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RESUMO
0 presente texto faz uma

anälise do jogo corn base na obra
"Homo Ludens"de Johan Huizinga.

A partir da referida obra, realizou-
se uma leitura do jogo no interior
da Educacäo Fisica, evidenciando

perpectivas moralistas e
utilitaristas ao longo da histOria.

ABSTRACT

The present text make an analysis
of the game supportede in the
book "Homo Ludens" by Johan
Huizinga. From the referred book,
was make a reading from the game
inside of the Physical Education,
evidencing moralists and utilitarian
perspectives through the history.



e fizermos um pas-
seio pelas areas de
lazer/recreacao das
nossas cidades e in-
dagarmos aos que es-
tao desenvolvendo
alguma praticarecre-
ativa, sobre o que e o
jogo, certamente ou-

viremos palavras como: divertimento,
prazer, alegria, espontaneidade, etc. No
entanto, se continuarmos a indagar so-
bre o que provoca o divertimento, o
prazer, a alegria durante o jogo, obser-
varemos que as pessoas terao dificulda-
de cm responder. Isso porque, quando
estamos jogando, nao estamos preocu-
pados em teorizar sobre o jogo e sim,
vivenciar a magica prazerosa dense
momento.

Mas afinal, o que ha de realmente
divertido no jogo? Porque nos sentimos
cativados pelo jogo? Porque o jogo nos
absorve inteiratnente?

Para refletirmos sobre essas ques-
tOes, torna-se necessario entender a na-
tureza e significado do jogo. Para tanto,
utilizaremos das reflexiies desenvolvi-
das por Huizinga, em sua obra: "Homo
Ludens" (1993).

Segundo o autor,

"o jogo e mais do que um fenente-
nofisiolOgico ou um reflexo psico-
higico. 0 jogo, para o autor, ul-
trapassa Os limites da atividade
puramente fisica ou biolOgica.
uma funciio significante, isto
encerra um determinado sentido.
No jogo existe alguma coisa em
jogo que transcende as necessida-
des imediatas da vida e confere
um sentido a acdo. Todo o jogo
significa alguma coisa" (1993, p.
4).

Motriviabcia

Em suas analises sobre as mani-
festacties sociais do jogo, Huizinga en-
tende que a realizacao do ladico se da no
jogo, que tern sua essencia no diverti-
mento (prazer, alegria, agrado). Ten-
tando resumir as principais caracteristi-
cas do jogo, ele o apresenta como

"... ulna atividade livre, conscien-
temente tornada como tido seria e
exterior a vida habitual, mas ao
mesmo tempo capaz de absorver o
jogador de maneira intensa e to-
tal. E uma atividade desligada de
todo e qualquer interesse materi-
al, corn a qual nao se pode obter
qualquer lucro, praticada dentro
de limites espaciais e temporais
prOprios, segundo uma certa or-
deni e certas regras. Promove a
formaciio de grupos sociais corn
tendencias a rodearem-se de se-
gredo e a sublinharem sua dife-
renca em relay& ao resto do mun-
do por meio de disfarces ou outros
meios semelhantes" (p.I6).

Outra possibilidade para a mani-
festacao do ladico e o dominio da festa.
E ao abordar as relaclies entre a festa e o
jogo, Huizinga constata estreitas seme-
lhancas:

da vida cotidiana,
predominio da alegria, combina-
ciio de regras coin liberdade"
(1993, p.25).

Como podemos observar,
Huizinga insere o jogo na esfera de
aspectos subjetivos. Para o autor, o jogo

uma funcao da vida, nao e passive! de
definicao exata em termos lOgicos, bio-
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lOgicos ou esteticos. 0 jogo ultrapassa
os limites dos conceitos puramente
racionais

Outros Olhares

Algumas areas de conhecimento
como a fisiologia e a psicologia ha mui-
to tempo procuram determinar a impor-
tancia do jogo na vida humana. Geral-
mente a preocupacao corn a utilidade da
funcao do jogo constitue o ponto de
partida de todas as investigaciies cienti-
ficas.

Nas tentativas de definicaes da
funcao biolOgica do jogo, constata-se
algumas divergencias. Umas definem
as origens e fundamentos do jogo em
termos de descarga da energia vital
superabundante, outran como necessi-
dade de distensao ou, ainda, considera
como urn escape para impulsos prejudi-
ciais, um restaurador de energias
dispendidas por uma atividade unilate-
ral ou realizacao do desejo, ou uma
ficcao destinada a preservar o sentimen-
to do valor pessoal, etc.

0 que se observa é que ha um
elemento comum a todas estas hipOte-
ses: todas partem do pressuposto de que
o jogo se acha ligado a alguma coisa que
nao seja o prOprio jogo, que nele deve
haver alguma especie de finalidade bio-
lOgica.

Vale ressaltar, que essa leitura
utilitarista a respeito do jogo, esta pre-
sente na histOria da hurnanidade desde a
Idade Media. Na obra, "A cultura popu-
lar na Idade Media e no Renascimento",
Mikail Bakhtin vai considerar os jogos
como parte das atividades caracteristi-

cas da cultura popular da Idade Media e
do Renascimento. Segundo o autor, os
jogos nas festal populares desses
periodos, mais do que um passatempo,
eram considerados como ocupacties
desenvolvidas pelos jovens. Os jogos,
nas suas mais diferentes formal, realiza-
dos no sec. XVI, tern, segundo o referi-
do autor,

um carater universalista clue faz
o hotnem desenvolver atraves de-
les uma vida em miniatura e, ao
tnesmo tempo, libera-los das leis e
das regras nas pais viviam, tor-
nando-as mais densas, ligeims e
alegres" (Baktin, 1987, p.204).

