
JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS:
Investigando RelacOes de Género na Experiencia

de Criancas do Colêgio Pedro II

Carlos Fernando Ferreira da Cunha Junior*

RESUMO

0 estudo tern como objeti-
vos: (a)apresentar uma reflex-6o

sobre a escola, a educacAo, a
educaceo fisica (EF) e as relaceies

de genero; (b)divulgar os resulta-
dos de uma pesquisa que investi-

gou a experiêncie de jogos, brin-
quedos e brincadeiras de criancas

do Colegio Pedro II; (c)discutir os
resultados sob a luz do

multiculturalismo, priorizando a
categoria género; e (d)demonstrar

uma metodologia para o ensino de
jogos e brincadeiras nas aulas de

EF que vem desenvolvendo a
consciencia e o respeito ao

pluralismo e A diversidade cultural.

ABSTRACT

The purposes of this study are:
(a)suggest a discussion about
relationship between school,
education, physical education (PE)
and gender; (b)divulge a research
about games of Colêgio Pedro II
students; (c) expostulate this
results in the point of view of
multiculturalism, especially the
gender category; and (d)
demonstrate a methodology for the
teaching of games that has
stimulating the cultural pluralism
and diversity respect.
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origem do presente
estudo esta na defe-
sa que tenho execu-
tado no sentido de
(re)inserir os jogos,
os brinquedos e as
brincadeiras nos
programas curricu-
lares de educagao
fisica. Sua justifica-

tiva diz respeito ao potencial educativo
que possui esses contetidos, principal-
mente no que se refere ao desenvolvi-
mento da consciencia e do respeito ao
pluralism° e a diversidade cultural.

Segundo Alfredo Gomes de Faria
hinior (In: Costa, 1981) o modelo de
educacao fisica brasileiro e extrema-
mente injusto sob a Otica do direito de
igualdade, de oportunidades, uma vez
que seu acesso a restrito a alguns seg-
mentos privilegiados da populacao em
detrimento de outros, tais como os
membros da classe trabalhadora, as
mulheres, os negros e os idosos. A
partir disso, Faria Junior (In: Romero,
1995) afirma que estamos diante de
uma educagao fisica burguesa, branca,
machista e voltada para a crianga e o
jovem. Um modelo que deveria dar lu-
gar a uma educagao fisica concebida
para atender a uma sociedade
multicultural, como a brasileira.

0 multiculturalismo constitui-se
num conjunto de ideias que focaliza as
questiies pertinentes aos grupos soci-
ais minoritarios (do ponto de vista da
distribuicao do poder na sociedade), no
que tango principalmente as desigual-
dades, preconceitos e discriminagOes
sofridas por eles nas diversas institui-
cOes sociais (Sleeter, Grant, 1994). Ele
traz consigo o conceito de diversidade

cultural que segundo Joey Desensi
(1994) refere-se as di ferencas associ-
adas a género, raga, etnia, nacionalida-
de, classe social, religido, idade e habi-
lidade motora, incluinclo em seu senti-
do lato diferencas na personalidade,
orientagao sexual, aparencia fisica, es-
tado civil e status familiar. Ele ainda
enfatiza a necessidade de reconheci-
mento do pluralismo cultural, entendi-
do como a existencia em uma nacao/
estado de uma variedade de diferentes e
legitimos grupos culturais que variam
em lingua, religiao, origem racial e/ou
etnica ou outros significantes dimen-
sOes culturais (Lynch, 1986).

Internacionalmente, alguns auto-
res tem efetuado consideracOes basea-
das no multiculturalismo para a educa-
gao fisica, denunciando a discrimina-
gao e a opressao que historicamente
vem sendo experimentada por determi-
nados segmentos da sociedade. Assim,
privilegios fornecidos a certos grupos
e a exclusao de outros tem definido os
limites de participagao na educacao
sica de mulheres, negros, idosos, mem-
bros da classe trabalhadora, homosse-
xuais, partidarios de religiiies margi-
nais, pessoas corn pouca habilidade
motora, pessoas com necessidades es-
peciais e outros grupos minoritarios
(Figueroa, In: Evans, 1993; Desensi,
1995; Ravenhill 1995). Como afirma
H. J. Lenskyj (1994), a area da educa-
cao fisica ainda reflete e reforca os
valores da raga branca, da masculinida-
de, da hegemonia heterossexual, assim
como promove a discriminacao basea-
da em classe social, genero,
orientaglio sexual e habilidade motora.

