
vw. 

Organlzaçäo: 
Beleni Salito Grando 

IOGOS E CULTURAS INDIGENAS: 
PossibHidades para a educaçào 

Intercultural na escola 

0 

4 

\., F d ffie-,,  T 



Este Ilvro reüne uma sérle de 

questöes que nern sempre são 

tratadas conjuntamente, embora 

devessem se-to: escola e 

brincadeiras, técnicas corporals 

e raciocinlo, culturas indIgenas e 

con hecimentos cientIficos, Jogos 

infantis e regras soclais. Essa 

possibilidade de associar fontes 

de conhecirnentos pouco 

reconhecidas peta tradiçao 

cientifica e pela rotina escolar é 

urn dos grandes méritos dos 

projetos que desenvoivem corn 

cuidados os princIpios da 

interculturalidade. Este parece 

ser o caso dos projetos que 

gerararn Os artigos desta 

coletânea organizada por Beleni 

Saléte Grando. 

Antonella Tassinarl 
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PR EFACIO 

Antonella Tassinari' 

Lstc livro rcl'lnc uma séric dc qucstoes que nern semprc so traiadas coujunta-

mcntc, embora dcvcsscm sc-lu: cscola e brincadeiras, tccnicas corporais c raciocmnio, 

cukuras indtgcnas e conhcci ncntos cicntllicos, jogos infintis C rcgras Socials. Essa 

possibilidadc (IC aSSociar fontcs (IC conhcciiiicntos POLIco reconhecidas pela tradicao 

Licntihca C pcia rotina escolar 6 urn dos grandcs rnritos dos pro jcros quc dcscnvol-

vcm corn cuidados us principios da inrerculturalidade. F.stc parcce set o caso dos 

4 	projeros ciue  geraranl Os artigos desta coletãnca organizada por Belcni Sakte 

Sua leirura mc fez lcrnhrar os estudos de folclorc, iicm scrnpre valorizados pcia 

uadiçao acadcnuca brasilcira, irias (]UC csicvc na hasc dii forlTlaçao do campo (Ia Et-

nologia rauto aqul (1uant() enì varios ourros paiscs. No Brasil, as pc.squisas (Ic folclorc 

loran dcscnvoividas de fornin sistcnlárica C cuidadosa por autorcs COuR) o pauhsra 
Mario (Ic Andrade (1 893-19'iS), o haiano Mcllo (Ic Moraes HIho (1 84'i- 1919) c 
Os nortc-rio-grandenscs (almara Cascudo 0 898-1986) c Vcrcssirno (Ic Melo (1 92] - 
1996), cstc tiltirno, autor dii obra Folciore lnJtitii, (Ic 1965. As pCsquisas rcalizadas 
pot esses autorcs for rn pioneiras cm "lcvar a sério' as brincadciras inItnris, rcgisrran-

do cantigas (Ic roda, acalantos, adivinhaçOcs, jogos, brinc1ucdos c ourras ativi(Iadcs 

realizadas pot crianças do Urasil, f'orarn tarnbcm inovadoras em rcconhcccr ncssas 
brincadeiras hcranças dc rradiçOcs muiro anrigas tr:insniiridas pclas próprias criança.s 

e em considcrá-las parte (Ic urn parnlnonio cultural corn possibilidades Iccundas dc 
cducacao. 

Com cssa peispccttv:i, Mario dc Andradc, na gcstão do I)cpartamento dc 

Cultura (Ia Prcfcirura (Ic São Paulo (1935-] 938). ciaborou urn pro jcro (Ic Parqucs 

inlantis como pane dc uma politica educacional nao-escolar, visando propiciar as 

criaricas urn cspaco (Ic aprendizagcni Itidica c de convivio corn a cultura popular. 

Sew conrar sua aruaç:io na criação do SP1-IAN (Serviço do Patrirnônio Hictórico c 

ArtIstico Nacional) c nunia (Iiscussao sobre o lugar dii culuira popular no patrimonio 

nacional quc so rnuito rcccnternentc vein scrido rctomada, corn o recoiihccirncnro (Ic 

aspectos irnatcriais do patti iionio, como as brincadeiras e jogos que são aprcscntados 
ncstc livro. 

larnbein nessa linha (Ic estudos (Ic folciore. Fiorcsran Fernandes (1920-1995) 

cscrcvcu 0 prcniiado irahaiho "I'rocinhas do Born Rcriro', descrevendo a niiiiticia 0 

compiexo cultural das turnias dc criancas dcstc bairro paulista, incluindo as rcgras (Ic 

accitaç;o C perrencimenro aos grupos, as brincadeiras, as cantigas qtie acompanharn 

Citmtista Social peLt SP c professorti associada da tJniversidade Federal de Santa ( aiar,na ( 1999). (onto 
anIr,o!oa eoi'rdeiiii 0 Video (IC FSIUd()S (Ic Po'os liidigena, onde desenvolte sells projetos (Ic pesquisa 
C extensao. senlo docenic do Progrania (Ic I'os-Cirad iiçao eta Anhiopologia Socijl, e de cncias soejais cm 
ditcienics curios de ur:idu:ic5o. CompOe o Con.Iho Cientifico di) Associaqao Itrasileira (Ic i\iropolozia 
2005-201 2) e parneipa do ( rupo (I' Esiudos (Ia Perlbrmance )( iESIO). 



jogos c desaflos. Sua conclusâo antecipa cm rnuitoS anos 0 quc So mtlitO rCcefltCillCfl-

rc vcm sendo reconliccido quanro a unportancia dos logos c hrincadciras: as criancas 

do hairro do Born Reuro, fillios de irnigrantes, ao brincarern nas ruas, socializaiiisc 

nurn novo pals c contrfl)uenl para a adaptaçao e illserçao dc suas fitmIlias na cultura 

local. () rcconhccirncnto dc (jUC as briticadeiras intautis perrnitcm is crianças rcco-

nheccrern urn novo contexto cultural, no qual suas farnIlias ainda no sc iuclucrn, 

pode scr assoCiado as siuiaçocs descritas neste livro sohrc ContextoS indigeiìas capon-

ta pam as possihilidades do uso (IC jogos C 1)0 icadlciras corno escratégia pedagogica 

intercultural. 
1)c torrna serneihante aos estudos mencionadoS, OS artigos desia clet.iiiea 

dcscrevern Corn riqtiCza de detaihes Os jogos e brincadeiras dc varios povos indigcri.is 

do Brash. Os dois priniciros rextos exploranl as varicdadcs de urn rncsnlo tipo (IC jogo 

enConrradas em difrcnrcs culturas (indIgenas c nao-indigenas) e coinparadas Coil) 

sua variantC encontrada cm nina etnia espccífica, como o arrigo de Marina Vinha 

sobre Os jogos de tabulciro dos Kadiwéu/MS e o dc Arternis de Araujo Soares sohre 

OS jogos corn bolinlias de gude dos Bare/AM. 
Os irs artigos seguinics dcscrcvcrn pesquisas rcalizadas conmo parte das arivi-

dadcs de cursos (IC forrnacio de profcssorcs indigcnas, quc gcrararn lcvaniarnenros 

dc jogos e hrincadeir:ms realiiadas las cornunidades de origern destes profcssorcs. 

EStCS tCXtOS sad) produzidos coiijunrarncntc por auiorcs indi.genas C nao-indigenas, 

revelando urn rrhl  rnestiço capax de dirccionar olharcs para paisagcns inusiradlas. Ii 

aSSini que, no artigo (le Maria do Socorro Cravciro (IC Alhuquerquc, que dcscrcvc 

as hrincadciras rcgisrradas por jovcns (IC 7 etIlias do Acre (parm.icipanrcs do curso 

de forrnaçao prornovido pela (oniissão Pro-lndio/A( ). aparccc a fala do professor 

iernando I nix 'tiwanawi narraudo urn mito do jabuti para explicar a hrimmcadcira 

Iskuruti (halanço de cipo). Assim tarnhCrn, 0 artigo dc Beleni Sakte (rando C! a/li. ao 

descrevcr o aervo das brincadeiras lcvantadas por profcssorcs dc 18 cinias esrudanres 

da Liccnciarura lndIgcna da UNEMAI' 0' Grau IuclIgena), registra o Qirianth den-

trc as brincadeiras Baniwa/AM, rcconhccendo-o como iiiii ritual c urn dos grandes 

rnorncnros de aprendizageni. 0 arrigo dC Edmiardo Sebastiani Fcrrrcira eta//i descreve 

as arividadc.s desenvolvidas no curso (IC etno-maternatica cntrc OS Wairniri-Atroari/ 

RR/AM, quc engloba conjuntarnente conicudos de Educac'mo Iisica, Matcrnitica e 

Antropologia. A articulacao dcstc.s campos disciplinares, geralnmcntc tao apartados 

nos currIculos cscolares, C kim corn facilidade pelos profcssorcs indigcnas, a partir 

da dcscriço de situaçoes coridianas quc euvolvern conjunrarnenle tCcn icas corporais, 

calculos dc (juantidades c medidas e valores culturais. E. ao final das atividades, havia 

sempre it danca ritual Marsha. 

Estes exeniplos mmao esgotanl a riqueza dos dcralhcs dcscritos nos arrigos, mas 

apontarn para uma dirccmo clue rncrecc ser mais iiivcstigada em tururos estudos sobre 

logos e brincadeiras indigcnas. 'I'rara-sc (IC huscar as classicaçocs nativas quc podeni 

associar num rnesrno conjunro aquilo que usualrnenre dissociarnos: it brincadeira e 

a s'ida sCria, o jogo e a arividade produriva, it educaçio do corpo e da rnentc, 0 Iudi- 



co c o sagrado. As classihcaçoes nativas quc permitcrn, corno nos exemplos acirna, 

incltiir miros c rituals jimlo do accrvo daS brincadeiras. Não é a toa quc, corn certa 
rccorrcncia c corn muito rcspeito, indigenas se rclèrcm as suas atividadcs xarnânicas 
ou aos seus rituais corno l)rillca(leiras. E a chave para dcsvendar CSSa escoiha de tra-

ducio parecc ser justarncnrc a nfiise que as peclagogias indIgcnas dto a cducaçao dos 
corpos, as técnicas dc producao de corpos SaUdavcis, belos c ade(1uados, corno véni 

mostrando os cstudos desenvolvidos pela Ernologia lndIgcna dos 1iltirnos 30 anos. 
Nessc senndo, scra urn dcsafio pensar sc a definiço dc "jogo" de Johan Hui-

zinga, ciue  nortela boa parrc de nossa relcxio sobre a esfcra kidica, como "no séria 
c exterior a vida hal)irual , como "dcsligada dc intcressc material", é adequada para 

pcnsarmos nos contcxtos indIgcnas. Os exeniplos dcstc livro tarnhein associarn aos 
jogos c briiicadciras as atividades diSrias C produtivas como a caça, a pesca, a coicta, 
a producao arlisrica, a coiistruçio dc casas. Assirn conseguimos olhar para as ntho-
zinhas kiibcis das criancas esculpindo bolinhas de gudc em caroços de tucurnã, para 

a dcstrcza dos jovens no rnancjo dc arcos e flechas, para a criteriosa observacao das 

mulheres coletoras no reconliccimcnto das plantas uteis para 0 COflStlfl1O. A curiosi-
dade, a perIcia, a criatividade cnvolvida nessas açocs cern Ian ras outras dcscritas ncsta 

coletanea, perrnitern-nos reconlieccr a "seriedade" da dirnensão Ii'idica prcscnte nas 
arividades cotidianas C produtivas. 

Para fmnalizar, os dois tilrinms textos desra coletânea sugerem airernarivas pe-

dagógicas para as escolas indIgenas. Joo Luiz (Ia Costa Barros. corn breves cxcrnplos 

sobie os Sateré-Mawé/AM, dcfcndc justamente a in1porrncia de rransccndcr a opo-
sicão 1t1e  a escola laz entre 0 ludico C 0 produtivo e propoe a uti!ização de brincadci-
ras na Educacao Fisica Infantil. Maria Aparecida Rczende eta//i dcscrevc altcrnaiivas 
diditicas propostas aos profcssorcsXavantc/MI em ohcinas dc a!faheiizaço, como a 

con kcçao dc viIrios tipos dc jogos Iltili7alldo as letras do afibcro xavantc e os dados 
de pesqilisa sobrc as hatatas cultivada.s ou recolhidas pelas rnulhercs xavante: bingo 

de letras, jogos de cartas, jogos de rneiiiória. Esses dois artigos finals colnungarn 

daquele pressuposro que mencionel no inicio corno contribuicto dos folcloristas: 

o reconhecirnenro de que as atividades liidica.s propiciarn aprcndi7agens de regras 
SOCIaIS c valorcs culturais. 

Os jogos propostos nestes dois artigos rio surgern de contexuos indigenas c, 

assim, stias regras c lógicas increntes oem senipre podcrao scr adcquadamente utiliza-

das iias escolas indigenas. ScrS necessário ateniar para as regras sociais que orientarn 

a condura de crianças e jovens envolvidos nas atividades c quc mlvcz não possam 

ser colocados lado a lado nurn mesmo jogo, como gcralnientc se fa7 rias escolas. A.s 

crianças indIgenas conhecern bern e rcspeitani regras de criqueras c evitaçOes, c p0-

dem cxperirncntar antagonismos ott constrangimentos em relaçao a outras crianças, 

por pertcncercrn a detcrrninada classe de idade, condicao dc géncro, on rnesnio por 

Se tratarern por tcrmos de parcritesco que exigem formalidade. Dc rodo modo, e 0 

quc parece mais instigante, é quc o conhecimenro dc diferentes regras dc jogos, de 
modalidades novas de hrincadeiras, aliadas as ourras já conliecidas em seus contexios 



indIgenas de origern, sao estraégias imporranccs de inteiculturalidade e apontam 
para possibilidades de aprendizagcm etc ourras rcgras sociais e valores culturais cm-
buridos iios c rrkutos cscolares. 

Frif-ini, esta colerilnea nos aprescora a riqucza de urn parrirnônio cultural 
resguardad() c rransmitido por crianças c jovcns indIgcnas no Brasil. Demonstra a 
cencralidade da biincadeira na produçao daquilo quc ivi-Srrauss dehniu como "ci 
cncia do concrcto para caractcrizar a agudeza do pcnsamenro indigena: a arcnçio 
aprofundada, a habilidadc precisa, a discrirninaçao dctalhada etc difcrenças infrnas, a 
importancia eta marcrialidade como rnatriz do raciOcinio, a qitalidade esrática. El c-
vcla a pertinéncia etc usar os jogos c hrincadciras como possibilidadcs para 0 dialogo 
intercultural nas cscolas. 
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APR(SENTAcA0 

Povos iuuligenas, cultura luilica e educaçäo: IiçOes de casa 

ErnIlia Darci de Souza Cuyabano' 

Rssa ohra oleuva nOS brinda corn Iicôes que extrapolam OS lirnites Wi 
academia, trazendo-nos, acirna de tiido, liçocs do ahraço. Abraço entre cul-
turas, indIgenas ou nâo, abiaço cntre razão c ScnSil)ilidade, abraco entre o 
brincar e natureza humana. Os jogos indIgenas, fio condutor dos trabaihos 
aqul apresentados, simbolizani o corpo em movirnento. Urn corpo quc ri, que 
festeja, dança a dança do corpo, tazendo fluir a cnergia, a alegria, a ciéncia, 
enfui'i,a vida que pede passagern e lugar para todos na sociedade. 

E ruio de sonhos e aspiracoes quc embalarn o dialogo CLItIC (;overio C SOCLC-
dade, institulçoes (IC ensino superior C coiiiunidades indIgenas, arravés d;i Cfctivaçao 
dc prograrnas e projetos que ton)anl por re&rncia a diversidade étnica e cultural 
dos Povos I ndIgenas do Brasil. Sonho esse, ue ji faz pane da nossa rncmória ahtiva 
e, assirn sendo, corno ji dizia o escriror Jorge Luis Borgcs (1999, p.195), "é pane da 
meinria coleriva". Por enrender que em se crarando dc educaçao, cada povo, cada 
ernia, eada sociedade tern a sua, hi tempos vislumbravanios possihilidades de urn 
dialogo intercultural cm nossas escolas. Eis o que Sc efetiva na apresente obra. 

() objerivo trazer :i comunidade aeadétniea C aos dernais inreressados resulra-
dos de trahalhos produzidos por pesquisadores de diferentes instiruicoes, prosseguin-
do no proposito de esriiiular a inrerlocuçao eicntIhca indispensivcl ao desenvolvi-
inento (Ia pesquisa. A rcrniiriea dos jogos nas diferenres crnias iiidfgenas, hem como 
a prauca pedagogica dos protessores nas aldeias, se uaduz como resposta aos desafios 
que esrão postos no espaço escolar, sendo aqiii ahordados em rede (Ic conevio entre 
diterentes ireas do conhecirnento, respeirando-se urn pensalncnto plural. 

Desse modo, a obra conhgura-se corno urn eonvirc i leirura e i degustaçio 
de sabores C saheres (Ia terra, trai,endo-nos irnagens e conheeirnenros no ñmhiro (Ia 
culnira, da hisrória e da nicniôria ancestral indIgeua .Scja no recôndiro das macas 
on nas hordas dos centros oirhanos fiz-sc ecoar urn charnamenco as raizcs, traiido 
pclo brincar. Seja no universo clas aguas, fantasrico, magico, corn gravetos, Cipos, 
semenres c rabiseos no chao, vernos surgir a criança indigena brineancbo livrcrnenre, 
construindo sua lustOria c deniarcando sua perrenca iclentit.iria. 

I'roIes,r.i I irular di I rikcr. I.dc do I(.uIo d. Mato (ro.c (I.NI\1AI) c I)ouior.i eni 1.hi..io pd.i 
j5 120051 c itua coflie) JOCCOR do Ito't,uj dr .\Iesrjdo cm El 	na Indni FdLiLdç.to C I )i'cridid. 

do Nucico dc lrudos c Pcsqumi cm 1dmiicu, (N'EPE) c pm' grsom'a do I)Cpmrt.mmncmimo dc 
i 	mumpmm d (:.icCr(s- NI - I 
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() tcxto Sc constrol numa redc dc significados culturais, captando o de den-

cro e o de bra, o singular c o plural, o ciemero c o duradouro nas difcrentcs etnias 

indigcnas para situar 0 Icitor ncsse contcxlo socioculrural aprcscntado. Do mesmo 

nodo, os lbs da educaçao e da culcura se cncrclaçam em producOcs quc muit() dizcrn 

a nc)s C aos povos indigcnas, a niedida que nos reconhecemos nos crahalliosaqut 

ap resentados. 

A história dos aucores c as rcmáticas de peSqUtSa se conatndem nurna mcsrna 

tcia rica de sentidos para todos. Beleni Salcte Grando, de qucrn somos admiradora c 

aprcndiz, ao orgaruzar a obra traz-nos outros rcnornados pcsquisadorcs da area, (1UC 

no craw dos jogos indIgenas c cducaçao intercultural, dcixam anrever quc a história 

de cada uni(a) esta para a tcmIrica de csrudo aqui ahordada, como o rio csti para o 

mar, perdcudo-se na iniensido dos occanos para se conhgurarem nurna so grandeza. 

Grandeza de alma ao acother a diicrenca, a alucridade, como principlo major cm 

SCUS projetoS c ideais, sonhos de construço de urna socicdadc mais justa c menos 

dcsigual. 

Irazcm urn cenirio onde se descorunarn novas perspectivas paradigniáricas 

para a educacio ao acolher o brincar e as brincadeiras como difcrcnrcs modos de 

ser c estar no mundo, dirnensOes constitutivas do scr huinano c de fundamental 

iniporthncia na conscituição de idenridades e ahrrnaçao dos sujcitos quc Ircqüenrani 

as cscolas. No caso da escola itidIgena, considerando-a como intcgranrc do sisrcma 

nacional de cducaçao. (lireito constitucional desdc 1988, assegurado por urna nova 

politica publica, "[ ... J arenta e respeicosa Irente ao parrimonlo linguisrico, cultural e 

inrclectual dos povos indigcnas I...],  porque conduzida pda cornunidade indIgcna, 

de acordo corn scus projctos, suas concepcocs e principios". 

I)essc modo, a imporrância do irabalho pode Sc resumir no "olhar dc passa-

ro", expressao utilizada poera pantanciro Manoci de Barros, aqui sabiarnenrc rcco-

mendado pclas pesquisadoras Grando, Idiore Xavantc e Campos, acenr(> a necessi-

dade dc urn "olhar por igual" quando se adentra o cspaço sagrado (las a!deias, para 

ode enxergar o lioniern c sua cultura, os jogos e o brincar, livre de rótulos e escigmas, 

aberto a possihilidades de urna cdiicaçio intercultural, particiilarmenrc iia area de 

F.ducaçao Ffsica, onde ji se fazern notar Os avanços em relaçao a concepçao, naturcza 

c funçao das pracicas corporais indIgcnas. 

r".Jui -n olhar nienos avisado, o cstudo da cultura lt'idica cntrc os diferentes 1)0 
vos pode não se rcvelar de grande intercsse naacadcmia. No cnranto, tuna visao dc 

sobicvoo eni paragens outras sc faz imprescindivel nessc mornento, para siruar o 

hrincar eni outra perspectiva paradigbiiuica, (ILIC não aqudla irnpoSta ofieialmcntc 

clii nosso iflCio. 

Segundo F1uizinga (1996), "é no jogo c pc10 jogo 	urna civilizaçáo Sc 

dcsenvolvc", alcrtando-nos para o cncendirncnio de que nas raIzcs do ser humano 

esrá o gosro dc relacionar-sc coni 0 inbprevisto, c neste sentido o homcm 6 dadu a 

3 HUIZINGA, Johan. /io,,wLuik,,s: o joio corno cIcrnnto cb cultura. 4. cd. S.o 'aulo: t'crsiectiva S .... 1996. 
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hnncar. Apóia-se ainda em Schilier, para conciuir it ref1cx;o dc ciuc  o homeiii so se 
rorna vcrdadeiranrcnte huinano, quando brinca. 

(;haiu ( 1987), ;rt rma que para a criança quase wda arividade é jogo1 c of 

pcio Jogo que cia adivinha c aurecipa as conduras Superiores, pots é pelo jogo, pcio
11  

hrmqucdo, que crcscern a alma e a inwiigncia [ ... , uma crianca quc nao sabc brin-

car scri urn aduiw quc nao sabcra pensar." Para o autor. o brincar tornado Corno 

urna atividadc send em que 0 1az de conna, a imagivacao C 0 arrehatametflr) rn irma 
imporrancia !tmdamcirrai para 0 dcsenvoivirnenro da criança. 

Os rrahaihos de Brougere (1 995.  19981 tambCrn apontain quc o brincir c 

urn clemento cia culnira, dotado dc urna signihcacao social prccisa, quc, conto as 

outras, necessita de aprciidiiagcrn. Iranstirite urn sisrema de signihcados. (lire  permi-
te comprceudcr dcicrrninada socicdadc e cultura, C mcsmo, conironta-la. Segun(10 
<) autor, cxistc urna cuitura icidica, quc como roda cultura C 0 produto da interação 
social, dc urn irrrcIacionisnro simbólico. Lsquecerno-nos facilmcme quc qirando se 

hninca sc aprcndc anres de tudo a bnincar. a conuolar urn univcrso sinihoitco parri-
Cu I a r. 

Em urna perspectiva Ii istóric.t, AriCs (1981) lembra-nos quc nas sociedacles 
ditas prirnitivaS as crianças parricipavam do mesmo universo cultural c simbolico. 

Desde ceclo cram educadas cm siruaçOes pr1ricas coridianas C quando brincavarii, 
iiisruravan-se au.c ,idtiitos, tillS II1CSI11OS jogos. A partir do seculo X'vi Ii prcparou-
-sc a (iescobcrna da infaucia, dcinarcaiido-sc ninidancnrc a disrinçao entre inkincia 

e maruridade, quc ocorrcu no seculo XIX. A vida puhhca hiiiitou-seiios aduiros., 

fortalecendo-se it visan dc c'ue a criança deveria descnvoivcr-se dentro dos limites da 

vida finihar, devendo passar depois para a escola oride scria preparada para a s'ida 

aduira. E a cducacao nas escolas fi substiruindo a aprendizagciii direta. Limo nos 

jogos corno na eslera cia escolarizaçao havia aquelcs destinados ao bem-nascidos c ao 

povo, fCnoil)cl)o que se soiicliuicou corn o acivenno do Capita!isnio Industrial. Finaliza 

AriCs, corn micressanre observacao: 

E noiavci ( j ile, a ant ga comumdade dc logos Sc tenha roinpido 
ao flicsfllO tempo cirrre as crianças C 0.S adiiitos e ciii re o 
c .i burguesia. Essa comcrdencia tins faz enrrcvcr desd pa irma 
rciacao cjtrrc o senuniclito cia inlaiicia C I) SCiltiIflcIl(O di ciasse 
1981, p. 1 21). 

Os jogos, niujais. divertinicriros coletivos, (JUL' cram irnpnrtantcs elot Sociais, 
i1m a sercournolados. C.) ritulo do rrahalho clue  era marcado ludicameunc pelas 

(:}-IArEAu. kin. () Jm,'o ,' a ,'r,.;;,1 a Sã , I',iuln: Smiinu.i')S. 
S 	EIROt?G ERE. 1; ilk',. f5imi1uci/o csi/iuia. 2. cd. Sin I'.ii in ( on,.,. 1995. 

RRotl(;ERE. Gillcs. A cr0i5a eacuhur.t Itãdic,i. hi: T. hi. kiJuirioro (Org.). () lSii 'jar e Old; leorith. São 
l'tnnr:ra. 1995. p. 19 32. 
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estaçOcs do ano, passou a scr regido pela ohediencia i mãquina, zi racionalidadc éc-

nica. 
1)csta forma c ncste contcxto histórico, o brincar, os jogos percicram o espaço 

quc dcsfruravarn nas sociedades primitivas, nas quais não havia essa scparacäo de 

trabalhol!azer, dualidade propria ao paracligma clssico dorninante. 

As tradicionais Funçocs da escola, que Sc encon tram airciadas ao cioque pro-

dutivista mciosf fins, servindo corno mecanismo dc connolc social, pregam a honio-

gcneizacão. Baseada numa visa() racionalista de mundo, a cscola privilegia a adap-

tação a normas, modelos socials e ideais de produtivismo c progrcsso. () que não 

poderia ser difcrenrc, sc considcrarmos o contexro cm quc sc deu scu surgirncnto 

Comb instituiçao: nurna socicdadc altarncntc marcada pela racionalidadc tctiica e 

fiel a lógica da don'iinacao, que sc constituiu a Sociedade Modcrna ou Industrial. 

Todo o proccsso civilizacional csrã calcado no condicioriarncn-
(0 cLi criança e cssi reserva, essa rcgutacao quc a prcd:spoc a 
sublirnar a Sm 'ida impulsiva nessc dcal ile produtividadc. dc 

trahaiho hipostado [ ... J  a adaptacao a normas ou a niodelos 
soclais se verihca cm toda cstruturação social, c a ediicacao Will 

em toda partc c scrnprc cssa hinçao. (MA1FESOI.I 5 , 1988,   p. 

195). 

() critério do devcr-scr, próprio a cssa logica, é oricntado semprc para unta 

uinalidadc, c na cscola, todas as açOes são norrcadas para a garanria da ordem cstabc-

lecida, cflcãcia c produtividade no processo ensino-aprcndizagem. 

Nurn rico e proficuo dcbatc, os autorcs dcsra colctãnca dehrucaram sohrc CSSiIS 

qucstôcs, niostrando quc isa cultura i ncligcna, os Jogos cscapam a essa logica produti- 

vista, adquirindo uma dimensão educativa, a mcdida quc Sc constituent corno espa- 

ços privilcgiados de aprendizagens sociais, dc rcsistncia e afirmação de idcntidadcs. 

Marina Vinha traz urna oportuna reflexao voltada para o conceito dc idenri- 

dade, dcstacando cuc  falar de idcntidades do professor implica discurii 0 concciro de 

idcntidade c setis signiuicados, espccialrnentc porquc Sc trara cia (Iuea0  dc dcntida- 

des coictivas quc iransccndcm Os campos disciplinares. I)csenvolvendo urn cstudo 

sobre o "Jogo dc tahuleiro corno pratica cducativa intercultural", miaz a tcla os mdl- 

gcnas Kadiwéu, habiiantcs no Mato (;rosso do Siti. L)iscorrc sohre o percurso soclo- 

-hisidrico do jogo de tahulciro, mostrando sua presença cntrc indigenas no Brasil. 

