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RESUMO

Este artigo propOe a reinsercão
dos jogos populares e dos brinque-

dos cantados nos programas
escolares de educacäo fisica
concebidos sob urn enfoque

multicultural.. Na primeira parte
sào conceituados os termos jogo,

brincadeira, brinquedo cantado,
parlenda e conteste, e discutida a

Teoria da Transfigurac5o, de
Marinho (1953). Na segunda säo

apresentados alguns resultados de
pesquisas que buscaram resgatar

as experièncias de grupos de
idosos em relacào a jogos, brinca-

deiras e brinquedos cantados. Corn
base nesses resultados argumen-

ta-se que, possivelmente, a classe
trabalhadora se tornou repositbria

de brincadeiras, brinquedos
cantados e jogos que foram sendo

perdidos (ou transformados) em
conseqdência dos processos de

urbanizacäo e industrializac5o.
Finalmente, discutem-se as dificul-

dades inerentes a essa proposta
de reinsercào.

* Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

ABSTRACT

The aim of this article is to suggest
the (re)introduction of traditional
games and popular singing games
in the Brazilian physical education
school curriculum. The first part
of the article discusses Marinho's
Theory of Games and
distinguishes game from play,
contest and singing games. The
second presents some results
from a study which sought to bring
back to the memory of 48 elderly
people traditional games and
popular singing games in their
childhood. It is argued that working
class people became the guardians
of these popular games in the
process of their disappearence
under industrialization and
urbanization. Finally, the article
analyses the difficulties for that
(re) introduction under the
multicultural approach.
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s objetivos deste ar-
tigo sdo conceituar
jogo popular e brin-
quedo cantado e
propor sua reinser-
cao nos programas
escolares de educa-
cdo fisica. A pro-
posta fundarnenta-
se na possibilidade

de uma educacdo fisica concebida para
atender uma sociedade multicultural
como o e a brasileira, de forma a enfren-
tar o racismo, o sexismo e o classismo,
endemicos na nossa educacdo em geral,
e na nossa educacão fisica em especial
(Faria Junior, 1989 In: Faria Junior,
1993).

Desde o final da decada de 70
venho denunciando que, em termos da
Otica do direito de oportunidades, o
modelo de desenvolvimento da educa-
cäo fisica brasileira a "extremamente
injusto, ulna vez que inameros segmen-
tos de nossa populaccio - mulheres, ido-
.sos, adultos trabalhadores, negros, pes-
soas corn necessidades especiais (prin-
cipalmente os oriundos da classe traba-
lhadora) a ele neio tern acesso, encon-
trando-se pot- isso marginalizados" (Fa-
ria Junior, In: Costa, 1981. p.317). Te-
nho argumentado ainda que a educayao
fisica burguesa, branca, catOlica e
machista que vigia e ainda predomina
entre nos, deveria dar lugar a uma edu-
cacao fisica concebida para atender a
uma sociedade multicultural como o e a
brasileira (Faria Junior, 1989 In: Faria
Junior, 1993).

Certamente a nova gerac do de pro-
fessores de educacdo fisica vem se tor-
nando cada vez mais consciente das
desigualdades existences na sociedade

brasileira entre ricos e pobres, explora-
dores e explorados, brancos e negros,
humens e mulheres, jovens e idosos.
Entretanto, a maior parte de nossos pro-
fessores de educacdo fisica ainda tem
experiencias predominantes em ambi-
entes monoculturais, em escolas, clu-
bes, comunidades e academias e por isto
tendem a estar pouco sensibilizados em
relacao as questOes da diversidade cul-
tural. Alein disto, nossa literatura espe-
cializada pode serconsiderada incipiente
quando se volta para as questOes de uma
educaciao fisica apropriada para uma
sociedade culturalmente diversificada.

Aqui, julgo importante para a coin-
preensiio do referencial teOrico que se
esta a construir tornar evidente que a
expressdo diversidade cultural usual-
mente se refere a diferencas associadas
a genero, raga, etnia, nacionalidade, clas-
se social, religião, idade, habilidade
motora (diferencas na) etc. Todavia, em
seu sentido lato pode incluir por exem-
plo, diferencas na orientayEto sexual,
personalidade, aparencia fisica, estado
civil, status familiar, linguagem etc.

Finalmente, da mesma forma que
Edward Revenhill (1994) considero que
"a educactio fisica e a multicultura na()
podent continua,- a ser simplestnente
entendidas como uma preocupaclio pes-
soal, near sequer stio apenas da respon-
sabilidade de instituivies"(p.36). Exer-
cer o magisterio em uma sociedade
multicultural exige muito mais do que
tolerdncia pela diferenca cultural; exige
respeito e apreciacdo pela diferenca.

Na escola brasileira observa-se a
hegemonia do desporto moderno, ex-
portado e difundido pelo mundo atraves
do expansionism° e colonialismo in-
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gles. Tranformado em marcante
manisfestacao cultural da atualidade o
desporto neste final do seculo XX assi-
nala uma pratica cultural de origem eu-
ropeia que, comp nenhuma outra se dis-
seminou pelo mundo. Sua hegemonia
na escola discrimi na e estereotipa fazen-
do corn que a gimistica, os jogos in fan-
tis, os brinquedos cantados, parlendas e
a danca praticamente desaparecam dos
nossos programas de educacao fisica.

Entretanto, a proposta de uma edu-
cacao fisica em (e para) uma sociedade
multicultural traz em seu bojo a iniciati-
va da reinsercao da &Ka, da ginastica e
dos jogos populares nos nossos progra-
mas escolares.

Qualquer revis5o da literatura que
se faca, mesmo que nao exaustiva, reve-
la a falta de consenso no que diz respeito
a conceituay'do do termo jogo. Entretan-
to, preliminarmente, jogo poderia ser
entendido atraves das caracteristicas que

apresenta: (a) "organizaciio, simples ou
complexa, corn nornzas ou regras pre-
fixadas, que clever& ser cumpridas por
todos os participantes, havendo
comumente, sanciies para os infratores;
(b) evoluclio, em que distinguimos cla-
ramente fases ou etapas adrede previs-
tas, cam um moment() culminante em
que surge a vitOria da habilidade, da
forca ou da velocidade; (c) conheci-
mento dos objetivos a atingir, de forma
que os participantes idealizarn ate mes-
mo pianos taticos, estrategicos e ardis;
(d) forma de competiciio, cuja intensi-
dade apresenta uma variaciio muito
grande" (Faria Junior, 1969. p.78).

Varia teorias procuram explicar a
origem dos jogos e, a titulo de ilustra-
gão, apresento nos Quadros 1 e 2 algu-
mas consideradas clAssicas, referen-
ciando seus autores e apresentando um
pequeno resumo.

QUALM° 1

Principals teorias dos jogos, autores e resumos (Faria Junior, 1969).

TEORIA AUTOR RESUMO

0 jogo seria uma forma de re-

Teoria do Descanso

ou do Recreio

Guts Moths,

M. Lazarus

creio, corn o objetivo de pro-

porcionar descanso ao organis-

e Shatter ma c ao espirito fatigados.

