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RESUMO

Uma das questhes que a nossa
contraditOria pratica da Educacão

Fisica escolar impOe as nossas
reflexOes diz respeito a compreen-

sào do jogo como o prOprio sentido
de Educacao Fisica na escola,

cujos significados vém, desde o
sêculo passado, sendo alicercados

em nosso meio. Por isso, no
presente texto, detenho-me na
leitura de quando, como e que

sentidos se mostram e se escon-
dem na vivéncia do jogo na Educa-
cäo Fisica escolar, extraindo, das
ideias trancadas, indicativos que

sinalizam para a ampliacao de
espacos lüdicos como pilar basico

para essa inter-relacao.

ABSTRACT

One of the questions that our
contradictory Physical Education
practive at schools dictates to our
reflexions is related to the
comprehension of the play as the
proper meaning of Physical
Education in the schools, whore
signification, since last century,
has being founded in our society.
Because of this, in the presente
text, I detain in the lecture of
when, how and what meanings
show and hide in living the play in
the Physical Education, extracting
from the weaved ideas, signs that
indicate the possibility of
ampliation of playful spaces as the
basic support to this interrelation.
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°mantic) a min ha
prOpria vida como
cenario para a cons-
trucrio dessa nossa
conversa, assumo
n5o apenas a auto-
ria da tranca de
ideias construidas
na reflexão aqui
proposta, quanto

tambem ser uma das atrizes e ardentes
espectadoras do jogo dentre as multi-
ples pniticas da Educacão Fisica, espe-
cialmente na Escola.

0 context() sociocultural tal como
o vimos constituindo-o e sendo consti-
tuidos por ele, me oferece dados, sobre
os quais não consigo mais silenciar. Fiz
isto muitas vezes Waco por escolha, mas
por for-0 de condicionamentos fortale-
cidos na minha educacäo como urn todo.
Por outro lado, esta mesma educac5o
vem cada vez mais perturbando o que
parecia cristalizado em mim. E quanto
mais converso sobre o que é a Educacäo
Fisica, mais °rico diner que a Educacão
Fisica é lazer, recreac5o, momento de
divertir, brincar, jogar. E pergunto: o
que isso significa? Minha primeira rea-
cao a esse argument() tao ouvido era de
satisfac5o por saber que a Educacäo
Fisica representa alegria para muita gen-
te, e de todas as idades. Mas, aos pou-
cos, fui aprendendo a desconfiar dessa
minha reacäo e, curiosamente, pergun-
tar mais sobre o que é mesmo que isso
significa.

Examinando cuidadosamente
ries concepOes,' acabei por me con-
vencer de que, seja como area de conhe-
cimento, ou profissão, ou meio e fim
educacionais, a Educacito Fisica estuda
diferentes intencionalidades da lingua-
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gem gesto, express5o da unidade huma-
ne que se constitui na inter-relay5o de
sujeitos cujos contornos sdo delineados
pelos valores especificos das bases de
sua existencia concreta sociocultural-
histOrica. Expressa, pois, a tranca de
sentidos que tece uma unidade
indissoltivel que ao mesmo tempo é
sociocultural-histOrica e, tambem, psi-
colOgica, biolOgica, fisiolOgica,
biomecânica, artistica, mistica...Essa
unidade se faz em diferentes praticas
socioculturais como awes pedagOgicas
construidas na unidade/pluralidade/to-
talidade das inter-relacOes entre sujeitos
e mundo. E, pois, no fazer fazendo-se do
gesto no conjunto de suas experiencias
rears datadas e localizadas que se
constrOem e se reconhecem os sujeitos
enquanto corpo coletivo e corpo pessoal
que sente, pensa, age, produz e... brinca.
Ao lidar corn a expressão brincante do
corpo a Educac5o Fisica estabelece con-
sistentes inter-relacOes corn o lazer.

Ao acreditar no que dizem muitos
estudiosos, o corpo que brinca sintetiza
a vivencia privilegiada do lazer. Em
outras palavras, sintetiza o ludico. 2 Por
sua vez, o ledico, no meu entender,
materializa a experiencia sociocultural
movida pelos desejos de quem joga e
coroada pelo prazer. Frazer que se funda
no exercicio da liberdade e, por isso,
representa conquista de quern pode so-
nhar, sentir, decidir, arquitetar, aventu-
rar e agir, esforcando por superar os
desafios da brincadeira, consumindo o
process() do brinquedo, recriando o tem-
po, o lugar e os objetos em jogo e usufru-
indo do seu produto, que, em sua exube-
rfincia, é uma testa.'

