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RESUMO

Na tentativa de refletir sobre
a pergunta proposta pela secc5o,

busca-se relatar urn trabalho de
parceria realizado numa escola

pUblica de Florian gpolis, visando
demonstrar a importäncia do jogo

na construcão do esporte da
escola.

ABSTRACT

In an attemp to reflect about the
question proposed in the
"section", we try to report a
partnership work made in a
government school in Florianalpolis,
in order to demonstrate the
importance of the game for building
the school sport.

* Prolessora substituta de Educacdo Fisica do MEN/CED/UFSC.

** Professora de Educa45o Fisica da rede municipal de FlorianOpolis.
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este ponto de vista
procuraremos apon-
tar alguns caminhos
que possam contri-
buir para o esclare-
cimento da questa()
levantada, quanto
importância do jo-
go na Educacao Fi-
sica e de como es-

te pode aux iliar em uma educacäo
transformadora.

Falaremos sobre este questio-
namento a partir do relato de uma expe-
riencia em uma Escola Pablica de
FlorianOpolis, situ ada na Barra de
Sambaqui, mais precisamente corn a 3a
serie do Ensino Fundamental, experien-
cia essa desenvolvida a partir de urn
projeto coletivo denominado " A Edu-
cac-do Fisica no cotidiano da Escola

coordenado pelos professores
Giovani Pires e Paulo Capela (1994), do
NUcleo de Estudos PedagOgicos em
Educacão Fisica/UFSC, entre 1993 e
1995.

Para iniciarmos essa reflex -do, tor-
na-se necessario entendermos o fenO-
meno jogo para chegarmos no "Jogo da
Educacäo Fisica", que seja realmente
coerente corn os principios peclagOgicos
de uma educacao emancipatOria. Em
nossa experiencia, tentamos seguir al-
guns principios como: a ludicidade, co-
operaciro, continuidade-e-ruptura, co-
gest -do, totalidade, criticidade, entre ou-
tros. E isto nao é uma tarefa Med!

Muitos autores teorizam sobre o
o jogo e brincadeiras; entre ou-

tros, Bruhns (1993) fala sobre alguns
criterios fundantes do jogo, abordados
numa visa° antropolOgica, que citamos
abaixo e sobre eles refletimos:

1 - 0 DESINTERESSE - sera mesmo
que quando jogamos on quando as
criancas jogam, elas n -do tern interesse?
Parece que este interesse, na maioria das
vezes, existe, o que diferencia e em que
estamos interessados, se ele é voltado
para as questOes de competicdo/
performance - o que reflete bem as Ca-
racteristicas de uma sociedade capitalis-
ts - ou se voltado para o prazer que o
jogo pode proporcionar enquanto mani-
festacao cultural, caracteristica esta que
pode ser explorada pedagogicamente;

2 - PRAZER - muitas vezes, quando
jogamos, semeamos outros sentimentos
como a inseguranca, o medo, a raiva, e
outros. Sera que entab deixou de ser
jogo? E na Educacao Fisica, sera que
quando jogamos, devemos nos preocu-
par apenas corn a satisfacao dos alunos?
Esta foi uma reflexão constante em
nossa praxis, por percebermos que os
alunos, muitas vezes, sentiam mais pra-
zer em tentar reproduzir os esportes,
hege-monicamente transmitidos, do que
experimentar novas construceies de jo-
gos que possibilitassem sua intervencão
direta, atraves de sua criatividade.

3 - DESORGANIZA0 0 - pode ate
parecer assirn para quern esta de fora,
mas para quern é sujeito dente jogo, tudo
esta bem organizado e tern sentido/sig-
nificado. E mais, quern joga sabe quan-
do precisa intervir. Em contrapartida,
quando nos, professores, pretenclemos
impingir nossa forma de organizaciio' a
determinado jogo, sem torna-lo signi fi-
cativo para Os alunos, este provavel-
mente tornar-se-a desorganizado.

4 - ESPONTANE1DADE- acreditamos
que espontaneidade pode acontecer em
outras dimensOes da vida. Mas, como



Motrivhancia

afirma Carvalho (1993), o espon-
taneismo Mica vindo de uma teoria
burguesa, pressupOe que o jogo infantil
n5o necessita de uma relacäo adulto/
crianca, mas apenas da relacrio crianca/
crianca. E isso vem acontecendo nas
escolas, mais precisamente nas chama-
das aulas "livres"; porem, o professor,
ao renunciar a participac5o no jogo,
acaba negando o carater dialetico da
educacao e do jogo. Este Ultimo, na
maioria das vezes, ja esta mais do que
influenciado pela cultura hegemOnica
repassada as criancas pelos meios de
comunicacao e pelos brinquedos indus-
trializados (Kunz, 1994).