0 presente estudo tem como ob-
jetivos: (a) apresentar uma reflexao
sobre a escola, a educagao, a educagao



fisica (EF) e as relacOes de genero; (b)
divulgar os resultados de uma pesquisa
que investigou a experiencia de jogos,
brinquedos e brincadeiras de criancas
do Colegio Pedro II; (c) discutir os
resultados sob a luz do referencial do
multiculturalismo, priorizando a cate-
goric genero; e (d) demonstrar uma
metodologia para o ensino de jogos e
brincadeiras nas aulas de EF que vem
desenvolvendo a consciencia e o respei-
to ao pluralismo e a diversidade cultural.

Os resultados da pesquisa foram
obtidos a partir da utilizacao de questi-
onarios abertos, respondidos por 104
criancas de 3' e 4' series do primeiro
segmento do pritneiro grau, todas estu-
dantes da Unidade Engenho Novo I do
Colegio Pedro II.

Genero, Escola
e Educacäo

Guaracira Lopes Louro (In: Silva,
Azevedo, 1995) afirma que a educacdo,
atraves do espaco escolar, sempre atuou
produzindo sujeitos masculinos e fe-
mininos. Segundo a autora, a escola,
enquanto instituicao de educacao siste-
matica e intencional, foi desde sua cri-
acao um espayo planejado para impri-
mir distincOes e desigualdades, como o
caso da separacao entre meninos e me-
ninas que estudavam ern colegios sepa-
rados, tinham profcssores e professo-
ras de acordo coin scu genero e apren-
diam contendos diferentes. Corn o ad-
vento da introducdo da co-educacao em
mu itos parses, ainda no seculo passado,
professores(as) nao foram mais
determinados(as) para as turmas de
acordo corn seu gam e foi real izada a
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unificacao dos programas e conteddos
escolares. No entanto, apesar destes
fatos, a escola continua reproduzindo e
produzindo as mesmas diferenyas e
desigualdades socials. Assim, a escola
brasileira, ao refletir a tradiyfto cultural
do pals, extremamente influenciada
pelas concepcOes patriarcais, contribui
para que, desde cedo, sejam atribuidos
diferentes papeis de comportamento
para meninos e meninas. Desta manei-
ra, os meninos sdo criados para serem
fortes, independentes, agressivos, corn-
petentes, competitivos e dominantes.
Ja as meninas, adquirem um comporta-
mento dependente, sensivel e afetuoso
(Romero, 1992).

Tomaz Tadeu da Silva (1994) afirma
que ha uma grande distancia entre as
experiencias proporcionadas pela esco-
la e pelo curriculo e as caracteristicas
culturais de um mundo social alterado
pela emergencia de novos movimentos
socials como o das mulheres, pela afirma-
cäo de identidades culturais subjugadas,
pelas lutas contra o patriarcado, pelos
conflitos entre poderes imperialistas e
resistencias pOs-colonials, pelo proces-
so de globalizacäo e pela generalizayäo
dos novos meios e tecnicas de comuni-
cacäo. Assim, neste novo mapa cultural

"tracado pela emergencia de
uma multiplicidade de atores
socials e por urn ambiente tecni-
camente tnodificado, a educa-
ciio institucionalizada e o curri-
culo continuum a refletir,
anacronicamente, os criterios e
parennetros de um mundo social
que nao mais existe" (p.1)

Silva (ibid.) identifica a atuacao
de uma 'nova direita' que vem reforcan-
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do atraves da escola e do curriculo os
valores, conteUdos e formas de produ-
cab e reproducao de identidades soci-
ais que reafirmam as caracteristicas
mais regressivas da presente ordem
social, justamente aquelas combatidas
pelos novos atores e movimentos soci-
ais. Ainda segundo o autor, a resistencia
a esse movimento conservador poderia
ser estabelecida a partir de que

"educadores/as comecem a en-
tender as novas configuracaes
econamicas, politicas e sociais
atraves de uma atica que focali-
ze as dinamicas culturais em jogo
na luta por hegemonia e predo-
tninio politico" (p.2).