Nesse sentido, creio no discurso
do lazer como um dos meios e fins de
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busca de melhorias na qualidade de vida,
considerando que a qualidade de nossa
existencia requer, dentre outros aspec-
tos, a materializacao de inter-relaciies
expressadas pela alegria humanizadora.

Mas, o jogo Indic° significa coisas
diferentes para pessoas diferentes. Na
polissemia do seu jogo como palavra
vem a tona diferentes sentidos. 0 jogo
pode, dentre outros sentidos, significar
trapaca, fingimento, ilusäo, atividade
gratuita que tern seu fim centrado em si
mesma, ou posse e usufruto de pro-
cesso e produto que permite-nos conhe-
cer um pouco mais sobre nos mesmos e
sobre nossos Iiinites e possibilidades
no mundo.

Assim, o exercicio da liberdade no
jogo considera o outro como categoria
basica para o reconhecimento dos joga-
dores, das suas jogadas, do que a jogado,
como, porque e para que acontece o
jogo, re-criando valores, papeis e fun-
gi:5es sociais, cenarios, objetos e mo-
mentos.

A expressao do jogocomo vivencia
sociocultural coloca em relevo as possi-
bilidades que nos abrem para, nele, ma-
nejarmos signos. Uma peca de vestua-
rio, imagem, mnsica, regra; um compor-
tamento, brinquedo, gesto sat) signos
que nos falam de estatutos sociais, esti-
los de vida, sonhos, compromissos, re-
sistencias e criaciies. Nos falam dos ho-
rizontes possiveis que se desenham nas
vivencias dos grupos em certo lugar e
epoca, existencia tecida por certa visao
de mundo, de sujeito e de corporeidade.

Uma visa° reducionista de jogo,
no entanto, nega que sua concretude se
faz pelo e no corpo e que, como lingua-
gem, integra o universo discursivo do
mundo.

Se pudermos voltar o nosso olhar
curioso para Os principios constitutivos
que sustentam os motivos, a escolha, a
organizacao, o usufruto do processo e
do produto de que chamamos de jogo; se
pudermos ler o contend° das mensagens
dos brinquedos, dos comportamentos
enraizados nas brincadeiras ditas tradi-
cionais, nas tecnicas mirabolantes ou
profundamente singelas usadas nos nos-
sos jogos preferidos; se pudermos am-
pliar o horizonte de nossas leituras sobre
o brincar como uma obra datada e loca-
lizada historicamente, leremos, certa-
mente, uma diversidade de experiencias
esteticas que fala de herancas
socioculturais. 0 contend° e a forma do
jogo sinalizam para a compreensao de
sentidos historicamente dados aos siste-
mas articulados de signos, que expres-
sam valores sociais, morais, ideolegi-
cos, contrastes, oposicoes, diferencas e
semelhanyas que fazem parte do con-
texto cultural mais amplo corn o qual
interage. Corn isto, sinalizam para
meros condicionamentos educacionais,
econOmicos, psicolOgicos, religiosos,
politicos e outros, que vem alterando
sentidos de qualidade do jogo, al men-
tando preconceitos e fortalecendo obs-
taculos que tentam impedir a vivencia

Sinalizam tambem para resisten-
cias pelas quais sao abertos espacos para
concretizaciies Micas.

Reafirmando que um signo nao
pode ser analisado isoladamente e, sim,
no seio da vida social, Barthes enfatiza
que a proeza da decifracao dos signos
exige-nos o esforco da observacao aten-
ta a sua feitura, para nao nos acomodar-
mos ao seu contend°, ao conteado de
suas mensagens.4



MotrIvIvehcla

Corn esse propOsito busquei
reconstituir vivencias, reler imagens, fa-
las e escritos que retratam a Educacao
Fisica em nosso meio, historicamente
lidando corn o jogo e moldando manei-
ras de pensar, sentir e agir.