Durante nossa experiencia corn os
alunos da 3' serie, tentamos possibilitar
Irma relacäo mais espontanea, tanto no
piano interpessoal, como no que se refe-
ria ao jogo, sem no entanto, cairmos no
espontandsmo.

5 - LIBERTAC,,i0 DOS CONFL1TOS -
este criteria muito utilizado na psicana-
lise, reproduz no jogo aquilo que a vivi-
do no social/cultural; mais do que liber-
tacao de conflitos, no jogo nos aprende-
rnos a percebe-los e refletir sobre eles e,
automaticamente, decidir sobre como
resolve-los.

Tentatnos explorar corn nossos
alunos as situacOes de conflitos surgidas
durante o jogo, sempre rernetendo
criticidade e reflexao por parte do gru-
po, na busca de soluVies que nit° se
restringissem ao moment() do jogo, mas
a um ambito major, numa perspectiva
de total idade.

Sobre estes criterios, so recta uma
drivida: ou tais criterios näo conseguem
(Jelin ir as diversas possibilidades e sen-
tidos do jogo ou continuamos chaman-

do de jogo aquilo que ha muito tempo
deixou de se-lo. Durante nossos encon-
tros corn as criancas da 3' serie, esta
ddvida instigadora movia o grupo a pes-
quisa, procurando envolver professo-
res, alunos e comuniclade, como uma
forma, tambem, de despertar a curiosi-
dade e a necessidade de questionar/in-
vestigar.

Uma das pesquisas que realiza-
mos corn a turma referia-se diretamente
ao entendimento que as criancas e a
comunidade tinham de esporte e jogo.
Atraves desta, percebemos a grande con-
fusiio que existia entre estes dois temas,
que eram considerados como sinOnimos
pelas criancas, como podemos identifi-
car nestas respostas:

- "brincadeira e jogar volei, fute-
bol, nataclio, boliche, beisebol...,
e ate brincar de esconder;

- esportes silo jogos e corn ele nos
divertimos e fazernos novos ami-
gos."

A relacao corn o rendimento tam-
bem era muito forte, influenciada, em
grande parte, pelos meios de comunica-
c5o, o que se refletia nos momentos de
jogar, sendo o jogo considerado tao corn-
petitivo quanto o esporte.

Como coloca Bruhns (1993:26),
algumas teorias tern uma visao parcial
do fenOmeno jogo, vendo sua importan-
cia na hereditariedade, no biolOgico e no
fisiolOgico, partindo de uma ideia de
individuo em uma siturt45o evolutiva,
sem considerar o social e o culturaldestes
seres humanos; algumas delas sao: "Teo-
ria do energia excedente"; Teoria dos
"Instintos"; Teoria da recreaciio";
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"Teoria do relaxamento"; "Teoria da
recapitulactio" ; "Teoria dagenetica" e
"Teoria do pre-exercicio".

Outros autores, como afirma Kunz
(1994), desenvolveram pesquisas sobre
o brinquedo e o jogo corn trato mais
filosOfico, como Buytendjk e Huizinga.
Este ultimo, conforme Bruhns (1993),
afirma que jogo a uma atividade livre,
consciente, tomada como "nlio seria" e
exterior a vida habitual, mas ao mesmo
tempo, capaz de absorver o jogador de
maneira intensa e total. E uma atividade
desligada de todo e qualquer interesse
material, corn o qual nä° se pode obter
lucro, praticada dentro de limites espa-
ciais temporais prOprios, segundo uma
certa ordem e certas regras; promove a
formacao de grupos sociais.

Para Buytendjk (apud Bruhns,
1993), o jogo se caracteriza pela
alternancia entre a tensäo e o relaxa-
mento. Aquele autor tambem afirma que
dois conceitos seriam fundamentais no
conhecimento da essencia do jogo hu-
mano: a subjetividade corporal e o cor-
po como consciencia.