Baseia-se na lei biogenttica de

Haeckel	 (a ontogeneSe	 reca-

pitula a filogénese). Os jogos

Teoria do Ativismo Granville representariam atividades	 das

ou da Recapitulacda Stanley Hall geraceoes	 passadas, a	 crianca

recapitularia	 as estadios	 da

civilizacao.
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TEORIA AUTOR RE$VMO

Teoria do Excess()

de Energia

Herbert

Spencer e

Friedrich

Schiller

A crianca teria urn excess() de

vitalidade e, por nao ter ativi-

(lades serias, as energias se-

dam acumuladas e ela procu-

stria o jogo eomo forma de

equilibria

'Teoria da Derivaclo

pela FicAo

Fdouard

Claparede

(1 jogo seria um knOmeno da

deri vacAo pela fiecao.

Teoria do Exercfcio

PreparatOrio ou

Previo

Karl (iroos

0 jogo seria uma preparacAo

para a vida seria. Cada classe

de animal	 utilizaria certos jo-

gas	 que corresponderiam As

atividades dos animals adultos

de sua esp&ie.

Teoria do Exercfcio

Complemental ou da

Compensacdo

Konrad Lange

A infancia existiria para brin-

car. 1) jogo teria por funcAo

despertar	 tendencias que se

encontrassem latentes no in-

di v !duo.

Harvey A. Care ,

Teoria Catartica

Karl Groos,

Sigmund

Freud

A funs ao do jogo seria pur-

gar o individuo das tenda-

cias ap ti-sociais, sexuais etc.

QUADRO 2

Outras teorias sobre os jogos, seus autores e resumos (ibid).

TEORIA AUTOR RESUMO

0 jogo produziria no organism°,

entre outros estfinulos, o neces-

sari° ao crescimento dos orgAos.

Teoria do logo Harvey A.Carr 0 sistema nervoso seria benefi-

Est i MI ante ciado corn o jogo, que lhe ofcrc-

ceria os estImulos indispensaveis

ao exercfcio c ao	 desenvolvi-

mento das suas functies.
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TEC( 1 A A UTOR MUM°

Teoria Estrutural F.J.J. Buytendijk

0 jogo representaria uma adap-

taclo	 incompleta que	 possui

suas proprias	 leis, o que Bea

coerente consign mesma 	 no

interior	 da	 dinamica	 infantil.

0 jogo existe porque existe uma

infAncia.

Tcoria liOrnica Taylor e Curti

A crianca jogaria para se libertar

dos conflitos e satlifazer a razes

pr6prias.

Tcoria da

Recreacao Patrick

A crianca jogaria para re-crear-

se. isto 6 criar-se novamente.

Teoria da

Rivalidade

Mc Dougall

0 jogo existiria pela necessidade

de satisfazer ao instinto de riva-

lidade.

Teoria da

Necessidade

Biol6gica Appleton

0 tipo de jogo 6 determinado

pela crianca, de outro pelo es-

tadio do set, desenvolvimento

organico.

Teoria do

Jogo Infantil

Jean

Piaget

0 jogo seria menos uma forma

espeeffica da conduta, do que

antes	 uma	 polarizacio	 da

conduta	 geral,	 salvando-a

entre as	 demais	 fortnas de

comportamento em termos de

assimilagio e de acomodndo.

Neste artigo, limit° minha analise
a provavehnente a Onica teoria sobre o
jogo desenvolvida no Ambito da educa-
cAo fisica brasileira - a Teoria da Trans-
figuracdo, proposta por lnezil Penna
Marinho (1953). Este autor partiu da
ideia que cada ser humano possuiria o
instinto da transfiguracao, em estado

latente e potencial, que se caracterizaria
pela necessidade de vivenciar outros
papeis. 0 instinto da transfiguracdo se
exteriorizaria por impulsos que levari-
am o individuo a modificar sua persona-
lidade, revestindo-se ou se identifican-
do corn outras figuras, quer no piano
fisico, quer no piano mental, ou em

4,1-11	 -•11n111111•1n11•11...
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ambos. Para o autor da Teoria, o instinto
da transfiguracao poderia manifestar-se
algumas vezes "de forma verdadeira-
mente alarmante, culminando corn a
transfiguracao sexual, mais comum no
homem do que na mulher"(ibid p.33). 0
autor exemplifica corn o nosso carnaval,
em que "verificamos que a quantidade
de homens que se vestem de mulher
muitissimo major do que a de mulheres
que se vestem de homem," (idem) o que
confirmaria sua tese. Essa transfigura-
cao seria fundamentalmente psiquica,
determinando em conseqiiencia, corn-
portamento caracteristico do sexo corn
o qual o individuo procura identificar-
se. Para evitar que o instinto da transfi-
guracão, "nas suas manifestacOes mais
intensas e negativas, possa eclodir na
adolescencia ou na vida adulta, trazen-
do conseqiiencias as vezes desastrosas"
(idem), recomenda propiciar a criano
mUltiplas oportunidades que funcionem
como verdadeira vdl yula de seguranca.
Segundo a Teoria, a mulher encontraria
na vida normal e didria mais oportunida-
des de satisfazer ao seu instinto de trans-
figuracao. Este instinto seria mais forte
no homem que, como macho, seria ain-
da privilegiado pela fixacao e transmis-
sao dos caracteres modificados. Pela
Teoria da Transfiguracao, o passado, o
presente e o futuro estabeleceriam uma
determinada ordem de evolucao nos jo-
gos das criancas, evolucao esta condici-
onada aos seus interesses, que, em
ma andlise, buscariam oportunidades
para satisfazer ao instinto de transfigu-
racao. Os jogos [...] seriam excelentes
oportunidades para que a crianca satisfi-
zesse parcialmente ao seu instinto de
transfigurnao.

Na Teoria da Transfiguracao criti-
co o biologismo de sua concepcao, sua

abordagem evolucionista e, conseqiien-
temente, suas bases latnarckiana,
dariviniana e haeckelniana; o caracter
sexista, estereotipado, preconceituoso e
discriminatOrio (em relacao a mulher e
orientacao sexual das pessoas), e seus
descompassos em relacao aos atuais
conhecimentos da genetica.

Comumente credita-se a Charlote
Buhler a primeira iniciativa de classifi-
car as formal de jojo observadas entre as
criancas ern: jogos funcionais, jogos de
ficcao, jogos receptivos, jogos de cons-
trucao e jogos de sociedade (Beyer,
1992, p.560).