Nesta busca minhas escavacaes
chegaram ao Brasil ColOnia quando cir-
culou no Pais a primeira obra escrita que
fala a respeito do jogo na Educacao
Fisica. 0 Tratado de Educacao Fisica e

Moral de Luis Carlos Muniz Barreto,
que havia sido publicada em Lisboa, em
1787. Por sua vez, a primeira publicacao
brasileira sobre Educacao Fisica e jogo
data de 1870. Trata-se de I icOes praticas
de gindstica formativa e jogos "apropri-
ados" para a escola, inaugurando, corn
isto, uma cumplicidade entre Jogo/Edu-
cacao Fisica/Escola, parceria consoli-
dada ao longo deste seculo.5

Historicamente, esse tripe vem se
prestando a inculcaciies ideolOgicas de
toda natureza, especialmente, quanto a
disciplinarizacao do corpo sua vontade,
sua moral e seu agir. Tais inculcacOes
partici pam da legitimacao de um proje-
to de sociedade que, na sua essencia,
vem afirmando a supressao da liberda-
de, a discriminacao, a exclusao, negan-
do a pluralidade de interesses e de expe-
riencias culturais, dicotizando o corpo
de diferentes maneiras e gerando
desiquilibrios e injusticas sociais.

Em decorrencia desse projeto po-
litico, o prazer vivido no jogo, corn
muita freqiiencia entre Os, 6 matizado
pelas cores de propostas pedagOgicas
que pregam sobre a necessidade de
vivencias "espontaneas, natural mente
racionais e disciplinadas", segundo o

modelo social de relacijes que requer o
modo de producao industrial izada capi-
talista dominante neste contexto.

E esse jogo "espontaneo" e facili-
tado por professores que ensinam os
jogadores a jogar, regras a seguir, como
segui-las e sabe-las de cor, valorizando
comportamentos "certos" e penalizan-
do os "errados", instigando a quantida-
de de vivencias e destacando a qual ida-
de das vivencias quase que somente sob
a forma de rentabilidade e eficiencia
tecnica voltadas para processo/produto
previamente determinados. Nesse senti-
do, o rendimento passou a requerer a
valorizacao da supremacia, a enfase no
material e nas formas do jogo, na hierar-
quia de jogadores e jogadas e nas classi-
ficacOes. Como acontece corn a maioria
dos usos das classificacOes, essa experi-
encia tornou-se proibitiva, educando os
jogadores para acomodarem-se ao jogo
jogado. A meta nao é a busca de maior
clareza sobre o contend° das mensagens
do jogo, mas de "clareza" quanto as
formas, que precisam ser sucintamente
definidas por uma linguagem de `Tacit"
compreensao, comunicacao e controle,
linguagem de tal forma atapetada que,
facilmente, induz os corpos anOnimos a
"alegria".

Por isso, entendo que se voltarmos
nossa leitura para as "entrelinhas" do
cotidiano da Educacao Fisica brasileira,
veremos que ado foi por mero acaso

que:6

Desde a mail antiga Escola Nor-
mal do Brasil (1835), os jogos de recrei-
os se fazem presentes na escola.'

Nas escolas, os jogos ao ar livre
comecaram a ser propostos como awes
pedagOgicas desde as primeiras mani-
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festaciies positivistas que influenciaram
o nascer da Repdblica, sendo considera-
dos como meio de moralizar a mocidade
brasileira para ocupar suas horas ocio-
sas e fugir as tentaciies (1891). Nesse
sentido, destacavam-se os habitos ati-
vos do jogo, adquiridos nas brincadei-

,ras, habitos que nao haveriam de se
perder seus valores ao longo da vida.8

Pordeterminacdo legal, em 1892,
foi requerida a necessidade de espacos
para os recreios e exercicios fisicos na
escola, delegando aos professores de
ginastica a incumbencia de ministrar
suas licOes na hora do recreio.9

Tambem por decretos de 1906,
foi aprovado programa para o ensino
Primario, definindo que a Educacao Fi-
sica deveria cuidar do brincar supervisi-
onado e que os inspetores escolares,
dentre outras funciies, seriamos respon-
saveis pela promocao das festal na esco-
la e das aplicaciies de penas disciplina-
res como a privacao do recreio.'

Em 1912, programas de ensino
aprovados por lei, instruiram a execu-
cao de exercicios fisicos e brinquedos,
classificados segundo idade e sexo."

Programas de ensino para as Es-
colas Normais e Cursos Fundamentals,
di fundidos por decretos no periodo de
1916-1925, orientaram para modelos de
jogos considerados apropriados para o
ensino infantil, a serem seguidos em
todo Estado de Minas Gerais."