Destaca estc jogo come pratica pcdagdgica, rcmemorando os valorcs a dc arribuidos 

em difcrentes perIodos socio-historicos, pois a identiclade dc cada jogo conrribui na 

formaçao do cducando, por recuperar a logica desses clifcrcntcs modos dc educar. As 

discussães levadas a efcito cm campos disciplinares como a Sociologia contrihiiciit 

coni essa construçao teórica, isa medida cm que tern huscado comprcender as identi- 

MAFFE.SOII. \1chcI. () COfl/.','CimrflW o?,:u?fl: 	 dc SoliologLi coii ,rciii,iva.S.io PatiIo Br,LOIiiSC, 

1955. 
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dades na inrerl ace cone individuos e sociedade. 
Arternis de Araujo Soares craz '() JOG() OF BOIINI-IA [)E GUDE (PETE-

CA) PRATICADO C(iM CAR()() 1)E TUCU1MA", cxcelcnte cswdo rcalizado 
corn crianças indigenas da Arnazônia haseado na ccoria praxiologica de Pierre Pane-
bas. Essas crianças pertencern a Coinunidade de 1.ivrarnenro, etnia Bare. Caracteri-
zado corno urna atividadc sócio-niotora de alternãncia, muito rnais que psicornorora, 
o jogo de perecas apresenta urna lógica interna corn caracreristicas horn gncas nos 
aspectos espacials, temporais e rnateriais, estahelecendo urna rede de cornunicaçOes 
entre os participante. Esra cede mcmi aqueles que desempenharn as parres, ajudarn a 
preparar 0 terreno de jogo e, cspccialrnente, aqueles que 'fizcrn" os caroços de 
hicuirii. A rede práxica de cornunicaçOes não inclui os espectadores ou quakucr pes-
Soa bra da lógica inrerna. Cada urn tern a seu papel nesta cede, rnosrrando urna Forte 
!igaçao entre o ambienre Ca cuirura local, aspccws linporrantes de sua lógica externa. 

A questao dc orrnaçao dc prolessores I ndIgenas C a rernárica apresenrada por 
Maria do Socorro Cravciro de Albuquerque, atravCs do trabalho inrirulado "A EDU-
c:AcAO FISICA NO PROJETO 1)E A11ORIA DA COMISSAO PRO-INDIO 
DO ACRE. Refax urn percurso hisrórico da borrnaçao dos probessores indIgenas do 
Acre, sitiiando o ano de 2004, quando por força de cxigéncias kgais. Os processos 
educacionais junto as sociedades indIgcnas passararn da FC'NAI para o MEC, 
e a coordenaçao c exccuçao de suas açOes passou as Sccrerarias Estaduais e 
Niunicipais dc Educaçao. A partir de enrão a CPI-AC restringiu-se apenas a 
Forrnaçao conrinuada de proh.ssores iiidIgenas. Descrcve o curso de borrnacao . que 
teve inicio em 1983 c recebeti a denorninacto dc Urna experiencia (IC Auio-
cia", denorninada mais tarde de Projero de Auroria". Esse projeto teve sua gCnesc 
ligada a alFabcrizaçio de jovens (las cornunidades indigenas locals para fmnalidades tie 
valor politico c cultural, relacionadas iso reordenannenro posirivo corn a sociedade 
nacional e regional, e a valorizacao da lIngua e da cul turn por mcio da nova escola 
indigcna, hem corno a construço de urn curriculo indIgena . Urna mmporrante relic-
xao C feita sobre o aprendiiado intelectual, no qual a sujeiro adquire urn coiiter'ido 
cultural que Sc insrala no seu corpo, all imprirnindo o seu cardter de hurnani-
dade, tio necessarlo a urna praxis transkrrnadora. 

Nurna produçao coleriva, rendo corno proposicao urna abordagern da mc-
mona lcidica de adultos c idosos de dczoiro grupos Cunicos de Mato Grosso, as pes-
cIt11sa(oras Beleni SalCce Grando, Sevcrii ldioriê Xavanre c Neide da Silva (:ai1)os, 
aprcsentam urn rrabalh() realizado corn professores indIgena.s em borrnaçao no Curso 
de 1.icenciatura "3" Grau IndIgena" da Universidade do Esrado de Macn Grosso. Ao 
apresenrarem o jogo corno urn conteudo dii Educaçño ilsica, quc deve 5cr inserido no 
trahalho pedagogico do prokssor, is inrencao C levar os alunos a vivenciarcm pra-
ticas soclais quc tenhain sign ificados ens suas akieias, quc as desahem para conhece-
rem novas lormas dc movimentar-se, de relacianar-se corn os ourros, de conhecer 
novos rnateriais, cria rein novas regras, construirern relaçOes corn 0 cspaço, corn 
o ternpO, corn Os eolCgas C consigo rncsrno. Assmrn, trazem a rcla praticas cor- 
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porais ludicis que hornenS e rnulbercs dc difcrenrcs idades e etnias criani e iccriani 
no coridiano das relaçOes sociais da sua coniunidade, aqui deixando urna excclenre 
contril)uicao aos educadores medida quc podcin 5cr potencialmente utilizadas para 
uma Educacão Intercultural que valorize as cuiruras c histOrias desses povos do Brasil. 

Descortinando urn cemirio do campo da ctnornarcmirica, Lduardo Sebastiani 
Ferrreira, Maria Bearriz Rocha Ferreira, Glaucio Campos Gornes de Matos, Marce-
lo Waimiri c Joanico Atroari, discutem a intersccçao das iircas do conhccirncnto 
como urn dcsafio para rodos OS cducadorcs, em tcrmos te6ricos e práuicos. Acei-
tando o desafIo da construcão de urn modelo numa populaçao indígena, corn pouco 
contato corn a vida urbana, sob a otica da Educaçao F(sica - atividades corporais e 
da Etno-matemiirica, convidarn-nos a entrar nurn mundo difcrenrc, do inrerétnico-
-cientilico. A expericncia foi icita enuc Os indIgcnas Waimiri Ar oari. local N1VsVA, 
cm 2007. Essa etnia pertence ao tronco linguistico Karib C CSt siniada iias RegiOes 
Sul do Estado de Rorairna c None do Amazonas. Os resultados indicani quc as ad-
vidades corporals como atividades do cotidiano (caça, pesca, consrrucio da rnaloca, 
etc.), brincadeiras, jogos ou esporres podem ser iniportantes represcmacôes rnatcrnii-
ticas e vice versa. 

Joo Luiz da Costa Barros iraz-nos oporrunas rcflcxOes sobre "%']\"r..NCIAS 
CORPORAlS ATRAVES DO BRINCAR NA EDUcAçA() FISICA INFAN-
TIL". Destaca a contribuicão do brincar no loo  cvolutivo da criança na escola 

indIgcna ou não, e sua corrclacao corn o cotidiano da crianca, apoiando-se na idéia 
dc quc o faior de relerncia para educacao intercultural na aldcia c das interacoes 
do professor numa realidade plural corn as criancas rias esColas das aldeias, seja a 

compreensao da tcoria da zona de dcscnvolvimcnto proximal de Vvgotskv' (1998), 
cuja exprcssao mais clara pode ser explicada corno a distncia cone o que a criança 
já sahe flizer (zona de descnvolvirncnto real) c o que eta ainda iião sabe, mas 
podc aprendcr (zona de descnvolvimcnto porencial). A crianca encontra muitos 
desafios sirnbálicos e irnaginarios, c dcscohre formas de enfrenrar cstes niesmos 
desahos corn atitudes dc superacão preserne na própria açio de quem brinca. 
I)aI a necessidade de identificacao dc clementos quc Ievcrn a construcáo de uma 
pritica pedagógica que contcmplc 0 jogo. 0 brinquedo c a brincadeira comb 
constituiçao cbs sujeiros historicamente siruados, sern perder de vista suas idenrida-
des, conrribuiçOes e papéis prouissionais. 

Encerrando a coletanca, os aurores Maria Aparecida Rezende, Frans l.ccu-
wenberg e 1.uiz Augusto Passos, prcsenteiam-nos corn o relaro sohre nina "OFICI-
NA L)E ALFABFFIZAAO PARA OS pROl:ESSORES  XAVANTE I)i\ FERRÁ 
INI)IGENA FIMEN1EI. BARBOSA". 0 trabalho foi rcalizado cm Matinha, umna 
pequena vita siuuada no rnunicipio de Canarana - Mato (jroSso. Aliando tcoria c 

pritica, OS professores descnvolveram durante 0 curso inumcras atividades dc apren-

dizagem e confccçao de jogos pedagógicos. corno a construço do Aliaheto Móvcl 

' VYG(Y1'SKY, [cv Scmcuovicli A /ormaçdo social a'a ,ne,Ir,'. 6. ed. o Paulo: Martin. I onics, 1998.  
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usado na Lingua Xavante, oficina pedagógica das baraias nativas, construção do Jogo 
da Memória, do Bingo de Letras, Bingo de Palavras, jogo de Baraiho, atividades de 
Literatura, através de colctorcs de historia C rcalizacao de passelos dc campo. pelo 
Cerrado e pela Nlata. A oliciria foi rcalizada pcnsando em aclaprar rodos os jogos 
no contexto das dikrcnrcs batatas pcsquisadas corn as inulhcres Xavanrc, grandes 
educadoras e coleroras dc baratas silvesrres. A relevãncia social, além do "capIrulo 
pedagógico", está no inccntivo as novas gcraçóes a praticar a coleta e 0 conSurnc) 
dessas hataras corn niais frcquéncia cm scus hdbitos alirnentares, suhsriwindo alguns 
alirnentos de pouco valor nurricional corno, a batata inglesa. 

Tanro ern SCLLS elemenros reflexivos, como analiricos c descririvos, osartigos 
aqui apresenrados huscam canais de diálogo e pontos de apoio para urn ouvir, sentir, 
compartilhar difrcnrcs vozes C olharcs (1t1C Sc interprenetrarn numa trama cornplexa, 
para onde nossos sonhos, lutas e ideals convcrgcrn: o sentido de scr educador. 

Que chcgucrn as rnaos de mcntes inquictas e perscruradoras, tecendo espc 
ranças! 

JOGOS I. cuIrr'RAS INI)1c NAS P-ijbilidd, 	educ.icào inzicuIturaI na escofa • 19 
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JOCO DE TABULEIRO COMO PRATICA EDUCATIVA INTERCULTURAL 

Marina Vinha 

INTRODUcAO 

() Projero "logos Jiid:gena e La'ucaça'o: podu cáo ('e material editcativo sobre os 
/OçFOs dospovos ini// ,enas do Brasil', financiado pelo I\1inisterio da Educaçao, cm con-

vnio corn a UPMT, prcvc puhlicaçocs coin o objerivo dc produzir materiais didá-

ticoS qLIC fOn)cntern LlIlla educaçao intercultural, tendo por rc1ercncia a diversidade 

étnica c cultural dos Povos lndigenas do Brasil. No rekrido Projcro, está previsra a 
ohra: "/oços iuiiientts: O/O0 CO/i/o piática educativa no contexto i/a a/deja", lugar cm 
quc 0 rcxto Sc localiza (UNI.MAL 2010). 

Esre esttido, "logo  tie tabuleiro como p/nt/ca ct/neat/va intercultural', rraz rcHc-

xôcs ponruando pesquisas realizadas corn os indigcnas Kadiwéu, hahiranrcs no Maro 

(;ross() do Su!. () objerivo do artigo é o de rcfIctir sobre 0 perCUrso socio-historico 

do jogo de tahuleiro, mostrando sua presença enrrc indIgcnas no Brasil. Este logo, 

como priirica pcdagógica, podc ser fortaiccido reinemorando Os valores a dc atrihui-

dos eni difcrentcs periodos sócio-liistóricos, poisa identidade dc cada jogo contrihui 

na f-orrnaço do educando, por recuperar a IOgica dcsscs diferentes modos dc educar. 

() uso do rermo jogo, neste rrabalho, vcm da academia. Entendcmos por 

jogo as atividades corn cariiier ludico. realizadas cm dikrenrcs situaçñes, organizadas 

por urn sisrema dc regras que dcfuicrn a perda ou o ganho da dispura, requcrcndo ha-

bilidades cspccihcas, estrategias dOLl sorte. Niio dispornos dc dados quc conhrincrn 

cssas mcsmas comprccnsoes cm ca.la nina das linguas indIgcnas, portanto. (lialoga-
11105 i parrir dcssc coiiccico acadeiiiico (R()CHA FERRElR\ et al., 2005). 

Os proccdinicnros nietodológicos foram assini elahorados: (i) escrita de urn 

percurso lircrario caracteri ando a origem dos logos de tabulciro dc mancira geral; 

(ii) realizaçiio de urn lcvanlanlcnto teorico sohrc a prcSença do logo dc tahulciro em 

algumas ctnias indigenas hrasilciras c, de posse dessc refcrencial, o rnesnio foi cnn-

quccido corn os (iii) dados crnpiricos obridos por mull, elitre os indigcnas Kadiwézi, 
no periodo (IC 1988 a 2004. 

lOGO DL TABULEIRO 

() componcnte cognituvo c 0 aft'tivo csrao p:irntcLI!armentc presentcs quando 
Sc joga ludicainente cm urn rabulciro. 0 conlponcntc cognurivo est;i em continua 

lorrnaçao C manilesta-se diante de cada signifcado cultural. Ao pcnsar sob derermi-
nada lOgica. Os conlporranlcmitos e as manifestaçocs afcrivas vaniarn diante de objetos 
Oil pcssoas, conforme a arnibuiçao de valores (GALI.AFI UE; OZM UN, 2005 9  p. 
420). 
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Por exemplo, no jogo (IC tabulciro, 0 elemenro "simulaçao' cstá presente. Na 

tradtçao oriental chinesa, Iiii 2.500 anos, fbi escrito o primeiro trarado de cstratégia 

e de orientaça() para OS guerreiros daquek periodo. 0 ensinarnento exigia 0 uso 

coricto da inrelectualidade, simuItinco ao da conduta moral, ao utilizar a simulaçao, 

urn compo rtatuen to sol ici tad() tan to na guc rra q  Lia n to em u iii jogo ludico ('FL U; 

YAN(;; MUSASHI, 2004). 

Simular, segundo o ensinamento, consistia cm adquirir urna sabedoria, no 

sentido de f'azer ataque (guerra) aparcntando não faz-Io. I)ito de outra frma, 0 

guerreiro, quando proximo, deveria criar a ilusão dc estar longe; quando o outrt) 

estivesse desorgan izado, deveria usuf'ruir dc sua desorganizacao; deveria irritar aos 

que rivcssern tcmnperarnento colérico; eStimular Os arrogantes; dentre outras posturas 

proprias dessc comportamenro, explicam os autores. 

A f'orça do ensinamenro, quando em prática, mnostra a necessidade (IC pla-

flejar, avaliar C calcular, tanto nos enihates da guerra. quanto I1OS enibates lñdicos, 

pois ambos tern em suas bases a estratégia. Sirnular OU manipular informaçoes são 

considerados artiflcios táticos na guerra. Contudo, no jogo lãdico, esses arrifIcios 

deveni ser rigorosamente permeados por uma conduta ética. Thrnbérn nos negoCioS, 

nas relaçOes de trahalbo e nos csportes deve-sc estar atento para a relativizacao dessa 

aplicacao, para que a mesma flitO se tome bélica. Relarivizados, os ensinamentos do 

niestmc podeni ser adorados para urn jogo dc rahuleiro, cujas rcpresenraçOes estão sob 

a prcssao de cmnbates c dos auspicio.s da imprcvisiliulidade do jogo, simnbolicanientc 

senicihantes as relacOcs de poder existentes na vida real (TZU; YANG; MUSASFI!, 

20(4). 

Outro aspecto relevante, no contcxto de jogo, é a niotricidade. Esta podc 

passar despercebida por ser considerada muito simpics. No entanto, ao compreen-

dernios o desenvolvimento' motor Conio processo permanente este aspecto deve ser 

considerado. Estudos sobre Os movimentos us agrupam em categorias, tais corno: 

estahilizadores, locomotores, manipulamivos, axiais e as combinaçoes entre des. Situ-

amos a morricidade predominante no jogo dc tabuleiro na catcgoria dos movimentos 

manipulativos. Dcnrrc as subdivisOes desta categoria, selecionamos a do "movimento 

de matlipulaçao morora refinada". A manipulacao motora refinada é assim deno-

minada por envolver, de forma complexa, o uso dos musculos da mao e do punho, 

explicam Gallahuc; Ozmun (2005). 

Na rnaioria das vezcs, esse jogo é realizado coin Os participante.c na posição 

senrada e é a partir dessa postura corporal que vCm os comportamcnros de concentra-

ção e das cxpressôcs emocionais ocorridas no ato (IC jogar. Da posição sentada partem 

rambéni os suaves e breves movimentos (IC pinca, realizados corn Os dligitos polegar 

e indicador, estando a palma da niio voltada para baixo, duranre o ato (IC mover as 

pedras, os cones omi as peças mepresentativas de cada jogo. A posrura de cocoras c em 

dcct'ibito ventral é pouco COrnum, mas tamhcm adotadas (MOREl RA; MAN UEL, 

I Ln o(nrrend,a de'dc o nasc,IucxlIo at .t InOfW. segundo GtIkiIiuc e Ozinun 0005). 
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2005). 

Estudos citados p01 \1oreira c Manuel (2005, p. 252) cnvolvcndo crianças no 
nianuSei(r dc pinceiS. mostram que as atividades de maiiipulacio aprcscntam [.1 
difcrcnças qualirativas entre os destros c os canhotos na trajctoria dos traçados". No 

caso do logo, pode-se pensar na trajctória, quando das inudancas dc pedras, cones 

ou rcprcsentaçôes que "carninham' cm perctirsos verticals c horizontais, assim como 

"salram' dc urna extremidadc a outra do tabuleiro. Outto aspeCto l SI considerado 
durante o manuseio, explicam os aurores (p. 252), aponta para a existéncia de 

uma intcracáo entre as rcsuriçOes anatômicas e funcionais (Ia mao corn a passar da 

idade 1...]". .Anibas as situaçôcs indicam que as pessoas, em difcrentcs !ises da s'ida, 

ajlisram seu mai)usei() c a prccnso de urn objeto de acordo corn sua niera, no caso 

do jogo, a de movimcnrar peças cujo significado varia de acordo corn o contexto 

cultural. 

Estc tlO dc logo, quc Will o poder dc aquiecar seus praticantes, esri cm alta! 

impressos em papclOes, nscados no chto, dcscnhados em tainpos dc mesas ou pro-

jetados na rela dos computadores, as socicdades ocidentais contcmporaneas OS reva-

lorizam e os apresenram de Iorrna dinamizada e repaginada. No entanto, C pouco 

clivulgada c pouco conhecida a inscrçio desses tipos de jogos na ludicidade étnica de 

alguns povoS; cuja sirnhologia pode scr observada tanto no inodo de JOgai, quanto no 

formato do rabtilciro (FERRE1RA; VINI 1A SOUZA, 2008). 

Assim, ao reficrir sobre o jogo (IC rabulciro, desiacamos a paradigma de que Os 

significados do jogo humano dcvem scr procurados na intcração do amhicntc, neste 

incluindo o tempo sócio-histOrico c dcnrro da producao coletiva (IC cada sociedadc. 

J000 OE TABULEIRO — BREVE PERCURSO TEMPORAL 

1 hi imprccicOes sobre a origeni dos logos de tabuleiro. Rcgistros darados d 

4.000 anos anres da Era Cristä e na Idadc do Rronzc, 3.300 anos dessa Era, indicam 

qUC os tabuleiros vém dearquitcturas dc rcmplos considerados sagrados. No Egito 

antigo, 1.400 anres da Era Cristt, e na Europa, a cidade de C'ambri/geshire. Inglater-
ra, foi construida no perlodo medieval corn arquircrura quadricular. Nas Americas. 

hi I ndicioS de que o jogo de rabuleiro foi inrroduzido pelos colonizadores e adotado 
por alguns grupos ctnicos. Pot exemplo, em cuzco, Peru, foram encontradas inscri-

çócs dc tabuleiro, conforme afirma Pennick (1992). 
Nos ultimos sCculos, a educaçao escolarizada C os recursos tecnok'gicos rem 

iniluenciado it feitura dos jogus de rabukiro, renovando-os conkrrne as restriçOeS, 

as permissoes, as d ifcrcnças et:irias c as dc gCncro, principalmcilte na socicdade oci-

dental. Hisroricamcnrc, todos esses aspecros cada urn ao scu modo, sempre frzcram 

oo. con,wvrci scindhaiwa no naiitis&'io de pirlc6s c de peco cm diircnte Idscs da vda, portanto c:n 
in tcthncas sc,h iiieu miiito (IC vki,i. 
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parte das socicdadcs c culturas, faro title tamhérn ocorre na atualidade. Contempo-

ranearnente, obscrva-se urna so(isticação nos jogos, classificando-os segundo a idadc 

e corn indicaçoes sohrc fundarnentaçao pedagógica (ROCHA FERREIRA, 2008). 

\'ale frisar, porranto. que Os jogos de rabulciro se modificarn com Os processos 

de rnudanças sociais. As tItirnas versOes dos jogos tern conotaçócs diferenies das 

antcriorcs c são charnadas jogos de scgunda geracao". No proccsso dc mudanças da 

socicdade, us jogos foram proccssuaimcntc modificados ou rcssignificados. As patti-

das são gcralrncnce rIpidas, aicançando dc rniiiuios a urna hora C mela, aproxirnada-

rncntc. Hi rnaior interacao cntrc Os jogadorcs, as jogadas são mais Iccis dc aprcndcr 

c abrcrn cspac() para difèrenrcs j)OSsihilidadcs dc raciocInio e roniada dc dccisao dos 

parricipantcs. Esse contexto conrcmporanc() en voive urn ntrncro maior tic pcssoas 

cm idadcs difcrcntes, segundo a supracirada autora. 

ilá rambCm a vanragem de o rahulciro flat) ser flxo, podcndo Os jogadorcs 

monta-lo onde Ihcs aprouver. Alguns são rnodtilarcs, podern ser adquiridos aos poit-

cos corn o objctivo tic cxpandir as condicocs do jogo. Assirn, se ha irnprecisao histori-

ca quanto a origern do jogo dc tal)ulciro, atual rncnrc os aurorcs das rcnovaçâcs dcsscs 

jogos tCin norne c cndcrcço, são prciniados por dcscnvolvcrcm diferentes formas 

dc jogar. Alguns jogos cstão traduzidos para 0 pornlgucs C outros cstao mia lingua 

csrrangcira de origcrn. Mas, conio os cornponcntcs dos jogos gcralrncncc conrCrn 

pouquissirnos textos, as iiustrac(cs cosiurnam scr suficicntcs jiara o cntcndirncnto. 

lOGO DL TABULEIRO ENTRE UNDIGENAS 

Os jogos de tabulciro tarnhirn sao ciicontrados CfltFC os pOVOS indigenas. Não 

sc sahc bern se Os mesmos foram criados pelas diferentes etnias, ou sc des aprenderarn 

corn OS colonizadores cspanhóis (na frontcira dos paIses de lingua hispânica) ou corn 

Os portugucscs. 1-loje, muitos deles CSta() cm desuso. explica Rocha Fcrrcira (2008). 

Pcsquisas mais a1iromundadas podcrão confirmar esses dados, tendo em vista 

qLIC 0 silenciarnento dos indigenas quc aqui viviarn C OS das Americas, dc fornia geral, 

foi muito intenso, de forma a confundir sc os colonizadores trouxcrarn essas ideias oil 

se sahcrcs c fazeres Ctnicos foram apropriados, a exemplo do quc tern ocorrido arual- 

rncnte Ciii outros campos do cotihcciiiiciito (FERRETRA: VINIIA; SOLIZA, 2008). 

Recenterncnte, pesquisas registrarn os que ainda cstão apcnas na rnernória dos 

mnais velhos e OS quc ainda são praticados nas aidcias. A criatividade dos indigcnas 

na construcão dos jogos c no uso de rnateriais encontrados sornente na natureza cir- 

cundante de silas tcrras deve ser registrada e ensinada aus não indigeiias'. 0 jogo dc 

tabuleiro, corno pratica pedagógica, pode ser enriquccido corn tais dadoS, pOiS CICS sc 

desdobrani ciii sahcrcs anibicntais cujas tbnces naturais hojc podern estar destruIdas; 

3 I';l1:( 'IN L111C.S(C) C S dc rcrrs quc atingem varios poms indIgeius, 16 sabcrcs quc preciar11 acr rect11 rjdoc ranibëni 

entre cics. 
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c em saberes soclais, quando scus tabuleiros c suas reprcsenraçoes trizcni temores e 

desalios peculiarcs de urn povo. Esse conjunro iiz do jogo urn acervo, urn patrirnonlo 

cultural irnaterial sob a dinamica Wi tradico. 0 COnCeito "rradição", segundo Gallois 

(2006), não é mais entendido como algo do passado, mas sim cumo algo continu-

amente renovado pela clinimica historico-cultural dc cada povo. 

Observar, rnediar c adaptar saberes dc dilerentes pOVOS as praricas pedagogi-
cas escolarcs cxigc, segundo nosso ponto dc vista, conrextualizar os valores de cada 

grupu etfliCO cmhuudos ncsses saberes. () reconhccimcrno do outro C () auto-

-reconhccinicnro idcntiririo contribuem para fortaiccer as dikrenças culiurais. () 

rcma 'diicrcnça' tern ocupado urn cspaco signhuicativo iLls produçocs cieutificas c na 
cscola indigcna brasilcira, potS essa aIM)rdagcrn tern rcfcrencia consrirucional. 

A vivéncia rniimrica, proporcionada pelo jogo contextualizado, conirihui para 

reuietir sohrc as represcnracoes sociais da sociedadc que o prarica. Geralnicntc, os 

obetos (pcdras, liguras crc.) siniholizam pessoas ou anirnais krozcs, ambos corn p0-

deres quc estimulam ciesahos. Por exemplo, a onça e us 'cãcs' sto represenrativos 

de fury c ata(Iue para alguns povos ind(genas c o 'puma é podcroso enire os Incas, 
explica lirna (2004. p.  1). Para cxcrnplifIcar, o auror cila que: 

I ... I cntrc Os indigenas Bororo. no Mato (,rosso. liii urn jogo 
chainado 'jogo da onça', cujo tahuleiro é rraçado na terra c pc-
dras sio tisadas como peças. Urna pcdra reprcscnta a oltça, sen-
do difcrente das dcmais. Otirras 15 peças representam Os 'ca-
chorros ' . Urn jogador atm corn apenas urna peca, .1 'oily, coni 
o ohettvo dc clpttlrar as pccas cachorro. A capitira cia onça é 
realizada quando as pecas 'cachorro' a encurral.uu, deixando-a 
scm pussibilidades de movinlcntaçio. 

A forma de jogar cncontrada enrrc os indIgcnas i3ororo mosira ser urna varia-
ção de uin jogo de tabuleiro coniorrne padrOes cUrOpCUs, 0 que levanta a hipotese de 
tcr sido transrnitido por nhissioliarios salesianos, corn qucrn tiveram contao desde o 
século XIX. 

Outro jogo scrnc!hanrc a esse foi cncontrado cntrc os I ndigcnas !vfancha/?er,. 

no Acre, e entre OS Giutrani, cia icgio de Sio Paulo. Entrc o.s indIgcnas J<zne/n, no 
Maranhto, foi encontrado urn jogo de tabulciro COflliCcid() COInO logo dc 1aci6ncia "  
ou I'anel atricano". Traa-sc dc urn quebra-cahcça e cOnsiste cut Urn desaho qtie dcci 

origcm a centena.s de outros quchra-cabeças em todos Os Conflnentes. 

Outro grupo etnico, os indigenas J'areci, no Maw ( rosso, jogun urn jogo de 
dados, rnas quc charnam 'rifa ' . 0 dado tern forrnaw dc piao e a principal caracteris-

rica do jogo é a aposta. Os parricipantes apostam ohjetos do cotidiano, corno arcos e 

Hechas, explicou Jima (2004 apud FERREIRA: VINHA; SOUZA. 2008) 

Em conium. us BororolMl; us Mancha'keri/AC; us (7uaraniISP; OS Kane/al 

4 	(.isiuic.io dc 1988 c o khrcito.i ,ilteritl;idc. 
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MA e os Pareci/M'1' téni urn jogo de rabuleiro entre des c suas brevcs dcscricOes in-
clicain urna rica variedadc dc rabuleiros C dc formas de jogar, consequcnrcrnente sob 

OS auspicios dc suas respecrivas culturas. 