Nessa perspectiva, a sociedade é
percebida como sendo atravessada por
lutas em tomb da afirmacao de discur-
sos, narrativas e saberes que tentam
definir o social e o politico de modos
particulares, vinculados a relacCies de
poder e dominio, decorrentes princi-
palmente de seu suposto carater univer-
sal, inevitavel e natural. Assim, para
Silva (ibid.)

"o processo de desconstrucao
desses discursos e narrativas po-
deria comecar pela considera-
cdo e afirmacao de narrativas e
discur-sos alternativos, que con-
tenham outras histarias, minatz-
do, assint, a evitabilidade e 'na-
turalidade' das narrativas do-
minantes" (p.2).

Assim, podemos compreender a
importancia dos estudos que tematizam
as questOes de genero, necessarios a
desconstrucao dos estereOtipos e pre-
conceitos estabelecidos para as figuras
masculina e feminina.

A Educacäo Fisica
e o Genero: elementos
para embasar nossa
pesquisa

Acredito que um dos primeiros
passos na direcao de uma melhor coin-
preensao da categoria género, seja
distingui-la da categoria sexo. Ann
Oakley (apud Faria Junior, In: Romero,
op. cit.) faz uma distincao entre esses
termos, referindo-se a sexo como a
condicao biolOgica de ser femea ou
macho, e a Otter° como processos
sociais, culturais e psicolOgicos que
constroem e/ou reproduzem a femini-
lidade e a masculinidade. Como salien-
ta Bila Sorj (1992), o genero, diferen-
temente do sexo, é um produto social,
aprendido, representado, institucio-
nalizado e transmitido ao longo das ge-
racOes. Alem disso, é uma categoria
fundamental ja que "envolve a floc&
de que o poder e distribuido de ma-
neira desigual entre os sexos, caben-
do as mulheres uma posicao subalter-
na na organizaclio social" (ibid.,
p.16).

0 genero, compreendido funda-
mentalmente a partir de elementos sOcio-
culturais, tambem apresenta em seu
bojo, a influencia da esfera biolOgica.
Richard G. Parker (1991) salienta que a
distincao Uncial entre macho e femea é
baseada na existencia de duas estruturas
anatOmicas opostas - o penis e a vagina
- que representam um primeiro mo-
mento num processo de elaboracao
cultural mais extenso que, ao final, trans-
forma a natureza do corpo humano num
conjunto de distincOes socialmente
significantes: as relaciies hierarquicas



de genero na vida brasileira. Como de-
monstra o autor, e a partir da associaydo
do penis enquanto sinOnitno de ativida-
de e forca e da vagina, como passividade
e fragilidade, que se estruturam mais
claramente as nocOes brasileiras de
masculinidade e feminilidade. Assim,

"jogando corn nocOes muito ar-
raigadas de atividade e passivi-
dade, dominacao e submissao,
violencia e inferioridade, essas
est /worms partem ern Bois o uni-
verso sexual - opondo sem corn-
promisso o mundo dos homens,
penetrando e metaforicamente
consumindo suas parceiras du-
rance as trocas sexuais, contra o
mundo das mulheres, oferecendo-
se passivamente para serem pene-
tradas e possuidas" (ibid., p.73).

0 genero pode ser entendido como
uma categoria relacional, uma vez que se
articula com

"outras categorias e exige a rela-
Rio entre outras categorias e con-
seqiientemente dimenthes do real.
Real, alias, que e relacionado,
pois, de saida, nao somos vistas ou
vistos apenas corn o nosso sexo ou
o que a cultura fez dole, mas, de
uma maneira muito mais ampla,
somos sempre 'classificados' de
acordo corn a nossa idade, classe
social e race (Lopes, apud Sou-
za, 1994, p. 2).