A Revista de Ensino, periOdico
de circulacao estadual, ja em 1925 pu-
blicava consideracifies sobre como de-
veria ser ministrada a Educacao Fisica
nas Escolas Primarias do Estado, suge-
rind° jogos e o papel do professor. Este

deveria dirigir a classe de maneira que
todos praticassem os jogos corn prazer e
regularidade. 0 patio e os materiais se-
riam previamente preparados. Por inter-
medio do apito, a disciplina perfeita
seria exigida. 0 jogo permitiria o entu-
siasmo, desprezando o habit° dos bra-
cos cruzados, mas sob o imediato con-
trole do apito do comandante. 0 respei-
to e a cordialidade scriam exigidos e,
por isso, o professor precisaria estar
sempre alegre, fazendo sentir a seus
discipulos que o jogo estava muito di-
vertido."

Esta mcsma Revista, em outros
nnmeros daquele mesmo ano, divulgou
varios exemplos de jogos, sobretudo
ativos, determinando a nab jogada, o
material, a organizacao dos partidos, as
regras da competicao, os criterios para
definicao da vitOria e da repeticao do
jogo."

Tambem neste mesmo periedi-
co, em 1926, foram publicados artigos
que destacaram a importancia dos jogos
na escola pois representam horas de
alegria e de forca, a luz da superioridade
aristocratica inglesa, que demonstrava
tanto aperfeicoamento e embelezamento
do corpo. 0 jogo 6, tarnbem, o melhor
meio de colocarmos a crianca ern ativi-
dade, em movimentos familiares que,
aperfeicoados, fazem corn que as crian-
vas que jogam sejam superiores fisica e
moralmente em relacao aquelas que nao
jogam. Nesse modo de entender esse e
urn resultado lOgico do jogo corn regras.
Para alcanyar esses resultados, o profes-
sor deveria ter em mente os exercicios
adequados a cada idade, controlando o
entusiasmo e a repeticao no momento
que julgar conveniente. A pratica regu-
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lar corn entusiasmo fard corn que os
alunos tnemorizem as regras, contribu-
indo para a educayao da memOria e a
eliniinayao do medo, sugerindo deci-
sOes, energia, observacao, dominio de
si, honra, justiya, honestidade e alegria.
Para que urn jogo conhecido das crian-
4as pudesse produzir efeitos beneficos,
o professor precisava regulamenta-lo.
Enfim, os jogos sao atrativos porquc
neles as criancas se sentem felizes.'5

Em outro periOdico publicado no
ano de 1928 o jornal catOlico 0 Hori-
zontesao tecidas criticas ao use de jogos
na escola pelo receio deles abalarem a
severa vigillincia dos pais c o recato
necessArio as criancas, alertando para os
perigos que surgem quando as criancas
sao postas em contato corn outras crian-
cas de pessimos costumes e sem menor
vigilancia, o que leva a devassidao e
indisciplina social.16

Tambem em 1928, o jogo passou
a integrar programas dos Cursos deHis-
tOria da Educacilo e Psicologia para o
ensino Normal, send° estimulado como
importante educativo para o desenvol-
vimento fisico e moral das crianyas.17

Reafirmando sua fe no jogo, a
Revisit, de Ensino, em 1929, publicou
artigo enfatizando a recomendacao de
exercicios fisicos e jogos para criancas e
adolescentes, a serem vividos em plena
liberdade, mas nao considerando a li-
berdade como frouxidao ou abandono
na direciio dos folguedos. As criancas,
diz o artigo, aproveitam melhor essas
atividades quando quern as dirige lhes
estimulam a iniciativa e a espontaneida-
de. Os periodos de recreios sao classes
como outra qualquer e, por isso, devem
ser orientados e dirigidos."