Tambem existem aqueles que fa-
zem uma leitura do brinquedo e jogo a
partir da Otica do contexto sociocultu-
ral e histOrico. Como afirma Kunz
(1994:87), ester condenam o processo
de homogeneizacäo global que atinge o
mundo do movimento, brinquedo e jogo.
Isto leva a um controle social pela influ-
encia dos brinquedos e objetos de jogo
industrializados, sobre o imaginario in-
fantil, "...pois a crianca forma a seu
imagimirio social, cultural e tzidico, at ra-
yes do seu pensar, agir e sentir, que ate
a idade do adolescente, configura-se
e.specialmente, pela brincadeira e a
.logo

Em nosso trabalho, buscamos corn
os alunos urn entendimento de jogo a
partir do seu contexto sOcio-histOrico,
tentando resgatar, atraves de pesquisas
corn a comunidade, das vivencias das
criancas, guars os jogos que fazem parte
da cultura de movimento dessa comuni-
dade; a partir dal, pretendiamos chegar
a urn entendimento das diferencas entre
jogo, esporte de rendimento, esporte de
lazer e quail significados estas manifes-
taceies tern a nivel social.

Como nas teorias, tambemna Edu-
ca45o Fisica as visOes de jogo sack con-

Pode-se dizer que as teorias in-
tluenciam a forma como os professores
de Educacao Fisica percebem o jogo.
Alguns acreditam que o jogo é uma
forma de melhorar o rendimento, buscar
a "socializacão" dos alunos; liberd-los
da tensão e sedentarismo da sala de aula,
etc... 0 use destas teorias caiu ao nivel
do senso comum - inclusive na visa° dos
educadores o que mostra bem o card-
ter funcionalista que é dado ao jogo.

Concordamos corn Kunz (1994),
para quem, transformar as atividades
hidicas do brincar e jogar em momentos
pedagOgicos é uma dificuldade, pois a
escola é vista como coisa "seria" e quan-
do, em nossas aulas de Educacdo Fi-
sica, privilegiamos o (riche°, as pro-
prias criancas tern dificuldade de en-
tender que aquele tambem é UM mo-
ment° de aprender.

Durante nosso trabalho corn os
alunos, percebemos essa confusdo, pois
quando proptinhamos vivencias de
maior cria4ao, mais lildicas, coin liber-
dade de expressdo e intervencrio, eles
nao entendiam esses momentos como



"aula", pela prOpria visa° que a repassa-
da na escola de que aprender a "coisa
seria" e brincar nao e pedagOgico.

Por outro lado, a maioria dos alu-
nos, nos momentos de jogar/brincar,
nao conseguiam entender uma major
intervencão de nossa parte, o que se
fazia necessario para não cairmos no
espontaneismo.

Para refletirmos sobre estas
das corn os alunos, fez-se necessaria a
construclio de varios trabalhos/textos
que tinham a inten45o de levar a urn
melhor entendimento sobre estas ques-
toes, como por exemplo esses que apre-
sentamos, references justamente ao es-
porte e ao jogo:

Voce Sabia?

Que o esporte nasceu na Europa,
coma uma atividade para o corpo, onde
a principal caracteristica era a corn-
peticao?

0 esporte foi crescendo e se espa-
lhando pelo mundo. Cresceu tanto que
suas caracteristicas tambem aumenta-
ram e nett: sempre o esporte que vemos
na TV e o mesmo esporte quefazemos na
escola ou na nossa rua. Por isso, algu-
Inas pessoas resolvent'', dividi-lo em
winos tipos, comb:

esporte prof fissional -e aquele que voce
ve todos os domingos no TV, como
uma partida entre Flamengo x Vasco.
Nessa partida, um time deve ganhar
do atom, ha regras obrigatarias e os
jogadores ganham din heiro para
disputa-la.

Marlancla

esporte da escola - o mail importante
nesse esporte e educar, procurando
desenvolver a participacao, o interes-
se, a colaboracao, a criatividade e a
aprendizagem de varios contetidos.

Muitas pessoas confundem espor-
te e jogo, des sac) parecidos, mas nä°
silo a mesma coisa!

Entao, o que e jogo?

No jogo, todos sac) amigos, existe
alegria, ha brincadeira, ha liberdade,
criatividade tanto para criar regras
quanta para modijica-las, aonde todos
.stio iguais, para tomar as decisOes. 0
esporte da escola deve se aproximar
bastante do jogo.

0 que voce acha sobre isso?
sua opiniao, contribua corn o esporte da
escola!!!

Vamos la, isso e para ontem!! Faca
uma redactio...voce consegue!!!

Vamos Fazer uma
Redacfio???

Invente uma histaria sobre o es-
porte da escola, que cal aquele que voce
esta aprendendo nas auks de Educacao
Fisica?

Voce e o narrador e vai escrever
uma narractio. De um titulo a sua
ria e capriche na letra!

- Observe as panes:
introduceio - o comeco da histaria:
apresentacao dos personagens e do
lugar;
desenvolvimento - mein da histeria:
qual o esporte, como 'e fogad°, por
que se joga, quando e onde e foga-
do,...
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c) desfecho - finale conclusiio: como se
resolveu e como acabou a histOria.