Apesar dos avancos resultantes
da implementayao da co-educaydo, Ia-
mentamos afirmar que a educayao fisica
brasileira ainda nao assimilou tal mudan-
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ya satisfatoriamente. Existem escolas
e educadores por todo o pais que ainda
advogam e praticam a separayao das
turmas e professores pelo genero, as-
sim como estabelecem contaldos e pro-
gramas determinados pelo mesmo cri-
terio. A prOpria legislaydo da area de
educayao fisica, atraves do Decreto
69.450 de 1/2/71, Titulo IV, Capitulo I
Artigo 5°, item III (Brasil, In: Revista
Brasileira de Educaydo Fisica, 1972),
ratifica essa afirmaydo, ja que ela deter-
mina que as turmas devem ser compos-
tas por 50 alunos do mesmo sexo, pre-
ferencialmente selecionados por nivel
de aptiddo fisica.

Creio que a origem dessa ultra-
passada separayao esteja, alem de de-
terminada pela tradicdo cultural brasi-
leira, fundamentada na concepcdo de
educacao fisica ainda predominante no
pais, que se organiza em torno do
paradigma da aptiddo fisica (Coletivo
de Autores, 1993). Essa concepydo
apoia-se enfaticamente em fundamen-
tos biolOgicos, tendo como objetivo o
desenvolvitnento maxim° da capacida-
de fisica de seus/suas praticantes. As-
sim, os principios fisiolOgicos do trei-
namento desportivo ditam todo o traba-
Iho a ser ministrado e a separacao das
turmas pelo sexo constitui-se numa
recornendactio pedagogica fundamen-
tal, ja que para o alcance pleno e
eficiente dos seus objetivos 6 necessa-
ria a formitydo de um grupo, o mais
homogéneo possivel.

Essa conceppio de educacdo fisi-
ca ratifica e ajuda a desenvolver os es-
tereOtipos e os preconceitos relativos
ao homem e a mulher, ao menino e a
menina. Ela corrobora a influencia do
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sistema patriarcal na cultura brasileira
que faz corn que, desde cedo, sejam
atribuidos diferentes papeis de compor-
tamento para os individuos de acordo
corn seu sexo.

Combater a educacAo fisica base-
ada no paradigma da aptidão fisica
tarefa dificil, porem necessAria, uma
vez que ao desenvolver valores tais
como o individualismo exacerbado, a
obediencia, a apropriacao e, tambem,
estereotipos, preconceitos e discrimi-
nacOes de varias origens (sexo, classe
social, rata e nivel de habilidade
motora), eta constitui urn fator
complicador para a construcao de rela-
cOes sociais mais juntas e fraternas.

Num estudo anterior (Cunha
Junior, 1995), tambem realizado no Co-
legio Pedro II, notei que os(as)
alunos(as) das turmas de educacão fisi-
ca apresentavam conceitos e compor-
tamentos preconcei-tuosos, estereoti-
pados e discriminat6rios concernentes
As relacOes com os(as) colegas do ou-
tro sexo. Assim, pude registrar frases e
depoimentos que apareciam cotidiana-
mente nas aulas de educacäo fisica, tais
como: "Menino nao chora !"; "Fute-
bol é coisa para homem !"; "0 espor-
te de menina é o queimado !"; "Pri-
meiro as damas, depois os cavalhei-
ros."; "Mulher ntio pode brigar !";
"Eu nä° Pico em grupo com meni-
nas."; "Nilo acredito que vou ficar no
grupo delas !" e outros mais, que con-
cebiam as meninas enquanto grupo frA-
gil, submisso e desprovido de qualidade
nas habilidades motoras e os meninos
como fortes, resistentes e valentes.
Percebi tambem, assim como Nelse
Gaudencio Ahreu (In: Romero,op. cit.),
que a partir do moment() em que as
meninas comecavam a demonstrar boas

habilidades na execuclio de uma deter-
minada tarefa, a rejeicTio por parte dos
meninos em realizar as atividades con-
juntamente comecava a desaparecer,
tornando o traco sexual quase que ir-
relevante. Infelizmente porem, o grupo
de meninas que acaba por conseguir
esse destaque é pequeno, jti que con-
dicionantes sOcio-culturais fazem com
que elas nao possuatn a mesma histOria
de experiencias motoras que os meni-
nos. Alem disco, nao hasta transferir o
problema da questao scxo/genero infe-
rior/superior para a questtio de quem
possui maior ou menor habilidade.