0 Metodo Frances, adotado na
formacao militar no Brasil de 1930, tor-
nou-se tambem obrigatOrio no ensino
Secundario em 1931. Este instruiu sobre
exercicios naturais e aplicacOes, reco-
mendando os jogos como excelentes
atividades fisicas para as criancas, pois
confundem-se corn sua vida natural.
Nesse metodo, o jogo é conceituado
como regulamentayäo mais ou menos
metedica dos movimentos instintivos,
executados espontaneamente por todos
os seres humanos, quando impulsiona-
dos pela necessidade do exercicio.19

0 Decreto n. 1212, que em 1939
dispOs sobre a criacao da primeira Esco-
Ia de Educacäo Fisica civil em nosso
Pais, adotou o Metodo Frances como
obrigatOrio para esse curso de gradua-
(do. Vale lembrar que esse Decreto de-
finiu o modelo a ser legalmente seguido
pelas outras Escolas de Educayao Fisica
brasileiras.2°

Com a psicologizacao do ensino
escolanovista nos anos 20, o jogo ga-
nhou espaco de destaque no ambito es-
colar considerado como eficiente meio
de induzir disciplina. A disciplina no
jogo nao se caracteriza pelo silencio de
imobilidade, como tradicionalmente é
concebida, mas pelo respeito as regras e
ao adversario, dominio de si, sacrificio
em beneficio do grupo e iniciativa que
estimula jogadas independentes da or-
dem do professor e segundo o interesse
no jogo que é compreendido como siste-
ma de necessidade individual. Tais prin-
cipios foram amplamente di fundidos em
nosso Pais.Ver, por exemplo, obra
publicada em 1966 por Mauro Soares
Teixeira e Julio Mazzei.2'
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Dentre os mais ardorosos defen-
sores do jogo, Nicanor Miranda tornou-
se urn dos mais prestigiados em nosso
meio. Desde 1938, divulga obras que
falam de tecnicas, organizacao e contro-
le de jogos. 0 seu livro200Jogos Infan-
tis, publicado pela primeira vez em 1948,
foi premiado pelo governo do Estado
Novo como importante obra educacio-
nal para o Pais e 6, ainda hoje, um dos
livros mais lidos na Educacäo Fisica.
Para Nicanor Miranda, o jogo organiza-
do se constitui no melhor metodo para
incutir principios e normas, bem como
estabelecer padrOes morais. No seu en-
tender, a formacdo do carater nao decor-
re do jogo em si. Surge por meio e
atraves do jogo. A conduta revelada no
jogo organizado transfere-se para ou-
tras atividades, de modo que se pode
dizer, sem errar, que comportamento da
crianya no jogo organizado a identico ao
seu comportamento social em qualquer
outra atividade de sua vida.22

A professora Ruth Gouvea, em
artigo publicado na area da Educacäo
(1949), tambem destacou a importância
dos jogos dirigidos, dando enfase nas
classificacOes e nos criterios de sistema-
tizacao como idade, material, organiza-
c5o, natureza dos jogos e suas penalida-
des, bem como o seu gran de complexi-
dade segundo o desenvolvimento da
crianca ou fins da atividade."

Outros autores avoluinam o gru-
po de educadores que, nas quatro tilti-
tnas decadas, vem difundindo principi-
os moralizadores aplicaveis pelo e no
jogo dirigido, dentre os quais Inesil
Penna Marinho, Maria Junqueira
Schmidt e Ethel Bauzer Medeiros.24

Em 1962, a proposta legal de
curriculo minimo para a formacão dos
graduados em Educac -ao Fisica incluiu,
formalmente, a disciplina de Recreacão
nesta formacão. Enquanto isso, nos Cur-
sos Normals os jogos continuavam sen-
do divulgados nos programas de ensino
daquel a epoca."

A Educacão Fisica desportiva/
recreativa tornou-se obrigatOria por for-
ca de lei em todos os graus e niveis de
ensino no Pais pelo Decreto n. 69450, de
1971 - legislacao em vigor ate hoje.
Nela a Educacao Fisica e entendida como
atividade que, por seus meios processos
e tecnicas desperta, desenvolve e apri-
mora forcas fisicas, morais, civicas, psi-
quicas e sociais do educando e, por isso,
e urn dos fatores basicos para a educac-do
nacional. Corn isso, foi determinado que,
no ensino Primario, a Educaclio Fisica
fosse caracterizada por atividades fisi-
cas recreativas que concorram para corn-
pletar a formacdo integral da personali-
dade; no ensino Medio por atividades
que contribuam para o apritnoramento e
o aproveitamento integrado das
potencialidades do individuo, possibili-
tando-Ihe emprego titil do seu tempo de
lazer; no ensino Superior por praticas
predominantemente desporti vas, as
quais tern em vista conduzir a manuten-
cao e ao aprimoramento da aptidao Ilsi-
ca, conservacão da sande e integracao
do estudante no campus universitario,
consolidando sentimento comunitario e
de nacionalidade.26