No campo da educacao fisica, a
mais difundida entre nos, possivelmen-
te por intluencia do trabalhos de lnezil
Penna Marinho, parece ser a de Edouard
Claparede que classificou os jogos in-
fantis em jogos que exercitam as fun-
cOes dos homens- sensoriais, psiquicos,
motores; e jogos que exercitam as fun-
cOes especiais do individuo - de luta ou
competicao, de caca, sociais, fain i hares,
de imitacao e corn imitacao (Faria Junior,
1969, p.79). Mais recentemente tern
sido divulgada entre nos a prestigiosa
classificacao de Roger Caillois (1958)
que comporta quatro categorias: jogos
de disputa, luta, competicao, desejo de
sobressair e obter reconhecimento
(agon); jogos de sorte, incluindo Os de
azar, onde o acaso ou as chances (e nao
o oponente) controlamo resultado (alea);
jogos de imitacao, disfarce, simulacro,
drama e arremedo (mimicry); jogos de
vertigem (ilinx). Caillois (ibid) desen-
volve a tese que as sociedades evolul-
ram sob o efeito de uma dupla predomi-
nancia. Da supremacia do par mimicry-
ilinx teriamos passado a uniao agbn-
alea.
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Neste artigo procuro induzir ao
entendimento de jogo atraves da apre-
sentacAo e critica a outras conceituaceies
baseadas em teorias contemporiineas,
pretendendo chegar a uma explicacdo
do jogo sob uma Otica tenrico-critica.
Comeco a discussao desse tOpico pelas
teorias fenomenolOgicas. 0 termo
fenomenologia apareceu em 1807, corn
a obra Fenonienologia do Espirito, de
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Beyer,
1992, p.72). Em seguida, o conceito
permanece esquecido por muito tempo,
reaparecendo gracas a E. Husserl, e na
Franca a corrente ganha destaque corn
os trabalhos de M. Merleau-Ponty. As
teorias fenomenolOgicas veem no jogo
um fenOmeno arcaico que seria a base
de todas as formas hidicas (Huizinga,
1951; Scheuerl, 1975). Ele seria enten-
di do como urn movimento total,
fenomenologicamente identificado, que
encontraria sua identidade nas caracte-
risticas estruturais do prOprio desenvol-
vimento do jogo. Do trabalho de Hans
Scheuerl (ibid)6 possivel identificar seis
caracteristicas do jogo: gratuidade, fe-
chamento, mimetismo, ambivalencia,
finitude e atualidade (Beyer, op. cit. p.
558). 0 materialism° dialetico critica a
fenomenologia por reduzir a sociedade
a relacaes indiv iduais e por reduzir a
evolucao histOrica a experiencia vivida
e aos projetos futuros do individuo (sua
intencionalidade). Em resumo, o resul-
tado de uma interpretacäo fenomeno-
lOgica do jogo poderia corresponder a
soma total de fenOmenos observaveis,
cuja unidade ontolOgica seria diffcil de-
monstrar.

As teorias psicanaliticas prolon-
gam, no nivel dos significados dados ao
jogo e a seus diversos, a teoria feno-

menolOgica (Bayer, 1985). 0 jogo assu-
me uma importancia particular por dar a
cada individuo a possibilidade de se
exprimir gracas a pratica Indica de sig-
nificados inconscientes. Os concer-
tos de simbolismo e de sublimayao ofe-
receriam a todos uma possibilidade de
exercer uma catarse, uma forte de des-
carga autorizada pela sociedade das
pulsOes, desejos, ou fantasmas proibi-
dos pelas normas culturais. 0 jogo
torna-se assim um meio para revelar
fenOmenos em relacao ao desenvolvi-
mento e para curar desordens mentais.
A escala das medidas ludoterapeuticas
vai da auto-cura atraves do jogo livre,
passando pela aquisicAn de habilidades
sociais, ate a enculturacilo. Na linha
psicanalitica varios autores estudaram e
conceituaram jogo. Melanie Klein, por
exemplo, ye no jogo nao somente a
satisfac5o do desejo mas, sobretudo, o
triunfo e o dominio da realidade penosa,
gracas ao processo de projecao sobre o
mundo exterior de perigos internos. 0
jogo poderia, entdo, transformar a an-
Ostia dacrianca normal em prazer. D.W.
Winnicott (1975), por seu turno, con-
ceitua jogo como uma atividade na
qual se da o contraste entre a realidade
psiquica interior ou pessoal corn o mun-
do real do individuo. Critica-se na abor-
dagem psicanalitica, principalmente, a
visdo predominantemente terapeutica
do jogo, distanciada portanto das situa-
cOes normais do mesmo. A ausencia
na formacdo de professores de uma
sensibilizacdo em relacAo aos metodos
clinicos tiram a possibilidade para todo
educador de adotar uma atitude clinica
(Bayer, op. cit.).
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Por outro lado, a concepcdo mar-
xista de jogo a determinada pelo re-
conhecimento da superioridade da pra-
tica social como primazia do trabalho.
Como se sabe, essa concepydo preconi-
za tambem uma educaydo integral sob o
nome de educactio politecnica que su-
gere colocar a disposicdo do ser humano
coda a cultura do seu tempo; o trabalho
manual 6 valorizado, permitindo assim
a aquisicdo de habilidades, e o jogo
visto corn enriquecedor das atitudes
motoras do indivicluo. A preparacdo para
o trabalho como cultura politecnica
uma atividade consciente e se integra no
processo de hotninizaogo. Em conseqii-
éncia, "o jogo torna-se filho do traba-
lho e como tal ele reproduz as formas de
atividade laboral em que o elemento
jogo foi perdido" (Rubinstein, 1971, p.
727). Desta maneira, a ideia de primazia
do trabalho suprime o conceito de mun-
do do jogo, e nega o trabalho como jogo
e a criatividade produtiva do jogo. Sob
aquele mesmo enfoque, o jogo a anali-
sado logicamente sob os termos de re-
producdo da for-0 de trabalho e pratica
social (BOhme et al. 1972). 0 jogo 6 urn
mediador entre a necessidade que a cri-
anca tern de agir e sua incapacidade de
realizar os gestos necessarios a esse fim
(Leontjew, 1983). 0 valor do jogo na
educayao foi, desde ha muito, reconhe-
cido por varios educadores socialistas,
pioneiros, como Sylvain Marechal,
Etienne Cabet, Victor Considerant, Paul
Robin e Francisco Ferrer.

Na teoria critica de Jurgen
Habermas o jogo e interpretado sob uma
perspective dualista: o trabalho e ayao
estrategica, e o jogo e KR) comunicati-
va. A abordagem teOrico-critica de

Habermas situa o jogo no seio dos corn-
portamentos compensatOrios dos tem-
pos livres que adiciona uma dimensdo
ao mundo do trabalho. 0 homem pode
tornar-se livre da alienaydo do trabalho
e ter acesso a felicidade quando ele
conscientemente rejeita o consumismo
e decide participar em jogos e recrea-
cdo. Para ele, os jogos podem trazer de
volta uma parte da felicidade da vida
diaria.

Outro ponto que gostaria de abor-
dar aqui refere-se a identificaydo que
comumente se faz entre jogo e brinca-
deira infantil. Alguns autores como
Ernest Loisel (1974) interpretam o jogo
como igual a brincadeira infantil e, ou-
tros, corn° Arminda Aberastury (1972)
consideram jogo, brinquedo e brinca-
deira como sinOnimos. Para ela o objeto
brinquedo a as vezes denominado jogo.
Neste artigo, entretanto, da mesma for-
ma que Karl Gruber (aped Benjamin,
1984), Ethel Bauzer Medeiros (1961),
Constance Kamii e Rheta DeV ries
(1980) fay° a distincdo entre jogo, brin-
cadeira infantil e brinquedo. Alem dis-
to, como argumenta Walter Benjamim
(op. cit.), consideramos que "as crion-
vas nao constituent nenhuma comuni-
dade isolada, mas sim unto parte do
povo e do classe social clue proven," e
seus jogos, brincadeiras e brinquedos
representam urn "dialog° simbalico"
corn o mundo (p.70).