A questdo, portanto, é como o
Jogo entra na Educacao Fisica, sem ser
descaracterizado? Ou melhor, como a
Educacdo Fisica pode contribuir para
resgatar a essencia do Jogo, perdida pela
crescente tendencia de racionalizacdo
das Vies humanas? Fomos buscar es-
tas perguntas em alguns autores e na
reflexdo sobre nossas vivencias.

KUNZ (1994) diz que, pedagogi-
camente, deve se levar em consideracdo
que, oportunizar experiencias de
vivencias hem suscedidas de vida e que
escapam do sentido cotidiano das ativi-
dades obrigatOrias, é contribuir corn a
possibilidade da formacdo de indivi-
duos criticos e emancipados.

CARVALHO (1993:54) reforya
esta ideia quando diz que:

"é preciso entender que o desen-
volvimento e o auto fortalecimen-
to do carater da crianca inicia-se
a partir de suas `vitOrias' ou de
seus exitos' sobre o meio, por
vezes hostil, que a circunda, e que
devem ter sigrtificado histOrico e
politico."

0 Jogo tambem pode ser uma for-
ma de agucar a curiosidade investigado-
ra do ser humano, como afirma Santin
(1987), por ser urn processo criativo de
investigacao. As prOprias contradicOes
e conflitos que ocorrem durante o jogo
valem como reflexo da nossa sociedade/
cultura; podem ser um momento, peda-
gogicamente, importante para se refletir
questOes mais amptas, como as politi-
cas, sociais e econOmicas.

Acreditamos ser importante tor-
nar o jogo, bem como seus objetivos na
Educacäo Fisica, significativos para os
sujeitos envolvidos.

E foi justamente corn esse intuit()
que o jogo entrou em nossa pratica e
tomou a importAncia que teve no pro-
cesso educativo de nossos alunos da 3a
serie, principalmente porque identifica-
mos nele, jogo, caracteristicas funda-
mentais, imprescindiveis, para traballiar-
mos pedagogicamente outro grande tema
da cultura corporal (Coletivo de Auto-
res, 1992) dentro da Educacdo Fisica,
que foi o Esporte, tema esse incluido no
piano de trabalho corn a turma, tanto
pela demonstracdo de interesse dos alu-
nos sobre ele, como pela nossa crenca de
que, descartd-lo das series iniciais seria
reforcar a visa() tecnicista, pautada pelo
Treinamento Desportivo, que trata o
Esporte como urn "tabu" para essas se-
ries, justamente por que ve nele apenas
possibilidades de performance e rendi-
mento, para o que estes alunos ainda tido
estariam "preparados".

E essa visdo é tao verdadeiramen-
te presente na escola, que, segundo o
Coletivo de Autores (1992:36), "a pers-
pectiva da Educactio Fisica Escolar (...)
tern como objeto de estudo o desenvolvi-
mento da aptidiiofisica do homer,' (...) e,
nessa perspectiva, o esporte e selecio-
nado porque possibilita o exercicio do
alto rendimento e, por isso, as modali-
dudes esportivas, selecionadas sclo ge-
ralmente as mais conhecidas e que des-
frutam de prestigio social", o que, mais
uma yes, reforca a exclusdo desse tema
nas quatro primeiras series do I ° grau,
condicdo corn a qual ndo concordamos



e contra a qual tentamos nos opor duran-
te nossa atuacao pedagOgica, nesse pe-
riods.

Para empreendermos esse traba-
Ilio, corn o intuito que tinhamos de
desmistificar o esporte enquanto urn fe-
nOmeno social estatico, imutavel, en-
contramos algumas dificuldades pois, o
prOprio processo escolar 6, de uma certa
forma, "esportivizado", ja que todas as
regras e relacries estabelecidas na escola
provem de urn sistema - o capitalista -
que hierarquiza, marginalize, exige re-
sultados, produtividade, individualismo
e superacao dos prOprios limites (todas
caracteristicas presentes nos esportes),
reforcando a face esportivizada da so-
ciedade ocidental e que acabam se justi-
ficando por si mesmas, legitimadas por
urn processo de "civilizacan" e "tecno-
logizacAo" da hurnanidade.