A histOria nos mostra como, pau-
latinamente, o jogo dirigido foi ganhan-
do credibilidade nas praticas educativas
nao so para criancas, passando a ser
tambem as awes pedagOgicas para ado-
lescentes e adultos.
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Mostra-me, ainda, que o jogo se
faz no processo do fazer onde os jogado-
res, absorvidos pela atividade, foram
sendo educados para acomodarem-se as
di ferentes formal de brincar e as forma-
1 idades rigidas dos seus codigos.

Revela que no jogo tuck) tern sen-
tido, que nada é neutro. Em decorrencia,
o jogo como ayrio pedagOgica encontra-
se em sintonia corn o jogo simbOlico
determinado pela cultura dominante em
cada momento politico-pedagOgico-eco-
nOmico vigente no ato de sua realizacao.
E, neste contexto, a escola vem sendo
eficiente na inculcacäo dos habitos pro-
prios do jogo dominante, contribuindo
para torna-lo legitimo justamente por se
conformar corn o que é dominante neste
meio. No jogo, os valores dominantes
säo incorporados, intemalizados e reco-
nhecidos por todos sem que isto seja
discutido e fundamentado em principi-
os anteriores.' Por isso, é commit ainda
hoje, por exemplo, alunos e professores
das series iniciais de ensino entenderem
a Educacão Fisica como "jogar queima-
da", sem pensar sobre o que isto signifi-
ca, para (pre, porque e a quern esse
entendimento serve."

Como toda pratica social, o jogo
vive as pressOes sociais. Em cada signo
donnem esteriOtipos que, como a hist&
ria revela, sao tantas vezes despertados
para fins normatizadores do agir, distan-
eland° o jogo dos sentidos do contend°

Por isso, o jogo vein historica-
mente se prestando a inculcacOes ideo-
lOgicas de toda natureza.

0 projeto de disciplinarizacAo do
corpo em nosso pais vem se definindo
pelos principios moralistas e pragmati-
cos, considerados necessarios a cons-
trucAo da sociedade modernizada nos

moldes capitalistas, democraticos libe-
rais e cristdos, nascente desde os seus
primeiros passos republicanos, no fim
do seculo passado. E a Escola, de urn
modo geral, ao longo desses anos vem
operacionalizando, mantendo e moder-
nizando meios de persuasOes compac-
tuados corn as manobras politicas-eco-
nemicas-pedagOgicas dorninantes neste
contexto. Assume, competentemente o
seu papel de iniciadora de sujeitos no
protOtipo do jogo dirigido, ora mode-
lado pelos padnies tradicionais, ora
pelos escolanovistas, ou pelos compor-
tamentalistas de ensino.

E esse jogo, sustentado pela tutela
do Estado, pressupostos da Igreja, inte-
resses da Indnstria Cultural e do Exerci-
to, dentre outras instituicOes, a cada epo-
ca fortifica mais e mais o comprometi-
mento da Educacao Fisica corn esta
trama.

Em nossa sociedade, corpo e jogo
sao coisas ainda tantas vezes considera-
das como "tido serias", consideradas
como meios disciplinadores, e nä° mei-
os/fins de conhecimento sobre sua es-
sencia corporal Indica; meios disci-
plinadores que se completam nas carac-
teristicas de movimento, entusiasmo e
ritmo mecanicos que lhes são impostos.
Nessa perspectiva, jogo e corpo preci-
sam ser contidos, pois, como 1 i nguagem
constituem sujeitos e contexto que tem
que ser disciplinados para nä° exporem
a totalidade desta constitutividade. Esta
exposicão e um risco que o controle
social ndo quer correr pois fortalece as
resistencias contidos nela.

0 jogo, portanto, vive contradi-
ciies como toda pratica social. Ao mes-
mo tempo que permite acomodacOes,
permite tambem recriacOes. Mesmo im-
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pregnado dos sentidos controladores que
lutam por instalar limites definidos para
ele, nas suas re-criacOes o corpo sonha e
luta por abolir barreiras e exclusees. Na
sua essencia, o jogador não se sujeita
inteiramente ao viver dirigido e, mesmo
sufocado, brinca criativamente com as
orientaceies "rigidas", aprende a ler a
linguagem dos simbolos, descobre mei-
os de raciocinar sobre ela e de ampliar
possibilidades criativas nesta mesma
experiencia concreta.

