ao EU, por oposicao ao pensa-
mento 'serio', que equilibra o pro-
cesso assimilador corn uma acomo-
daciro aos outros e as coisas."

13 PIAGET (op. cit., p.191) explica: "6
porque o EU se submete ao universo
inteiro nas condutas do jogo, que ele
se liberta dos conflitos, e nao pelo
inverso, a menos precisamente, que
se chame conflito toda limitacao do
EU pelo real."

14 COURTNEY (80, p.69) cita FREUD
referindo-se a quesCao da crianca brin-
car "de fazer alguma coisa que, na
realidade, foi feita a ela."

15 PIAGET( op. cit., p.194) cita GROSS
numa comparac -do entre o sonho e o
delirio. Em ambos, a imaginacdo nos
logra porque se trata entdo "de uma
ilusao nao penetrada pelo EU; no
jogo e na arte, em compensaciio, tra-
ta-se de uma ilusdo voluntaria cons-
ciente."

16 WINNICOTT (op. cit., p.63) diz que
"a psicanalise foi desenvolvida como
forma altamente especializada do
brincar, a servico da comunicacao
consigo mesmo e corn os °taros."
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17 LEIF e BRUNELLE (op. cit., p.51)
dao exemplos elucidativos: "0 `voce
estd morto' do jogo de guerra, fazen-
do da morte um jogo, afasta a
terrivel e incompreensivel ameaca.
Ao brincar de `policia% a crianca
nao aprende a respeitar a lei; ela
burla a lei."

18 Afirmacees de ERICKSON (op. cit.,
p.194), para quern o jogo "6 uma
funcilo do ego, uma tentativa no sen-
tido de sincronizar os processos cor-
porals e socials corn o EU."

19 NA° cabe aqui nos estendermos sobre
elas.Para maiores detalhes, recomen-
do a obra de COURTNEY (80).

20 Para discutir a teoria de CAILLOIS
sera utilizada a obra de OLIVEIRA
(82)

21 LEIF e BRUNELLE (op. cit., 167),
referindo-se aos termos usados por
CAILLOIS , como os termos gregos,
latinos ou ingleses correspondentes,
explicam ser uma tentativa do autor
em tornar sua classificacäo dos jogos
em lingua francesa, mais prOxima
das realidades psiquicas de hoje.

22 BRAZIL (88, p.93).
23 Colocacties de HUIZINGA (op. cit.,

p.16), caracterizando o jogo da se-
guinte forma: "Uma atividade livre,
conscientemente tomada como

e exterior A vida habitual, mas
ao rnesmo tempo, capaz de absorver
o jogador de maneira intensa e total.
E uma atividade desligada de todo e
qualquer interesse material, corn a
qual nao se pode obter lucro, pratica-
do dentro de !Unites espaciais e tern-
porais prOprios, segundo uma certa
ordem e certas regras. Promove a
formacao de grupos sociais, coin ten-

arida a rodearem-se de segredo e a
sublinharem sua diferenca em rela-
cäo ao resto do mundo por meio de
disfarces ou outros meios semelhan-
tes." Igualmente, temos a posicdo de
WEBER (69, p.843) em relacao ao
jogo: "nao se trata de um `passatem-

senäo da forma natural em que se
conservam vivas e tlexiveis as forcas
psicofisicas do organismo, uma for-
ma de `exercicio' que, em seu carater
instintivo animal e inconsciente, en-
contra-se muito alem de qualquer se-
paracao entre o `espirituare o 'mate-
rial', entre o `psiquico' e o

por mais que possa ser conven-
cionalmente sublimada."

24 BUYTENDIJK (77, p.68).
25 Idem.
26 BUYTENDIJK (op. cit., p. 66) cita

GADAMER: "Todo jogo é urn ser
jogado."

27 BRASIL (88, p.46) referindo-se
consciencia reflexiva de Descartes,
mostra a coincidencia do sujeito con-
sigo mesmo no ato da reflexão, sendo
ponto de partida da total idade de seus
atos, o que nos levou a pensar na
semelhanca existente corn a ativida-
de hidica.

28 BUYTENDIJK (op. cit., p.66).
29 ldem.
30 'dem. Nas palavras do autor, o jogo

humano relaciona-se corn o "funda-
mental irracional e obscuro dos nos-
sos instintos e paixOes, capacidades,
disposiciies, condiceies e estados de
animo, e corn o tambem inteiramente
inexplicavel element° criador em
cada atividade."