Outro autor que nos ajuda é Philipe
Aries, na sua obra intitulada: "A histOria
social da crianya e da familia". 0 mesmo
constata que os jogos, antes do sec.
XVII, eram praticados conjuntamente
entre adultos e criancas , havendo pos-
teriormente uma separacao. Esta sepa-
racao representava segundo o autor, uma
maior preocupacdo corn a crianca, corn
a preservacao de sua moral idade e corn
sua educacdo, "proibindo-lhe"os jogos
entao classificados como mans, e reco-
mendando-lhes os jogos bons (Aries,
1981, p.104).

Essa importancia do jogo no con-
trole das emociies, tambem sera defen-
dida ja no sec. XX por Inezil Penna
Marinho. Quando o mesmo ve, nos jo-
gos desenvolvidos na recreacao escolar,
um instnimento"para evitar que se (mule
a obra educativa da escola, pela influ-
encia malefica da rua, da vizinhanca e,
as vezes, da prepria familia". Os jogos
diz o autor,
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"devidamente orientados, estanu-
lam o desenvolviniento do espirito
de cooperacdo e ajustam o
duo aos padriies de cultura"
(1957, p.135).

Essas tentativas de esquadrinhar o
jogo, a partir de paradigmas racionais,
sao facilmente evidenciadas atualmente
no ambito escolar: utilizacao do jogo
como mecanismos facilitadores da
aprendizagetn, utilizacao de jogos como
meios para dispersão de energias fora
da sala, utilizacão de jogos como meio
para transmitir conteridos progra-
maticos definidos pelo professor e etc.

Observa-se uma tentative de
institucionalizacao do jogo/Indico , o
que parece urn grande equivoco, uma
vez, que o mesmo encerra dimensOes
subjetivas da vida humana que nao de-
vem ser ditadas nem controladas.

Nessa tentativa de institucionalizar
o jogo/Itidico, vejo que a Educacao
Fisica desenvolve urn forte papel, atra-
yes do que se convencionou a chamar
de aulas de "recreacao".

As aulas de "recreacao" no ambito
escolar revelam urn carater utilitarista e
moralism. Os professores de Educacao
Fisica em sua maioria, desenvolvetn jo-
gos que servem para educaclio do movi-
mento, ou mentor, jogos onde a preocu-
pacao e exclusivamente a melhoria da
coordenacao motora, viso-motora e ou-
tras. Corn isso, o professor acaba dida-
tizando o jogo, descontextualizando-o
do processo histOrico e cognitivo expe-
rienciados pelas criancas.

Essa atividade mecdnica, repe-
titive, programada e obrigatOria, pre-
sente nas aulas de "recreacao" eviden-
ciam dois equivocos no minim()

conceituais: o primeiro e que uma das
caracteristicas essenciais do jogo e que
o mesmo a uma atividade voluntaria.
Sujeito a ordens, deixa de ser jogo, po-
dendo no mAximo ser uma itnitacäo
forcada. 0 segundo diz respeito ao que
se chama de aulas de "recreacao". Qual-
quer levantamento conceitual, aponta
como caracteristica fundamental da re-
creacao/lazer a liberdade de escolha do
individuo no seu tempo livre. E como
sabemos, as aulas de "recreacao" nao
sao consideradas tempo livre no am-
bito escolar. Como administrar esta
questa)?

Entendo que em primeiro lugar
devemos reconhecer no jogo caracteris-
ticas subjetivas e nao produtivas. Esta
constataciio muda o olhar e o trato corn
esse tema da cultura corporal.

Em segundo lugar, nao devemos
continuar alimentando esse equivoco
histOrico no ambito da Educacao Fisica,
daquilo que se denomina aula de recre-
acao. Historicamente a Educacäo Fisica
institucionalizou a recreacao no ambito
escolar, primeiro como meio de contro-
le das emocOes e da ordem. Em seguida,
como espaco para vivencia de "jo-
guinhos" ou de jogos corn objetivos de
desenvolver as capacidades motoras
basicas dos alunos.

Atualmente, corn a hegemonia da
lOgica do esporte rendimento no ambito
escolar, today as atividades desenvolvi-
das pela Educacão Fisica tern como fi-
nalidade a pratica desportiva, inclusive
o jogo. Basta observarmos os denomi-
nados jogos pre-desportivos, que tern
como finalidade facilitar o aprendizado
da destreza esportiva de forma "pra-
zerosa".
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M
Seri realmente jogo o que vem

sendo desenvolvido pela Educacao Fi-
sica ao longo da hist6ria, ou apenas
exercicios corporals agradaveis volta-
dos para o controle das emocOes , para a
educacao motora e aprendizagem de
movimentos esportivos? Entendo que o
eixo norteador da atuacao da Educacao
Fisica no Ambito escolar, deva ser a
manifestacao do 16dico atraves da dan-
ca, do jogo, do esporte, da gindstica,
corn o objetivo de estimular a capacida-
de criativa, individual e coletiva, pro-
movendo o acesso a producao da cultura
corporal.

Nesta perspectiva, a Educacao Fi-
sica pode pensar num ensino de qualida-
de para todos, contrapondo-se as pro-
postas liberais e suas manifestacOes
tecnicistas, passando a socializar me-
Ihor suas atividades, de forma que, ho-
mens e mulheres, criancas e velhos, gor-
dos e magros, portadores de deficien-
cias ou nä°, tenham o mesmo direito de
apreender e vivenciar essas atividades.

Atraves deste olhar, o jogo que a
Educaciio Fisica poderia desenvolver é
o jogo enquanto atividade livre, sem
compromisso corn produto , nem corn
verdades. Urn espaco da imaginacao
onde se experimenta outras formas de
ser e de pensar.
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