E o exercicio ltidico do jogo moti-
va a desafios mais amplos, para alem
daquela experiencia vivida. Por isso, o
jogador sente tao wadi) pela vivencia
de novos jogos, buscando o novo ate
mesmo nas infinitas repeticties, no sa-
borear incansavel do "mais uma vez".
Essa repeticao traz em si o gostinho da
posse do fazer, da sua incorporacäo que
permanentemente desafia o jogador a
aprender mais sobre si mesmo, sobre o
outro, as regras e todos os componentes
da experiencia." Por mais que nä° per-
cebamos, na repeticdo do jogo este nun-
ca a mais o mesmo. E ao reaprender o
jogo o jogador aprende a ler melhor seus
componentes, abrindo espacos de des-
cobertas de formas imprevisiveis para
fugir ao controle que, tantas vezes,
imposto a KR>.

Por tudo que foi dito aqui sou
irnpulsionada a tomar duas decisOes.

Prirneiramente, tido posso mais
concordar com analises sobre o jogo
como as de Huizinga que desvincula-o
da vida social onde poderemos encon-
trar seus sentidos. Corn isso, nao posso
concordar corn a gratuidade do jogo.3°
Umberto Eco me ajuda a ver como
Huizinga esta muito mars interessado
ern saber qual e e como funciona o jogo,

do que preocupa-se em refletir sobre os
porques do que a jogado, apesar do seu
conceito de jogo ser co-extensivo a to-
das as formas de cultura.'' Dessa forma,
Huizinga estuda o habit() de jogar e nä°
considera o jogo jogante que joga corn
tudo e com todos. Afinal, quern joga nä°
se articula sozinho, joga corn alguma
coisa, ao contrario de jogar alguma coi-
sa, como nos quer fazer crer Huizinga.

A ordem manobrante que tenta
jogar corn o jogo, reproduzindo conti-
nuamente certa lOgica de brincar, edu-
ca-nos para uma compreensão fragmen-
tada de vida. Ao captarmos a vida em
pedacos, desvinculamos o jogo desse
viver. Por isso, as estrategias basicas
dessa educac5o são o mutismo e a
ritmizacão meanica do corpo alicerces
para a construcao do jogo em nivel
conformista.

Diante disco, afirmo a minha se-
gunda e Ultima decisdo: a preciso reagir.
Mas, como?

A ordem controladora do corpo e
do jogo tanto pode ser reproduzida inde-
finidamente como comporta elementos
de mudanca. Transformacees ambicio-
sas neste sentido passam necessariarnen-
te pelo alargar, diversificar e democrati-
zar de oportunidades corporals hidicas,
deixando falar e ouvir alto sobre tudo
que e desvendado na aventura do jogo,
que mostra e esconde mu ita coisa.32

Minha esperanca 6 a festa do jogo!
Para isso, precisamos assumir o diiilogo
como categoria basica das nossas inter-
relacees. Precisamos dialogar sobre os
momentos de jogo que lembramos corn
carinho, sobre os brinquedos preferidos
e que fizeram vibrar o nosso corpo,
sobre os cenarios que construimos e
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3 Na literatura corrente em nosso meio,
os termos jogo, brinquedo, brincar, 	 14

brincadeira e festa sdo empregados
coin o mesmo sentido, ou sentidos	 15

diferentes, tendo, em geral, a mesma
essencia de significado - a experien-
cia indica. Aqui, adoto as palavras	 16

jogo, brinquedo, brincar e brincadeira
corn o mesmo significado, sendo que
a palavra festa revela o principio de
excesso, da vivencia hidica no nivel
de transbordamento, como nos fala
Roger Callois (1988).

desconstramos, sobre as alegrias vivi-
das camuflaclamente, e sobre Os desafi-
os que enfrentamos como resistentes
fios que tecem nossas possibilidades
de brincar, em meio a tantas dificul-
dades."