Acredito que uma grande causa da
referida problematica esteja mesmo na
concepcão de educacao fisica ligada
aptiddo fisica. Passos vem sendo dados
no sentido de redimensiona-la teorica-
mente, em busca de um paradigma me-
nos elitista e discriminador. Particular-
mente, o referencial da cultura corpo-
ral parece ser o que mais avanyou neste
sentido, questionando e desconstruindo
o paradigma da aptidäo fisica. Tal
referencial, ao tematizar a cultura cor-
poral de movimento, desloca o foco
dos objetivos da educticao fisica, pre-
sos ate entao a esfera fisico/biolOgica,
para o questionamento da conservadora
organizacao de nossas relacOes so-
ciais, jA que

"desenvolve nina reflexao pe-
dagOgica sobre valores como so-
lidariedade substituindo indivi-
dualismo, cooperaceio confron-
tando a disputa, distribuiceio em
confronto corn apropriaciio, so-
bretttdo enfatizando a liberda-
de de expressäo dos rnovimen-
tos - a emancipacCio negando a
dominavio e submistho do ho-
mem pelo homem" (ibid., p.40).



Desta forma, a partir desse
referencial nao teriamos mais motivos
internos a nossa disciplina para dar pros-
seguimento a separacao das turmas e
professores(as) de acordo corn o erne-
rio sexual, ja que o interessante nessa
perspectiva nao 6 mais a formacao de
urn gnipo homogeneo e consensual,
mas justamente urn grupo determinado
pela heterogeneidade e pelo conflito,
o que facilita a problematizacao de ques-
tOes problematicas inerentes a nossa
sociedade, tais como a relacao desigual
entre menino/menina, homem/mulher
(Cunha Junior, 1995).

Resultados e Discussiies
da Pesquisa

Questionamos as criancas a res-
peito de quail eram os jogos, os brin-
quedos e as brincadeiras que elas
vivenciavam cotidianamente. Os mais
citados foram: piques; futebol; basque-
te; voleibol; bola aos cantos; queimado;
pular corda; amarelinha; boneca; patins;
ping-pong; danca da cadeira; natacao;
bicicleta; carnica; video-game; 5 corta;
totO; alerta; salada mista; policia e la-
drao; corredor polones; bola de gude;
taco; skate; peteca; domino; carrinho;
boneco; futebol de botao; galinha cho-
ca; adoleta; batatinha frita 1,2,3;
bambole; casinha; escolinha; bandeiri-
nha, passa anel; e elefantinho colorido.

Quanto as cliferencas relativas ao
genero, os jogos, brinquedos e brinca-
deiras mais citados pelos meninos fo-
ram: os piques; futebol; basquete; vo-
leibol; queimado; bola aos cantos; nata-
cao; bicicleta; futebol de botao; danca
das cadeiras; carnica; polfcia e ladrao;
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corredor polones; videogame; 5 corta;
patins; ping-pong; bola de gude; totO;
alerta; taco; skate; boneco; peteca;
domino; carrinho; e salada mista.

Jil os jogos, brinquedos e brinca-
deiras mais citados pelas meninas fo-
ram: os piques; voleibol; basquetebol;
pular corda; futebol, queimado; amare-
linha; boneca; bola aos cantos; patins;
ping-pong; alerta; galinha choca; adoleta;
danca da cadeira; batatinha frita 1,2,3;
salada mista; bambole; casinha;
escolinha; bandeirinha; totO; passa anel;
e elefantinho colorido.

Em relacao aos aspectos gerais
podemos observar que os piques foram
as brincadeiras mais citadas. Sem drIvi-
da, isto vai ao encontro as retlexOes de
Walter Benjamin (1984) que ao utilizar a
terminologia perseguiccio demonstra
que, segundo a teoria gestaltica dos
gestos hidicos, elaborada por Willy
Haas, esta a uma das principais brinca-
deiras utilizada atraves da histOria.