OS KADIwEU E 0 lOGO DE TABIJLEIRO 

Os Kadiwéu sâo ind(gcnas cujo conlportamcnto, em dctcrrninado perIodo 
hisrorico, ihes valcti o codinornc dc "ndios cavalciros". Adquirirarn urn significativo 
rebanho equino are o final do SCculo XIX C SC dcsracararn na montana quando Os 

ernharcs interuribais c entre Os colonizadorcs ocorriarn a pé. 
Anres mesmo desses laros, os KadiwCu constituiram sua visao de mundo ten-

do como referéncia 0 ethos guerrciro, o qual csrá fundanienrado mitologicarncntc. 
Ao cntrevistar urn anciao, huscando cornpreendcr o corpo Kadiwéu, dc me explicou 

quc o scr mitologico (-iiôeno-godi falou para ourro ser, o CaracarI, clue  o corpo do 

Kaa'iwézi não foi kim de barro. No caso, o ancião fazia aluso aos valores crisrãos 
trazidos por rdligiOcs que adentraram nos ólnimos dois séculos sua aldeia. Conti-
nuou cxplicaiido quc o corpo KadiwCu já era de gcnrc, de came, dcsdc quando foi 
encontrado por Gô-nôeno-godi. Além disso, os Kzdiwéu já falavarn scu propiio idio-
ma. E este mesmo ser, ao riri-los dc urn buraco ondc viviam corn os demais povos 
ind(gcnas, ainibuiu para cada povo urn per6l. Couhc aos Kzdiwéu scrcrn guerrciros 
e, portanto, autorizadosasaqucar c a tirar dos dcrnais povos o quc Ihes aprouvcsse, 
explicou Soares (1998 apud VINIIA, 2004). 

Assini, a cducacao Kaa'iweu vai sendo constrwda no hojo dc urn complexo 
modo de ser, em unia sociedadc consticuida rambCm, coufornic regiscros datados de 
1910, por pessoas vindas de ourros grupos érnicos e por europcus radicados naqucla 
regiao. Essa inserção era realizada pclo costume que tinham dc capturar crianças de 
ourras sociedadesi  c de adorar os adultos fugirivos d/ou capturados, integrando-os ao 
gnu po. 

Proccssualrncnre, houve alrcraçOes nessc modo de sec KadiwCu, devido ao es-
trcitamento das rclaçñes de conrato c da presenca do Escado corn suas insiicuicOcs de 
controle. Conrudo, esse consrruro social quc caracteriza Os Kidiwéu mantém urna 
organizacão inrcrna ama! ktrmada por descendentes dos senhorcs (Kadiwéu p uro s), 

por descendcntes desses anrigos cativos e dos gucrreiro&, segnlcnto este ressignifica-
do. Vivem cm rerritónio localizado no Maw Grosso do Sul, corn acesso pclos mmii-
cIpios de Bodoc1uena, I3oniro e Porto Murninho, escando suias rerras sob a jurisdicão 
deste iiltiiTIO. 

5 	I rolicu lirtguIsuco kadiwéu. 

6 S.ittcbcz Labrador, triostoflarO que convivcu corn o grupo no puriodo de 1770. 

7 Snbrc a p  c,t,a do 1'atad, tia at Ltai organizacao K,idiwéu, L1gcsLao dr Iritura cot \'iitha (2004) 

8 	\I,ttlo COrtlo Sc .tUtL)(JCttOIttlttt;ttl) alguntas ittrtiIias Kadiwtti (VI N HA, 2004) 

9 A Iiijttese dc urn novo cspaço dessc guerreiro awal scria o do esportc. cottiorrnc Vinha (2004). 
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Para sc signifIcar,cssc povo usa grafisnios singularcs, cujas formas gcomcrricas, 

oia retas, ora cm ondas, traccjam scus artcsanatos, rosios, bracos, cobs iemiiinos C 

adornarn raiiibém suas roupas. A ligura 1 inostra csscs grauismos Cin tres Situay)cs. 

' c. 

	 IS 
Hgura I. ( ratrs rno n.r .rr(e, no corpo C ron 'i  

lollEr Sri:ii,rrrrIiie:)iaI 20101 

1orani cstes grahsmos que mc chamaram a atcnçao quando pcsquiSava e 

analisci a fotogralia do tahuleiro riscado na arcia por Soares, 0 anciao detiominado 
tainhem "f1ho querido ", na cultura k'i,/iwu. 0 jogo dc tahulciro foi obtido em 
pcsquisa rcaliiada no campo de conhecimcnto da Lducaço Ilsica C OS dados cmpiri-
cos contrihuiraiui para ohscrvar quc 0 dcscnho padrao do rabulciro cstava registrado 

nos grahsmos Kadiwéu deixados pelo irabiano Guido Roggiani aproxiniadaniente cm 
1897 c publicados cm 1945;   e pebo anrropobogo Darcv Ribeiro ciii 1948, puhlicados 
cm 1980. 

ligura 02. (,hrfismo cnconrrid, em atuorc, dir cuo XIX e XX 
lt,ric:\jiiIia (2004). 

0 nonic do jogo cncontrado é "casa do rei". () tabulciro ICI11 0 Iormaro circu-
lar e é semeihanre a urn ripo dc rahulciro cuja origcrn c nuknar e é conhecido como 
"lahirinto", no esribo Mere/.c. () rcrmo A/iere/.c vem do baum meiellzis significando "Ii-
cha", conta ou moeda. Mere/s é urna dcnominacao aplicada dos jogos de uahubciro 
Clii que as pcças SilO colocados uma (IC cada vcz c por jogadores altcrnados, usando 
pino e linhas. Diferencia rambém pcbo faro dc (Iuc todas as peças trii o mesmo p0- 

I) lkno.i cscrilhida Clii SCLI grUpi) de perte1Cueur qUe recehe unir tor iv.rçiio desde ,i inIirr i3 para reter na 
o coiili&'çjrnento hisidrico- .r61 10 	1111tifoll dir CLI 
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(icr de rnovirneruio, sendo distintas apcnas pelas cores (PENNICK, 1 992; \'INIIA, 

2004; FERREIRA;VINI-IA; SOUV.i\, 2008). 

A iniensidade corn quc 0 rahulciro do upo labirinto fbi adotado cstI POLICO di-

lundida hisroricarncnrc. Urn dos morivos seria porque essa variaçio utiliza urn rahu-

Iciro riscado no rnorncnto do oo, portanto, de natureza passageira, pouo ficando 

registrado ern material mais sólido. Deviclo a esse particular. "1... 1 rcduz para quasc  
zero as chanccs de Sc encontrar rabuleiros pninitivos desse tipu de )ogo. Em vi rude 

clisso, a imcnsa popularidade de quc 0 Mere/s destrutava passa qiiasc dc.capci'cehida 

afirma Pcnnick (1992, P. 191). 

A variaçâo irler'/s (labirinto) é jogada de (brma unidirccional, parrindo do ex-

terior ao centro. () desenho é impregnado de simbolismos C scu padrao tern relaçao 

corn 0 t1tiadrado' miigico de 9 pontos, quc tern na sorna (IC cada linha 15 pontos 

c a sorna alcança 45 poios. Essa é a l)ase para a construcao do rabuiciro labirinto, 

segundo Pcnnick (1992). 

lcndo urn elernento de comparaçao, aan;ilisc do tahulciiti (10 jogo "casa do 

rci", registrado entre Os indigenas Kadiwu, rcmctc a uma aproxirnaçao que requer 

pcsquisas mais aprofundaclas para esiudar a prcscnça dcssc ripo (IC tahuleiro entre 

cic. A Figura 03 moslra o ançião Soares registrando sen conhccirncnto sobre o refi-

rido tahulciro. 

it 1 • . 

i .  

Figura 3. Anciãu Kd ivi desenhando u tabulciro na arcia 
Fnn t.: Vinh,i. (2004). 

Soarcs cstava corn 88 anos quando a pesquisa foi iniciada crn 1998 c tleccti 

aos 94 anos, no ano dc 2006. 0 ancião soirera ttiii acidcntc C sua perna nao fora 

socorrida no rcrnpo dcvido, portanto, andava, naquele periodo, cm cadeira de rodas. 

Permanecia cotidianarncnrc sentado em urn banco de madeira, sob a sombra de urn 

frondoso rnangueiral, e licou contenle por receher urna atcnçao especial valori7.ando 

II I )calhiincnio sobre u (Iuadr;(iu  ulagi&u 	oo na rfcrénci. Pennck (1992)   c tcrrcira, \'Iia c Stiia 2008. 
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seus couhecimenros. Era urn dos POLIcos Kadiwu tIJC  dcrinl)a na mernona esse ripo 

de jogo. Pot ISSO, no periodo da pcsquisa, alcrn dessc fliornentO de cxplicaçao cia 

coicta de dados, conversel corn a dircçao cia cscola e dc foi convidado para ministrar 

unia aula para Os alunos c outras pcssoas da sua aldeia. 

Crianças, jovcns, adultos c ouros iclosos hcarani ao rcdor dde. Riarn, Solici-

tavani explicaçOes de conio jogar, cn1uanto eu, do lugar de pcs(luisadora, rcgiStrava 

scm, contudo, ter urna comprecnsa() mais ampliada das rcgras c contexios do jogo. 

No chão da varanda da escola, uni aclulto C utna jovcm sc revezararn para dcscnhar o 

tal)ulciro, forografado por mirn, simultanco as explicaçocs na lIngua Kadiwéu 

Figura 4. ALILI IIA F-Ncoh <Ia a!dcia, cuid;tiiic desr'li,< o tihaIciro. 

Ioiu&: \'irIILl (2130+. 

(on dados insuticicntcs para mostrar o proccdirnento corno Os Radiwcu jo-

gavanI o jogo "casa do rci', principalrncnte pot dihculdades dc traduçao, cstamos 
atua!rncntc nos organizando para rcromar Os trabalhos tie rCCuperacaO desscs pro-

cedimentos, assim corno o detalharncnto sobre o contexto sociocultural, jara eni 

práxima pul)licacao socializar essa.s prcciosid ides. 

I anIcntavelnIcnrc hcou tinia consla(acao: a dc (pie 0 jogo dc tal)iileiio cstava 
pouco praticado, talvcz cm desuso, pdla.s novas gcraçOcs da aldcia Bodojuena, oude 

Soares vivia. Segundo nossa comprccnsIo, 0 registro de urn jogo, cuja história atra-

esSa rnilcnios e encontra signihcados cnlre urn grupo incilgena l)Iasileiro, é muiw 

valoroso para it educaçao c ixira a saudc identiária desses povos. Aléni do mais, 0 

artigo 217 da Consrituição brasilcira charna a responsabilidade do Estado, portanto. 

do pesquisaclor, dos cidadaos, para o registro e prorcçaO desse parrinlonlo cultural 

irnaterial cm solo hrasilciro. 
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CONSIDERAcOES FINAlS 

os jogos (IC tahuleiro sao arividades Itidicas LILIC propiclain o dcscnvolvirncnro 

de estrarégia. (IC relaçoes sociais e foraleccm o construto das idenridades étnicas. Os 

logos de tabulciro sao IlilportanteS metos para inrcgrar rodas as idades em proces-

SOS educativos e dc lazer. Conremporancamenie. os jogos de scgunda geraco cscäo 

mais complexos do quc us (IC prinleira gcração, em vista das também complexidacles 

SOCiaIS. Quanro ao grupo érnico Kadiwéu. o mesmo encontra-se diante de desalios, 

visto quc as cidades esra() se aproximando cada vez mais das aldeias e corn elas veni 

novas tensOes geradas pclas mat rcflcridas invasôcs culiurais urhanas. Corno iito s;o 

iratadas pcla via da inrcrculturatidade, I'cpercutcnl na satde idcnritlria desscs po-

vos. A rcduzida carga rnotriz (ItiC 0 jogo (Ic rahiileiro rcquer sao, em contraparrida, 

estimulos para plancjar, executar cavaliar sirnholicamcnrc o Ibrrnato do tabulciro e 

COmb 0 utilizavani 005 liiOIIICmltOS ludicos. "V Ida real c mimetismo n:o sáo excluden-

tes, confornie us cnsinamcntoS orientais sobre simulacao. (._onrcmporaneos e corn 

possihilidade de sereni mcdiados pela pratica educariva meHexiva, contribucrn para 

educar, protegcr, ressignifcar, revigorando identidadcs e tormanclo pessoas (1ualiflca-

das para compreender e usufruir de conheci nentos vindos dos difcrcnrcs univemsos 

CuI (U raiS brasilci i .os. 
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0 JOGO BE BOLINHA BE CUBE EPETECAJ PRATICADO 
CON CAROCO BE TUJUMA: ESTUDO REALIZADO COM OBJANCAS 

INDICENAS hA AMAZONIA BASEADO NA TEOIHA PRAXIOLOGICA BE 
PIERRE PARLEBAS' 

Arternis de Araujo Soarcs 2  

eoNsIoERAcOEs INICIAIS 

1.1 PrincIpios gerais tie jogos tie peteca (bolinba tie gude) 

Dcsdc o scu processo inicial Os jogos dc pcte(as sio baseados no seguinte pn fl-

ciplo: 0 jogador deve lançar a peteca rolando no ciio para alcançar as perecas dos 

adversanos, posicionadas em urn rspaço delirnirado pot urn cIrculo, uma linha, urn 

buraco, urn triangulo, ou qualquer otitro valor definido pelos jogadores, depencletido 

do terreno. Nos jogos (IC perecas Corn varios huracos, 0 ohjeitvo do logo é atirar urna 
petcca em urn huraco, ganhando aqucic qUC tcrniinar pnme!ro. Lrn outros termos. 
0 jogador joga a peteca contra uma ou mais pctecas colocadas na area de jogo dcli-

mirado. Se jogando a peteca. dc conscguir empurrar outras para bra do cIrculo ou 

akiii tie unta determinada linha, torna-se proprictarlo dcsta pctcCa, porque CIC c 0 

vencedor. Ncstes jogos o tturncro de jogadores depende da quantidade de crianças ao 

redor do cantpo. 

1.2 Aspectos culturais 

A origein do jogo de pctCCas c tao ant iga quanw all isroria das civilii çe5 ( Dua rre, 

1996). I nvcntadoha nulharesd anos,este jogoscuortiOu muitopopularnomundo Inrciro. 

A prilneira aparicao documentada data da ( ;rCia antiga, onde os gregos usavam a 

ictcca de diversas nianeiras. \"arias copias de rcgtstros rantheni forani cncotttradas cm 

escavaçocsarqucologicas no Egito c no ()ricnre \'kdio corn datas dc ;trc 4000 anos 

aC. Corn a evolucao do I rnperio Rornano c apopularidade deste jogo, dc loi jogado 
tie diversas manciras. 

I 	Ea invu gIç.to tot condtiitda e orkittada pelos rofcsort I'icrrc Parld)t', Dotilor Honork ( ;ILtsa C prolussor 
cmérct) de L'Univcrq6 Sorhonite c FiI. I )c,utor Rcrciand During, coordeir;idor do (II'LC C-Fixo S UFR-
S I1\I II ucsir PrrisIXrirrs. 

2 	I'riitcsorj I)iiitont-IaciikI.irI de [dusiLao c Fisioirrapii da tIAsi- Univczsididc Fskral do Anraior.is. 
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No Brash, corno 0 cstilinguc e a pipa '  este jogo re-

presenta o simbolo de urna major liberdade para as crian-

ças. A petcca é urn jogo muito comum nas escolas. 0 jogo 

mils ci ssico consiste cm 'ito ir i petcca do id ei vii to p  tn 

anha-la. Corno (11w, existern vat Las maneiras de jogar. 

	

, 	[ste jogo pOUC ser jogado em quaiquer Logan e cm qua - 	 I 	 I 	 I 

-' 	 quer tipo de terra plana, onde se pode flizer urn desenho 

sobre a terra, urna estrela, circulos como iambm cavar 

urn buraco. 

	

Fig. I - I hI conu flU .1 	 ( ) piso de terra é ideal para deterniinadas cond içOes que 
I'ir.iinide. 	 . 

	

A. '00') 	
requcreili huracos. 'vocc pode jogar em piso de asfalto ou ci- 

niCntO delilllitandc) 0 cainpo COill gil C stihstituiido buracos 

por circulos. 

(;eriliiieiite sio crianças c adolesccntes que gostarn de jogar este logo e podem apreciii- 

a qualqucr hora. As cnianças de pequcnas cidadcs jogam geralmcnte no final do dia. Mas 

rambem podcm jogar anies on dcpois da escola, durarite o intervalo. As cnianças aprendein o 

jogo corn os mais veihos, inas raiiibm podein 5cr iniluenciadas por seus pals. 

No Brash, o jogo ambéni conhccido pelos iiomcs de holira, Buraca, Biirici, Firo, 

depcndendo da região. As regras podeni niudar dc tim grilpo para outro Ou poden) ser 

adaptadas em relaçLo as condicocs do local e dos costumes. Os jogadores podern usar por 

exemplo, uma peteca major do qtie as outras como pontcira para rocar a peteca em jogo. 

1.3 Material 

fri: 
Jk I 

\ 
Fig. 2 - 	(CClS dc vidr 	IIIUII U OloIcs 

	
Fig. 3 ( . iiik.i I 	 I ).ivid. 

No comcço des usavam pequenas pedras ou scmentcs cm vcz de holas de gude, e 

cram constituidas por pequenas pececas tie argila. (IC pOedra, madeira, aço, niarmore Ott OUtFO 

material auientico adequado. Foi no seculo XV que o vidro, a porcehua c a fioança f'orarn uti-

liiidos cm Venc7.a e Boemia. As petecas de aço loram evitadas porque danificavam as ourras 

petecas. [las agora so mititicoloridas. 
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1.4 Variantes no logo 

- 	I• 

Fig. 6 - ( ) jc,go de peIccas inod.d dade ronda 

1.4.1 Em muitas uiartes 110 Munflo 

A lileratura ruostra qie no mundo todo liI dilerenres regras dc jogo: 

0 perseguidor. 0 viaduto. 0 conquistador, o circulo ganancioso, a trania, 
pOU. (I lilata-mata, Os OVOS no ccsro, cancras, ccnrcnas, 0 cstranho, urn pas-

so cm irene, par ou impar, as arneixas 1iirâinitic vitória. a cxtcnsao, 0 CIFCU-

lo rodeado, huraco, cl;issico, volta rnigica, o curso, a aproxirnaçao, tiro, tn-

angulo. etc Apresenramos a seguir as principais caracrcrIsticas dcsscs jogos. 

l)cvc-sc rcejsrrar quc cm todas cssas modalidades cada jogador tern scu proprio Saco 

de petecas. F como urn tcsouro dc grandc valor avaliado pela cor c material. 0 obje-
tiV() C tomar rodas as perccas dos outros jogadorcs, quc podem voltar no final do jogo 

Sc voce jogar urna falsa partida, on nianté-las se jogar cm parrida real. Os participan-

(Cs dccidem anrccipadamcnte quc tipo de partida vao jogar. F mais in(crcssantc para 

des quando des jogam "de vcrdadc". 

3 	Sciutec: iI-randod.criciancreccciccd,csIerr.iroicbj- 
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A Perseguição 
L preciso ibis jogadores. Urn jogador joga uma peteca para frcntc. 0 ourro 

jogador aponta para a pcfcca Iançada pebo prirneiro. Sc dc não acertar, 0 primcilo 

joga a partir de onde a sua peteca parou. Lie recupera sua petcca e aura. C assim por 

dianuc. Qucin Coca a petcca do outro a pega c a perscuIiçao pira. 

OViaduto 
I. inn tahukiro composto dc I a 7 fiiros nuincradosa irtir  do niimcro 0. liii 

urn atirador c urn guarda. No inicio do jogo Os jugadores dcfinern tifli nurnero de 

uiros para qw rodos rciiharn a oportunidade de rcaiizar. C) arirador sc coloca a cerca 

de 1.5 rn do primeiro huraco, o guarda est posicionado atr.Is do tabulci to. Sc a pcte-

ca cair anucs, o guarda que toma a bola. Si a peteca cal no rcrceiro buraco o guarda 

tiara rrês perccas ao atirador quc accrtou. Si accruar o segundo buraco, o guarda dai;i 

dtias holas ao atirador. Si etc accrtar o priniciro buraco, 0 guarda Ihe dará uma pcteca. 

F ci etc entra no buraco zero, o atirador recupera a icteci  scm quc o guaida tenha de 

I he en I rcga r a pcteca. 

o Conquistador 
Esrc jogo 6 scmeihatitc ao perseguidor, so quc as pctccaS são atiradas c podern 

scr de tarnanhos variados. () numero dc jogadorcs é limitado. Os jogadorcs dccidcrn: 

o primeiro jogador joga a bola a nina disrância quc dc escoihe. Na rnaiona das vezes 

dc vai escoiher a disrãncia cm quc urn riro é mais preciso. () proximo jogador arira a 

pereca em seguida, sc dc wear a primdira peucca, etc ganha e cia se Coma sua propric-

dade. Em scguida, die joga urna segunda tiCteCil Ilra rciniciar 0 jogo.Se die perder a 

pctcca em jogo perrnanccc no campo. () rcrcdiro jogador atira pcteca, podc wear oti 

fiihar o(s) atvo(s), deixando a pereCa cm jogo, sc a peteca a arremessada corn força 

contra vária.s outras perccas no eampo, sairando, rodas cias são capturadas. Essc jogo 

aprcsenta .suritczas. Urn jogador podc iancar uma peteci dc iIgaua, rara e vaiio.sa, que 

provavcirncnrc reni a vantagem tie precisão sobrc OS ourros jogadores, mais colic o 

risco dc perdc-ia sc etc crra scu objetivo. Urna ãgata é maior e niais pesada do quc a 

pctcca Coniurn. 

o Clube Glutton 
Os Jogadores dcscnharn urn cIrcuio de 30 cm de diãnietro no chao. Cada 

jogador coloca as petecas no centro do cIrcuto. As pctccas devern fbrrnar urna pitha. 

Cada jogador pcga a sua poneira na aitura dos othos c a deixa cair sabre a piiha. Sc 

urna Imeca sair do circulo, cia lorna-se propricdadc do jogador. Sc urn jogador não 

Conscguc fazer nina peucca sair circuio, o quc etc dcixou ia lliflia permanece no cIr-

cuto. 0 jogo continua ate quc a piiha acabc. 

A Tram a 
Esuc C urn jogo para urn nitmero hrnirado tie jogadorcs. Cada jogador di'i urna 
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on mais petecas title  SO organizaclas em nina 1mhz rera. A distância enrrc cada peteca 
deve ser suhcicntc para dcixar passar duas. Cada jogador atira a sua pcucca c pode 
hcar Coin as pctccas que 10mm tocadas. A peteca do jogador uica aondc cia parou. A 
jogada em seguida comeca a partir deste ponro. Sc a pOntcira do jogada for rocado 
dc d obrigado a colocar urna outra peteca na linha. 

o Pote 
0 jogo é praticado corn quatro jogadorcs. Eles cavarn urn pequeno huracu, 0 

"pore", que seri 0 aivo. Os jogadores ficam a rrâs metros do pore. I'or vez Os jogadores 
vo arirar urna percca tentando atingir 0 pore (ricochetes sm acciros, isro é, rocando 
urna de sitas bolas jogadas acima para 0 rerorno ao pore) F.ics vâo tenrar afstar a 
pctcca do adversarto para longe do pore. Cada peteca no pore vale dez ponros assiin 
quc as holas do adversário f'oiem tocadas. Ganha aquele quc atingir o total dc 110 
ponros. Os jogadores pollen) inrroduzir variaçôes na pontuaçao ott em outras formas 
de jogo. 

o Dado 

()s jogadores coiocam urn dado em equilihrio .sobe urna pctcca ligciranieiitc 
enterrada no chão. Cada jogador por sua vez, serii o guardiao do dado. 0 jogador que 
prerende atirar, paga uma peteca pam o guardiao. [Ic se coloca a urna disr3ncia pré-
-determinada e renra acertar o alvo. Cada jogada cusra uma pereca. Quando acertar 
dc reccherá o numero de petecas correspondenre ao nuinero cjue aparece cncirna do 
d ado. 

As Bolas de Gudc na Cesta 
F rin jogo de adivinhaco quc não requer ncuhunia habilidade, mas nto deixa 

de ser divertido. tim jogador escoihe urn I)umero de bolas cm wna mo e pcdc aos 
ourios para adivinhar o numero exam de bolas. Aqueles quc adivinharcm o ndmero 
correto de bolas conridas na mao, ganha este nrImero de bolas. Aqucies quc não acer-
tarem o nuiTlero exaro cicvcräo pagar a diferença cntrc o nunicro dado e o nt'iinero 
exato. Fm cada jogo OS jogadorcs sc rcvezam para firzer o papcl de quesrionador. 

o Recinto 
() jogo é rcahzado no quinral, corn v3rios jogadores. lies descnham dois cIrcu-

los no chao, urn cIrculo de 20 cm de diâmetro chainado de "gahincie" c ao scu redor, 
urn cIrcuio de 3,5 m de diâmcrio, chamado dc "recinto". Cada jogador coioca urna 
on mais petecas no gahincte. 0 primeiro jogador atira unia, tie qitaiquer poilt() do 
recinto na direçao do gal)inete. As petecas que saem do gahincrc uicani cm sna pro-
priedadc. Sc não rocar nenhuma peteca, a outra peteca permanece ondc estii desdc 
que esreja dentro do recinto e bra do gabinete. Sc parar no gahincte. deve recoiher 
a peteca e pagar ourra no gabinere. Os jogadores podein arirar na direcao da pctei 
do adversário. Sc nina roca a outra, 0 proprierari() da peteca rocada deve pagar urna 

JOGOS I ccii UR.As INi)ftWNAS: 	 cdlicdcau i,tu.uIt.,r;l n.i c. 



pctcca no gabinctc. Além desra niulta, 0 proprictarlo deve entregar todas as petccas 

ttic c'Ic gatihou ao adversario (Ue  acertou a sua. 

As Centenas 
0 jogo requer dois jogadores. Eics desenhani urn circuit) pcqueno ou azern 

urn pequcno buraco a urna distãncia .scgura do ponro de uro. Arnhos Os jogadores 

atiram urna bola em dirccão ao circulo. Sc nenhurna das duas holas entrar no cIrculo, 

des repereni. Se a 1)0ka cair cm urn cIrculo, 0 jogador ganha 10 ponros e outra chan-

ce de disparar e ganhar 10 pontos a cada vez quc tima de suas holas cair dentro do 

circulo. () jogo continua are chegar a CCI11 pontos oti ate laitar tim too. Sc etc fiilhar, 

então scri a vcz de scu advcrsario disparar e ganhar pontos. () primeiro jogador a 

atingir CCFfl pontos C 0 vcnccdor. () perdedor devc dar urn nuinero de bolas decididu 

an teci pa(la men cc. 

o Gude Capturador 
Lsrc logo envoivc tiois jogadores. Cada jogador da urna pcceca. Arnhas as pc-

tecas sa() cntao coiocadas a 2m tuna da outra. Os jogadores cntao recuarn 2m. () 

prirneiro jogador arira a bola de gudc na outra pereca. Sc acerrar, etc guarda a petcca e 

etc arira parl a segunda pereca. Sc etc rocar, etc ganha o jogo c os jogadorcs rccorneça 

outra parrida. Sc etc não ganhar 0 ogo da primeira 'ez, seu adversario jog;! na sua 

vcz.Sc dc aCerta a licrec;!,  dc L°apttlra tudo aquii() quc esta no chao. 

OTapinha 
Uni nt'iinero iiimicado tie jogadorcs decide sua vez dc jogar. A cada vc/. Os 

jogadores jogam Urna peteca contra urna paredc para que cia salte. As perCcaS ficani 

entao onde elas pararn. Quando Urna peteca tocar a outra, 0 jogador junta rodas as 

petecas (10 chao. E o jogo recorneça a partir do zero. 

Urn na Frente 
As rcgras destc jogo são serneihantes as dii irania, exceto que 0 jogador cia uni 

passo c aura a petcca quando csrd dc pé. Em seguida, etc atira as pctecas dc pé, mas 

scm urn passo. Accrrando a jogada ihe dd o dirciro de outro tiro, a partir da iocaiiza-

ção da peteca. 

Par ou Impar 
Semeihante a urn jogo tie adiviniiacao, o jogo par ott impar inciui dois joga-

dotes: o inreriocutor quc rem escondido urn numcro dc pctecas na mao, c perguiita 

par ou inipar, e o receptor, que dcvc adivinliar se 0 numcro de petecas escondidas 

nas rnaos do auwr da pergunta é par ott se é irlipar. Sc o receptor acertar o ntmcro 

Co rreto. etc gao ha u ma pereca do in teriocu ror. 