Notas

Nossa anal ise dos diferentes enfoques
percebidos no universo da Educacão
Fisica hoje no Pais, ► ostra-nos que
ora é priorizado o aspecto biolOgico,
ora o social, ora o psico-filosOfico, ora
o filosOfico-antropolOgico, ou, ague-
le que abracamos, o sOcio-antropoki-
gico da Educacao Fisica. Ver estudo
realizado por PINTO, Leila & SOUSA,
EustOquia & BRANDAO, Glaucia &
MIRANDA, Judith, em 1994.

2 Dentre vdrios autores que discutem
esse tema destaco MARCELLINO,
1995.

4 BARTHES, Roland. Aula. 6.ed. Sdo
Paulo : Cultrix, 1992. 89p.

5 Dodos extraidos do livro: MARINHO,
Inezil Penna. HistOria da Educacao
Fisica no Brasil. S5o Paulo : Cia.
Brasil Editora, 1980. 140p.

6 Nessa parte do texto explicito princi-
pios e argumentos que fundamentam
a relac'do entre Jogo/Educacäo Fisica/
Escola no Brasil, ideias extrados do
que dizem, e como dizem, leis e edu-
cadores em diferentes momentos his-
tOricos.

NOGUEIRA (1938).

ALEXANDER (1891).
9 Lei n. 41, de 03 ago. 1892.

Decreto n. 1947, de 30 set. 1906, e
Decreto n. 1960, de 16 dez. 1906.

Decreto n. 3405, de 15 jan. 1912.
12 Decreto n. 4524, de 21 dez. 1916;

Decreto-Lei n. 4955, de 03 abr. 1918;
Decreto n. 6830, de 20 mar. 1925;
Decreto n. 6831, de 20 mar. 1925.

13 Ver: Revista de Ensino n. 7, de set.
1925. Vale aqui lembrar que pelo
Decreto n.3508, de 21 dez. 1950 a
Revista do Ensino coube, oficialmen-
te, a incumbencia de orientar o ensi-
no do Estado.

Revista de Ensino n. 5, de jul. 1925;
n. 8, de out. 1925; n. 9, dez. 1925.
Revista de Ensino n. 12, de mar.
1926; n. 13, de abr. 1926; n. 16 e 17
de jul. e ago. 1926; n. 19 de dez. 1926.

Jornal 0 Horizonte, a. 6, 25 abr. 1928.

Decreto n. 8224, de 11 fe y . 1928.
18 Revista de Ensino, a. 4, n. 39, nov.

1929.

19 Ver: MARINHO (1980) e
SUSSEKIND & MARINHO &
GOES (1952).

20 Decreto-Lei n. 1212, de 17 abr. 1939,
ficou em vigor ate o ano de 1962.
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21 TEIXEIRA & MAllEI (1966).
22 MIRANDA (1984): SUSSEKIND &

MARINHO & GOES (1952).
23 GOUV -EA (1949)

24 MARINHO (1957); SCHMIDT
(1960); MEDEIROS (1961).

25 Parecer do Conselho Federal de Edu-
cacdo, n. 298, de 17 nov. 1962,1egis-
la sobre formacão do licenciado em
Educacdo Fisica. Revistas do Ensino
de 1965 e 1968 registram artigos que
destacam o jogo como uma das bases
para formacdo de magisterio.

26 Decreto-Lei n. 69450, de 01 nov.
1971.

27 Pierre Bourdieu e Jean Claude
Passeron (1992), no livroA reprodu-
(do; elementos para uma teoria de
ensino, analisam mecanismos de fun-
cionamento das awes pedagOgicas
como meio e fim de inculcacdo de
valores dominantes.

28 Nas minhas buscas o "jogo de quei-
mada" surge nos programas de ensi-
no de Educacdo Fisica infantil desde
a primeira metade do seculo.

29 BENJAMIN (1984)
30 HUIZINGA (1980).
31 ECO (1989).
32 Varios autores vem me ajudando a

repensar os significados da trama de
relacties entre jogo, educacdo e Edu-
cacdo Fisica, tais como: BOURDIEU
(1982); FREIRE (1989); CRESPO
(1990); FOUCAULT (1991);
LEFEBVRE (1991) e BAKHTIN
(1992).

33 Cresce em nosso Pais a producão de
obras que revelam valiosas reflexkies
que nos auxiliam na leitura do jogo
na Educacào Fisica. Ver, pot exem-

plo, BRUHNS (1993); KISCHI-
MOTO (1993 e 1995); SANTIN
(1994).
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