A brincadeira infantil constitui urn
meio para se chegar ao coletivo genii da
humanidade. Nela a crianca lida corn
questoes importantes como por exem-
pt° a fantasia, o medo, a imaginaydo e o
faz-de-conta. Junto corn o processo de
formaydo da personalidade constrOi sua
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identidade. A identidade, quer pessoal,
quer social, é sempre socialmente atri-
buida, mantidae transfonnada (Meneses,
1987). Nas brincadeiras a crianca expe-
riments a problematica e vivencia as
relacOes sociais presentes na classe so-
cial a que pertence. Por exemplo, corn o
inicio do processo de industrializacao
surge a familia da classe trabalhadora
onde vamos encontrar criancas muito
novas ja trabalhando e corn pouco espa-
co e tempo para as brincadeiras. Nas
ruas, sem a atenciio e a vigil5ncia das
miles, "aprendiam depressa e bem o que
era a vida sob o capitalismo" (Poster,
1979, p.21I).

Em resumo, cavalgar cavalos de
pau; encaixar o bilboque; rodar o arco;
fazer girar o cata-vento; empinar papa-
gaios; girar pi5o; correr nas ruas e calca-
das, pracas e patios; pendurar-se em
guarda-corpos e corrimãos; saltar de-
grans alternados; tentar alcanyar objetos
em urn nivel mars alto; fazer trineis ou
castelos de areia silo brincadeiras infan-
tis, constituindo uma categoria diferen-
te da do jogo.

Benjamim (op. cit.) ao comentar a
obra de Gibber fornece uma outra dis-
tinc5o, a que existe entre brincadeira
infantile brinquedo, como material con-
creto. Neste caso, a confusiio ainda pode
se agravar urna vez que em portugues
brinquedo pode ser tanto o objeto mate-
rial para brincar como a prOpria acäo de
brincar (Cascudo, 1979; Ferreira, 1986).

Outra identificaciio commit é a do
conteste corn o jogo. Os contestes sac)
atividades fisicas naturais, globais, em
que as habilidades de urn educando sac)
comparadas corn as de outros, dentro de
certos limites especiais, onde, para isso,

se introduz urn fator de natureza psico-
lOgica - urn incentivo - destinado a pro-
mover a necessaria motivacão. Sarah J.
George e Brian Hart (1983) defendem
que os contestes podem ser oferecidos a
criancas portadoras de deficiéncias, des-
de que feitas algumas adaptaciies e to-
rnados alguns cuidados.

Os contestes se distingiiem basi-
camente dos jogos pelos seguintes as-
pectos particulares: (a) "num conteste
niio ha, ao contrario de em um jogo,
intelferencia em seus pianos oujogadas
por aclio dos opositores; (b) num con-
teste as kiticas, as estrategias e os ardis
tido tern lugar, em contraposiccio coin o
que ocorre no jogo; (c) nos contestes, a
iniciativa individual fica muito reduzi-
da, ao passo que no jogo ela é extrema-
mente necessciria"(Faria Junior, 1969,
p.77).

Nesta segunda parte, inicialmen-
te, conceituo jogos populares, que po-
dem ser entendidos como aqueles de
(water tradicional, usualmente oriun-
dos de atividades laborais ou de proce-
d'encia magico-religiosa, que näo se en-
contram regulamentados (onde as re-
gras silo momentaneamente contratadas
entre os participantes, sendo portanto
variaveis e flexiveis) e cujos terrenos de
jogo dependem das disponibilidades da
ocasiao (Palos, 1987). Pode-se consta-
tar urn posterior processo de
institucionalizaccio, corn a regulamen-
ta45o do jogo popular, unificacao dos
instrumentos, padronizacao das dimen-
saes das canchas, evolucao em comple-
xidade tecnica, e ate criac5o de federa-
cOes. E o que alguns autores denomi-
nam de desportos tradicionais (Serra-
no, 1974; Palos, op. cit.).



Dezembro, 1996

Mais recentemente, durante o Se-
minario Europeu sobre Jogos Tradicio-
nais, realizado em Vila Real (1994),
Portugal, foi elaborada uma aceitavel
conceituacao para a expressäo jogos
populares. Nessa conceituacäo a pala-
vra jogo manteve sua acepcão usual,
com as caracteristicas anteriormente
mencionadas. Nela estäo incluidos os
"jogos ativos, tradicionais, locais, de
carater recreative, exigindo qualidades
en, que a oportunidade e a estrategia
estclo subordinadas as atitudes fi'sicas"
(Jespers, De Vroede, Renson, 1994,
p.74).

Corn base nesta conceituacdo uma
classificacao para os jogos populares foi
elaborada: (a) "jogos tradicionais que
existiam ou que tinham sua origem nas
atividades fisicas antes do desenvolvi-
mento do desporto nzoderno organiza-
do em escala internacional; (b) jogos
tradicionais, onde a atitude fi'sica so-
brepuja outras caracteristicas como a
estrategia e a sorte; excluem-se a danca
e o fblclore; (c) nem a competiccio nem
a necessidade de treinamento sae crite-
rios absolutos, mas a major parte dos
jogos tradicionais comportam elemen-
tos dos Bois (pode-se ate admitir o
profissionalismo). Ainda que a major
parte dos jogos tradicionais nao sejam
estruturados em uma organizando, a
pratica do jogo seguirci uma estrutura
idennficcivel e tera caracteristicas de
ensino-aprendizagem (d) Jogas infantis
que atendam as caracteristicas anteri-
ormente descritus. (e) Certos logos tra-
dicionais scio nacionais, enquanto que
outros sae locais. (f) A énfase sera pasta
nos jogos que ainda sobrevivem"
(Renson, 1994, p.146).

Como exemplo de jogos popula-
res podemos apontar, no campo das ar-
tes marciais, a savate (ou boxe frances),
na Franca; a capoeira, no Brasil; e o
jogo do pau, em Portugal; no dos jogos
de lancar, tem-se o varpa (o projetil
um disco pesado) na Suecia e jogo do
panco, (arremesso de urn tronco) em
Portugal; no dos jogos de bola temos o
jeu de paume, na Belgica (Wallonie) e a
pelota vasca, na Espanha (Pais Vasco y
Navarra).

Na institucionalizacao dos jogos
populares estão implicadas as nocOes de
associacäo e de organizando. Dentro
delta Otica, costumam-se agrupar os jo-
gos populares, segundo sua organiza-
cao, em: jogos em fimbito local, jogos
em 'Ambito regional e jogos em Ambito
nacional. A organizacrro pode implicar
na existencia de associacOes nesses ties
niveis. Por exemplo, no nivel local exis-
te em Gant (na Belgica) a associaciio de
esgrima Sint-Michiel, cuja origem re-
monta ao seculo XVII. No nivel regio-
nal, pode-se citar a Scottish Games As-
socia-tion que opera organizando di fe-
rentes jogos populares. Finalmente, no
nivel nacional posso citar a Federation
Fran-raise de Petanque (Petiot, 1982,
p.58).

No Brasil, um exemplo recente de
instituciuonalizacão e o da realiza45o,
corn apoio governamental, dos I Jogos
Indigenas Brasileiros, realizados em
1995, que misturaram jogos tradicio-
nais dos indigenas, como corridas a pe,
mergulhosjogos aquaticos e canoagem,
corn futebol.