31 Ibid., p.71. Aqui, o autor critica
HUIZINGA afirmando faltar neste, o
"exame de correlacdo entre as mani-
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festacOes vitais que surgem espont5-
nea e instintivamente e o modo de ser
espiritual da consciencia intensional.

32 WINNICOTT (op. cit., p.93) expli-
cita a colocacão dessa experiencia
existencial, dizendo que ocorre "no
excitante entrelacamento da subjeti-
vidade e da observacdo objetiva, e
numa area intermediaria entre a rea-
lidade interim do individuo e a reali-
(lade compartilhada do 'nuncio exter-
no aos indi v Iduos."

Como diz PIAGET (op. cit., p. 98),
os jogos tendem a "construir uma
vasta rede de dispositivos que permi-
tam ao EU assimilar a realidade inte-
gral, into 6, incorpord-la para revive-
la, doming-la ou compensa-la."

34 ALVES (op. cit., p.102), referindo-
se ao jogo: "negacão radical da lOgi-
ca do mundo".

35 BRAZIL (op. cit., p.79) defende o
jogo como "met(ifora da raid. ° e do
desejo".

36 LEIF e BRUNELLE (op. cit., p.107)
37 BUYTENDIJK (op. cit., p.73) cita

GADAM ER: "0 jogador bem sabe o
que e o jogo e que aquilo que ele faz

apenas jogo, mas ele tido sabe o que
isso que ele sabe."

38 Este tOpico foi publicado corn algu-
mas modi ficacOes na Revista da Fun-
dacdo de Esporte e Turismo, Curitiba,
ano 3, n° I, 1991.

39 Isso e observado nas anotacOes de
PIAGET (op. cit., p .216), quando
este descreve o codigo do jogo de
regras que insere a "competican numa
disciplina coletiva e numa moral da
honra e do fair play" e que "tende a
vitOria do individuo sobre os outros",

"sendo que a satisfacao provinda des-
se fat() 6 for nada legitima atraves do
prOprio jogo."

40 Le BOULCH (78) discute esse as-
sunto na sua obra sobre a ciencia do
movimento humano.

41 ROSAMILHA (82, p.28) argumen-
ta: "se existe competicao em jogos de
muitas criancas, em diversas cultu-
ras, ela nao esta presente em muitas
outras. A competicäo 6 inclusive "for-
cada" em muitas atividades escolares
quando a cultura ocidental comeca a
atuar nessas cultural nao-competiti-
vas', como se observou em certas
tribos indigenas do none dos EUA."

42 LEVI-STRAUSS (76).
43 LEVI-STRAUSS (ibid., p.54) afir-

ma que "o jogo produz aconteci men-
tos a partir de uma estrutura: compre-
ende-se, pois, que os jogos de com-
peticao prosperem em nossas socie-
dades industriais, enquanto que os
mitos e os ritos, a maneira do
bricolage (que essas mesmas socie-
dades industriais n'ao mais toleram
sena. ° como hobby ou passatempo),
decompOem e recompOem conjuntos
de acontecimentos (no piano psiqui-
co, sOcio-histdrico ou tecnico) e de-
les se servem como de outras tantas
pecas indestrutiveis, em vista de ar-
ranjos estruturais que exercem, alter-
nativamente, o papel de fins ou
meios."

44 Para DaMATTA (86, p. 115), "a acei-
taciio de regras uni versais e uma mera
reproducão, a nivel de um outro do-
minio, do principio etico burgues da
igualdade perante e diante da lei."



45 ERICKSON (op. cit., p.196) esclare-
ce que isso "situa os esportes compe-
titivos nas fronteiras do jogo: pare-
cem fazer concessOes a press5o do
espaco e do tempo, mas so para
anularessa mesma concessao por uma
fracdo de segundos ou centimetros."

46 LEIF e BRUNELLE (op. cit., p.20).

' LeBOULCH (op. cit., pp.65-66) dis-
cute esse aspecto, apontando a exis-
tencia de um esporte-jogo e de urn
desporto-competicdo ou desporto-tra-
balho..

48 Concordamos corn BUYTENDIJK
(op. cit., p.80) sobre o espirito
co ser "urn espirito solto, I ivre, leve e
inclinado para o jogo", citando
JANKÈlEVITCH: "A consciencia
irOnica, brincando, zomba do mun-
do." A ironia é um "jogo espirituo-
so"; no papel do ironizante, joga-se
pela conquista " de um espirito ino-
cente e urn coracäo inspirado."