A Pirâinidc 
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() jogo da pirâmidc ocorre da segilinie 

forma: crnpilhar cis petccas no ch10 formando 

urna pirainidc We 3 na base, 2 no primeiro ni-

vel e uma acirna); dctcrminar urna distância a 

ser rcspcirada comb ponto iniciar 0 jogo. Fin 

seguida, atira-sc na pirâniide. Sc o jogador 

acerrar ganh cr a todas as pctccas. Caso conarlo, 

dii nina peteCa ao jogador qtie rnontou a pita-

nude. Fig. 7 - .i ['vr.iiiiide. Iuu : A. Sres, 2009. 

As Ameixas 
lrata-sc dc urn jogo quc se joga corn alguns jogadores. Eles desenharn urna 

linha rera no chão. (;ada jogador dá urna ou mais petecas quc sio colocadas an ion-
go da linha, urna apás a outra. Outra linha 6 dcscnhada corn aproxirnadamcnte 2 

metros de disrância da prirncira, cm paralelo. os jogadorcs esrao por rris da segunda 

linha e arirarn na direçao da linha de perccas (ameixas). () jogador quc acertar urna 
peteca uica corn cIa, mas nan tern clireito .1 urn segundo urn. 0 jogo continua ate nan 
tcr rnais perccas. 

AVitória do Espaço 
Este C inn jogo facil para dois jogadorcs. 0 prrneiroarira tuna pereca. ( ) 

segundo jogador rem quc lenrar toca-Ia c capturi-la .Se a pcteca parar dcnrro de tim 
cspaço de pclo menos urn palmo da peieca de sen advcrsirio, dc hca corn cia. () pal-
mc "C a disrincia entre 0 polcgar e o indicador csticado do jogador quc tern a major 
mao. Sc dc errar, seu advcrsário he succde C tenta rccuperar sua petcca. 

CIrculo 
F tim dos jogos de pctecas mais popular e coiihcdo C qiic Sc joga 

logadores. 1 iacarn-sc dois circulos no cho. () prirneiro dc 30cm dC diirncro no 
ceorro de urn c(rcuio (IC mais on mcnos 2 nictros dc diamcuo. Cada jogador coloca 

urn nurncro prC- dererminado de pclecas no circulo central. Cada jogador aura a sua 

petcca dc qualqucr posição do c(rculo em dircçao iis perccas no circulo central c fica 
corn as pctccas que saIrern do circimlo. Assirn dc tern o dircito dc recomneçar, do lugar 
onde a sua petcca parou. Sc o jogador errar scu tiro dc passa a sua vet e a peteca flea 
no lugar ondc parou, denrro do interior do cIrculo. () novo jogador atira entao na 

direcao das petecas dos seus advcrs;irios. Si dc acertar nina peteca de ouiro ogador, 
este uluirno devcri dar nina pcteca c o direiio a ourra jogada. He iiao pode acertar a 

mesma percca duas vczcs seguidas. 0 jogo continua ate tdrnrinar todas as petecas de 
dentro do ci.rculo. 

Trés Buracos 
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0 jogo (IC trés buracos rcquer vários jogadores. Elcs cavarn trés huracos (ou 

traçam trés circulos) de aproximadainente 8cm de dimetro e 1,5 m de distância do 
primetro huraco (ou circulo). Cada jogador joga CU) sua vcz a pcteca cm dirccao ao 

buraco. 0 jogador que crra devc deixar sua peteca 110 chao ate a proxima jogada. 0 

jogador que aceria 0 primeiro huraco ou circulo podc atirar em direçao a peteca dos 

a(Iversanos c em direção aos outros dois buracos Ott circuit). 0 jogador da pcteca 

tocada paga Ltma peteca ao scu advcrsario. Quando 0 jogador acertar os trés l)uracos, 

dc pode pcdir urna 1ctcct a cada jogador c podc cnão iniciar o jogo a partir do 

huraco 1101 

o Classico 
() jogo é praticado Coin (lOis jogadores Ott n)ais. No comcco des aCertan) Os 

nurneros de pccecas a screm jogadas c escolhem urn buraco no chão. A finalidade é 

de encher esic buraco Coil) todas as perecas. No iniclo as petecas são jogadas em di-

reção ao huraco. Depois se usa urna tecnica de tiro como toque de dedo. () jogador 

Seguinte atira pot stia vez e assi 11 pot diante, ate colocar todas as petccas no buraco. 
() vencedor C aquelc que colocar a tilt ma peteca no huraco. 

o CIrculo Mágico 

Urn circulo de 30 cm de diarnetro é traçado no chão e as petecas San colocadas 

no intcrior. Os jogadorcs se colocani a tlois metros do circulo. Con) sua peteca des 

tentarn acertar as petccas e coloca - las para Iota do circulo. Cada pcteca que salt do 

circulo pertence ao jogador que a acertou. 

o Percurso 
Cada jogador rem urna peteca de Cot difercnte. 0 jogo consiste em concluir 

urn percurso sell) sair da pista. Sc sair, 0 jogador volta no P00t0  de partida e rorna a 

jogar. l'ara ganhar estc jogo deve-se accrrar 0 buraco da chegada. 0 percurso pode set 

realizado sobre a arcia, subidas, buraco, C OUtrOS obstaculos. 

A Aproxirnaçao 
t.Jiii dos jogadorcs atira tIn)a peteca. 0 segundo atira sua peteca tentando colocá-Ia 

mais proxinlo possIvel scm tocá-la, Sc nao dc perdeu. Em seguida dc rnedc c verifica 

entre 0 polcgar e 0 indicador. Se as duas petecas se encontrarn neste cspaco dc ganha 

a petcca do outro. E assini pot diante atC quc urn dos dois ganhe a partida. 0 jogo 

pode ser jogado Coil) rodos os tamanhos de petecas. 

Oliro 
L mn jogo para viirios jogadores e que requer muitas hahilidades. Depois de cavar 

till) buraco de 8 cm de largura, situado a 30 cm de urna parede. o jogador se coloca 

a 1 metro (10 buraco. tim dos jogadores atira sua peteca, depois 0 outro C aSSifl) por 

diantc. A hnalidade C colocar a pctcca no buraco para ganhil-la. Se nenhum jogador 
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acerra o buraco, serd aqucle rem a peteca mais perro do huraco, quc começa 0 jogo. 
(,tiando coloca a petcca no buraco, dc ganha C pega ourra pctcca do jogo para tenrar 
acerrar dc novo o buraco c assim por diante are que nao rcnha mais nenhuma peicca. 

1.4.2. Algumas maneiras populares do se jogar netecas no Brasil 

Loca 
I)epois de cavar inn huraco no cLo, afastado a urna disuincia de trés mcuos, 

cada jogador devc lançar a sua peteca no huraco.Accrrando, 0 ogador dcve ganhar 
urna bola dc cada advcrsIrio. Qucin perdcr vai para 0 hisi da lila. (;anha 0 jogo aque-
Ic cjue conquistar mats holas sohre os advcrsIrios. 

Btilica, Borroca ou Trés Covinhas 
Irés huracos San cavados no solo, lormando uma linha. (ada huraco C separa-

do pr urna distancra de CCICa de dois metros urn do outro. Para dccidir quern Conic-
ça, cada jogador joga uma bola Clii dircçao 'i rlrinia harroca. c ganham a prekrCncia 
os que chcgarcm rnais perto. 0 jogador conieça lançando it ma bola em di rccCro a 
primeira horroca. Sc errar pa.ssa a vez para o proximo. Sc acertar, tcnta novamcntc, 
niirando o segundo buraco desia vez. He eonitnua jogando Sc aceriar deniro ou sc 
cair a rnenos de urn palrno dc distancia. Sc acertar urna peteca advcrs,Iria no canil-
nho, e afasrii-la do alvo meihor ainda. Venccdor C aqucic clija bola esta mats proxima 
do outro. 0 ohjctivo C acertar Os trés barrocos aposa ida c a volta. Quando o jogador 
accrtar a primclra harroca pcla segunda vcz dc ganha o dircito de 'caçar a peteca 
do advcrsirio, isso signihca que a bolinha 9Ud die accrtar rornar-se sua propriedade. 

Oca 
Para csie jogo, descnharn-sc uns circulos de trés metros dc di.imcrro c urn 

huraco no ccnlro, urn pouco mator quc urna bola dc gudc. lodos os jogadorcs jogani 
urna hola no buraco. () obctvo C colocar a bola no buraco ou "encacapar" : termo 
utilizado para dcsignar a jogada na qual Sc conseguc colocar a bola no buraco no 
prtnieiro inomiiento. 

Box 
Para este jogo, fazer c1uarro buracos no chão cm fornia dc "I ." (os trés formarn 

a primdira harra vertical do L c o quarto, a barra horizontal). () jogador devc jogar a 
hola na dirccio (IC) prinleiro buraco. () objctivo C percorrer o "L', rocando cada urn 
dos quatro buracos; scrnprc qite errar o jogador passa sua vez. Quando 0 jogo reco-
rneca, dc dcve rccorneçar dc onde ParOtl,  porque urn jogador (jue corrc ao longO do 
"1.." ganha o dircito dc ir "caçar" c cntio cada hola que acertar passa a scr sua. 

Triângulo 
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Lm triingulo é dcsenhado no cho c cada jogador coloca trés petccas dntro. 
Em algunlas regiocs do Brasil as crianças desenham circulos. Os jogadores tern conlo 
obcrvo matar a peteca de scus advcrsários. Para isso ele joga uma petcca contra a 
pctcca do advcrsirio tenrando tird-la dc dentro do espaço. A pereca que dc jogar iiao 
pode uicar dentro do triângulo on cIrculo, senao 0 jogador perde a sua vez. Ganha 
qucm conqulstar o major nurncro de holas. 

Mata-mata 
Este C urn dos niais simp Cs. (ada jogador dcvc accrrar a petcca joiada pcloo-

gador anterior e assirn, ganhá-Ia para Si. () jogo começa coin unia bolinha colocada 
no cho. 0 prirneiro jogador tcnta accrlar a bola, o segundo, mira a bola do prilnciro 
e assim por dianre. () logo acaha quando Os jogadores não ogar mais. 

1.4.3 Algumas tècmcas usadas em jogos tie Iiolas tie herlimlas 

Quais as rCcnicas o jogador deve controlar iara jOgdr a petcca 

--w - 

Fig.8 - 'Rcnica ut Ii,aL para scgurar 

.1 pC(et1. I-.st.ts t.uio k,caltzad;ts 

,ntrc C, indicidor v CC pttkg.tr. 

hUm,, (1C 	m IhVl.m 	.t 	.1. 

Pichenette ou Tiké 
A pichenette C uma racada na pctcca colocada no chao a parrir do movinlenlO 

do dcdo indicador dohrado contra o polegar. Na Brerauha (Franca), as criauças lalam 
do Tic que C urn jogo realizado da mesma forma como a pichcncrre. 

A Pontaria da Peteca 
A ponraria C 0 metodo mais utilizado I)ara  obter tima peteca 110 Chat.). 0 pole-

gar por rcis do indicador expande-sc para atirar it pceca numa disrãncia neccsscria. 
A mao permariece ilnovel c a articulaçc'io do polcgar no chao. 0 objerivo C de con- 
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centrar sen olbar no alvo. i\ peleca na ho vai detcrrninar a posicão exata. 0 olho, 

cm scguida. controlar o cérchro iic cootrola automaticanicure a mao ii  dispara. 

o Pião 
1>cgar a pereca d0 chao e ogar fazendo o gesto de urn pião para (inc cia roic 

JO Ii1CSIIIO fCfli po. 

A I'inça do Carangueijo 
Pcgar a peteca. Prcssionã-!a corn os dedos sobrc a pe[cca, are cia disparar sozi.-

nba. (Tecnica claborada por Tudual c Vicent). 

JOCO OF PETECAS PRATICADO COM CAROçO DL TUCUMA: uma 
oIJservaço realizada na Comunidaile do Livramento-Manaus-AM-
BR 

As crianças da ComLinidade de Livramcnto perreiicern a etnia Bare. São ale-

gres c praticarn todo rip() de hrincadeira,s c jogos: pião, lutebol, tiro ao aivo, holinha 

de gude ou pctcca, csconde-csconde dcnrro c bra dagua alérn de outras. Adoram 

corrcr c jogar hola. Elas nao dispOcm dc pctccas dc vidro, mas sc divertcm da rnesma 

forma praricando csse jogo corn urn tipo de semente, UI_fl PCUCflO caroco tic urn 
fruro tropical. o Tucumã. 

Para preparar 0 caroço c rransforrna-io ctii nina peteca pronta para jogar, as 

crianças dcscascarn o trur() e comcrn a poipa corn birinlia ou no pao. Liii sciuida, 

raspam o excesso da poipa (juc rcstou C lixarn o caroço. A percca tic lucurna cstã 

cntão pronta. Os caroços são dc]ucumã preto. medindo entrc 3 a 5 cm de diametro. 

Essas senientes cm geral são malores c mais icvcs quc as petccas tie vidro. Para jogar, 

as criaiiças cscoihcin scrnpre Os rncnorcs. 

2.1 Material: as petecas 

FIh 10 0 rut luttitti 	 Jig It ( tr 	k 

Jig. 9 	P., 	li 	 I ictinut. qite dcvcri 

hl, u ii 	 sr rtj,tdo r lixido. 
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Na ligura 9, ye-sc vurias palmciras (10 TuLurnã. () fruto dd cm forina dc cacho corn 

mu itas uoidadcs. Ao amadurcccr o fruto cal. Mas atualmenre oão Sc espera quc des caiam. 

São rerirados da irvore c são levados a Consuolo. Na hg. 10 ye-SC a polpa do tucutna pronta 

para ser constirnida. 

2.2 Modalidade: o cIrculo ou ronda 

Fig. 12 - ( ran5;Is di }.tnii Bxc cm wino do circulo desenh;icIo no chio. 

2.2.1 Preparação do jogo 

ICE- 

Fig. 13 - Ri ndj in rcuIo com Os CA I 	de ILMI 111.1. () jogo pode começar. 

Para prcparar uma (lisputa as criaoças descoham urn circulo no chão dentro do qtlal 

sao colocados OS caroços dc ucunta. Lsra é a modalidadc chamada "Rooda (ef. Figuras 

12 e 13). A seglir des dcscnham a linha de jogo, distante cerca (IC dois metros do circulo e 

sordiam a urdem dos jogadorcs. Os jogadores colocani-se atris (Ia lioha c aguardam o no-

mento dc iniciar 0 jogo. 0 caroco/pctcca coos (}uc Os jogadorcs s'ao jogar durante todo 0 jogo 

pernaoccc em suas maos c i chamado dc "ponteira " . 

2.2.2 InIcio dojogo 
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Fig. 14 - Momento in q tic 	ogado, cc 	 Fig. 1 5 - 0 iogad ii au ra a sua petit 1 

veriticati) is peiceas no .rcuIii. 	 tinira as pciecas dos idvtrs.1r105. 

Após os preparativos prcliminarcs os jogadorcs tiram a sorte na moeda para 

determinar quem inicia o jogo. () primeiro jogador sorucado inicia então 0 jogo 
cuja linalidadc é accrtar urn ou varios caroços (IC lucuniã, colocando-os para bra do 

circulo delinlitado. Os caroços quc saIrciii do CirCLl1() pasarn l scr propriedade do 

jogador em ação. 

2.2.3 Desenvolvitnento do jogo 

1 

Fig. 16 	\tonientii cm quc o jogadit 	 l:ig. 17 - id cit. 	7Uilt iau.I iwu 

ha ii rita rirec,, c/i) aazet-idrp. 	 ,cceca iii .tdvers iii 911c ii CI Ii)U a sit;1 

no i Jog!,. 

Quando urn jogador acerta a peteca c a baz sair do circiilo, cie junta a peteca 
(luc pssa a Ihe pertencer 0(1 0 clono cia petcca atingida ihc okrccc outra. L 0 jogador 

continua a jogar. Sua participaçao continua enquanto dc cstivcr acertando. Sc errar, 
passa a ser a vez ao segundo jogador que continuarii o jogo cia rncsrna borma. Duranrc 

a parricipaçao do scgundo jogador. esrc pode acerrar rarnhin a ponteira de seu adver-

cirio, c 0 proprietarlo da pcteca atingido dCVC cntrcga-Io ao jogadlor quc 0 accrtou. 

Os jogadores guardam as pctecas que des ganhani de dikrentes nlanclras. Conio 010 

tein sacolas apropriadas, des usarn as culas, quc São recipientes doniësricos Idilos (IC 

frutos da regiao, no caso, da cuicira. Outros improvisarn c arrurnani Os caroços tia 
propna roupa. No caso (10 jogo observado, o jogador guarda Os caroços na carnisa 
segu ra ndo-a pela hoca (big. 1 7). 
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2.2.4 Fim do jogo 
( ) jogo rcrniiiia quando urn dos jogadorc.s ganhoti a iItima percca quc sc cn 

contrava no circulo. F. 0 vencedor é aquck quc ganhou 0 inalor nunlero dc pctecas 

durantc C) logo. 

TI 

Fig. 18 - Ion de joo - os jot:idoes vcrihcani qticiii 	 mins L 

2. 3 A modalidade turitis 

2.3.1 0 princIpio do jogo: 
Ncsra niodalidade o jogo consisre cm accrras 0 caroço Corn lorça c prccisao 

tocando no niinimo em dois caroços alinliados no logo. Sc o jogador consegue ga-

nhar, dc pode ent'o retirar urn caroço do jog. SC ek errar, dc passa a vez pa ra 0 outro 

jogador. 

2.3.2 Preparaçao do jogo: 
Para iniciar duas huhas sao traçadas no chão, distanres ccrca de 2 a 3 metros 

uma da ourra. Em urna das linhas so colocados Os carocos cm jogo alinhados Urn 

pouco Iongc urn (10 outro. 

Fig. 19 Ipu.L.0 1).tra o Ulnt 

ioiio do jogo. 

lig. 20- 	p,gacloi 11115.s SCLI 

para .0 ngi r pelo rococo don. ow rio. 
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2.3.3 InIcio (10 jogo 
Jogasc Corn varios jogadores. L)cpois de cichnir it ordern dc jogar, colocarn-se 

us caroços no cho sohrc a linha delirnitada, c Se inicia 0 jogo. () obervo do jogo 
consiste em acertar no mInimo (lOiS caroços que esrao alinhados em outra liuha (fig. 
20), 05 quais 1)1SSafli  it ser propriedade (10 jog;idor em ação. 

- 

b 

100 

 
em jogo c pode scr ganha (Hg. 21). 

hg. 21- A pciiitcird d ;tdvrsr,, 	2.3.5 Fim do jogo 
lgu.tim&ii colocada cm logo p.to dtspua. 	 () jogo termina quando rodas as pe- 

tccaS (liSponiveis no jogo forarn ganhas pelos 
jogadores.() jogador que ganhar 0 ITraiOr fluifletO (IC perecas dcvc devolve-las no hnal 

do jogo, se for urna "parrida falsa, ou rnant-!os consigo Sc jogar jogo real''. 

2.4 Cornentário sobre 0 jogo: 
As duas modalidades de jogo observadas c aqul apresemadas sio praticaclas 

por crianças indtgenas e nao indigenas, habitanres das margens dos rios e das 

tluenas cidades do interior arnazônico. 0 jogo C 1)raticado nio s6 por meninos, mas 

tambCin por rnciiinas no rcrrcno em tomb das Ca.sas, nas escolas e eni muiros lugarcs 

onde Fii crianças. Arualmcnte C lrácil adquirir pctcCas, as mais variadas possIveis mas 

wide ainda liao exisrein, as crianças brincani corn o caroço (IC lucuuina c (IC lorma 

p raze rosa. 

As regras so aplieadas rigorosamciue. Cada jogador quc perde dcverã apre-

sentar unia lc  para 0 adversirio e 1550 C observado c de\'idalnentc cumprido. Em 
alguns lugares, 0 jogador rem uma espccie de coringa pam nao perder siras perecas: 

quando dc não esri seguro de iiocicm acermr e hater a pereca e scu adversrio e corn 
iSSO correr o risco (IC perder a sua, dc pode apelar para uma saida pré-coinhinada 

conic) por cxemnpl() pub ou dizer it frase "chave" e passar sua vex scm perder o ciue 

dc ji ganhou e 0 direiro (IC coritinuar depois. 

0 jogo tern regras muito simpics cjue dcsperram o irireresse de crianças c adLil-

tos, porqUe incluern muiras hahilidades como por cxcnlpbo direciunar a rrajeroria da 

peteca e toci-la scm atingir a peteca do outro, assirn conio 0 senhiflientO de conquista 

e posse, porquc it meta C ganhar a peteca do adversario. Lsse jogo tambem da it crian-

ça a oportun (lade dc aprender algunias rcgras morals, noçOes de espaco e tempo para 

aplicar as disposicocs sCcio-diretrizcs atravCs da cooperação C conlpctiçao Corn outras 

crianças. Suas rcgras tainhem contribuem para 0 desenvolvimento cogflicao. Na ver- 

2.3.4 0 desenvolvimento do jogo 
Se o jogador for bern sucedido, ele con-

tintia it jogar are errar urn tiro, quando enrâo 

dc passar a vez no segundo jogador, e assirn [br 

dianre. A ponteira do adversario tamhCrn esti 
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dade des ajtidam a criança a pcnsar, analisar e toniar decisoes. Quanto a inotricidadc, 

o jogador procura posturas c movimentos que Ihe permitani desempenhar a taref 

corretaiiicntc. P)de-se dizer que a pereca do jogo rainbém descnvolvc as hahilidacics 

lro)roras hnas ji que cxiste unia inaneira correta de scgurar a peteca c lançi-las. 

(uanto ao tanianlio ole bolas (IL' gude Oil perCCaS, j,odeiiios constarar algu-

mas pecuharidades. Pode-sc distinguir cnrre os olhinhos cm vidro leitoso, a percca 

"grandc c olho grandc quc é o major dos trés. No Brasil, como cm ourros lugares, 

cncontramos diftrentes tipos dc holinlias de iude. 

A bolinha/petcca comum 
(Jiho dc garo: sao petccas dc ramanho normal c dc vidro transk'icido; 

A ii1a  de barro e opacas, cores unidas c só}idas: 

.' As petecas de vidro colorido transloicido, incolor 00 opaco; 

.- As comas nhiggcrs: des rem pcoiiienos  ponros cm cores; 

As petecas bcbcs sao menorcs do que a peteca normal 

As holinhas dc chumbo, quc so mcnorcs do quc as bolinhas "hehés"; 

As petecas chincsas. 

As Tampas: são inaiores (10 que as petecas. 
'- As tampas chips 

"As ranipas" olho de gab 

As [anipas dc cor translticida, i ncolor C opaca. As perccas podeni scr decoradas 

corn ON personagens dos fumes dc sua juvcntudc. 

As petecas olhinhos: são maiorcs quc as petecas: 
..- As pepitas 

011io de garo 

Olho de garo dc cor translilcida, incolor c opaco; 

As dainas: são maiores que as "olho (IC gato" 
r' As damas transkicidas, incolorcs c opacas: 

.'- As damas olhos de garo" 

." As damas pepiras 

0 logo nlais praticaclo parccc 5cr 0 bulica, quc C jogado corn tiCs buracos cquidis-

tames cavados no chão ern linlia rcta. 0 logo podc começar da direita para a esqucrda on 

vice-versa. ()s jogadores lamicarn as pctecas para rirar a sortc e sc urna dclas atiligir 0 tcrcciro 

huraco, o quc accrtou inicia 0 jogo c pode comccar a ganhar as pctccas dos scm advcrsarios. 

Sc no inicio do logo, dois ou niais jogadorcs acertam as petccas no huraco, a partida prccisara 

cer rccorncçada. () jogador passa sua vez quando dc não conseguc wear as pctccas dos seus 

advcrsarios. Para pagar dcvc usar suas perecas gastas on daiiifcadas (cacarecadas), para assimil 

cvirar perkr as suas rnclhorcs 

C) jogo C levado muito a serb. Quando alguCmn scntc nao (Cr a oporninidade dc se sair 

52 • J0(,O5 i cdLiF:Rss lNi)((ENA5 b5,sI,lid.iJc pr . cducç:o utcr,iiI(u.iI n. ,,.oLi 



hem, i>Ie grirar 'l3uIic' ou "pereca para ceder sua \'CL e iiao perder Set! tUFflO. Quanclo 0 

jogador tenta ace riar a peteca de till! advers.irio determinado, mas t rihéni actar a de OUtIOS 

adversarios, pode gritar cararnholou. Isso signihca 0 fun do jogo e que 0 logo tertilina scm 
veneedor. 

Na i\i azi'mia usanios o ternio C.isamcnro j'lara registrar a colocacao da peteca cm 

logo. Quando Sc joga para ganhar a peteca do adversirio, se diz que a partida era "dos vera" 
sto é, 0 e jogi) 1k verdade, é para valcr. Mas sc for ao contrrio, a paruda i chamada 'dos 
hrinca, c é so para se divermir, nao havcndo ganhos ott perdas de peecas. 

ANALYSE PIIAXEOLOGIQUE 

() ohjcto tie 005505 estudo, 0 jogo (Ia peteca OU bolinIla (IC gude, SC proccssa 

nuns rncio hsico cstivel, enrre duas ou mais pessoas, ondc todo mundo joga para Sc 

senrir hens individualinclitc e em contato corn o adversIrio. E, portanto um.i ativi-

dade SoClo-motora de alternancia, muilo mais que psicomotora, de acorclo Corn a 

teoria tie Picrrc Parlehas. 

As caracteristicas da sua lOgica interna sao hornogeneas nos aspectos espaciais, 

cemporais e rnateriais. No quc concerne a rclaçao corn o outro, pode variar entre 
Certas (lilllcllsOeS solo. DU SCja, individual c ciii ourros aspcctos rClativos it "contra-
-COin Un icaçao. 

Fin scgtiida apresent;iIllosa anil ise da logic iiitern:i do jogo. 

3.1 A relação corn o outro 

No jogo de petecas as açOes do jogador são 

f'eitas individualmenre, scm rclação de rivalidade 

ia de interacao motn7. Esractipicarnen icuma 

;itividadc' sociornolr!z de alrernancia. l 5ara jogar, 

os jogadores ohscrvam o posiCuulanlento da pe-

teca, escolliern a mneihor posicio para alvo C joga 
Fig. 22- Lot t0h1 .1(1.1 nl1 	para cilegar ao dcstimio. 

t t,hrr V.15 .10 (jO .itivti sat V. 
Qitauw a() relacionamento COIlS 0 OUtlO C aS ifltC-

raçOcs nlororas, ohscrvarnos que a peieca é urn jogo de corilaro c de cornunicacão. 
() jogador avalia 0 percurso potencial do adversirio na husca dc umna cstratégia que 
ml pcça este advcrsario atingir seus objerivos. Urna estratégia muiro urilizada é aquela 

quc vai Ihe asseglirar acerrar a petcca do adversarto, lil csperanca (IC mailte-la longe 
do.s alvos, cli iii lando Os ohjcnvos dde e assegurando Os scus. 

Alens disso, quanro mais 0 jogador esuver lunge do alvo, mais dihcil serii 

sen sucesso. i'.iis alguns aSpccws (Li logiC;! illerna CIII relaçao 105 OUtrOS, CSIC jOgO 

se dcscnvolvc em urna redc de cornpetiçao, ineSmo sells ncmihurn conironto fisico. 
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L preciso registrar quc o advcrsário cstS sempre presente na estratégia do jogador, 0 

qual sabe qUC isso fiz parte do jogo - socro-rnotricidadc de alrcrnrncia - quc cxige 

que dc seinprc tenha urn horn desempenho para náo cometer crro e no perdcr sua 

'ez, evitando assirn perdcr para a adversano. E, porranto, urn jogo ondc a hahilidade 

individual é urna exigéncia para Os iogadorcs scrcm conhrrnados corno boos jogado-

rcs C para se destacarern no jogo tornando-se vcircedorcs. 

3.2 Relaçao do espaço 
() jogo dc holinha de gude on peteca é unia ativida.!c que pode ser disputada 

em vanos tipos (IC solo, deritro de urn espaço determinado. As dimensocs não sac) 

fixas, poclern variar na orrna escolbida pelos jogadorcs COfllO tambéni o raiiianho 

(las petecas pode ser variado. A modalidade Ronda, pot exemplo, requer urn tipo de 

espaco onde as jogadores precisam de pclo rncnos3 metros entre a linha dc partida c 

a ronda. A modalidade luritis requer cspaços rnenorcs hem COmb a niodalidade (IC 

tringulo. Mas hi urn cspaço prcciso para estas modalidades, cmrc a linha (Ic parrida 

c a ronda, o tringulo on o turiris, ondc essa linha é a dimensão espacial a respeitar. 