Em alguns pafses a institucio-
nalizacdo dos jogos populates alcancou
tambem o meio universitatio. Assim, no
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in icio dos anos 90, na Universidade do
Porto, tiveram lugar os I Jogos Popula-
res Inter Universitarios. Os jogos inclu-
Idos na competicao foram: jogo do bar-
ril, corrida corn andas, corrida de canta-
ros, jogo das argolas, jogo do arco, jogo
do carrinho, jogo de bilharda e jogo da
pipa.

No Brasil, o exemplo classic° de
jogo popular, genuinamente brasileiro,
é a peteca. 0 jogo de peteca é indigena
e sua denominacao encontra sua origem
etimolOgica no idioma tupi, significan-
do "baler", enquanto que "em guarani
hatere petez" (Brasil. MEC, 1978, p.4).
Nossos indigenas faziam a peteca corn
um saquinho de couro, cheio de terra,
areia ou farinha, ao qual prendiam penas
corn barro, unindo-as corn urn cordan.
Desde entao gerayfies de brasileiros se
divertiram jogando peteca nas was, prai-
as, salOes e quadras. 0 jogo de peteca
foi, provavelmente, exibido pela pri-
meira vez na Europa por ocasiao dos
Jogos Olimpicos de Antuerpia levado
por nadadores brasileiros. Na vila olim-
pica urn dos tecnicos da Finlandia se
interessou pelo jogo chegando a solici-
tar as regras do mesmo, pedido impossf-
vel de ser atendido pois, ate 1920 o jogo
pennaneceu sem regras oficiais (ibid).
Mais recentemente, em 1936, Karl Hans
Kron, professor de educacao fisica, in-
troduziu na Alemanha o jogo de peteca,
que la passou a ser conhecido como
indiaca (Alonso, 1991). 0 valor do jogo
de peteca (indiaca) para uma aborda-
gem co-educacional tem sido destacado
na 1 iteratura (VaNstechelman et al.
1995). Hoje, no Brasil, apesar da
institucionalizacao e da existéncia de
regras oficiais, criancas e adultos con-

tinuam a jogar peteca criando suas pro-
prias regras segundo as circunstancias
que se apresentam. Em alguns locais e
bairros esses jogos sao sazonais, como
ocorre por exemplo em bairros prOxi-
mos ao da Penha, no Rio de Janeiro,
onde anualmente se realiza a festa de
N.S. da Penha, tendo como centro o
atrio da igreja do mesmo nome. Nesta
6poca, as criancas costumam chegar as
escolas corn as petecas compradas
durantes as festividades e jogar na entra-
da, saida c recreio (ou ainda nas aulas de
educacao fisica, quando o professor in-
tel igentetnente aproveita a ocasiao para
introduzir o jogo como uma unidade
didatica).

Encontramos ainda em nosso pats
muitos jogos populares que foram trazi-
dos pelos migrantes que para aqui se
deslocaram. E o caso do Undo-Kai, tra-
zido pelos migrantes japoneses e que,
em cidades do interior, "era, as vezes a
Unica diversao dos japoneses e seus
filhos" (Furuya,/n: Costa, 1981, p.255).
Esta gincana, criada no seculo passado,
sofreu algumas modificacOes que nao
trairam sua esséncia, de forma a pennitir
a participacao de criancas, mulheres,
idosos e ate de toda a familia. 0 Undo-
kai realiza-se uma vez por ano, em data
prOxirna ao do aniversario do [falecidol
imperador japones Hiroito, sem que haja
nenhuma relacao entre os dois aconteci-
mentos (idem). Hoje, os brasileiros que
inicialmente apenas se aproximavam
para conhecer as provas do Undo-Kai,
tambem participam desse jogo popular.

Outro exemplo é o do jogo de
bocha, muito popular em locais de gran-
de concentracao de migrantes italianos.
Cidades como Valinhos, em Sao Paulo,
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chegam a proceder a adaptayeies para o
municipio da regra official brasileira de
bochas (Brasil. Prefeitura de Valinhos,
1994). Claudia Miriam Wiffler, em co-
municacao no I Seminario Atividade
Fisica e Corporeidade, promovido em
1994 pelo SESC de Campinas, relata
sua bern sucedida experiencia corn o
jogo de bocha para mulheres da terceira
idade.

Considerando-se a tipologia apre-
sentada por Roland Renson (op. cit.)
temos tambem os jogos populares in-
fantis (jogos infantis). Para autores como
Francisco J. Corpas Rivera, Salvador
Toro Bueno, Juan A. Zarco Resa (1994)
os jogos populares infantis "emergem
como a forma mais fresco e operante,
onde o passado se incorpora ao presen-
te e se entronca no viver des geraceies
jOvens que o assimilam e mantem"
(p.269). Como exemplo, temos em
Mocambique os jogos ntchuva - um
jogo de calculo e estratêgia em que os
participantes posicionarn-se frente a
frente, sentados, e um a urn procuram
conquistar os objetos do adversdrio; - e
o siruma - jogo em equipe, corn awes
individuais, cuja finalidade a eliminar o
adversario (Prista, Guedes, In: Bento,
Marques, 1991, p.423).

Atraves dos jogos populares as
criancas captam um saber popular, trans-
missor de cultura, que lhes possibilita
descobrir Os codigos basicos da socie-
dade em que vivem. Desta forma, os
jogos populares infantis apresentam
enorme potencial educativo no quadro
de uma educacao fisica sob o enfoque
multicultural. Assim, por exemplo,
criancas portadoras de deficiencia fisica
podem encontrar alegria e prazer em

participar de jogos tanto quanto qual-
quer outra crianca e, corn urn pouco de
reflex5o e imaginacao, e possivel adap-
tar para urn dado grupo um amplo reper-
tOrio de jogos (George, Hart, op. cit.).

Vilson Bagatini (1987) e da mes-
ma opiniao e sugere como exemplos os
jogos infantis para portadores de defici-
encias: 0 baldo voador (p.278), os cas-
tores (p.279), bochas de salad (p.281),
a mudanca e vasinho inquieto (p.282),a
soma (p.284), quebra cabecas e telefo-
ne sem fib (p.285). Sidney de Carvalho
Rosadas (1991) coaduna da mesma idêia
e exemplifica corn os jogos: pega-pega
e lenco atths - jogos ativos; dono do
circo e bola em ziguezague - jogos mo-
derados (p.180); meu poi tem uma loja e
espelho - jogos calmos (p.18 ).

Raul C. Lorda Paz (1990), para a
terceira idade, sugere alguns contestes -
relevo do basted (p.80) e conduct:10 da
vela acesa (p.82), jogos (infantis) - os
esquilos (p.81), sopriio, balde ball
(p.96), quebra cabecas (p.100) e soma
misteriosa (p.101) - e desportos adapta-
dos - o voleiglobo (p.92) e seis tentos
(p.95). De minha parte, penso que as
questaes da infantilizaccio no trabalho
com idosos e os riscos da emulacao na
terceira idade niio foram ainda suficien-
temente discutidas para que se fayam
essas recomendayiies de forma categO-
rica. Por isto recomendo cautela no use
de contestes, desportos adaptados e jo-
gos populares infantis corn idosos. Alem
disto as menciies que os idosos fazem
quanto a seus interesses tem se
limitadoades aos "jogos de carta e
bocha", ou de algum desporto, como a
"natacclo e ofutebor (Schwartz, Okuma,
Matos,ln: Marques, Gaya, Constantino,
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1994). Em meu estudo sobre expectayOes
dos idosos em relayilo ao projeto ldosos
em Movimento - Mantendo a Autono-
mia (Faria Junior, Ribeiro, 1995), nao
foi mencionada nenhuma expectativa
em relacao a atividades hidicas (Faria
Jun iorin: Marques, Gaya, Constantino,
op. cit. p.324).