Outro ponto interessante diz res-
peito a presenca macica dos jogos
desportivos, que ocuparam em seguida
aos piques, as principals posicOes nas
respostas. Alem do grande prestigio
que as atividades desportivas gozam jun-
to a nossa sociedade, ocupando grandes
espacos na midia, assim como no tem-
po disponivel de parte da populacao,
talvez sua grande ocorrencia tenha se
dado pela sua invasdo na esfera escolar.
Como salienta Valter Bracht (1992), o
desporto assume e determina quase que
totalmente o contend° da educacao ff-
sica escolar. Sendo assim, o grupo de
criancas estudado, que ja havia passado
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por pelo menos Uses anos de
escolarizacao, contendo a educacao fi-
sica como discipline, deve atribuir ao
desporto grande significado.

Ainda sobre o aspecto geral, ob-
servamos a presenca de jogos e brinca-
deiras que sao praticados ha bastante
tempo e que cogitavamos nao mais es-
tar presentee no repertOrio atual das
criancas devido a falta de transmissao
pelas geracOes anteriores e a crescente
urbanizacao. Sao eles: pular corda, ama-
relinha, carnica, bola de gude, taco, pe-
teca, domin6 e passa and.

A investigacao quanto as diferen-
gas e particularidades dos generos apre-
sentaram um resultado bastante rico.
Observamos que o quadro de opressao
e discriminacao vivenciado pelas meni-
nas/mulheres na educacao fisica esco-
lar pode estar sofrendo alteracOes. 0
aparecimento do futebol em quinto lu-
gar na preferencia das meninas pode ser
um reflexo desse fato. Faria Junior
(1995), ao discutir historicamente as
relaciies de genero e suas implicacOes
na educacao fisica brasileira, apresenta
as restricoes feitas as mulheres, parti-
cularmente as relativas ao futebol. Se-
gundo Moema Toscano (1990), esse
desporto que é "o simbolo da
brasilidade [... } e reservado, com ex-
clusividade, para os homens" (p.34).
A citacao do futebol pelas meninas pode
estar indicando alteracOes positivas na
sua participacao ativas em atividades de
jogos, brinquedos, brincadeiras e des-
portos, antes exclusivamente direcio-
nadas aos meninos.

Tal suposicao tambem pode ser
feita a partir dessa pesquisa, uma vez que
algumas- atividades consideradas so-

cialmente como 'brincadeiras de meni-
nos' apareceram, em menor escala, nas
respostas das meninas. Sao elas: queda
de brag(); tot(); cabo de guerra; carrinho;
bola de gude; e futebol de botao.

Ainda neste sentido, os estere()ti-
pos 	 na literatura da area para
a mulher/menina (dependente, sensi-
vel, fragil) parecem nao corresponder
realidade, uma vez que no relato das
meninas aparece uma atividade deno-
minada `meninx pega menino', o que
demonstra caracteristicas de forca e
Ka°.

Essas demonstracOes de resisten-
cias e combater a discriminacdo e
opressao da mulher/menina no que se
refere a sua participacao nas atividades
de jogos, brinquedo, brincadeiras e des-
portos podem refletir uma situacao par-
ticular do grupo analisado. Venho atu-
ando como professor de educacao fisi-
ca dessas criancas ha dois anos, utili-
zando como denomina H. Hernandez
(1989), uma `pedagogia culturalmen-
te responsavel', que tem como meta
principal considerar e enfrentar as ne-
cessidades e os problemas dos grupos
minoritarios nas escolas. Assim, alem
de desconstruir juntamente corn as cri-
ancas os preconceitos e as discrimina-
cOes relativos a classe social e a raga,
talvez esteja alcancando bons resulta-
dos coin as relacOes de genero.

Finalmente, gostaria de ressaltar
que este trabalho utiliza prioritariamente
o jogo, urn dos contetidos privilegiados
pelo referencial da cultura corporal que
possibilita a crianca operar"com o signi-
ficado das suas apoes, o que a faz desen-
volver sua vontade e ao mestizo tempo
tornar-se consciente das suas escolhas



e decithes" (Coletivo de Autores, op.
cit., p.66). Atraves da provocacao e da
exposicilo de conflitos relativos a clas-
se social, raga e genero venho tentando
alcanyar resultados significativos no de-
senvolvitnento da consciencia e do en-
tendimento das diferencas entre ricos/
pobres, negros/brancos/amarelos,
mens/mullieres, assim como no
engajamento dos(as) alunos(as) na luta
pela reversao das desigualdades
estabelecidas socialmente entre estes
grupos.
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