() jogador pode mover-sc livrcnieritc nCste cspaco: dc cscolhc o melhor percurso C a 

niclhor orn)a para se mover. Outros jogadores não podem impedir scus rnovimcntos 

ncm mesrno a tentativa de intcrferir. () ol)jetivo é scmpre acertar a peteca, marcando 

assini sua posiçao de horn jogador c sen cspaço pcssoal na partida. 

3.3 Relaçao ao tempo 
No logo de pctecas na Corniiriidadc de l.ivramcnro a tempo no tern irn-

portancia. () quc importa é 0 prazcr de jogar para ganhar as pctecasadversirias. 

particularmente as mnais belas c possivclrnenrc as mais raras. h estc sisterna de ganhos 

(PlC determina o vencedor do jogo. os jogadores riao costirmam colocar cm jogo a 

peteca "rara", coma pot exeniplo as "pepitas'. Erirre as criancas da Comunidade do 

liviamnento 0 jogo é praticado corn caroços de 1i'icumã c des scntcm-sc contenres e 

jogamn corn prazcr. Podemos pcnsar também que cm alguns lugares rnais distantcs da 

Amazémia, os jogadores náo sahern quc existc outros npos de petccas. 

A questão do tempo se torna muito irnporrante, porque muitas vexes temos 

P1' decidir quando terminar 0 jogo scm autorizaça() prévia. Nós podemos verihcar 

siruaçOes cm quc urn jogador decide parar dcpois dc avaliar que ji ganhou hasrantc 

pctecas , mas quc Os ourros que perderarn nao concordarn porque querem conrinuar 

na tentariva de rccuperar as petecas perdidas. Pot esra razao, é csscncial decidir de 

anremao quantas partidas scrao Feitas considcrando-sc tambérn a numero dc petecas 

quc cada jogador trás Iara  o jogo. Enfim, a qImeStao do tempo não é dependente do 

tempo Ilsico ou cronologico. () vinculo é sirnhólico c esui ligado ao prazer de jogar e 

ao desenvolvimcnto (épanouissemnenr) pessoal. 

3.4 Relação ao material 

• jO(,(S I (dlii hAs lNl)I(_;LAs: 'os bihiduc5 	ii .i ,,_n,ão incerculEural ni 



() cstudo (10 marcriai é tiii dos ciernentos rnais 

importantes para a con)preensao do 'I'LIPO e cia sociedacle 

onde o logo praticado. Corno flIeLicion il arnOs ateS. 0 

logo de perecas surgiu h1 cerca de rniiharcs de anos e tern 

sido praricado corn dezcnas de tipos de objetos: desde 

pcdras c sernenrcs de frutos arc as bolitihas qtie hoje co-

nhecenos. Brincar corn as sementes nao é aigo novo. Lrn 

nosso esrudo. 0 rnaieriai C tuna questao c'ue  releva 0 USO 

de scrnenrcs de urn fruto siivesrrc, o Tucurnã, usado are 

hoje pelas crianças incligenas, no nosso caso descendenres 

dos Bares, alCm de muitos ribeirinhos. 

As crianças aprendern corn Os mais veihos a preparar o caroço de liicurnã 

para o logo, o quc dernanda tempo e dorninio de certas habihdades. A casca de fl.i-

curna e a poipa boa são rernovidas do caroço sendo esra urn ahmento muito popular 

apieciado peios narivos e atualmenre rniliro consurnido por todos os moradores dii 

região none do Brasil. A seguir o caroço C hxado, hca niais brilhante e fca em rnclhor 

condiçao para eonuroie do rolamenno 00 chao em direção ao aivo. Lie se torna urn 

material bonito e apicciado peLts qualidades esteticas sendo as VCZCS rnantidos Conic) 
objetos de valor sentimental. 

Em iiosso trabaiho de cainpo fomos encontrar crianças Bare briucando corn o 

caroço deEicurnã, Irura caracrcrIstica cia região Arnazônica. Isso confirma que 0 uso do 

material no jogo C urn clemenro que identihca o grupo social cm qtie ele C produzida. 

A idenridade do material pode ser ainda mais iniporrante quando se trata de 

jogos tradicionais, race a ausencia de regras ou norrnas relativas ao c's)açO 011 ac Cciii-

p0. () niaterial assume assi in tim earlier essencial pala 0 tSt udo do jogo. 

CONCLUSAO 

(.) jogo cia holinha dc gude ou peteca C iirna atividade sociolnorriz tie alter-

nAncia reali7.ada em urn arnhiente estivel, scm confi-onro dirt-to corn o adversãrio 

(PARLEBAS, 2001). E praricado desde longo ternpo. Arravessou o tempo e foi pra-

ticado corn varios ripos de material: desde pedras e scrnenrcs de irtitos, passando por 

materiais grosseirarnenre claborados e descnvolvidos corn 0 tempo ltC as holi ihas 

hoje cornercializadas e consideradas corno material de grande helcza esterica. 

As açócs niotrizes executadas pelos jogadores são vaniadas e conseqiiCncia dii rela-

ção esrahelecida corn a sua hisronia sócio-cultunal. lanto c asSiill que, mesmo ciepois de 

mtiitos seculos apos o aparecimento do logo de peleca, :iinda cncontranios na Aniazônia 
crianças que prnticarn 0 logo corn sernentes tie frutos silvestres, corno o do Tucurnã. 

Não rcndo perecas diSponiveiS. a cnuança desra regiao viii buscar na sua cultura 

urna forrna tie prazcr atravCs desse jogo. F nesse cast) des usarn o ealoco de rucurnã 
pala jogan 0 jogo dc petecas. Eles praticam dii rncsma hrrna que oiitroS povoS aléni 

Fig. 23 - A t i,tnçj IotOd 

itt act-i tar tcc.i r a petcci do 

,idvc-r.cario. 
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dc modalidades criadas por cics e corn a rncsrna logica inrerna. Podcrnos dizcr quc sc 

trata dc urna transrnissto dc ordcrn culiural de urna pririca ludo-esportiva. 

A logica intcrna ua() sc altcrou ao longo dos s&uios. E urna habilidade c'ue 

requcr a capacidadc de coordcnaço viso-rnarival, por isso dcscnvolvc irma relaçao de 

graiidc precrsao eutre 0 jogador, o objcto e o aivo. Quaisqucr que sejam as modali-

dades deste jogo, Os jogadores devem observar vários "detalhcs" quc são os clerncntos 

dccisivos para o SUCCSS() tais corno o angulo da trajctória da pctcca para o alvo, a 

vclocrdacic inicial dada peio jogador corn a percca iancada, c a concerrrraçao duranic 

toda a pritica do jogo. [)a mcsma forma, rnuiuis "regras cstrarégicas' devem set oh-

servadas e obcdecidas se o jogador deseja gauhar o jogo. 

0 logo observado na cornunidade de Livrarnenro mostra quc as petccas tern 

tamanho pecueno  oil médio C por isso po(lem ser armazenadas e transportadas pelos 

scus doom. 

Elas ainda podcm scrvir para 'aposta', c podcm ser gari has ou trocadas. Essas 

açOcs sac) translormadas cm urna rclaçao intirna eurre o ohjcro c scu dono. Podc-se 

at6 tratar a peteca como urn bcrn, urna reliqula, o quc lhc conferc urn senso claro de 

valor e propriedade. As petecas ruais bonitas scrão scmprc considcradas como "bens 

valiosos, de acordo corn a avaliação feita })CIO grupo. Lomo na cornunidadc estu-

dada não ha bolinhas de gudc industrializadas a vcnda, as criarlcas estaheleccrn urn 

rciacionarneutc) corn a narureza e retirarn do arnhicnte o material para jogar.Apos 

a Iinlpcza e os cuidados da prcparacao desre matcrial, as criancas cstaheicccrn urna 

ligaçao afctiva corn cssas scncn1es que forarn cuidadosarnenic sciecionadas c polidas. 

Rcgistrc-sc quc 0 polirnenro é Iciro csfrcgando-sc arcia rnuiro fina nos caroços dc 

forma delicada, "suavc". Has guardarn cssc rnarcrial corn cuidado c não costun)anr 

colocan crii jogo aquelas quc sao as niais horutas. Rcprcscnta unia rcliquia. 

Em rc!açao ao tempo, o jogo da percca di ao jogador a liberdade piclia, não 

ha lirnite imposto. () tempo esta dirciarncntc relacionado corn as modalidades cs-

coihidas e os ntmcros das petecas que Os jogadores tCrn quc colocar em jogo. Cada 

paruda rcri o tempo necessirio para quc cada jogador participe do jogo ate ciuc 

todas as petccas/carocos sejarn ganhas. 

() jogo C riorrnalmentc extcrno, jogado nas ruas, praças, c na rccreaçao das 

escolas. 0 piso pode ser dc cimenro, arcia oit terra quc as crianças rapidarnentc 

limparn, c prepararn para definir a irea para o jogo. Este Lcrritorio pettence tern-

porariarnente ao grupo quc joga, C o seu espaço e Os outros devern evitar passar entre 

os jogadores e sinas pctccas. 0 terreno torna-se urna area restrita do jogo. urn espaco 

esportivo caracrcrizsdo pcia estabilidade do ambiente. 

Em reiação ao outro. cste C urn jogo que exige hahilidade pessoal e cada joga-

dor desenvolve seu jogo solitariarnenre. Mas o jogo de pereca C urn iogo que deman-

cia tambern organizacao e acordos previos cntre os partiCipantcs para estabclecer s 

rcgras a serern aplicadas durante o jogo. 

E.stes contactos prelirninares são lorrnados naturalrncnrc atravCs de urna rcdc 

social quc evoiui, COtflO tannl)crn evoiui o prazer de jogar. Cada jogador joga de forma 
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altcrnada, Corn troca de papis, passando dc jogador ectivo a jogador cm espera. E a 
petcca pock refIctir raivc7. urna ucndència global de deslocamcnto do inrcressc it'idico, 
variando do rclacional para 0 ohjcco (SI! VA, HAYDEE, 1998). 

Durantc o jogo, as açOes mororas de quem joga So podem incidi r .sobrc a 
pctcca cm jogo, mas também podem ser concctadas corn o piano dc jogo de seu 
advcrsario imcdiaro, caso o jogador cfctivo perca sua vc7.. L entao que sc conhrma o 
qite Pcrlehas chama dc comunicaça() indircra', isto é. 0 jogador em acão rcnfa prcvcr 
a futura estrarégia de scu adversário imcdiaro e decodifica scus PRAXEs1ES. Suas 
açoes vao Sc concentrar na intençao de criar prohiemas para o desempenho do adver-
sario. Embora csta atividadc seja reaiizada scm o conrato direto entre us jogadores, 
ha tiiii jogador que cspera sua vez c pode ser idenriIicado como urn "adversurio" qLIC 
tambem teni uma estrarégia de jogo. Sc a percca do advcrs:Irio esriver na posição de 
tocar, porranto numa dererminada area do jogo, 0 jogador cm açao podc "complicar" 
o jogo de SCUS fururos advcrsartos rcnraudo enviar a peteCa para hem lunge dcssa irea. 

i\ iógica interna do jogo de pctecas praticado pelos nanvos mostra quc CSLC 

jogo est.i VIV() C periflite que os jogaclores desempcnhcm papeis difcrentcs, visto ser 
urna atividadc socionotriz de aiternância C nao apenas psicomorora. Podemos real-
menuc dizer quc esrabelece urna rede dc comunicaçocs. Esta rede illCilli todos aqueles 
que dcsempenharn as scguintcs parres, rodos aqucies (]UC ajudani a prcparar 0 rerrcno 
dc jogo C, cspccialrnentc, aqUciCS quc fa7.em Os caroços de 'lucuma. 

A rede pnixica dc comunicacOeS 1110 inciui us cspectadorcs Oct qualqucr pcssoa 
fdra cia lugica inicrila. Cada UI)) tefli o sect papel nesta rede. A lugica interna dcscrira 
moscra uma lorre iigaço erirre o ambience e a cultura local, aspectos importanres de 
sua iógica excerna (PARLEBAS, 2001). 
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A EUUCAcA0 F'SICA NO PflOJETO DE AUTORIA DA COMISSAO 
PRO-INDIa DO ACRE 

Maria do Socorro Cravciro de Albuquerque 

INTRODUçAO 

Em levantan)ento parctal da produçao brasileira recent-c sobre educa( ' ao es-
colar indfgena, Lopes da Silva (1999) estirna essa producao cm tot-no de 200 titulos 

publicados, na qual não se incluem os materiais didáticos e pcclagogicos em linguas 

ndIgcnas e nern os text-os redigidos c publicados pot profcssorcs indigenas. 
0 mais recent-c invenrIrio sobre dissertacocs de mcstrado e tcses de doutora-

do deknchdas cm univcrsidadcs brasilciras, cujas rcmIticas, em senticlo amplo, tern 
rclaçao corn Os proccssos de introdiiçat, da instituição cscolar em rerras indIgena.s 
oi realizado por Grupioni (2003). No perIodo que se estende dc 1978 (quando ioi 

apresentada a priuteira disserraçao de mcstrado sobre cducacão bilingue), a 2002 
(moment-n em que 0 inventãrio fbi fechaclo) 0 autor contabilizou setenta e quatro 
dissertaçOes e teses defndidas cm difcrenues areas do conhecimcuto, o que cvidencia 

quc a temitica da educação cscolar indigena adquiriu irnportncia acadCmica, Coin-

pondo urn campo de saber interdisciplinar, corn urn volume crescente de pesquisas 

realizacias e resultados comparijihados. 

Segundo Grupioni (na obra citada), é na area de ecJueaçño quc se contabilizam 
mais da metade do total das pesquisas acaclemicas sohrc educação cscolar indigcna. 
São muitos Os temas c as problematicas enfocados nas disserraçôes e teses, reunidas 

no invcntirio: liii esnidos sobre o papel da escola em cicterminados povos indigenas; 

reflexôcs sobrc curriculos; diirios de classe; produçao dc materials didáticos;análises 

dc progranias e cursos de torinação de prolessorcs indigenas; estudos dc politicas 

indigcnistas, do niovirnenro indIgcna pela educacao cscolar c sobre a iflplantaçao de 

escolas cm rerras indligenas; estudos sobre a relacao entre oralidade c escrita; descri-

çOes linguisricas e análises de bilinguismo; anillises de procccsos dc alfabcrização, em 
poruiguCs C. lingua materna; esnidos sociolinguisticos; estuclos sobre fbrmas de trans 

missao de conhecimcnto c de processos de sociatizacao de crianças indigenas; anSliscs 

de práticas linguisticas. discursivas e de letramcnto; estudo cia contribuicão de certas 

disciplirias (Geografa, Matemiirica, F.ducacão Fisica . etc.) pam a escola indigena; 

anãlisc de tcxtos escritos pot alunos e professorcs indigenas; estuclos dc aquisição de 
segunda lIngua; invcstigação sobre a nocão de infância, tic aprcndizagem c de peda-
gogias indigcnas dentre urna innicladc de ternas. 

Devido as necessidades do nosso cstudo, limitaremo.c o senrido da expressão 

I 	I.cte rr.il,.ilho rIeic-si a ia di.cri;içao dc incsradii cm cdcaco: A Jtlzuaçdo F/mica mu, Licola Ina'scena: /Uflft(m 

efloaibi/Ft/dfIcf. 
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pesquisa académica ott pesqzeisa sobre educaçao, as 	volrada.s explicitarnente 

ao ensino no sentido amplo, ott seja, que incluern ranro a forrnaçio dos prolessores 

quanto o cxercicio (IC sua prohssao nos rntiltiplos aspecr.os. Segundo dcfniçto dc 

]jrdif (2005, p.  16) a pesquisa sobre 0 cnsino t on) ripo de "[...) abordagern rigo-

rosa quc rcspeita as norrnas de urn campo dehnido de conhecirneuws, stibrnciida 

do iulgarncnto (IC outros peS(]uisadores e qtte (JOfldU/. 1 I10VOS COilheCIniCi)[0S se 

tornarao p'iblicos por diversos lilciOS. 

Coni efeito, Cm marco de 1998 comecarnos urn trahalbo (IC pesquisa cdtica-

ciunal e consultoria na irea dc Educaçao Pisica no Curso de Farmaçño tie T'rojt'.csorec 
1udicenas cia Comissäo Pro-/nc/ic do Acre ((;P1-A(:), quc culrninou em nossa disserta-

çao (IC rncsrrado cr1) Edticaçao (ALBUQUERQLE. 1999), e posteriorrnelltc CIII nossa 

cese (ALRLQUERQUE. 2009). Participarnos da f'ormaciio dos profcssorcs indigenas 

do Acre, porlanco, ate o ano de 2004, quando por &rça de cxi gé ncia legal (Decrew 

n° 26/91; Ii)BEN, 9.394/96; Reso!uçao CEB/CNE 03/99), os processos educacio-

nais junco is socicdades indigcnas passararn da FUNAI para o MEC, e a coordcnaçao 

e cxccucao de suas acOcs passou as Secrecarias Esraduais C Municipais de Educacto. A 

parrir de cnrao a CPI-AC resrringiu-se apenas a formacao continuada dc professores 

indigenas. 

Essc curso ceve inicio cm 1983 e rccebeu a denominaçao dc Urna experiOncia 
de Auroria, doravante aqui dcnorninada apenas Progcco dc Autoria. As acocs title 

demarcam o proccsso educacional lcvado a efeito pela CPI-AC consistirani inicial-

mente: "Na alfabcrizaçao de jovens das cornunidadcs indigenas locais para flnalidades 

de valor polItico e cultural, relacionadas ao rcordcnamcnto positivo corn a socicdadc 

nacional e regional, e a valorizacao da lfngua e da cultura por meto da nova escola 

indigena [...1" (MONTE, 2000, p. 125). 

0 curso foi oferecido, inicialmente, p' vinic c cinco jovcns de sete etnias 

quc após retornar para suas aldcias, assunuram a incumhcncia social de cransmicir os 

saberes recchidos para as pessoas quc CSUVCSSCII) rnocivadas para cs.cc cipo de apren-

dizageni. Em sua gcnese OS ClirsOS acontcccram em funcao dc demandas indIgcnas 

locais - deinarcaçao tie suas tcrras c questoes de educação e sa6dc - cujas lidcrancas 

financiaram, suas viagens ace Rio l3ranco acraves da vcnda dos produtos agrIcolas e 

cxcraciviscas de cada coinunidade. 

A conscruçáo de urn curriculo I ndigcna e a producao de linguagern quc car-

actcrizou, dcsdc sua génesc, o Projeto (IC Aucoria, pode scr comprecndida cm termos 

linguIsticos a parl.ir das atividadcs de produçao oral e cscrita corn as duas lInguas 

- lingua indigena c lIngua porcuguesa - nas situaçoes tie ensino-aprendizagern. E 

cambem na elahoracao e Icitura die discursos variados, socialmence significacivos, 

Clii till) Cixo continuo qLIC vai da cultura do outro, i sua propria cultura; da lingua 

estrangeira, tornada sua segunda lingua (L2), a sua lingua marerna (LI). Autoria, 

2 A (Iio I'ro- Indio I )o Acre (('I -A(.) 	prirneira ( )rg.inia,.io tüo gcivern.imcnt.iI volt.id.i I drfc 	tIc 
pOv, indigeni no \ere. que dcdc 19 79 , de.eiivo--.Oes tie ;se'.so! i I. ILILIS reLttii I delllittl.1ç10 tic IUJS 

terras, educaçao saticle. 
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porranto, "1 ... ] no coiiipkxo terrcno do bilinguismo e da intercuiruralidade 
(MONTE. 1996. p. 21). 

Nas ocasioes (los cursos de formaçao, o curricul() apontad() pdos professores 
ConiO parrc das areas de U(CICSSC foi scndo anualmenre construi(1O, nurn 
que CflVO!VCU a cquipe (IC asses.sores, consultores e profcssorcs Indios. A Conscquencia 
marerializada desta consrruçao - as carrilha e mareriais didáricos de auroria - loram 
cnscjando, por sua vcz, a currIculo de cada urna das cscolas das aldcias, construldo 
na intcracao pedagogica entrc cada prof'cssor e seti grupo de alunos. 

Em retacao a area de Educaçao Pisica. parricularrncnrc, ao iniciarmos 0 tra-
baiho em 1998, após OS enContros corn assessores C 0 levanramenro documental 
encontramos duas situacOes. 

Primeiramenre a soliciraçao constante dos prolessores indIgenas sobrc prancas 
corporais não indigcnas, especialinente, os esportes; e da ncccssidade dc regulamen-
raçao (.to curriculo do Projeto de Auioria pel() Conselho Esradual (IC Educaçao e que 
ate aqucla ocaSiaO nao apresentava rienhuina proposta para cducacao fIsica. 

Em segundo lugar as recomcndaçOes dos consultoics de diversas disciplinas 
sobrc as práticas lt'idicas indigenas como fonrc de discussão nos cursos de forrnaçao, 
tal como o consultor de FIsica, IKleber Gesreira (COM1SSAO PRO-INDI() DO 
ACRE, 1997, p.  118) apontava: "Alguns dos profcssorcs narraram brincadeiras mui-
to inrercssantcs dcsenvolvidas pelas criancas nas maras, quc serao uma importante 
ionte dc discussão. Sugcrimos quc os assessores, quando em trahaiho dc campo rcco-
Iham dados de brincadciras de crianças." 

F. também como conrci'ido em diversas disciplinas do currIculo: "() carátcr 
li:idico da inatemática dcvera csrar prcscnte durante Os cursos de formacao: a pesquisa 
de jogos e hrincadeiias originarias da aldeia dcve scr somada a criação de arivida-
des recreativas por parte dos professores. (COMISSAO PRO-IN Dl0 1)0 ACRE. 

1997, p. 77). 
Senclo assim, claboramos urna proposra curricular para a cducacao fIsica e 

começamos a discuti-la corn OS profcssorcs indigenas, parrindo (IC algumas questOcs: 
A educacaofisica é necessaria as esco/as ;iicJi'eiias do Acre? Quais sào as e.pectativas dos 
projessores das dwersas ernias (10 Acre em re/a çao a cdiicaçao/isica no ce,zrido do tra ha/ho 
nas escoias c/c siias aic/ezas? 

'I'rahalharnos corn (1t1111 e rrs profcssores de 01w ernias (10 Acre, de 1998 
a 2004, na area de estudos da Culrura Corporal, oh;erivando 0 lcvanrarnenco das 
praricas corporals no cotidiano das aldeias, tariro para sua divulgacao nos cursos de 
forniaçao entre os professores (las diversas etnias, qiaito na sociedade envolvente. 

Selccionan]os coino contci.'idos de estudo as diversos padrOcs corporals dc di-
versos grupos humanos (indIgcnas c no indigenas) c propuenios a rcali7.açao (IC 

lcvantamento (pesquisa) de brincadeiras nas diversas crnias; Pesquisamos c o nhcci-
inentos sobre brincadeiras em diversas cuiruras (indIgenas e io indigenas); Fizemos 
esiudos de caso sobre Os esportes na socicdade nao indigcna C jogos i idigena. Além 
disso, huscamos consrruir urna rellexao sobre a narureza c luncao das praticas corpo- 
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lais na educacio i,z,'/Iient' c na cscoia ina'I,'ena'. 

Vak lcmhrar Mauss, (]UC no irabaiho As teeflicils corpora is (1974) nos diz: 

.1 por rncio da educaçao dac necessidades c (las atividades 
corporals quc a estriRura social impue sua marca sobre o in-
(liVidilO. Quaiit dade (IC detaihes, inc)bscrvados e dos quals é 
rleccssario lizer a obscrvac;io, curnpocrn a 1ducaçao PIsic:i de 

todis tl, idadcs C (lOS dOIN SINUS ... (.\LAL:S. 1971, p. ft. 

Pari Nlauss 0 corpo é nccccsarianlcntc urna consrrucao siinholica e cultural, 

nit qual toda socicdadc se utiliza (IC tee/fleas para marcar o corpo de seus membros. 

0 autor (nit obra citada, p. 1)4) discorre sol)re 0 corpo, alcriando o leitor para: 

a prenicnte nccessidadc de sc fazcr 0 inventarlo c a dcscriçiIo de todos Os usos que OS 

llOtUctlS, no curso da história c principalnIcnte CnI todo o mundo, hzcrarn C conhinu-

am a fizcr dc seus corpos 

Sna prcrnissa basica c. quc OS scrcs humanos, sempre ciii toda pane, souheram 

Iazcr do scu corpo urn produto de suas iécnicas e de suas reprcsenracôes. Ou seja, 

cada sociedade iabrica, de acordo corn epOcas C lugares. CStCrcOiipoS e modelos de 

comporranienro que sc inscrevern no corpo. Desse modo, no corpo dos individiLos 

estiio escnitas todas as normas, regras c valorcs de urna socicdadc espccIlica. 

Nas sociedades conicniporaneas - náo tribais - encOntra-Se o que Mauss (nit 

obra citada) charnou dc mernória colctiva. l precisarnente 0 conteudo dcssa rnCrno-

iLl quc SC pode chamar de tradi (-ào. No entanto, alerta-nos Mauss (1974, p. 215), 

quc, cinhora o tcrrno tradiçao sej'a entendido prccipiiadamcnte Como I nrcia c i mu-

tabilrdadc, as sociedades tnibais - excrnplo - 0I apresentarem tuna grande adap-

tahilidade ao scu meio interno e externo, não sentem a neccssidade dc mudificar suit 

rotina, scndo. 1or isso, cxtremamcnte forte sua coesao social. 

0 proccsso cducacional ocorre quando, ento, as praticas cocials - que cStao 

iniprcgnadas dc traa'içao - so transniinidas de urlia gcraçao a ouira, seja dc pals 

para fillios, seja cntrc os indivIduos. Essa niadicao aléni de scr rransrnitida oralincnic 

ocorrc corporalrneiirc, nit rradicao dos gcstos, do movirnento, dii cuitura eorpom/cuc 

é "1...]  resultado de conhccinicntos socialmente produzidos c historicarnenrc acurnu-

lados peha humanidade, que nccessirani scr rctraçados c rransniitidos para Os alunos 

(las escolas [ ... ... (SOARES et ah, 1992. 1).39). 

Corno alirma Kofcs (1985, p.  78) "[ ... ] o corpo é a cxpressao da cultura, pot-

tanto, cada cultura val Sc cxprcssar por rncio dc dif'crenrcs corpos. POi(1UC  Sc expressa 

difercnterncntc como cuhrura ........ Rodrigucs (1987. )• 76), pot' sua vcz afirrna quc 

3 	l'ara Kin e Ii.iiichero (199 11 . p. S)  r'r/uc eh; :,iikrs',ia c 	.. o coirjtrnto dos pirrossOs de $01 i.rii,.aç,ro 
rr.rrrsrlrisso ne C011hCQIfliCIi((,S pmpros C intemos .1 1adi cnIInnnr;l iniigcn.r. 

4 ' t'artc do sisteinra iiaioiii (IC I'dUC.lyo. .1 cs1oLi 111d1 01'113 ( um JjrciW i. crUi.tdO pot irma nova poirrica publica 

1...) tIelita C rtspe!Itisa licitic it) plIririlollie liriguisricci cultural c intckciuii dos povos indigcna5 .1. porcjucc 
couiduzid.t pelt ( omunudcdc indigeni, dc .ucoido corn scus pcc5cws, silas ccrnccpçc'cs C priricupicus IRON El, 

I O')8. p. 24). 
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"I...1 tudo indica qiic cxistern (autos corpos quanto hi socicdadcs 

Scndo asSilil, dizemos corrcianicntc quc urn individuo obrern urn novo co-

nhccuncnto, ou COiIIpOriarnCIlLO ao COiljiilltO ilos SCUS aros, Oil uma ii0Vl palavra 

ao SCLL vocabuLirio, pelo processo de iiuorporaçdo. F. mais do que urn aprendizado 

intelectual 0 slijeito adquire urn conicudo cultural quc Sc mstala 1)0 SCII COrI)O,  no 

conjunto (IC suas expreSSocs, cm outros tcrmos, aprendemos a cultura por flICR) de 

nosso Corpo. E C il cultura quc iinpiirne cm nossa CspCie o scu caráter dc litinanida-

de. Dcsse modo, todas as praucas institucionaiS (]tIC cnvolvcm 0 corpo hurnano e 

a cducaç'io fIsica i urna deLis - devern scr pensadas ntirn contexto onde Os illUflOS 

SCjam pensados Como sujeitos da Vida social. 