A utilizactio de jogos infantis tra-
dicionais implica em atividade previa
de pesquisa envolvendo quatro fases:
coleta, descriyao, catalogay5o e balan-
co. Para a real izayao da segunda fase os
expertos tem julgado necessaria a exis-
tencia de uma classificacäo que permita
comparar os dados de diferentes paises
e regiOes. Para isto, a bem conhecida a
tipologia proposta por Roland Renson,
Michel Manson e Erick De Vroede (In:
De Vroede, Renson, 1991) que apresen-
ta a seguinte configurayao: jogos de
bola e balao, jogos de bola e de mayas,
jogos de atirar, jogos de combate e jus-
tas, jogos de animals, jogos de locomo-
yao e acrobacias.

A tipologia de Renson e colabora-
dores (ibid) foi duramente criticada por
Brian Sutton-Smith (In: De Vroede,
Renson, op. cit.) por apresentar incoe-
rencias misturando categorias que se
referem a agentes do jogo (bola, balao e
maya) corn categorias relacionadas com
acties (lanyar, atirar, combate e justas,
locomoyao e acrobacias). Akin disto,
os jogos de animals referem-se mais a
um tipo de ator.

No Brasil, destaca-se a tipologia
proposta por Verissimo Melo (1981) e
que apresenta a seguinte estrutura: for-
mulas de escolha ou selecdo - usadas
para selecionar papeis no jogo, escolher

participantes ou iniciar a atividade; jo-
gos graficos - distinguindo-se pela pre-
senya de um trayado, desenho ou grafico
sobre o qual a atividade se realizajogos
de competiceio - caracterizados pcla dis-
puta entre os participantes corn apelo
forya, agilidade, velocidade ou destre-
za; jogos de salad - marcados pela pre-
senya de outros elementos que nao a
valencia fisica como, inteligencia, hu-
mor ou sorte; jogos corn nuisica ou can-
tigas de roda - desenvolvendo-se corn
os participantes em cfrculo e de mrtos
dadas, acompanhando determinadas
cantigas.

Entre nos, quatro nomes se desta-
cam na pesquisa sobre jogos populares
infantis, Nicanor Teixeira de Miranda
(1947; 1983), Ruth Gouveia (Campos,
Gouveia, Cunha, 1962), Ethel Bauzer
Medeiros (1961) e Verissimo de Melo
(1981). Recentemente, no mundo aca-
demico, o tema comeya a merecer a
devida atenyao, como se evidencia atra-
yes dos estudos de Alexandre Moraes de
Melo (1985; 1989) e Geni Aradjo Costa
(1991).

No Brasil, os jogos populares in-
fantis sao quase todos oriundos da Euro-
pa, tendo chegado atraves dos coloniza-
dores e dos migrantes e foram divulga-
dos nos colegios estrangeiros, laicos e
religiosos. Corn into nä° quero afirmar
que nossos indigenas nao tivessem seus
prOprios jogos. Como salienta Florestam
Fernandes (1975), valendo-se dos escri-
tos do padre Fernao Cardim sobre os
Tupinatnba, ha referéncias sobreos "seus
jogos, principalmente os meninos, mui-
tos varios e graciosos, em que os quais
arremedam muitos géneros de passa-
ros, e coin tanta festa e ordem que
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ha mais que pedir" (p.65). Entretanto,
muitos se perderam corn a dizimacdo
dos nossos Indios atraves dos seculos, e
os que sobreviveram nunca foram valo-
rizados pelos brancos. Dos que subsisti-
ram encontramos formas de luta e cabo
de guerra, alem das ja mencionados mer-
gulhos, corridas a pe, jogos aquaticos e
canoagem (Marinho, 1977).

Quanto a contribuic -ao do negro,
esta parece ter sido ainda menos
pesquisada e estudada. Poder-se-iam
levantar certas hipOteses a respeito. Por
exemplo, permitiria a dura vida nas sen-
zalas a manutencäo das tradicOes dos
jogos infantis africanos? Proibiria o bran-
co colonizador a pratica desses jogos? A
desvalorizacäo da cultura negra durante
seculos no Brasil teria afastado os pes-
quisadores daquela tematica? Cremos
que daqui para a frente, com a valoriza-
ciio da cultura negra pelos afro-brasilei-
ros, a consolidacdo da pOs-graduac5o
em nosso sistema universitiirio, a
(re)emergencia da area da histOria da
educacdo fisica e o surgimento da area
de antropologia da educacdo fisica e do
desporto no Brasil, essas e outran per-
guntas comecarao a ser respondidas.

Por into limito minhas mencOes
aos jogos populares infantis corn ori-
gens europeias diversas, exaustivamen-
te pesquisados por estudiosos de varias
especialidades. Como exemplos desses
jogos temos: gato e rato, seu lobo, preci-
so de uma casa, presidente e min istros
(rei e vassalos), pega-pega (pilha-pau),
so dois (pilha trés), caracol (labirinto),
Portugal; duas lacadas (loop touch), dois
contra um (dodger tag), gal inha e pinti-
nhos (red rover), micas e macacos (chase
your partner), rebeldes (King's rebels),

Inglaterra; a caminho de Jerusalem
(mauer blumchen), Alemanha; corra,
seu urso (le patient impatienta lento
atras (la cM de Saint-George ou cache-
tampon), roda gigante (course en cercle),
apanhar o lento (la course au chapeau),
carajas e caraOs (pile ou face), capturar
a bandeira (le drapeau), Franca.

Finalmente, gostaria de alertarpara
a percepcdo do jogo pela crianca, em
relaca- o a questäo do genero. Os usos,
costumes e tradicOes e o reforco familiar
contribuem para a rotulacão de jogos
masculinos (so para meninos e rapazes),
jogos femininos (so para meninas e mo-
ps), e indistintamente masculinos e fe-
mininos. Evidencias oriundas de pes-
quisa levada a cabo em Portugal reve-
lam que "fri aos 6 anos tanto rapazes
como raparigas atribuem uns jogos ao
sexo masculino (luta oufutebol), outros
ao sexofeminino (macaca, saltar a cor-
da ou ao elastico) e urn outro como
apropriado a ambos os sexos
(cacadinhas)" (Gomes, QueirOs,
Santana, 1995, p.182). Por outro lado,
as proibicOes oficiais (e ate mesmo le-
gais) e a pratica dos professores de se-
parar meninos (rapazes) e meninas (mo-
ps) para as aulas, tambem tem servido
para reforcar "condicionantes sociais"
(Abreu, In: Votre, 1993) e afastar a
educacão fisica de uma perspectiva co-
educacional. Os resultados das pesqui-
sas revelam "uma lOgica circulo-vicio-
sa: mulheres devempraticarjogoslemi-
ninos, que sao rotulados de femininos
porque tradicionalmente as mulheres
os tem praticado" (Faria Junior, In:
Murad, 1995), que tern que ser vencida..