Mas, como nosso intuito dentro da
escola e, em especial, com essa tunna da
3a serie, era o de justamente, tornar mars
transparente as implicacOes sociais de
todo esse processo de "esportivizacdo"
da sociedade — tendo sempre como
ponto de partida o mundo de vida dos
alunos — fomos em busca de referen-
cias fora do esporte de rendimento, para
tentar transforms-lo de "esporte na es-
cola" em "esporte da escola"; e e nessa
busca que encontramos no jogo - em
algumas de seas caracteristicas - a me-
diacao Besse processo, que levaram a
tuna "pedagogizacão" do esporte, sem,
no entanto, nega-lo enquanto manifes-
taca- o cultural, presente corn grande cons-
tancia na vida das pessoas, mas que,
segundo Kunz (1994:28),

"lido necessariamente precisa se r
tematizado na forma traditional,

com vistas ao rendimento, etas
corn vistas ao desenvolvimento do
aluno em relaciio a determinadas
cornpetencias, imprescindiveis na
formaceio de sujeitos livreseeman-
cipados".

Corn esta perspectiva, portanto,
iniciamos a caminhada, junto corn os
alunos, rumo a construcan de contetidos
significativos dentro do binOmio espor-
te e jogo, que andaram sempre juntos na
consolidacao de urn esporte escolar que
nao excluisse, nao adestrasse os indivi-
duos, nao Os moldasse passivamente aos
condicionantes sociais, que, enfim, afas-
tasse da educacao fisica escolar as ca-
racteristicas presentes no esporte de ren-
dimento — "exigencia de um Incixinio
rendimento atletico, norma de compa-
ractio do rendimento que idealiza o prin-
cfpio de sobrepujanca, regulamentagio
rigida (...) e racionalizactio dos meios e
tecnicas", conforme o Coletivo de Au-
tores, (1992:70) - que acabam por refor-
car relacties desiguais e acirram a corn-
peticao e o individualism° na escolae na
vida das pessoas. Para isso, algumas
caracteristicas do jogo foram de grande
ajuda, tais como:

a enfase no coletivo, reforcando-se,
assim a ajuda matua, a cooperacao, a
interacao social e a construclio em
grupo;
a liberdade de criacan, que auxilia na
desmistificacäo da imutabilidade das
regras institurdas, das normas sem sen-
tido e, tambem, ajuda no desenvolvi-
mento da ousadia, que se constituira
em urn dos elementos no caminho da
autonomia e emancipacilo;

a liberdade de intervencao/posi-
cionamento conscientes, que a uma
continuac5o do processo de des-



Dezembro, 1996

mascaramento das leis imutdveis, na
forma de analise dessas leis e na mu-
danca das mesmas, quando possivel e
quando nao, na busca de como podem
ser transformadas;

• a gratuidade presente no jogo, tambem
contribui nesse processo, nä° para tor-
nar o processo educativo desinteressa-
do ou espontaneista, mas sim, para
"quebrar" a rigidez corn que se apre-
senta o esporte quanto aos objetivos de
producao e performance, incompatI-
veis com uma educacao emancipatOria
e transformadora.

Isso nao significa que as aulas nao
tinham objetivos definidos, nem que os
alunos nao os conhecessem, mas sim,
que esses objetivos nä° eram compati-
veis corn os do esporte fora da escola, de
rendimento. Por isso, a enfase na vitOria,
no sobrepujar o "adversario"— o que
leva as "folgas" de uns colegas sobre
outros e criam urn "lima", de antago-
nismos — era substituida em favor de
construir juntos urn "jogo" do qual to-
dos pudessem participar e que, no fun-
do, nao tinha outro objetivo que nao ode
divertimento, onde pudessem sentir-se
em Nä° enquanto sujeitos capazes de
compreender, optar, intervir e modifi-
car o momento do jogo, trazendo esse
processo consigo, a reboque, uma corn-
preensao de que essa intencao tambem é
possivel num contexto maior, fora do
"esporte da escola", sendo, o processo
de construciio do "Jogo" o prOprio ato
pedagOgico, enquanto tematizador das
manifestacoes culturais expressas pelo
movimento.

A exploracao do "conhecimento"
de cada aluno tambem faz parte das
estrategias possiveis no jogo, pois cada
contribuicao individual faz urn coletivo
significativo e traz a tona as inten-

cionalidades e subjetividades dos
individuos. Esse aspecto, o de conside-
racao das intervenciies culturais do alu-
no, é muito importante na transforma-
cao do esporte, pois este, quando volta-
do para o rendimento e a performance,
nao considera as individualidades, a
nao ser as biolOgicas.

Entretanto, quando o esporte as-
sume algumas caracteristicas do jogo, e
é compreendido e transformado pelos
individuos que o vivenciam, torna-se
um element() importante na contribui-
cao para a formacao de cidadaos criticos
e emancipados.
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