Como a producao dos saheres, dessa mcrnoria colctiva 6 social, OU seja, ocorre 

nas relacOes socjais, sua elahoraçIo implica cii) cxprcssar, de lorma sistematizada este 

saber sob unia detcrminada prItiea pel/agoglea. As prticas pedagógicas ior  sua vcz, 

surgem de nccessidadcs socials concreras quc, idencilicadas em dikrenres Iiiomeiitos 

historicos, dao orig k cm a direnrcs enten m dienros do quc dela conhecernos. Sendo 

assirn, passaremos a descrevcr us resulrados (10 flOSSO trahalho dc consulroria rio Pro-

jeto de Autoria da (Thi-AC. 

0 FUTEBOL NO DIALOGO INTERCULTURAL 

Quando ifliCiafliOS a pesquisa CIII 1998.   logo constatarnos que o interesSe dos 

profcssorcs indigenas do Acrc, prcscntcs aos Cursos de Formacao de Profcssoics es-

rava muiro ligado, akin da lorrnaçao dos jovens em stias comunidadcs, a curiosidade 

crcscenrc pclos esportes iião indigcnas, tal como IIOS informou o professor Jaime 

Lhulhu Manchincri (L I. Rio \aco): "Eu gosra rio (IC Cofl/E'eer espories 1/a eSucaaoJi-

sica pain tra ha/bar corn nie/is iz/unos e todos Os que tiverern Interesse f/efulebo/ no mi i/rn 
coinii nubile. 

() senrido iia pesquisa seria o krtalecinlenro dc silas idcntidadcs rradicioirais C 

a publicizaçiio de scus valores e conhecimentos para a sociedadc iiao indigcna: 

LSsl /l!'squ/sa t /)a)n nós, para mini mesolo e porn as onion pessoas 
que qnereiii co;ihecrr os nossos traha/hos, sahendo como nós pen-
an/los. Thiiibeiii é para (I/vulgar 0 men ira/rn/ho Id Jooi. eolocar 
Co/i/o (/oen,nento, r(gistrar as pesqlusas (Ic historia, tingle/s e (0(1(1 

a nossa sabel/oria, pam 11do uabar se pem'elu/o. Ji,yj most rar aos 
(1fl/geflte5, teCi/ulos, prlfissionais, /i!'SSOOS po/irleas. )llrIdi(as c  
cdi. j45 /it'sqlusas l/1oSt/1il till/I) desde (/esen/)o, (sen/a. 0/11105 beaus 
C p0)05. Ajudam ii mostrar (' (I! i'll/cia) C//i I/na/If /11'? (;rgao 
-ç'or'ernanu',ita/ e o!itrl5 or'anicdeoes /00)15. 1: toni/scm para 110s 
el/)ac/te/r. Os ohjetii'os aas pes1uisa.c. U que eu 1./oil ;oando I' Clii! 

C /)aifl 11 (5(0/il. /10)51 fl/en /1010 (JU1111 i?ieii i'S/ill/Il. /550)111 ser- 
vt . r flora rain/ia ,/ormellnnlz. (WlflO profecsorforinado e pis/zssioial. 
E ti,nhe,,i i'dhfiedr/hin!l ill/li! )7e1i/çaO I/o pozo 1ly/'1iitnki. Pot isso 
toa'os Os .traha//,os I/itt a çieiit' fez Coil/Il /1CS/Jlll5d 15/1 (C !miifonmar 

J( ii 1)5 I. CCII I lAS I N I )ICFN.\S: I',,,ihuIidaks psra a cduca5o intcruI(tirjI ,mi. C • (, 



em lierci clic/atieci; vii ficar conic' bistór/a, tudo registrado (Prof. 
Komãvari Asheninka/T. I Rio Amônia). 

No levantamcnto hib1iográfco que rcalizarnos, conscguirnos localizar o pri 
meiro registro do jogo dc bola eurre indIgenas, no Acre, darado de 1910, em rexto 
de Joao Alberro MassôS,  intitulado Os Inc/ic's Cachararys. Este povo SC comptinha a 
cpoca, por aproxiniadamente duas mil pessoas que viviam as margens do rio Ituxv: 

il//in c/rn entretenimentos /,abine,tjs c/os si/v/co/as, as L'ac/iainrys 
a'ii.'ertem-se coin o jot'o chi Iso/a, 0 qual se a/'rUxima do Joorbal!. 
A ho/a ejue e?npreanl é c/c caut-bo hem zinprensada, pesasido Se-
guriumenle tens ic/s kilos. Os jogadores revestem ci 1o'/ho C o p/ cor-
respondente' coin tuna pc//c c/lea/cf nez C) logo / feito no Pert/c', no 
tempo c/a seeot, em terreno hem awe/ac/c' e /impo. tie clois /1cc/tire's 
apro.vumnadamentc Orcaniziu-se a panic/a e imediatamenre nina 
comissao Vii iti as ma/otis aiinias pal'a azc'r as con lutes c/a jc'sta 
cjue terd lugar chili a buns huts e, preci.cameiiie', i/O tern/so iii,iie-
do reunem-se c/tease' rodos as moradores c/a trihu, hautendo a//rn i/o 
ta/joco otetnas distraçoes muzbo ani'nac/as. Ofot ha// coineça no 
tiie'tO dci inazor ('atusiLtillo, sent/c' observuidas as regmi esta he/ecu-
c/as. Os pr/rn ios clue Se c/event eonfi'nirfIcam em e.yposzcoes, que são 
miçangas cliversas, mlii euriosas, dci inc/listniri indt'ena. 

A partir de argunientaches levanradas em sala de aula pelos profcssores mdl-
genas a respeito da necessidade dc con hccercm niais sobre os esportcs não mndIgenas, 
parricularnieiite sobre o aitebol, realizarnos uma pesquisa cntrc esscs docentes sohrc 
o jogo furebol, corno piaticado cm suas aldeias, rendo coma referéncia alguns dc-

mcntos: existéncia c/c local (campo) pica essa 1irdtica; c/iris e /iontirios; regras e ma/er/us 

utu/izados; e possibi/iciades lie USc' pec/agógico dessc tema na csCo!a. 
I)os resultados da pesquisa obtivemos que o futebol não é apcnas dos não in-

dlgcnas, mas, que é "[ ... ] urn diu'ertintento dospovos i/o mundo inteiro". (Prof: Francis-

Co Mario KaxinawI/Terra lndigena lgarap6 do Gaucho). E rainbcm que e t... tema 

maneira quit' as pessoas ('in CO//Jun/c' prr/rn'arn urn carnuiiho i/c brincadeira corn regras que 

i'oce tern que cumpuir (Prof: Manoel Sahóia Kaxinawá/T I. FlumaitI). 
Para quc 0 ogo comecc é fciro o cerimonial de convire: 'Acontece eiSSifli. 0 cii-

/)itao iindui car/a PdUl 0 on/co cupitào, if c/es i'ern brincar. jVós com/Irnamos jUl/tO t.'OOl 

c/es" (Prof Evaristo Kaxinawa/T. I. Purtis). 
Dc modo a garantir a hospitalidade no ritual dc boa acoihida, as prcpararivos 

sao Icitos Corn anteccdncia: "Nôs z'amnos preparar cr/i fit/na, rningalu c/c banana, maca-

,veira cozie'Ja, carni' e pe'ixe pain dir aiimenracão. !Vós repassamospara nossas cs/iOsas. c/as 

S Mass/i Cr, cngcnhciro civil c publicou tin, majss do ext nit, território do /\cre I 9()7-1') 	). que fol Iircnhi;Itlo 
cot,, ., ,nedalha de ,,uro 	m6i to cientihco pehi S,,ciedad,' ( o,:rifica do Kit, dr Janciro. seticlo .iprovada t'iii 
louivor pet -a (omissSo Geogr;ifca do Brasil. Paraa reatittçso desse rn.ipa M.ts,, euuu1,recnde,, divers,o s'iageuIs pckt 
Acre, iindc regisnOLI so-as impressOcs, .us cot,,,, as do texto c,t.xdo. 
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prcparanz as comic/as"  ( Prof Paulo I.opes KaxinawuI] I. Iktrfts). 

Sobre corno é rcalizado o jogo obrivemos inibrrnaçOes diversas: "0 responsivcl 
explica para 05 i/ills limes uno rec/amar li/u/to, lie esco/he urn cole/no, lrs a'f'nseiros e 
/ica sete na came/in. 0 time do doiw do canipo fu'a corn a campo, o outro time/lea corn 
a bola. 0 jogo c/efitcbo/ tin minhuz a/a'ia sempre exist/li izsszrn (Prof. Evarisro Comes 

Kaxinawá/T I. Purfis). 

Constararnos pae existem campos para a pratica (lesse jogo mi iilaioria das 

aldetas, geral mente localizado em epaços privilegiados, proxirno a praça central da 

aldeia, para onde convergem os caminhos do roçado, açudc, rios c estradas dc scrin-

ga, como nos rclatou o Prof Norberto Sales Kaxinawi (1. 1 Jordao): "Nosso carnpofoi 
constmuido cm 1990, c/c 25 metroS c/c compnirnento e 12 c/c Izilgumd, onc/e os alunos sempre 
brincarn ilepois c/a au/il ou Jim c/a tare/c. 

A fruiçao culenva é urn imporlanre corn ponente dessa prárica: "F umet coisa 
que alegra a aluno on qua/querpessoa quegosta dejogar" (Prof Jairnc[L I. Rio Yaco). 

Em alguns casos, a realizaçao do jogo se da por contingncia, apeflaS cutre OS iiicm-

bros de urna cornunidade: "A't mm/la a/c/cia incus a/u/los jogarn /irebo/, so corn as 
fain//ins c/a a/c/cia (Prof i\nast:Icio Maia Kaxinawá/'LI Jordao). No entanro, onde 

o jogo é real izado ganha Simpatia: "Ojuteho/ é muito imponlante porqueJ;z panIc c/a 
divcntiinento c/a poiio" (Prof. Ceraldo Marques Apurin5/]. 1. Km 45). 

A norncacäo dos times, em alguns casos é rcrirada da realidadc cornunitária: 

"Os meninos gostam c/c incenri var time c/c pnodnçOo c/a honracha corn antesanato" (Prof 

Norberro Sales Kaxinawa/'ll 1. Jordão). 

Os jugos aconrecem 1105 hiluiS dc seinana, ou apos a rotina de trabalho do dia: 

"Na minha a/c/cia o jogo c/c ho/a é so no domingo ott a tam-dc, cjuana'o o pessoal i/o/ta do 
irahalbo comunitanio (Prof Joaquim Mani Kaxinavd/T. I. Prala do Carapan). () 

tCifl() para a realizacão do jogo 0 conrado a partir de ourros elcmenros, como por 

eXefllplo: "iVdo jocanios marcando ininuto, i'iii alt! cansan" (Prof Isaac .kshcn iii karl: 

I. Rio Arnônia). 
A 1:lra dc "uniforme nao se apresenra como impcdimcnto para a rcalizaçao 

do jogo na relaç'io corn a sociedade envolvente: "AIcumnas  z'eze's as ii ,'ie.c /n c/c/at/c oem 
jogar cant t"/ulpdmento camp/eta. L nOs nOo tenios equiparnenlo de-joglldor, inns eli's acei-
rant jogaras.cirn corn agente"  ( Prof Alderi i\puri1l/'l1 I. Agua Preta). Ncin 0 obstaculo 

para o jogo aconrcça: "A'z rn/nba cornunic/ac/t.' scrnpre existiu sonicnte hola.A'iio 
tern ca/cáo, mneza, cam/scm, cane/c/na. P/Os co/n/n-amos corn a nosso c/lobe/no c/il z'cnc/a c/a 
bormacha,flti ass/ni pain conipram 110/a e bomnba" (Prof. Edson Kaxinawá/l'. I Jord;o). 

A quase auséncia de regras no indica que elas scjarn consideradas dcsncces-

sOrias: "Sewl as regras a /00 seria c/c 'jua/querjeito" (Prof Ceraldo Apurinii/T. 1. Km 

45). Ou ainda: "Se ado tivesse rcgnas ninguém se cl/tent/ia on born c/c jogan Sabemno.s que 
C urna hmincac/eira que tern /irnitc" (Prof Joaquim ManO/T. 1. Praia do Lai'apaiiñ). 

Ernhora baja urna razoOvel disrância entrc as diversas aldeias, o inrcrcamhio 

acOntece: "As z'czes quauic/ojicamos enoados c/c jogar mac/a o tempo cit/ic nOs, cant/i/amos 
times c/c out ms alc/eias, ott calonos c/c nuns on trés banns c/c viagom, oiic/e c/es abram ivasc 
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pró.vimos a'a (t/deja (Prof Jairne Manchineiii[ 1. Rio Yaco). 

I 	I 'lu/a dcjutba/ 

loto: Scori 

Ainda Cm 1998, conversci corn os pro fessores sobre as regras quc fazein do es-

porte urn sisrcma social, isto é. 0 quc as pcssoas devern seguir quando sc aprcscntarn 

cümo pessoaS quc gosrarn de jogar. Nessc sentido, convidei o professor de Educação 

Fisica e 1écnico dc lutchol - Gualter Cravciro - para colahorar conosco na rcali/.acao 

das utlas sohre 0 iJ()SSO futebol - fiindatiictitos - C regras codihcadas pcla F1FA 

(Figura I). 
Nos esportes, as rcgras coclificadas deterniiiiarn o clue é tirna modalidade dcs-

portiva. Diegel (1982,   cirado por GTP/U FP[/U FSM, 1991) classihcou as regras 

para urna anilisc las formas esportivas, san elas: a) Regns constitli/ivas: quando csras 

mostrarn utna rnodalidadc, ou dcterrninarn tal cornhinacao c Ihe dão scntido; b) 

I?eras regulations: san as rcgras que determinism corno as relacoes Cfl(tC OS jogadores 

dc\'cm ocorrcr. C corno des rccchem essas insrruçOcs. 

l:m rdlaçao as regras constilutiz'as, podemos verificar quc o futebol é urn acon-

tccimcnto social e possui rnuitas regras quc o caracrerizarn: I ) As regras tie inz'ent1irio 
(dii situa(;ão inveitrada) - o jogo acontece corn a hola nos pcs; 2) As recms a'a pessoa 
(jogador/esporrista) - urn jogador natt pode SegUrar 0 jogador do outro rirne; 3) As 
regras tins zoijas (espaços) - urn jogador nan pode tocar a hola cons as rnaos na area; 

4) As recins (o t('nl/w - o jogador não pode demora muito paris chtirar o pnalri; 5) Is 

rg;zs i/a ação - 0 jogador dcve chitrar a gol. 

Em relação as regras regu/ati z'as pode-se (lizer quc iscrn tudo 0 que acoiltece no 

jogo estii csrabelccido por rcgras codihcadas. Por excrnplo, nao se fixa por nude urn 

passc deve ser dado; sc sins jogador. ein vcz de passar a bola, drihia; se a bola deve scr 

churada corn o pé dircito Ott csqucrdo, crc. General izando. podc-sc dizcr quc através 

das regras regulativas deterrnina-sc como ocorrern as rclaçOcs doc jogadores entrc Si 

(suas inrencOes). 
Assins, no esporte, cotiso no sisrcrna social, são as regras quc dcterrninam as 

aulas. São nas aulas quc sc prcscrcVe corno alunos e professores inrcragcrn emitre si. 

Dcvcrno.c entao nos perguntar: Au que /wlito as reç'ras são vI/idas wi escola nu/x'ena? 
1:117s pertnite.ti1 aprdnc-/et; reconhecer, rede/nur as rems (La pratica de dci erminado eporte? 
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Paia lu/ito, 05 (1/11110' 11(10 c/ei'er'a)/l eiiteiu/er as ir/s 1/el eseola C (1(13 au/as c/c ea'ucaçdo 

fi:cict, e se necessarto, li/odd-las? /l1 que p0/ito (o)ise1u-se (o//S(ieflhlZslr Os u/Ill/Os parel 

as rras a'as dulls? Essas sao pergunuas basicas pat-a se dc1nir, por cxem plo, a corn-
prccnsao que temos sohre a coinprecnsto (Ia intcraçao cut-re professor, aluno e jogo/ 
esporte! movi men to! m uda nça. 

JOGOS F BRINWJEUOS INOIGENAS DO ACRE 

I ratarenios a seguir da eMluisas  reterentesà mcniória doS profcssorcs indlge-
tias soI)rc SCUS jogOs: 05 ti/SOS 1/C hrincaa'eiras, os loeals, 0 conle.vto d' 5111/ pIdflic), periodo 

c/C rea/izaçao, as clistin çoes de gerlero, u/ac/es e agrupamenlos para a 1ez1isaç1io (lessliS 

pralleas e a passive! Iltl/lZilçilO (lesses joç'os Clii sit/a de au/a. 

S:so int'imeras as contrihuiçñes indigenas para a I rmaço cultural em nosso 
pa is: 

Quaizdo en era crianese hrineaz'a elSsiui: en lia, convit/ava incus 
compenihciro.s /111/el h/iii('ill no /111(0. fOrte (/1' CISc?. J'tIZhI pesceiria 
/0! ((jnO/,l/'et, l/1i!llt'l let. Brl/l('iv/ (I?' 1)/do (0)1) Se/1/e')lie (/' el/SIC 

gostava de haIi/eira. Jazia ceisajechenido af petrel/es CO/li 1,ei/ha 
dc' jarina. (.'airegeeva itS /1/0li//IS (Ic/S (05115. Cantave, JiniSFea de 
mar/ri (Prof. Isaias Sales Ibã Kaxinaw,if I. I. Rio jordio) 

Ft-crc (1963. p. 14) ilos dir it-e  da tradicno indigena, hcou no bisilcjro 0 

gosto pelos jogos e brinquedos de it-nit-ar anirnais, C que o proprin jogo (10 bicho, tao 
popular no Brasil tetia suas origens nest-Cs rcSI(IuoS aflimistas C totenhiCos (In culiura 
indigcna: "Lu a,lorei.'a i/n/tar, derrubar art/ore onde cern abe/ba ('a/cute, rnatar1ib(;u.', 

jacim'cqniide. hic'chava siepo no iga1npe, peSC(//'aJultdlul corn anzo/. (.açavagri/o, lagarti-

Vet c'oiii //eciiiii/iei . ,1l1I1/a C//i ariore. /'llZIul es/iingarc/a eli' talo tie manido, caçava ca/al/go 

(ProC Norberto Sales Tne KaxinawirE I Jordan). 
Urna bri icadeira muito conliecida em todo 0 pals - a çia/inbaore'/a - é rclatada 

pelo prokssor Edilson Ysku h u SI iwanawa (L I. Porro \X'aI ter): "As er/an ças briuctini 

(IC ga/in/ui gorda, e/is peç'ientaui e gorda ou rnagra( F/as pegani 11)1/el pee/in e jogarn na 

parte lllaiS/iill1/11 do 170 C iiega1huiiii p1/Ia /)roc/11'ili C' qucrn Id/elI gaiihoie /1/lid gui/i iha 

gora'a'. 

José Li ns do Régo (1969,   p. 14) relata essa hri ncadcira cm sua inftncin acorn-
pan hada do Segili nrc Verso: 'Ga/il/ha gorda, golda e C/a. 14)1/Os Coil/C-/a, t'aii/os it c/a. 

A galinha gorda. segundo Kishimoto (1 993. p. 51) "C..) é nina brincadeira basranrc 
cOtihurn no Nordesre. no Norre e Sudeste do pals, reccbendo as seguintes dcnornina-
çOes: caça ao tesourc) (SP), galinha d'ãgua, marreca e galinha gorda (RN/PE/M( )." 

SaO int'tmeras as brincadeiras na agua. c por isSo c important-c aprcnder a nadar 
cedo. Reconhecendo o valor dessa apreiidizagcrii o professor ( : elio Mart-i (L 1. 18 
Praias) nos rclata: 
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Lisa e a brincadeira mais i?nporlttnte quc en ac/so e tjteeJaz porte 
do 'bcyusará/be3.'Iisird/beyleslirá - (brincar, bri/iquedo, hrincadci-
m) no 7il1)l/El alicia. Thdo ita 05 nu'ninos e as ment nets utti urn 
Costuhin' i/C to/nor ban/,o muilo ceilo. 1:/er levain as cridnças que 
new sabern naclar e logo i'/es most/nm eorno nadar. Depois c/es poem 
no 0(41/a os i/ne ndo so hem c pcdetn pa/a c/es nod/a,: Abs que 1)110 

setbein Corncçetnt a praticar 0 tiado ate quc c/es aprendem, esse 
o costume (JO nado no ,innuia ale/cia. L. CO/il cssa pratica ejue as 
cr/audi costu morn /azs'r, C n 1100 difi'ci/ c/es pcgarcm nina dociica. 
O jeito do brincaileira dc mu/ar C assini, c/es Jazcin nina carreira 
e SC /0(4111/i de,it,o (/0 ilcita. C C/c's icadarn corn a cohcca do /aa'o dc 
finn J0 0(4/ea. 

Quando as crianças ji sabcrn nadar des conicçarn a i,nirar OS peixes. Como 

por exemplo: "Na i,o,'a do honbo as c,'ionços coni'idarn: - vornos brincar tie pei.vejun-

diii, stirith nu, caporari. jacare.. (:ado qua/ un/to urn pcixe. Os que tein mats Jorca van 

cair no ineio do rio, Os /ii(l/Ofl'S fleom no hcira do pro/a" (Prof. Fernando Heuriquc 

KaxinawiTI1 1. Rio Brcu). Mtiito cornum é a brmcadcira da lama, narrada pelo pro-
kssor Virgulino Ixã (Kaxinawã/ii 1. Jordho): "Fin tempo do infaicia en gostava do 

ton/ar ban/so no rio corn 11/111105 rne'miiflos. J'azia lamo no descida do harranco, .cubia e 

iIc)o!s (/CSCia ('scorre(4ahl,'/0. 

WE 

l:j, cI r l  2: Ilr:nca'I,ira a'a Lim,e ( r.w..i', Kaxitcwa/Rio Ezivirj-A(. 

I)t,,: (;ilbvrro 1)aIn,,!in 	999). 

Otitra hrincadeira hastanrc conhecida entre uds, a cabra-cega, é relatada pelo 
professor Ak!cnor Kaxinawá ('1. 1. Praia do Carapanã): "/3ckIJ beyus (cab)--cega): As 

crian ços goslain dessa brincadeira parel ganhar co/sets. F/as co/ocain a1(4u1nas CO/SaS ('/12 

dma do itma rahita c /inarram o i'osto do urn corn urn /)ano, J;lzein 1/mel, (/1.105 no/ties e 

so/ta in pain c/c i'ir ocerior no ob/cto, quelti acem'tar gail/rn. 
C) vera) aniazónico - pertodo do estio - C particularincute favoravel para a 

reali'i.açao de inuitas brincadeiras, tanti) na igua... 

(/Jcyusi bakuzvej). Quando as Criailças rido totnar baiilio no rio 
c/as gostam de hrimu'ar 1/C drop/Ia - quc e iimuzl a/ie/ha que gosta 
de fiizer a sul casa nuni (40/ho do pan. 70'd0 11iiiiidO cai no ro C 

sc esco/he nina pcssoa pam iirar a arvore coti, a/api/a, 05 out/os 

72 • o)(.a )S F CUL.FURAS INI)I( ;ENAS: lk,sibiIidadc, pama rducjçaronccrcultuial nc cscoI 



/li7li?l on 70/tel c/essel pe.00a que estil on pe coin clua na elniura. 

Of 0111105 Jieaiii (iiC1j/e/flf/0 1' iilcru//,aile/o por haixo f/as /u'mflels 

(ic/el £' 1/10 till/il )elliClifl no (jUC cStd (IC pe, c/leant/es etc iii! ,.ma ana 

os 01 ireis (Oi//i'10 0 1/iC/ f/I/s abe/has, di ('SW tira ain't/ia e Corre cit rile 

c/os metros que camera 70 a sea met (Prof Riefiiio .Sa/es kcxiizaie'a/T 

1. A/to Jiinuaa). 

QLlanto rios ioçados e capoeirs: 

;Va win/nt a/deja a brineadeira que en ac/mn inreressanu' i a 	 )i- 

garda 	raio c/c iiiaiao. As ei'ianças 51' /110/am e vao /iard 0 roçado 

/;zzi'r cspingard.e corn 0 calla daf/d/iii f/c nlamao. ('ada (li/i peget 0 

ia/n tie nina [of/ia e ui/ia i.'arl,i/.ia. Depoi.c pegam pedaços f/c ina/i'a 

efazem as ba/as. Pcia/n 0 (7/110 do ilzto c/c ina/nao, co/Oceno a ba/a 

e (/lzem: - i'ora nós vaiulos aposreir qitcimi mara mats vejido. Os ic-
elf/Os são gil/os e borho/e'ias. ( 'ada menino val pan a ca/we/la e as 

iiienimlas flee/ill esperando o ieado c/scgar pain tlatdi mar 0 (0010 C 

Jazer a conjitia. Liets so esduhcim Os tiros chaizeuc '- quane/o as ha/as 

sacs/i f/as cSpilai'f/i/i/.iaS. Quanclo inn at/in, a 011117 ta/a; - /1/atoll 

con/pat/re.'  0 Outro responde: - oaf/a coinpaci...../oi einhom. Eisa 

hrnicaa'eira jiotli' ci/Irar fl/li/ti) tempo, ifr Jil/itar ref/its as caç'1i5 e 

depots i/es iejii pa/a was rasas 0/ide Ill esposetseslao esperanf/o seu.c 

i/Jill/f/OS chc'eir Co 11/ ii 11/rile. L'ics/azeiii /550 lie//la 171/0 (75 ecteeldeaS 

1/eel/c' /)ec'/IICiiOS pal't qitando crcsce; saber 'tirar ruino /Otifl easel 

- /11(0 Si' perdi'i' IN illeitil, saiser 70/tilt (Prof'. 111/iiC/5d11 Ai'etra-

-.S'/,au'ãf/au'a/j 1. Igarapé i-/nina 1/cl). 

()uanto nas natas: 

Brincadeira f/i. i'ihei. Os /flc/ll)lOS qualities ('Ste/U (/1' I/IOnIC' C c/cs 
silht')ll 01k/c estOo as de/Sas f/as iii has, c/es pcçamn as/,/uicis f/c baija-

net/n e' se euro/am. i)epois c/es pegani ga/bus f/c pait e /0 quc/,rar 

a Ce/sit f/el i ha. Qieanf/o lu/I f/cit's CO//leVel d 1/liebrar OS 01/tins nb 

ao ref/or e 1/li/i'/itid/ in rodo it estsa f/a eaba. Qicando c/ce ti'il/llflilhil 

di' qzeebrar a casa f/a eaha, c/i's (Yfl/(',Sl//l ci ce hc/i.ccar ('il/li' c/es 

iiiCS)/JOs.:ial. 115 Vezes i/i/if/it 50 1)171 a/çtli/Iel ca/ne 11/7 e' ,fcrranl c/es, 

C' qua/If/U /1//I f/C/cs ebora, i'tes ti'r//ililetlfrl ii hri/li?U/ci,n e /ail pain 

Ue75 dc/se/s (Pi'of: 1.0cc/s '1Iei1(•/)11iel'i/7: 1.  