A compreensao, a interpretacdo e
a aceitacäo de papêis segundo o genero



pelas criancas e prê-adolescentes, e os
estereotipos masculinos e femininos
podem softer alteracao com o tempo, o
que dove ser levado em consideracao na
opcao didatico-pedagOgica pelo jogoque
aqui defendemos. Como exemplo, cito
o jogo de bola (jogo de futebol) que hojc
ja deixou de ser uma atividade exclusi-
vamente inasculina, tanto no Brasil (ibid)
quanto em Portugal (Gotnes, Queiros,
Santana, op. cit.).

A seguir fag() referencia as
parlendas, "conjuntos de palavras de
arrumacclo ritmica em forma de verso
que rima ou niio. Ela distingue-se dos
demais versos pela atividade que a acom-
panha, seja jogo, brinquedo ou movi-
mento corporal [...] a parlenda e um
enunciado lticlico-pedagOgico; ela di-
verte e ensina" (Heylen, 1987). Em Por-
tugal saoconhecidascomo lenga-lengas.
Como exempt() de parlenda posso citar
esta, colhida no Ceara:

"Meio dia
Macaco assobia
Panda no fogo,
Barriga vazia".

Na parlenda que apresento a se-
guir, o verso é acompanhado pelo movi-
mento de pular nuns pe:

"Le corn le
Cre corn cre
Um sapato em cada pe" (ibid
p.253).

Finalmente, no que concerne aos
brinquedos cantados, sao entendidos
como uma das "mail elementares fbr-
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mas de atividades lddicas" (Faria Junior,
1969, p.87). No Brasil sao provenientes,
em larga escala, da tradicao cultural
lusa, alem das contribuicaes recebidas
da Alemanha, Espanha, Franca, Ingla-
terra e Suecia. Assim, por exemplo, sao
de procedencia: portuguesa - Ciranda,
cirandinha, Rd, rd, ra minha ma-
chadinha, A moda das tais anquinhas;
espanhola - Viuvinha da banda d'alem,
Maria Cachucha, Senhora Dona
Sancha; francesa - Eu sou pobre, pobre,
pobre, Giroflé, Girifla; sueca - A linda
rosy juvenil. De origein arabe, segundo
Adel ino Brandao (1971) temos o:

II

&to-ha-la-0o

senhor capitcio	 senhor capitc7o

espada na cinta em terras mouras

ginete na	 morreu seu
irmdo".

Por outro lado, as contribuicaes
dos negros e de nossos indigenas tem
sido pouco pesquisadas e divulgadas
por nossos estudiosos, da mesma forma
que ocorre em relacao aos jogos popula-
res infantis.

Os brinquedos cantados permitem
a crianca: aprender a usar seu aparelho
fonador, possibilitando o treinamento
da articulacäo da palavra; enriquecer
seu vocabulario infantil; atender as so-
licitacOes da sua imaginacao infantil;
ensejar novas formal de pensamento
divergente, e complementar seu desen-
volvimento anatomo-fisiolOgico. Os
brinquedos cantados, desenvolvendo-
se gradualmente em escala de comple-
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xidade, estimulam, paulatinamente, as
coordenacOes neuromusculares, facili-
tando, por exemplo, a posterior aprendi-
zagem da danca. Podem ser usados tam-
bem corn criancas portadoras de defici-
encias como sugere Rosadas (op. cit.)
que da como exemplos: ciranda,
cirandinha, Teresinha de Jesus, nesta
rua e escravos de Job (p.183).

Entretanto, apesar de sua impor-
tancia, o reconhecimento dos brinque-
dos cantados como fator educacional so
ocorreu quando se evidenciaram os va-
lores pedagOgicos do jogo e do canto
coletivo. Em resumo, os brinquedos can-
tados focalizando os usos, costumes e
tradicties - 6 piiio (Mascarenhas, 1956.
p.31), viva o carnaval (ibid, p.34), exi-
bindo os regionalismos verbais -prenda
minha (ibid, p.56) e destacando os tra-
cos comuns a varios povos - na Bahia
tern (ibid, p.41) e ate mesmo apresentan-
do aspectos instrucionais -quantos dias
tern o mes (ibid, p.22), tornam-se im-
prescindfveis a uma educacäo fisica de-
senvolvida sob um enfoque multicul-
tural.

No Brasil, nos grandes centros, os
habitos de jogos populares infantis,
parlendas e brinquedos cantados fo-
ram sendo perdidos (ou transformados),
nos tiltimos cinqfienta anos, possivel-
mente como conseqUencia dos proces-
sor de urbanizacão e de industrializa-
cao. Como se sabe, a organizacan social
muda em funcão da organizacäo do tra-
balho nas cidades e o capitalismo rompe
com os laps de tradic5o e da comunida-
de, entre vida e palavra. Dal a influencia
da Kan da midia em geral e da televisão
em especial, dos brinquedos eletrOnicos
e, mais recentemente, da informatica,

com a introducäo dos video games, na
perda ou transformac5o daqueles habi-
tos. Em Portugal, Jorge Olimpio Bento
(In: Gomes, 1991), de forma andloga,
sugere que hoje "a grande referencia
ltidico-motora niio reside mais nos jo-
gos populares tradicionais" (p.17).

Por outro lado, pesquisas por nos
conduzidas sobre as experiencias (Ben-
jamin, 1984) em jogos populares infan-
tis e brinquedos cantados que permane-
ceram na memOria de urn grupo de ido-
sos da classe trabalhadora constataram
que aqueles, juntos corn asfestas popu-
lares, foram importantes elementos que
persistiram na metnOria dos idosos do
grupo pesquisado (Faria Junior,
1994;1995; Faria Junior, Laborinha,
Ribeiro, 1995). 0 period° escolhido
(1900 a 1950) se deve a constatacdo de
que o Rio de Janeiro desta epoca pre-
industrial, ainda que capital do pals,
apresentava uma realidade sOcio-cultu-
ral que se transformaria radicalmente
nos anos 60. Reconhecendo as condi-
cOes da experiencia (de caracterfstica
coletiva e diretatnente ligada a memOria
e ao fato de se contarern histOrias) que
see extinguiu corn o desenvolvimento
do capitalismo, penso que urge resgata-
Ia. Assim, daqueles estudos surgiram
evidencias que a classe trabalhadora
parece ter se tornado repositaria daque-
les habitos de jogos populares infantis e
brinquedos cantados, antes de perdidos
on transformados.

Segundo os idosos entrevistados,
aqueles jogos e brinquedos tinham Lu-
gar todos os dias, a tardinha ou a unite,
ate as 20 horas, reunindo irmaos, pri mos
e vizinhos. Para os que viviam em areas
urbanas eles tinham lugar nas escolas,
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quintais, pracas, ruas e calcadas (consi-
deradas prolongamento da casa). Para
Os que viviam no meio rural eles tinham
lugar nas areas livres dos engenhos e das
fazendas.