" ARIES (81, p.94) vem esclarecer que
"na sociedade antiga, o trabalho nä°
ocupava tanto tempo do dia, nem
tinha tanta importfincia na opiniäo
comum: nao tinha o valor existential
que the atribuitnos h5 pouco mais de
urn seculo. mal podemos dizer que
tivesse o mesmo sentido. Pot- outro
lado, os jogos e os divertimentos es-
tendiam-se muito alem dos momen-
tos furtivos que lhes dedicamos: for-
mavarn urn dos principals meios de
que dispunha uma sociedade para
estreitar seas tacos coletivos, para se
sentir reunida."

50 WEBER(69, p.843).

MotrIviancia

51 Como mostra WEBER (67, p.119),
"isto transparece de maneira mais
clara na disputa em torno do "Book
of Sports"que Jaime I e Carlos I trans-
formaram em lei, especialmente para
combater o puritanismo, o segundo
determinando sua leitura em todos os
prilpitos da Inglaterra."

52 Ibid., p.120.
53 Idem.

54 ROUYER (77, p.176).
55 MAHEN (73, p. I 1) mostra como o

termo é utilizado para designar "a
honestidade mais pura e mais cava-
lheiresca; a uma homenagem que se
presta ao valor moral do desporto e
nobreza dos desportistas."

se GRAMSCI (79, p.89).
57 Idem.
58 ALVES (op. cit., p.107).

Bibliografia

ALVES, Rubem. A gestaciio do futuro.
Campinas : Papirus, 1986

ARIES, Philippe. Peqttena contribuicao
a histOria dos jogos e dos brinque-
dos. In: HistOria social da crianca
e da familia. Rio de Janeiro : Zahar,
1981.

BRAZIL, Circe N.V. 0 jogo e a consti-
tuiclio do sujeito na dialetica so-
cial. Rio de Janeiro : Ed. Forense
Universitaria, 1988.

BRUHNS, Heloisa T. 0 corpo parcei-
ro e o corpo adversario. Campi-
nas : Papirus, 1993.

BUYTENDIJK, Ultrecht F. J. J. 0 jogo
human°. In: GADAMER, H. G. e



Dezembro, 1996

VOGLER, P. Nova Antropologia.
Silo Paulo : EPU/Edusp, 1974. Vol.4.

CHATEAU, Jean.0 jogo e a crianca.
Silo Paulo : Summus, 1987.

COURTNEY, Richard. Jogo, teatro e
pensamento. Sao Paulo : Perspecti-
va, Estudos 76, 1980.

DaMATTA, Roberto.ExploracOes. Sao
Paulo : Brasiliense, 1986.

ERICKSON, Erik H. Inftincia e Socie-
dade. Rio de Janeiro : Zahar, 1971.

GRAMSCI, Antonio.Os intelectuais na
organizacito da cu Int ra. 3.ed. Rio de
Janeiro, 1979.

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. 2.
ed., São Paulo : Perspectiva, Estudos
42, 1980.

LeBOULCH, Jean. Hacia una ciencia
del nzovimiento humano. Buenos
Aires : Paido5s, 1978.

LEIF, Joseph e BRUNELLE, Lucien.O
jogopelojogo. Rio deJaneiro : Zahar,
1978.

LEVI-STRAUSS, Claude.° pensamen-
to selvage'''. Sdo Paulo : Companhia
Editora Nacional, 1976

MAHEN, Rene.Desporto e educacao.
In: Revisit' Brasileira de Educa•ii°
Fisica,11.16, jullago 1973, MEC, DF.

OLIVEIRA, Paulo S. Brinquedos
artesanais e expre.ssividade cultu-
ral. Sao Paulo : Biblioteca Cientifica
do SESC, serie lazer 4, 1982.

PIAGET, Jean. A formacilo do simbo-
lo no crianca. 3.ed., Rio de Ja-
neiro : Zahar, 1983.

ROSAMILHA, Nelson. Psicologia do
jogo e aprendizagem infantil. São
Paulo : Pioneira, 1979.

ROUYER, Jaques. Pesquisas sobre o
significado humano do desporto e
dos tempos livres. In: ROUYER, J.
et alli. Desporto e desenvolvimento
humano. Portugal : Seara Nova, 1977.

VYGOTSKY, L. S. A fort/lacy-10 social
da mente. Sao Paulo : Martins Fon-
tes, 1984.

WEBER, Max. A etica protestante e o
espirito do capitalism°. Säo Paulo :
Pioneira, 1967.

	 . Economia y sociedad.
Mexico : Fondo de Cultura Eco-
nomica, 1969.

WINNICOTT,D.W. 0 brincar e a rea-
lidade. Rio de Janeiro : Imago, 1975.