Procurarido "cncrcnca": iskuruil (halanco de cipo): 

Os1abutis sao os donos dessa brineat/cira e Sita a/egria em rcel/iz.a-

-/11, rleontccia i/Sb U: os/eihlutlsfazla/ii Ill/i iskni'tii, (ba/anço) nas 

i/ri/ores corn c'ipo enizra. C hatançavam di' 111/? /,lt/o para 0 on/tO 

cohn' li//I harinnco a/to. Qua;if/o c/es ba/anç'at'ani para ta e para 

Cd, Sell ea.,co fli(e/l'tl 05 es/inihOS 'las pulpl(lI/)ciras calf/as. E/e ios-

taCO//i tic Jazei' /550 para (es/ar 0 ('115(0 e ver se c/c' era Jorit', c/es 

elpi'eliillarn oiii'ir o ru/do do esjnnbo 110 ie/5C0. F todos se diver-

I/a/il prolai/t/o (/111' stea eaiiipace/ C/cl 1//Ira C' resistenti'. sVo ClltitfltO, 
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011 51,1(10 (11,15/aU C/es filial?) oh1i'ri'alos pela U/ic?) que qua /azer 0 

mesmo. Embora aconsi'/hita'a a desistir porque inio till/ia CO1CO, C/a 

ndo quis ouvir os cause/has e obru<ou urn tieies a The baiança: F 
quanda i/a usciiou sobre as espini;envs... Urn grande cspinho ihe 
per/urou 0 coraçao. Os jabiiiis Joianirn enire Si: - "men ha. ineu 
,rrnao, men ova... ncis Ihe avisarnos /iara nao fazer isso, mas, c/a 
lit(s) (ff05 oul:ir.. . h naa u.'ndo jell?), chorararn i' a divu/irarn em 
pet/a ços pam corner. Enro/orarn as pet/a ços em Jo/has e cobriram 
c0lii cogume/os ore/ha depots. .Reissado urn pouco, o irrnao do onç'a 
ebegan perguntando: - l%.icés v:raiii men irinao? Lies responderam 
1/111' 11(10 0 tinhan, vista e s/nc c/a ja 5011?) no rostra de seas irmáos. 
1'!as a irrnao do oiiça desconfiado P:v1nW1(: - 1: o sjut' é que to-
cés levarn ai? Eli's respo nderam: F apenas a nossa kunu (ore/ba tie 
pan). il'Ias, a irrndo do onça iiño Sc co,iit'iiccndo t/isse: - L)eLvem me 
per isso. F qua udo c/c fbi tirando as cagume/os e abrimlo as pacotcs 
d' fbi/so, exc/arnou: - Issa parcee urn pedaco do men irrnao. F os 
jaliuhis n'spontieram: - Askara it/ru (pode ser). Enrdo a irrnao s/a 
onçafarcjou 0 local audi' c/es estavawl brincaudo e e?icOlitrOu 1/Jut-
has abe/has, dessas que gostam tie sanguc, e tainbesii ac/san fare/os 
sic assos. Entãa c/c fa/ou: - Vocés comcra;n a inca irrnao! Efirioso 
collieçau a pasar as jahutis no un/sn, quc quer dizer cornefou a 
carla-/os i'iii ,Di'dui('OS cam stias grant/es garras. 7irau a caheç-a de 
urn, ar)-ncou o raho di' outro, quebron as cascos deli's efoi em bores. 
A"essa hora chet'ou inn crande marimbonslo pail? h/raT 0 sangue dos 
jahutis. Alas, cii' ía Jb/ando haixinho: - Eu von near urn pouco 
do sezi sangue. rnas, en can zru'/ar  voces de nova. 1: .ISSirn 'z. 0 
pra/ilerna é que c/c coiocou rudo trocodo, ca/au a eeibeça de urn no 
lugor do mba, c em outro o rabo no lugar do cabeça, tracon perna 
corn hraço e brac'o p0,' Jierlla. Poe Jim, ii meirimbondo aconse/hon-
-as a se cspa/bareiii, por causes do v/n auça daJennI/ta do oiçw. F 
par isso ate /roje em din, no mnata, a genie sé encoutra uinjohuti di' 
cat/a vez, e par isso tam hem que elis tern a casio 101/0 rernendailo 
(,Varrado, Professor I'ernando Luiz Yawanawa). 

Apresenrarcrnos a seguir urn resurno das brincadeiras infantis nas diversas et-
nias do Acre, a partir de pesquisa realizada pelos professores Alden (Apunini); Isaac, 
Kornyari c \X/ewito (Aslieninka); (lert' e 'lika (Katukina); Maru, .Aldenor, Bane, 
Ixä, [vjlsio, Ixtiã, lbh, Man:i, Jose Mateus, 'Iii Yururnapa, ArnC, 'lenC, Rufino, 
\"irgulino (Kaxinavij); (.jCflCSjO e Jairne (Manchineri); Antonio c Edilson (Arara-
-Shawadawa); AldaIzo c iNane (Yawanaw:i): 

As brincadeiras rnais trequenres dos Apurinã sao: ba!ançar no cipó, dancar o 
Mann, realizar pcscanas. E111 tambCrn a corrida corn toihas diversas, formando urna 
espécie de cata-vcnto corno nos i'elara o professor Alden: "As crianç'as cony/c/urn as 

outlay e selitain clii baixo c/as tIrvores. /?/as )zzern as pa/betas do aviao corn to/has. dcpois 

met/i'm a c/usia nc/a Ique vol .cer /.'ercorric/stJ C carrel/I basiante. h/as hr/acorn c/c pal: 

Quitiu/o n;n'uenz ,sçuentar filth/s termina a hrincaticim". 

Os Arara-Shawãdawa utilizam diversos urensi'Iios para bnincar (IC casinha, 
feiros corn palha (pauciros. cestos c vassouras) e barro (fogao, potcs, pratos). Fazeni a 
brincadeira de espingarda de talo do rnarnoeiro. 
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( )s Asheninka hrincani dearco e Ilecha. peicca (ixotaki) c hiIhi1u' c/cak' 

ça de tartartiga. Reilizani corridas na prala. Util 7am como hnnquedos honecas de 

barro, madcira e cipc. I'abricani uiciisIlios (para brincar dc casinha) leitos corn cpo 

(cestas, panciros) e niadeira (gamelas). Fazem anintais de harm, inadeira piIssaros, 

peixes, canoinhas, piio, etc.) e paiha (peicca C piao). Jogain ptao: "Primeiro c/es fizeni 

zenia combinacäo corn as co/c 'as parajazer o piao, qutnido c/es le'rrnjnam p br/n que'n'o cit's 

/'(nnanl tis otitras criaiiças paId jogar e cci iuenz é 0 me/inn; pam cci queni rae/tel o pie/P 

(/11 01111) '  ( Profcs'ores Asheniuka). Brincam dc casinha (as/.'akau.'ei'ixa): 

() tneflh)iO ittat.' tel/jo t' a /1lt'/l(llii 10,115 iC//lit 5110 05 pats. as oteIros 
ii, a.. ,uilbos. F/es /ize;n tinia eliSill/Id C c011ICçilhii a /11/near - as 

))ii')tiflas filzem calf'unia -- e os meninos trazern fmas (ía niala 
tf,.e,ido title e (51(1/, c/es comonjuntos Cc/a! (cr,,i,na it bhineadelia, 
an tjtla,lc/a a' j'il/c c/la main pre'cisando de a/;u/a, ott qitando eles 
000 qiterefli 11/1115, tic nao tern ma/s tempo. ne/n /tora (Prof". Vat- 
dete ['ivanko). 

Os Kaxinawá fazem piniura corporal. Briticani de casinha c comidinha,  ara-

p16 e fazer cocegas. Imitam animats. Realizam diversis brincadeiras na laina. I-a7cnt 

SOns C rnOVifliefltOS Cnn inda. Brincarn de arco c flecha: "F/es fizeni a flecha corn a 

puiunheira, depois c/es /ieani f/cc/rn izdo its /oi'has e'Ia irtata, inselos, e peqttenos 1/011111115, 

f'ain 5cr if/li /10111 caçador no mtztro. Quaiu/o as pals ebaniani, c/cs pimlin (IC br/near" 

Prokssores Kaxinawi) . Brincam no rio. Jogam bola. Fazern a do pinica paw Saltam 

corn vara; Pulam do harranco; Fazcrn espingarda de ralo (It) niantociro. I)cseniham 

an loUiS e pcssoas. Briiicain de tOcaid. inutam Sons lIe aiiiflhlis. F'azem isx;pxa 

coni cipó (boa, nininamea), de samatima c bururi. Utilizarn diversos uiensItio.s para 

a brincadeiit de casinha. icitos corn barro (pratos c vasi!ha.s diversas). Fazein a brin-

cadeira do cip: "L'/ec ennarrasn li/li cipó prelo em itma 11;tore bemmi ti1:cem.  que esteja do 

outro /ado a'o itainpé. c/es embalam i/c urn /aa'o para 0 

au/ia" (Professores KaxinawI). 

Urilizam corno brinquedo, bonccas (IC harro,  
sahugo de nuiho, madeira (hilsamo), hbinhas (IC 

bar ro para baladeiras, carrapeta de cambinca e se- 

nicntc de pato;i no castanha, petecas tic paiha de liii- 

thy C IJC1ii5  dc pissaros. F'azern cata-vcnto corn In- 

has c cspiniio (IC palnicira. Adornarn-se corn paiha 

(IC palniciras para dançar o niariri (pitisciras, saLts, 

chapeus). Fazeni buzina de raho dc taru, piOcs C 

carrapctas de seiiientcs diversas. (::onstroen) casinha 

usando paiha c cip. Fazcm canoinhas, renios, pás- 

saros. peixcs c apitos de diversos ripos de madeira. 
C' 	i 	 coin 
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l)ançan mann: 

A b,i,icezt/eira aellorece noah a'!a mateado. Tern qtee arrurnar a/i 
iileillaIilo co/nO canie, hanaiia maa'nra. manexeira. T.)epois eon vi-
dar todo 0 povo a'a a/Se/a pam a'anfai; t a nossajesta tradicional, 
Celntaiulo i,itaiea na iwssa lingua. corn nniura dejenlpapo no cor-
pa c tomendo conudas variai/as i/pa carnes Sc an/ma/s dii ma/a, 
maea.veira, Cdl(1(fllil. 1)11/1)0 yen/c. Vzi urn bocatlo Sc gente pain a 
mata e out/a) Iteam no terreiro di casa. Os quejorani pam a militIa 
tjreca,,l todas cnje/iailos corn fo/has Se pa/meant. A brimicadeira 
acaniece CO/il 1050 iiiundo circu/ando aliraçaa'os, 111(10 rnistiirado, 
cit/it /10) C C/lit/I ças. homeis e ,nuliiert'.c (I'rofcssores Kaxiiiaw:i) 

Os Manchineri utilizam utensilios para brincar dc casinha, kitos corn pa-

Iha (ahanos, panciros, vassouras) c barro (pores, pratos). l'azern a brmncadeira kotsiii 
koishi: "As crianças ftzem am rot/it e deixam urn objeto no local/ram lhiilgtIém mcxci; 
quanclo alguem fin /megar i'ai icr que ce esconder e au/ca vat correr eitnis dc/c ate pegam: 
Os ouiros lino saeiii do /11gm: Quantlo esses cansarem en/mm ma/s dais pant hrincar" 

(Prokssores Manch I ucri). 

tINSERTI):)} F. muito cspecialmncntc o jogo da onça°: 

lICIII .1 i 	lehuiri U (I:) /55c, CI1 OF/ct. 

0 objerivo do jogo cousiste em prcndcr a onça na roca (fgura riangular fora 

do rer/ingulo), ou a onça capturar cinco cachorros. No jogo Os novimentos podem 
set leiros em rodas as direçOcs (horizontal, vertical e diagonal) de urna interscccao a 

outra das linlias tracadas no tabuleiro: 

6 Aqui no Brasil cssc jogo c.cmhum i ciccoictrado cnnnre os Bororos do Ml (.Aldcia Mernid), ccndc 6 denoinninadcc 

ronino Ailcigo. l iamb/rn corchecido dos paIscs nnordncos como r;posa C gannros. No Ncpal. bbaga ehal. Na I ncdia 
Ian kate kate. Aqui rca j'rrn/rica do Sin, rcgismros apontarri qdce de era jogado pelos Incas. no Pcru. A dikrcirça 

hasis.a end re rrnloc des s5o as peças do logo. No Pcru, as pec.cs represenranin o puin.r a os czonvirvs. No Nepal 
I gre e cabr-as, Na India, kopaido a Yacas. Na (hint. scnhor leudal a canlpoiceses. F. aqul no Broil, onca a os 
cairorros. 
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i 7articipaui duis jogadorcs, uni fica cciii a onça e 0 00110 corn 
os cachorros A pec1 uc represelita a onça lea heni 
no eenrro do tahuteiro e as deinais, ,I[r:is, i direita e eqtteida. 
A onça corneça. ott seja, jogador qtic cstd COIn a oiiça cotticca ii 
jogo niovitnentando a Pec1 para tjiialqucr casa que esreja vazia, 
ciii qua!quer direc'to. Em segtuda. o jogador corn os cachorros 
move a de suas pecaN. lanto a onça quanto Os caes podem .indar 
urna casa (vazia) por vcz, cm c uaIqttcr direço c desse mtido 
a onça captura urn cachorro sa tanclo sohic'a casa ciii que etc 
esteja, pam a próxinla cisa vazia, podendo capt.tlrar mais de urn 
cachorro de cada VCZ (cut to(Ias essas situaçOes se proccde COIiio 

110 jogo dc darnas). Para VCIICCI a jijrtid,t 0 jogador corn a onça 
deve caprurar cinco cachorros on o jogador corn os cacitorros 
rnpedi r movi menlo dii onça. Ao II nat cia part ida  in-

vertem-se Os papeis. 0 jogador que tern a pcça di onça passa a 
rcprescntar Os cachorros, c vice-versa (Professor Jainie Lhuthu 
Ma nch ii cii). 

la/i ri N: Jogo ila ony 1 1 
lottS I li//tV \lariaiio 

os Yawanawá IazCni IiiUIIaS hiiiicadeiras. (iciitrC cias c) ,4'la;iri sal/i: 

As (tiff lljil5 a' Ori.a,,1ztm d1, 5eui,i!' forwil - ui//a ou'nioa .'ai tie 
casa em easa par5i jun lar os coh:uiniats. hrinciini Jiiiirw il/el/i/los 
C /1/C/i! iia.c. l;ies se pill/a/n C (OiOialfl eJiapéus tie petia. Rzcni ama 
,'t,dui beiii gmiuie o eomeçain it Cit/i/a: b/CS fii'aii )0(/itl/(/O (Ow 

/orfa 1.ii'tndo ,io /'iiIi'O UP/I I/O 0//t/il. 1:/as faze,;i tdlli/)Cifl it/il Il/go 

hem grande paw quetmar us pa/ha. c queiiizar aS f/er//aS (/0/ Inc/li- 
,ios. 0 objet/co dessa br/n cadeira t paw manifesrar )JTh'a iu/lura. 
Quutiido C/f/S se reuiiem /7th/I Cf//i/i/I (I' Veil/OS SC cell/cia feh.z'es clii 
OCr que it iiosst Cit/turn nw/ca z'a/ se acaliar (Proibsor >sjite/F. 
I. (ircgOrio). 

7 ( ) Projeio /f?1ncilllii /0/no lnhlga?ne'ine c cxcctI:.nlo dcdc 2005. pets lund.çao \iunicii;iI de ( U It ti ra d,srih.tdi 
Br/ill I:(  It) rio parurts coin a Uinverstlsde Federal do Are. mui isIineIIu- .itr.ivS da discipliiia Pr.iiica d' 
Iinsiiiii da Fducaç.i Fisica Psiolar. e iosteriorrne'ntc pro l'rogr;uius di Ldili.iiCo Tutorial do tPl'. l.('iilctira 
I .udic.i I do Ctirso de kduc.iço lisica, sot) floss;) tiiioris . Aiu,ilrncnic esse prciicw Will equlpe priiprLs, oiitando 
corn reIn oc is do Fiindo \acioii,iI de ( iii tura (1 N('). 
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Briiicadcira da cana ( l.iuuiya shushuti): 

Ivleninos e as ineninas vao no roçado buscar a ('and, depots c/es 
cortam ospedacos. gurneporgutne. Os men/Has pegam a catia e two 
pata a rneio i/o terreiro. As mini ins vao romar Os pc-Incas (ii c/na 
c/as mdi's cicies, Sc c/n river forç'a c/c rirar (tea corn aquelt' pedaç o. .4 
brincadeira acaba quanc/o c/es Jiciem multo cansados (Prokssora 
1.cda Niat Ide/C I. Gregorio). 

E ilcchar na igtia: 

veiny, em i/ía i/c ma1, as nianças .me /un!,i,n c sieni pain mar/ar 
pan lie ?narajmi e thai 11110 di pa/mmira cocda. A Iirmca,/eira aeon-
ieee i/a combinaçao di mmmi's t' ineninas. 171115 /4eamn coziubuindo 
madaxeira e as ment . nos vao eacar on peso/i; flee/mar pc/xe hodó 
pu/la c/es comeremn jun/os, cozido ine ensaclo Fia brasa (Protessora 
RaimIn(nha/1. 1. Gregório). 

Enrre Os Jaininawa, os professores relatararn a brincadeira de roda, csconde-

-esconde, casinha e logo de bola. 

0 Jogo como Elemento da Cultura 

lint 1938, Johan Iluizinga (1980) na obra clássica sohrc 0 jogo Homo Lu-
c/ens — analisa o signifIcado do jogo corno clemento da cultura, resumindo as carac-

tcn'sticas foimais do jogo como: 

uma ;ttividadc livre, conscicntcmcnre momada como mm 
séria e exterior a vida habitual, nias .io nwsmo tem1m capaz de 
absorver a jogador de maneira intensa e total. [... I desligada de 
tod C qualqmler itItercsse material, cotit a qual naim sc pode oh-
tcr lucro, praucada dentro de limites espaclais e teniporais pr-
prios. segundo certa ordeni e certas regras. Promove a foriiiaçao 
de g s rn rupoS oclais co rendt'ncias a se rodeareni de segredo c a 
suh'linharern suas dikrenas em relaçao ao resro do rntindo por 
melo de dislarces ou otitros nicioS semelhantes (HUIZINGIA, 
1980. p. 16). 

A seguir apontareino.s as caracrerIsticas do jogo propostas por 1 luizinga, car-

relacionando-as corn as brincadciras rdaradas pelos professores indigenas conside-

rando: A rep ro c/u cdi' c/c cenas do cotia'iano; 0 fleinarnenlo p11111 fmeturos pa/mIs ii SeT 

eiesempcnhados; A hahihtaçao ilre1 tartjz.c rorineiras; zi .iOliml/151l1110  () finia/ecimemna 

As /aços i/c ic/en tic/ac/c. 

r.  nina atividade livre; 
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Eu brineava i/c cantar, asso b/ai; mit/ar no rio, correr iza pretia, 
p u/ar do harranco. Uiar'a pedras para matar nambu, macaco, pc/-
xe. cotiara, colia, ealango. F/ecl.,ava me/ancia, cacau, barro pam 
Ire/liar pontaria. (.in lava mar/ri. Quando era tempo tie se/s arios 
en cos1ava i/c briiicar ass/rn (Prof I h/i Kaxi nawa/f. I Alto Purils) 

Conscienrenictirc rornada corno não séria: "Quando cu era crianca gosrava 

muito de brincar junro corn rncus colegas, muitos ripos de hrincadeira: de casinha, 

iflvenlava casarncnto (IC rncninos corn meninas. Dc caçador... as rncninas cozinhavain 

cornida na lara e rodos fingiarn scr urn born alrnoço" (Prof Yskuhu Shauanawari'. 1. 

Porto ('altcr). 

F exterior a vida habitual: 

us crzancasjormam sunrnpo e vito para a pm/a tomar hanho. La 
facet/tam a brincadeira tie arapuri. Eiiiáo, urn (IC/es 5ejorma em 
1/1101/' C 021110$ I'ln arapua ito ca/ho tia arvi)re, e outros i/erruhani 
a Ires?re pam 1n,der corner o inc/i/a abe/ba. Al as aheil,as alacarn 

Cit'S (SIre/il. nias a abe/ha cwnseue atacar a/guns dc/es. F tJueln 
CONSCcUC sair scm ataque i/a abe//ia 1/ZIC consegue coiner me! da 
arapua (Prof.lx Kaxinav;iiI1 I. Jord.io). 

atividadc desligada de todo c qualqucr intcressc material, corn a qua! 
nao SC pode ohrcr luCro: 

Wou courter 2111111 historigi daprinieiraf'sia i/ut' nós tn'cmos ad iwssa 
a/c/c/it ('oiizii, 0 111111111, que eossa 11(1/1(10 Aaixa,iitwtz, no i/ia 
8 /e /21/1)0 i/c 1998. 0 prof 'ssor A/c/t'nor eon vu/on wi/os o.c as/turns 
2' pats paid se elieflhltrar a mate na escola, e ass/rn começarnos a 
1/ailfar i/c 7 /,oru ate /1 boras i/a 1w/fe. l)ançainos C gldVd?flOS 

ilOS5tt ill//S/Cd 2011/ muilo carinito e aIeria /Wi' her (1 1105Sd ('il/I/l- 
Ta i'm nosstt i/aiica iVa.v/iiawi. Yhi/os ,ios i/anc€tinos efa/anlos em 
ttu eontziluu/ult' a iiossa (/ança na liossa is/i/cut (Altiito Aurismar 
K,ixinaw:j). 

Praticada dentro de hrniresjespaciais e remIjor ai 	jjLio,: "As crian s gosiam 
(IC brinclr ad beira do rio, an inn/a, no lerreiro, e dentro i/c suns casas (Prof. I b/ T. 1. 
Jordan). 

oundOccrt ;l l dcmccer tajjeg[s:  "Os meninos is vezes brincain separado, 
por cxemp/o., quaizdo c/es Jingein i1ue 'steW no trahai/io, JzeiuIo casas on caçadas. As me-

n/lids iarnbé;n hr/neat,, em separaslo quhenelo two /'zer caiunia pain c/cs toniar (Prof'. 
Yskuhu Shauanawa/'L I. Porto Walter). 

Piornove a f'orrnacaod.egrpos sociaisj...]: 

At f/'sta i/c piranta i/an çani homeiss e /nu/hercs separados. Os ho- 
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niens daiiças tocando os instrulnenros. Eles beam e as rnul/yeies 
saern aconzpaiibando. Eles local/i Os ram bores c asfinuras rsungari, 
tern iiiii grupo que toca as f/auras e eu/re ql.ie toca 05 tambores. 
isungari é urn scm que SO oshomenspodem tocar. 0 toque do Isun-

gari é Iernhrando os antigos. JVessafesra a genii' iou/a cat çurna para 
recordar 0 passai/o. As mu/heres desaam os homens a Os homens 
desaflam as mu/bares, as müsieas são repent as rirados mi hera. Urn 
cantil unia prosa a 0 outro responde sen verse. As mu/hares can/nm 
e dizern coisas di' demro defies mesmas, dizern tudo que astao sen-
undo. ATo final a'a seqilancia tie mnzisicas e di'saJlos os homensficam 
net heira i/a game/a e alas servem a cat cnn/a. Eles eonzeçam a se 
pabu/are'm dizena'o aos outros: - Eu sou born mesmo, Lu inc yin 
can tando? E o ware pargunta.- - iii me yin tarnbém?Os homens 
1k/C podeni racusar a caiçuma que a mu/her serve, tern qua tomar 
toda mesnu,, au 5  não agiientar mais. Aquele qua nño agüanlar fd 
perdeu. A', próxi?na Jesta ja vat ter unia müsica dizendo que c/c 
pert/eu naf'sra passada. Atesse caso, c/a vemice-o na calçiimna. 1: as-
sirn vai-se cornernorando a brineadeira (Prof. Isaac Ashen in kn/T. 
1. Rio Arnôn in). 

Desse modo, o jo .go ornarnenra a vida, anipliando-a, c nessa rncdida, torna-sc 

urna necessidade ranto para o irsdividuo quanro para a sociedade, devido no scnrido 

que encerra, ao scu valor expressive, a suns associaçhes cspiriruais C sociais em resu-

!flO, coma funçao cultural. 

Assirn, acrcditamos ser possivel utilizar 0 jogo - do forma conrextualizada - 

na escola. Para quc isso ocorra, devernos conhecer OS jogoS dos diferenres povos do 

mundo - iisdlgenas e n/to indIgcnas - considcrando a rnemdiia lt'sdica de diferentes 

socicdadcs. 
Ncsse sentido, nas aulas de Educacão lIsica podcm scr utilizados jogos que 

!nspliqucm (SOARES er al., 1992, p. 67): 

0 reconhecijnento de si mcsnso e clas proprias possihilidades 
dc ac/to; 0 rcconhccinsento das propriedadcs extcrnas dos nsa-
teriais/objetos para jogar, sejam des do ambienre natural on 
consrruidos;A idennhcaçao das possibilidades (IC ac/to corn os 
rnatcriais/ohjeros e da rclaçao desres corn a naturcza; A intcr-
-rclaç/so do pensarncnlo sobre tuna ac/to Corn a imagem e a 
conceituaçäo verbal dela, como forma de facilitar o sucesso da 
ac/to e da contunicação; A inter-rclação corn outras matérias 
de cnsino; As rclaçOes sociais: criança c farnilia, crianças entre 
si, crianças c professor, crianças e aduiro; A vida de rrahalho, 
da prdpria cornunidade, das diversas regiocs do pals, de ourros 
paises; () senndo da convivéjicia corn 0 coletivo, das suns regras 
e dos valores sociais que estas envolvern: A auto-organizaçao; 
A auto-avaliação e avaliaç/to coletiva das proprias arividades; 
A elaboracao de hrinquedo, ranto para jogar em grupo Cofllo 

para jogar sozinho. 

Em 2004 encerrarnos nosso trahalho do consultoria no Projcto de Auroria da 
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(;PI-A(;, cuja sinlese varnos cxpor a scguir. livernos corno objetivos: i;iterpretar, fr-
mu/ar e disc,,iir corn us pro/essores nic/igenas Os processos tie aqiusiçao this tip rena'iz.agens 
pc/as quais passararn. bern COmO 0 senlw/o e a fiinciona/itiiu/e desses conbecinientos MI 

pralica defrniaçào pro/issional realizada no curso de Cormaçdo da CPI-A(:. 
irahalhanios Os conteudos dispostos da scguirlrc maneira: I - Modulo intro-

a'ulorio: a) () qtie é educacio fisica? Conceiros, dcfinicoes, discusso c an;ilise crIuca; 
11) -  é cultura corporal? Dcfmnição conccitual, discuss:io e andlise crIrica. c) 
- Elernentos da cultura corporal: jogos, brinqucdos e briicadciras, danças, cantos, 
mimic-as, cxprcssoes corporals. lutas. 2 - Móc/u/o tie aproJuiic/arnenio tie coniethlos: a) 
logos c brincadcira tie cada Ctflia. Briiit1uedos dc cada etnia. I'.sportes naoindigcnas: 
lutebol, nataçao, corrida. h) Aprofunt/aniento tie compelenCias: Conhecer e dcscrevcr 
Os jogos C brincadeiras de cada etnia. Descrever e conlecciociar us bri iquedos de sua 
ctnia. Descrevcr e realizar o futehol, o nado e as corridas corno so vivcnciados em 
stia ernia C relaciona-k)s criticarncnre corn Os esportes futebol, natacao e corridas nIo-
-indigena.(onheccr as regras basicas do furchol. Conhecer Os fundamcntos h:isicos 
da capoeira. Relatos de cxperkncia corn pr:iticas corporais vivcnci;das nas cscolas. 
i\prescntação de proposras quc relacionerri Os conrcudos e collipetencias das prdticas 
corporals cstiidadas, C011i sira pratica pcdigügica C rotina na aldeia. 

Os procedirncntos didaticos uul izados foram desenvolvidos p)r rncio do re-
lato tie experiencias de cnsinoaprendizado, onde abordamos a forrira corno cada 
professor pcnsa C execura sua pratca pedagogica tia cliliurt corporal e COnlo pesquisa 

praticas corporals efll Contexto. 

Ak?iir disso, os proccdinienros urilizados podern ser considcrados coon ensino 
ref/tvuo (CAIE)liRl-IEAI), 1987) cool narrauvas quc evidericiararn conhccirncrrtos 
c valores, assiru como a crncrgncia dc siruaçOcs dietarnenic ligadas ao dia a dia 
cornunirarlo c escolar, exigi ndo dos proltssores indigenas urn posicionallicilro, inter-
pretacao C ClahOraCJaO tie novas foritias de açäo. Essa estratcgia rncrodol6gica ajudou 
ira ;lnrpliacao tkr re//exdo sobre ii re/Ie.váo na j.'riitica (SCIION. 1983,   1987, 1992) 
corno cspaço privilegiado ni forrnaçao (lucerne. 

Para desenvolver as experiencias de eiisino-aprendizado definimos cstrarégia 
que atendessem as especifrcidadcs dos conretidos, criando formas e ()CaSioeS para CVi- 

denciar o pensar c o fiizcr dc cada professor, levando it reflex;o individual e coleriva 
sobre a cuirura corporal, o conhccimcnw necessaro sobre as praticas corporais e (is 
conhecimentos a sereill cnsinados, guiados pci-as perguntas: 0 ijue aprendi di cu/tura 
comporal? Son capaz tie transnuhir/ensinar esses contiecunenios pain/corn 1flCUS a/linus? 
(2orno uti/izo esses conhmecirnentos na esco/a e net cornunidade? Essas qtrcstOes foram 
discutidas cm atividades orais e escritas, por nieio da descriçao lie 1(1503 tic ensino (Ml- 
ZUKAMI, 2002) - reais e hctrcio,s - debatidos/cxpostos iielos  prokssores indigcnas. 