Encontramos em Benjamim (op.
cit.) referencia ao carater coletivo da
memOria que vai alem da importancia
do simplesmente lembrar, mas o que
recordar significa. Percebeu-se assim
nas entrevistas um certo clima nostalgi-
co ao lembrar da infancia e urn grau de
perplexidade com a transformacao das
cidades e com as mudancas nas relacOes
socials em geral, e nas familiares em
particular.

No que concerne as brincadeiras
infantis as mais lembradas por todos
foram: boneca, comidinha, pular corda
e empinar papagaio. Sem o advento da
televisao estimulando o consumismo e a
pertinencia dos entrevistados a classe
trabalhadora, os brinquedos que usa-
vam (como materials concretos) eram
feitos pelas prOprias criancas. Os jogos
incluiram a amarelinha, diferentes jo-
gos de perseguicao (Benjamin, op. cit.)
- pegador, pega-pega, piques e chicote
queimado. 0 jogo de peteca foi o tinico
de origem nab europeia lembrado. No
que diz respeito aos brinquedos canta-
dos os mais lembrados pelos idosos fo-
ram: Ciranda Cirandinha, Rd Rd Rd,
tninha machadinha; A moda das tais
anquinhas; Pai Francisco; Pirolito que
bate, bate; 0 cravo brigou com a rosa,
e Esta rua tem um bosque.

0 estudo de Gisele M. Schwartz,
Silene S. Okuma e Tan ia C.S. Matos
(1994) corn adultos e idosos de Sao
Paulo, ainda que sem referencia a classe
social, parece de certa forma confirmar

nossos resultados, corn os entrevistados
referindo-se as brincadeiras de casinha,
pular corda, empinar pipa, brincar de
estilingue e gangorra; a jogos como
jogar bola e tnalha; e a brinquedos can-
tados, principalmente rodas.

Quanto a divisao por genero, no
nosso estudo, andar de patinete e jogar
bola eram praticados apenas por meni-
nos; no estudo em Sao Paulo "as anicas
atividades cornuns entre ambos os sexos
eram os jogos de cartas, esconde-es-
conde e brincar no mato..." (ibid, p.316).

A mesma tendencia foi identificada
na pesquisa de Maria Alice Settibal e
Silva, Maria Alice Lima Garcia e SOnia
C. Miguel Ferrari (1989), realizada em
Sao Paulo, onde os idosos citam corno
bricadeiras infantis, brinquedos canta-
dos e jogos populares infantis, nas pri-
meiras decadas do seculo XX: bilboque,
cabeleireira, cabra-cega, casinha,
escolinha, esconde-esconde, estritua,
fogaozinho, mil() na mula, medico, pa-
nelinha, pular corda (brincadeiras); ci-
randa-cirandinha, escravos de Job (brin-
quedos cantados); amarelinha, barra
manteiga, peteca (logos).

Nesta parte final do artigo parto do
pressuposto que as tradicOes criariam
uma identidade e urn valor para os que
sao encarregados de sua preservacao,
sendo que para Sutton-Smith (In: De
Vroede, Renson, op. cit.) a "tradica-o e,
de fato, a retOrica de nossa identidade"
(p.28). Finalmente, argument() que os
jogos populares infantis e os brinquedos
cantados desempenham importante pa-
pal na identidade cultural da classe tra-
balhadora e sua reinsercao na escola
representaria urn forte elemento de apoio
a uma educactio fi'sica em (e para) uma
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sociedade multicultural. Alen disto, essa
reintroducao ajudaria a enfrentar a cor-
rente que tenta manter o modelo de
desportivizactio imposto a nossa educa-
cao fisica escolar como a Unica referen-
cia lddico-motora das criancas, valida.

A preservacao do patrimOnio cul-
tural a uma ideia que parece comecar a
tomar corpo entre nos despertando uma
nova consciencia de nossa identidade
cultural. Ela se inscreve tambem em um
processo de identificacao etnica das
minorias culturais e constitui uma for-
ma de reacao as ideologias colonialista
e imperialista do desporto moderno. Isto
se desenvolve paralelamente corn a ideia
de reinserir aqueles jogos e brinquedos
cantados na escola como defendem va-
rios autores.

Atualmente, corn as discucOes so-
bre politecnia e escola produtiva e im-
portante lembrar a sugestao de Anton
Semenovitch Makarenko (1981) que
propOe que se organize o jogo "de tal
forma que, sem desvirtuar seu carciter,
contribua paraformar as qualidades do
trabalhador e do eidadao do futuro"
(p.48).

Outros autores, ainda que sob
matizes ideolOgicas diferentes, tambem
defendem aquela reinsercao. Assim,
Maria das Gracas Guedes (In: Bento,
Marques, op. cit.) sugere que sejam de-
volvidos as criancas de hoje e de ama-
nha os jogos das criancas de ontem e que
sac) parte integrante de sua cultura, ain-
da que universals, assemeihando-se, quer
pelos nomes, quer pelos objetivos e re-
gras que os caracterizam. Pierre Parlebas
(apud Renson, 1994) e outro autor que
vai mais alem na defesa dos jogos popu-
lares quando alerta que os desportos

modernos tendem a favorecer um tipo
de instituicao hidica predominantemen-
te unidimensional, enquanto que Os jo-
gos tradicionais permitem formas de
comunicacao interpessoais utilizando
urn vocabulcirio e uma gramatica mais
ricos. Oscar A. Zapata (1990) lembra
que no contexto das correntes pedagOgi-
cas contemporaneas se configura uma
tendencia que defende a reinsercao do
jogo nos difentes nlveis do ensino e
Rivera, Bueno e Resa (op. cit.) argu-
mentam que o social na escola tern nos
jogos populares uma `fonte viva de re-
cursos ligados ao anzbiente da crianca,
as mantfestacties familiares e de seu
povo" (p.269).

Entretanto, a devolucao dos jogos
populares a nossa realidade escolar nao
se fard sem oposicao. Primeiro sera ne-
cessario convencer os educadores da
seriedade do jogo como atividade na
escola. Depois, convencer do carater
inovador da reinsercao de um element°
educacional que muitos consideram li-
gados ao passado e de certa forma ultra-
passados pela histOria. Finalmente ca-
bers equacionar a distribuicao do tempo
do jogo pelo tempo de permanencia do
aluno na escola.

Outra dificuldade se encontra no
seio da prOpria educacao Fisica onde
setores conservadores estäo comprome-
tidos corn os modelos desportivos do-
minantes, impostos como as tinicas for-
mas de cultura valorizadas. Assim, tor-
na-se necessririo reorganizar o prOprio
ensino da educacao ffsica de modo a
poder reinserir os jogos populares no
programa. Finalmente ha que discutir a
questa° da intervencao e da nao inter-
vencao "do mundo seri° no patriminno
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Itidico da crianca"(Renson, op. cit.
p.89). Assim, a educacao fisica estaria
confrontada corn o dilema da interven-
can (ou nao) no jogo, na escola pois, de
um lado, defende o jogo livre, de outro
tende a encara-lo comp urn meio peda-
grigico intencional. Na interpretacao de
Renson (ibid) isto nada mais é do que
urn paradoxo. A educacao fisica é muito
importante para se limitar as horas de
aula, da mesma forma que o jogo é
muito importante para se limitar as ho-
ras de eclucaciio fisica.
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