No eixo conhccimento i/os conteudos a tarefa rcalizada foi bastante longa e pro- 

veirosa.A descriçao - oral e escrita - dos prok.ssorcs foi bent detalbada. envolvendo 
OS conteudos ruin istrados na escola, bent coniti os corneudos preScntes em cada cul- 
Rita: "Lu pascei a zncentil'ar OS j0i'ens corn ativu/ades the esporte. LII tambhrn sahia urn 
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poilco dos canhicos trac-/icionais. En jogava c/es i/O rodie, c/an ç'ava o inaiiri, ens/nova a 

cantar. Thinbéni ens/nova a flizer joo de/lecha cftz/a 1/ala cáo no rio 1• 7" (Profl Célio 

Maui Kaxinawu/li I. Igarapé (to Gaucho). 
No cixo re/a cáo pro/essor-aluno foram sisrcmarizadas iiifurmacocs sohrc us aiu-

nos das cscolas dc cada comunidadc, o quc pck lato dc sercm apresentadas para urn 
teiror-avaliador, pareccu exigir-Ihes pensar nas caracterIsticas do scu trabaiho e tornar 
esse pcnSarncnlo CornuniCavel. lratou-sc de aprcndizagcrn altarnente individualiza-
da, quc podc sc dcsprcndcr do aprendizagein do grilpo: 

1 5(011 (U/Ill 1111 1100. 010/ sIfliprI (III I('IfrIIIUIlI(iIi (/0/ il/c/IS ,I!11 - 

nos: COMO C (/111' Cli 1-0(1 c1LIII/Ot 0 (/111' (0 et0l1 pccsnidos (11/I/o 

f/I 1/011 fazer c/es i'nreiu/eremS 7 ... ! Scm (/111' Cli PinI cI)ear 1i e 
pea'ir que c/es /nesteui /Ien coo e cc//el?? i0nl'i'iSilr? On son etc i/ne 

(5(0/i ep1ieeint/o tilO ra//u/o. 011 i/Illle/0 05 LV/1f/(ilçOeS di/'renicc? Ou 

5011 ('11 (/1(1' 1/00 c'Sto/i ('//tCll(/(fll/O (15 pensa lilelItol cie/esS ()u son eli 

que //01) 1110(1 fiizeniJo c/es se animarem corn aqzeeia inotérto? Pam 

cvi tar ts io Cli (/(('(0 110 lI//i/ha c050, J)li1) I) 11/eu (/10/10 e /1/0..... 

soziiiho 1/1(5)110 P011 pensar efitzer 0 piil/le/ali/e)lt(J. /1011/ 110 on/re 

a'iii Jazer c/es fI1al'em hem ant ma/u.. I' Sent/i aquela voiiradc lie 

estar no so/a c/c ale/a..... I Entáo essa é it ,n,nha preocupacao (0)1/ 

its mm/sos /u1as i/esc/e (flee I'U LOII1CCI'i a ensinar /...J (Prof. lucas 
Brasil Manchirieri) 

F. conio, [)Or CXCIflpIO, n101il'il?' OS a//el/os: 

I...! ei/cinai; i:vplzc/1; Or/el//aL eduesii; aeenselhai: ta/aL li1lll(l 

sa: Icr 0 ic/to c/c eiieamtnhar us olienos corn amol: ter poe/es/cia, 

pro/lear coroçao horn e oou/ho C/C 0/11(10105 c- rIo iças. Em' obletivo 

11115 so/as i/c use/a c a qite U projessore c/eve sentir no ciibea e no cc-

raça 7...J .Sempre pc/guile se os a/u nos gostoram 011 000 this au/as. 

Sr lUte gosianim tern i/lie (ni/i/Or pam c/es (e (lnh,nore'm, ficaiem 

a/eli tos e a/ego's. [.7 E tambem tel/los quee sabc'rpreparar 05 teiiias. 

conhecer (1 qite us aizeijos gostarn. e (i/I10'Oi c/es a ce desenvo/ve,: P as 

(ill/OS tern qite ser bern caprichailos. Isso f 0 i/SIC (11 (ILISCIlO. (Prof. 
Koiiivari Ashcninka/ T. I. Rio Aniônia). 

No eixo conteudos espeel/icos dados em so/a cie au/a, ao narrar suas cxperiências 

de (loccucia, expuserarn seus conhecirnentos especihcos do disciplina, akrn de co-

nhcciincntos s)brc OS alunos. Ncsse cixo houvc a exposicaO de caSeS de e'nsino fctI-

dos - elahorados por rnirn - c casos dc enSiflO reaLs, vividos idos prolessores, a que 
segundo a minha 6tica, favorcccu a troca dc infbrrnaçOes c a consrruçâo de variadas 
jraticas pcdagágicas pela excrnplihcaçao: " 7'rnos asfesias tradicionais o ,('atxanau'a. a 

Jèsta do cipo, fesia do go//lao. 0 hatismo. As ni/isicas de euro, a prepara Cáo di' coni fr/as TI-

picas, aspescailas corn tinçulel effecha, as cacoc/os, as pint/eras corpora/s 7..! (Prof Edson 

Medciros Kaxinaw/i/L I Rio Jord?io). 
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Eixo conrcudos trabaihados na cscola: 

Aprendeinos conbecnnentos coin Os pa/s e as ma/s i.e//sos c i/tIC sao 
tians,iiiiidas liii escola: tie como vivem nez terra us i'iijerenres /)Oi'OS, 

a epoca dasfrutas, tot/a a sisrema a'e vidi, dos antios. mo é ct/Il-

ca çelo tie c'jualidatle: cada jioi'o i'stzic/ar I) title 1 seu Esrw/ar ma 
instorla, tie sen povo, trazendo tuclO 1550 para salet tie au/a, fzzent/o 
o aluno ref/cur em c/mel dessepassado, pot/cr di,,ferenciar  e iambétn 
o que estd no presente, paril vocé si' p/amjar ofilturo I... I (Prof 
Isaac Asheninka/ T. I Rio Amonia). 

Ou no corn unia'ade: 

IVOS i/las que us alunos acompanhain sea's pais, é pant aprender as 
i'onhecmiC'ntos do nosso in /11)1/0 di nia n('ira que vi i/cain repassan-
(/0 05 1/USe 05 iy,zhecwientos, d' genifdo eiii gcraç'aO scm it esc,ita, so 
guardanilo na memOria e repassando nil oralitiatle - nets caçadas, 
nas ptcc-arias, nas co/eras tie frutas, nos p/ant/os tie !'0citi115  e iiiis 
fciets cu/tierais i/o nosia polo ,.-ldce;iin/'a /... 1 (Prof. 1scc A.he-
rtinka/ T. 1 Rio Aruiociia). 

Ncstc ñlcimo eixo foi aclotada a cstraLégia de discussäo circular, partindo-sc 
de situaçOcs vividas, "Qziando comecel na escola, en desenvoivi miiihas liahilidades corn 
CZS ctyan'as, e inc fez tiespertar a respeito tie coma ensina,; a que Ia ensina,' epant 0 que 
servia. Eu estava ahrmc/o portas as novas geraç'Oes, a navos conhecimentos part! a cuititra 
(Prof.i. Raimundinha Putaric ivanawá/'I. I. Cregorio). 

Os professores ao mesmo rempo em qtie faziam seus relaros, expunham o que 
pensavarn, discuriam coni Os pares, analisando sua prbtica pcdagogica. Aprendi no 
curso a fizer re/atOrio, documentos; icr e interprelar a escrina, o c/li/rio i/c ciasse tie on/ra 
pessoa, emender 0 quefoiteito durante as au/as. I:' rain/scm fazer 0 fllCic' planejainento, e 
como aendar as 1fl(a's traba//sos" (Prof. Lucas Manchineri/'ll I. Mamoadare). 

Propondo pesquisas e produzindo materiais didaticos: 

1/l1il0S)ieilto cam as outros/n'oJessores pesquisal neste iiiio tic 1998, 
11)11 0tlCO i/a /105511 itisioria cultural, a dos /lsheiiiiika: ca/i/O cram 
Jeitas as fl'sias anhigamenle: qua/ era a nome: as cnOsiois: se hap/a 
unia (fata i'eitit p1/rd ('5511 frsza, Si' al/it/it sao as ?/ieSifldS tie lio,je 
ansi/el miedou bastenire; que lipos d' br/n quedos erain litiluados 
para as crianç'as brincarem; 0 flail/C'' se () hoini'ni hi'iiiciti'a C' SC' as 
ineilinas tambem hrincavam: saber se era (/0 proprio 1)01.0  Ole (C 

fbi empresriu/o tie outiSs; (f/Cats sac os 'Ic /;oje c' si ide )nl(dança 
011 iao, Registrar tua'o /550 pare1 sei'i'ir a'e material pen-a ira ha/bar 
nez escola. E i-amos traZer al(funs mater/a/s /cai-a a pi-Oximo ano, no 
proximo cupic /,,/ (Prolessores A.shcniiika: Isaac c KombvaiiIT 
I. Rio Amonia). 
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CONSIDERAcOES FINAlS 

Fm 2002 a coordeiiaçao pedagogica da CPI-AC, na pcssoa da educadora 

Nietta Monte, passou a cncaminhar coin Os coitsultores das diversas disciplinas do 

Projeto de Auroria, a ConCluSao de vinte anos corn a forrnaçao de professores mdl-

gcna (1983-2003), tarefa que passaria a ser conduzida pcla Secrcraria Esradual dc 

F.ducacao do Acre. As rcuniöes visavain avaliar us docentes indigenas - caso a CSO - 

observando-se SLIaS conipetenctas, desempenho nos cursos e em sala dc aula (descritas 

nos relarorios dos• asscssores em visiras s aldeias), Os registros nos diiIrios de classe, a 

producao dc mareriais didáticos (o quc fbi realizado em cada disciplina). 

Para ranro, rodos Os consultores das diversas iircas de conhecimenro deveriani 

recuperar 0 registr() dos conrei'idos. rcndo corno forte trés qLlestoes: C) que aprena'i? 

o que ('i/sine,? como esse eonhccnnenrofoi utilizado iia coinuin(/ade? 

A rccuperaco cicsse rcgisrro para cada prokssore deveria ser Ièira a parrir de 

tim memorial - dc narrativa oral - a ser rcalizada colcrivarnente ou individualmcnte, 

tambérn pelo registro escrito (em lingua indigcna C porruguesa). versando sobre as 

competcncias gerais (pcdagogicas) e especificas (cm cada disciplina), hem con)o poll-

tjcas e profissionais, rracando o percurso de cada professor no Projew de Autoria, rc-

gistrando - suas hisrórias de vida. viagens. diarios, fotos, gravacOcs em video e itidio, 

desenhos, atas dc reunioes comunitarias, mapas. cartilhas. Enfim, rudo quc tivesse 

fundamentado sua formaçao, por memo de pesquisas como professores c gesrores de 

açóes de ensino em suas comunidades. 

Em nosso trabalbo buscamos favorecer a troca de expericncias COFC Os pares, 

pela forma pessoal de cada urn expressar seu conhcciincnto. Essa esrratégia rcvelou-sc 

iniportanre lonte de partilba sobre o processo reflexivo emprecndido pclo grupo, em 

diferentes momenrOs C nIveis, assini como forneceu clementos que nos permiriram 

proceder a avaiiaçio do grupo. Foi possIvel - a partir dessa rroca de mnformaçOes - 

compreender as aprendizagens cspecLficas dos docenres em siruaçOes concretas, nas 

quais esscs profcssores foram desafiados a reficrir, cxprcssar suas crencas e a cxplicitar 

suas práticas diante das cvidcncias postas pela situacao real de cnsino. 

A avaliaçao teve corno parainerro a correlaçao enrre as compercncias academi-

ca.s e a aprendizagern aprescntada: Comprecnsão sobrc us temas do programa; Re-

llcxao crItica; Criatividade; Participacio; I .inguagcm clara na aprescntacao dos tra-

halhos orais e escriros; i\ssiduidade; Responsabilidade na rcalizacao (las rarefits mdi-

viduais e em grupo hem como no planejamenr() e cxccuçao dos projetos de pesquisa 

e outras atividades pertinenres. 

As atividades escritas Se inostraram in)porrailles nessa fase do nosso proccsso 

avaliativo, jã que at) escrever sobre 0 que peamos e sobre 0 quc fazemos, desenvol-

VCmOS urna reflexao disranciada C a posteriori sobrc o exercIcio profssional. Ao escre-

vet dcscnvolvenios urn proeesso mais profundo de reflcxão, principahnente quando 

escrevemos para ourros lercni e analisarelli - comb foi o cast) das rarefas proposras 

- ha malor compromerimenro coin a clarcza c 0 encadcamcnto das colocaçoes feiras. 
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Akm das tarefas escriras, a sociaIizacio oral dc idejas e potos (IC vista fez parte 
das estratégias adotadas. Os profcssorcs rdataram para Os scus pares sna maneira de 
'cr us contcudos temticos, a relaçao desses conhecimentos no desenvolvirnento em 

sala de aula e analisararn as priricas corporais produzidas em scu grupo social. Em 

suma, as eXpericucias de ensino-aprendizado foram desenvolvidas em wino de qua-

iso cixos basicos: conhecimenro dos conteudos; a rclacio prokssor-aluno: o ensino 

dos conrci.'idos; a aplicabilidade desses courcudos em contexto comunirarlo. 

lal mctodologia mostrou-sc relcvantc estrarégia dc trahaiho partilhado c in-

vcstigariv() dos professores, possihilirando: A aniilise dC situaçacs concreras dc ensino-

aprcndizado, nas (juais cram desahados a rcfletirem C vcrbalizarcm suas crcnças e 

a explicirarem suas praricas. A consrrucao de situaçOcs corn narrativas quc cvidcn-

ciaram couhecin)cnros, valorcs, siluaçOcs ligadas ao dia-a-dia escolar e comunitario, 

cxigiranl dos profcssorcs expliciraçOcs, inrerprctaçio e pIanos de aço: 

L)uranre CSSCS vinte anos (10 Projen) dc Autoria, asscssorcs, consulrorcs e pro-
fessores indIgcnas colocaram em jogo urn novo tipo (IC conhccimcnto prohssional, 
articulando Icoria C pratica, conhecimento C aç5o. Podemos alirmar assim, quc a 

prática reFexiva fi o cixo cstruturador do conhecimenro C clas aprendizagens dos 

professores indigenas, pois relcrcnciou as diversas areas do conhccimcnw, dando, 

consequenremcntc. susrcntação polIrica, rnetodológica e organizacional ao curriculo 
e as esco]as indigenas do Acre. 
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JOCOS/BRINCADEIRAS INDIGEHAS: A MEMORIA [UDICA DE 
ADULTOS F 10050$ DE DEZOITO CRUPOS ETNICOS 

Beleni Saléte Grando 
Severiá Idioriê Xavantc 
Neide da Silva Cam pos 

Par t'i,'cr in uftos (111Th i/caIro do inato 
?noi/iI ave a rneiiino pcgou urn 01/mv i/c 

p11551110 	(iOflhlYlilt l'iSaO /ontana. Por 
jorma que c/c euxergava as calms por 

igiizI cOmb OS p115511105 enxeigilm. As 
COISLIS tO(/aS lnoimlina(/as. Agna näo era 

a/ui/a apalar'ra airn. Pedra nao era 
a/ill/a a pa/a tnt pca'nl. E taL As pa/auras 
cram I/vies i/c gramatidils c p01/tarn/lear 

cm qualqucr pbs/cab. PorJorma i/tIC 0 

meitiiio pod/il 1iI11UlIlfl1 Pail/il i/ar as 
pedras CoStUmes d'Jloi 0 iticaino e as 

pdssaros viz'cni on igna/dade c/c natureza 
p0r icr vivido mnuitos amios c/caIro (/0 

mato. Dessa noi.'a moc/alidade c/c se vive,; 
rcsuitou unia niancira i/c ver - contra/li 

,'isaofontamia. (Ikianoef de I3arras - 
Poemi jas Rupcsrres) 

Este rexto é resultado de urn trahaiho rcalizado Coin OS profcssorcs indigenas 
cm formaçao no de licenciatura '31i  Grau IndIgena" da Univcrsidade do Esta 
do de Maw Gross&, Corn material didarico da disciplina Lducaçao Pisica, ministrada 
pelas protessoras Beleni Grando C Scvcrii Idjorc Xavantc, na cidade de Barras dos 
Bugres, cm juiho dc 2004. 

Com o objerivo pedagógico, Ioi dcscnvolvido uni trabalho acadirnico em quc 
os alunos - prokssorcs indigcnas cm formaçto no cflSiflO superior - buscaram em 
.suas conunidadcs diagnosricar quais cram Os jogos C hrincadciris que estavarn pre 

() Esr:ido de Maw Gnsso itiivau a Iirrniaç5o de pr fessores i rdigenrs Corn ploeros tSprcIflcos 3aII I) xnagisrcrio 
orrilo o ptimeiro, 0 Projeto liioirn I I 996OO 1 que liabilirmi 1 76 professorcs. Oturos projetos lorani e 550 

deseirvolvidoc ciii irivel med in sob a coordcriac.sr da Secreraria tie Fstado dc hirk .lço SEI)LJC. em irarceria 
COOl a II) NAI e ( )NGs, e IpOICI di UN UvIA I e L:FM I. Em I 998, ciii ( uiaIrS. do rune .1 (i. I rcnci.i Ameriridia 
de hlucaçao e Usrirgiesso de I'rofe.sorcs Indigenas do Brasri. Coni parnCtp;Ic.lo (IC 681 p0 tcssorer. indigenis. esres 
elaborairi a "('Irla de ( wabi", e reivuidicarrr it> Governador do Esrido I)ani de ( )livcira o Ensirto Siiircrior. 
Ariridendo demand>, a tini tersit lade  do Esiado de Mn, (rossi,. .lssuimi' CO.> resporisahilidide c cr11 in Projero 
3' (_,rau I rid gcI1a quc iival nicnte se r ransl> ,Iil0U ira iacti Idac intercultural I iii genIi 010 SCIIC 10 CA MPUS 

Un iveriii rn> de Barr a do Bogies ,.\i .ini ( ,rossn,. 
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score na mcmória li'jdica das pessoas. Para identificar as rclaçOes entre a cultura ludica 

c as mudanças socio-culturais da comunidade, optou-sc por orientar 0 levantamcnto 

das memdrias dos parenres dos professores Corn idadcs de 25 anos ari 92 anos. 0 

trabalhc) fbi desenvolvido coin mulhcrcs C hornens de 18 eLnias, sendo a rnaioria 

resideinc em territorios localizados em Maro (irosso. 

As etnias quc participam dcstc trahalho sobre as brincadeiras (JOGO) pre-

sente na meinOria lüdica dos jovens c adulros são: Urnutina, Baniwa, Rikhatsa, Pata-

xo, ]iumai, Xavanre, Bakairi, Paresi, lranrxe, lkpeiig, Bororo, Tikuna, Trcna, Ilika-

no, Pataxó, Juruna, Thpirapé c Mehinako. 

Esie texto, portanro, resulta do esforco acadinico coletivo entre indigena.c e 

não indIgenas, cii husca da prod ução de material pedagogico pain a cducação inter-

cultural sobre as prãticas corporais It,dicas, e apresenra o que capruramos dos dados 

obtidos por estes prolessores dc diferenres ernias e tcrriiórios indIgenas. Nosso obje-

tivo é sisteinatizi-los e inferir urna rculexao ao rncsmo, visando coinpreender quais 

brincadeiras estão presenres por laixa dana nas diversas culturas li'idicas e COO cstas 

podenl ser potencialmente utilizadas para tuna Educacao Intercultural cjuc valorize 

as culturas e histdrias desses povos do Brasil. 

Assim, huscaremos identificar por nleio dos dados crnpIricos, quais hrincadei-

ras são especificas (tradicionais) mis diferentes ctnias, quais brincacleiras forani incor-

poradas e modificadas, hem como as brincadeiras quc sao introduzidas pela escola no 

espaco (IC territoricdade indIgcna. 

Os alunos/professores, por oricntaçao (lidauca da disciplina, a firn de corn-

prccndercm que na cscola o hrincar coinpOc o proccsso dc cnsino-aprendizagcrn de 

ounras discipli ias e que, o J()G0, corno urn conreudo da Educaçao FLsica, deve sen 

inscrido no trahalbo pcdagógico do prolessor no senrido dc levar os alunos a viven-

darem pniticas Soclais quc tenhain significados, que os desafiem para conheccrcm 

novas lormas dc inovimenrar-se, de relacionar-se corn os outros, conhecer iiovos 

materiais, criarcrn novas regras, construircm relaçOes coin o espaco, corn o tempo, 

corn os colcgas C consigo mesmo. Desaliado pelo brincar, aprende sohre o brincar, 

o brinc1uedo, a brincadeira, mas rambem aprende novas possibilidades de inreragir 

coin outnos colegas, outros mateniais, oulro.s espacos, corn criatividade c alegnia. 

0 JOGO, COITIO 11111 saber a ser vivenciad() coletivarncnte na escola, contril)ui 

para desenvolver as possibilidadcs de a criança cniar novas formas de compreender 

sua rcalidade sócio-cultiiral, seu grupo social, a sociedade onde vive, outros povos e 

ourra.s possibilidades de vivcr colctivamentc. Seja ifllitafldo anililais ou ouras fbrmas 

de criacão imaginaria no faz de conta, seja corn brinquedos reais e situaçOes de corn- 

no Jogo, coloca-se em relacao coni urn mundo de possibilidades novas. Ao 

entrar no jogo, nao se saber quem ganha ou perde, e, na grande maioria das vezes, 

o jogo em Si não tern venccdorcs, pois basra jogar para ganhar novas cxperiências, 

novos saberes, portanto, ao jogar, todos ganham. 

Este J0(;0 6 dikrenrc do esporte, quc para a Educação Fisica brasileira, refc-

re-se as praricas corporais preserites nos Jogos OlImpicos (cornpeticOcs (IC aticrismo, 
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ginãstica. natação, lurebol c outras priticas corporals muito especihcas, pois em cada 
uina das rnodalidadcs lii urna diversidade ne ripos de cornpct!çao qtie são individuais 
01.1 coletivas). Ou seja, sao esportes todos Os JOgOS (IC cornpeticao npie sao descnvolvi-
dos duranre 0 major CVCflt() esportiVo mundial. C (j1.IC SaO, CIII cada logos Olimpicos, 
modificado.s em suas regras, por unia conhissao rnternacional que tern por objetivo 
deixar (I jogo rnais CoilIpetitiVo para LOdos (IS atletas (]1.LC representarn SCUS paises. 

Assirn, o logo dc cjiie falamos aqu!. C (jLIC trahalhaii'ios COOl OS alunos/professo-
es indIgcnas na tJN [.\1AI são as priticas corporais kidicas quc homens C. muiheres 

de diferentes idades Crianl C' recriarn 110 cotidiaiio das relaçOes SOciais da sua Coinhi-
nidade, sua aldeia. Os professores e trevisrirarn as pessoas de sua aldeia para coletar 
diferentes logos que pudessern conhecer e depois iitiliiar como recurso di(arico, 
COlilo COIlheCiiIlCiltO sohre a realidade social nIC sCU j)0V0. C.1S'it1i, traliathar coiii as 
crianças na escola indigena. 

Segundo Rena Riheiro (1988. p. 290), em seu traballio sobre "o)Q 

objetos ritiiais. Illagicos C ludicos . pana 1 fllaiOf parrc dos povos iid- 
gCiia.s, 0 hriiin1uedo e urn clemento da cultura quc esrd estreirarnente 
relacionado as atividades e tarefas Cotidiallas do iiiuiido adialto. .is 
crianças sao charnadas pot rneio dcles, a aprender sobre seu 1111111- 

do, (11.! seja, COlU 0 hniiicar a cniança apreude SOble as tarcias 
vai set chauiiada a exercer quando adulta. 0 hrincar as- 

51111 urna pralica educativa espec(fica de cada fase da iniin_ a 
C tCfll tauilicni diEcrenças contbrrne a Orgatli7açaO social do 
grupO, .1551111 C0111() ha bilIlcaCICiras coiiforme 0 SCXO. qtie \'dniaill 
a partir nic detcrnhiiladas fases di infancia. 

A parti r dos estudos sobre registros hibliograhcos. Berta Rihci no (1 98$ ) .tfirina 
que podernos dividir "os UtcilSiliOs para 0 La7Cr iiikintil dos povos indIgenas em scis 
classihcacoes, akrn dos bninqucdos conlo piao, corruplo, pcteca, aviaoii iho C outros 
bninquedos presentes no cotidiano das crianças mdigenas .Siio des: 1) hrinqucdos 
trançados, coni destaque .io pcga-rnocas; 2) hrin(lucdos em dobraduras; brinqtiedos 
em ccra; "i ) hrm(Iuedos de harro; 5) carnas de gato; () honecos. 

Paia alérn da.s bnincadciras descritas nestes relaros dos profes.soies indigenas, 
Os entrevistados refcrem-sc ao brincar cool bonecos C animais confeccionados em 
barro e madcira, como virnos em nossas expcnicncia corn dilerenres povos indigeria 
as crianças sc ocupando de esculpir anirnais, canoas, rcmos, CCStiS C OULIOS utensílios 
qt1• em lllulliatiira, .sao unanuseados pot elas duranre o brincar c o aprender a Lidar 
corn o mundo aduiro. 1w cscIiLpir e rnoldar Os recursos da nan rcza corn signilicados 
expressos pela cultura, as crianças produ7.em SCUS hniuiquedos ao nicsrno tcnipo cm 
que aprendem a produzir scus futuros instrumentos necessarios para produzir a vida 
ciii sua coiiiirnidadc. 

2 I((BFI FtC) Itcr.i. 90 ()hjeios Ritu;us. NlAgicosc I udic,s. III: RI lIE! R(1, Rert.i. D /(tOThiriO t/, 1rfr.s(naio Ind1ew1. 

Bc!. II.iiyor,ic: !I.ttiiJ; Sio !'iio: id. USB 1988.   (p.2$5318). 
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Nas cncrcvistas percebenios quc as hrincadeiras que são consideradas rradicio-

nais nas dikrencs etnias, tinliarn corno cenarlo principal, muitas veicS, 0 coniato 

Corn a natureza. Nos relatos, este cenario é aprcsentado dcrn:ucando urna narureza 

ccpccilica (IC cada região na qual a ctnia se constitui corno povo tradicional. A cuitura 

itidica assirn, fala do local em que as pessoas vivern, sua bistria, scus valores, scus 

fzercs, fiila da vida cotidiana c das relacOcs quc o lioinern e a niullicr, desdc a mais 

tcnra infancia, csrabcleccm corn o sen ncio, quc c social, mcsno na rcia ão coin a 
natureza. 

Corn isso, poclernos COIICILIir qric o local ', duranic o brincar, rambém apro-

priado pelo Jogo COnic conhecimento. Au inrcragir 00 mcio natural, a criallça 0 dcs-

naturaliza" a arvore, 0 00, as frutas, as foihas c Os aninlais, cia ;lpropria-sC de cada 0111 

desses clernentos como cultura, construindo sctitdo C significados difcrcntcs para 

cada urn dos cknientos cciii qtIe brinca. Aprcndc sobre des e pasSa a valonza-los. (1) 

rneio passaa SC constituir coino urn flleio cultural proprio Wi criança c do scu grupo 
social. 

()uando na escola o protcssor possibilita quc a criança saia do csplço Wi sala 

de aula, dc tambéni pode recorrer natureza cOnlo conheciniento, colciando ma-

rCriais (UC  ciii sala de aula podeni ser transformados cm saberes rciacionados aos 

contei'tdos cspccificos de cada disciplina, mas ao fazcr isso, arnplia Os refcrcnciais cia 

criança sobrc esses conreódos e cria novos senridos e signiIIcados para esrar na escola. 

() trabaiho realizado 1idos piokssorcs ciitte'istando pcssoas, honiens c liii-

lhcrcs dc sua comunidade, tambérn pode ser urn trabalho quc elcs laçarn COilt sciis 

alunos, desde as series iniciais. As hriricadeiras (jogos) coletadas ein entrevisras p0-

dciii ser marenal para as aulas de Educação lisica quando são jogadas, qiiando as 

rcgras c Os recursos titilizados para Sc brincar são discuridos, quando a forma dc 

brincar C recriada c adequada ao espaço e ao tempo cia escola. Mas tanihCiii, podem 

scr transformadas cm textos cscritos quc scrão utilizados conlo material didatico para 

o emisillo da lingua (ind(gcna c portuguesa), pam conhccer a história do povo e corn-

preender como noVas praticas sociai.c são apropriadas quando Sc esri em rclação coiii 

curios (rclaçao do comirato corn o não indIgcna qile fica registrada nas brincadciras 

levadas pclas nlissocs, pelos pesquisadorcs, pela escola, etc.). Corn isso, qucrernos di-
zer quc investigar as brincadeiras junto \ comunidade pode .scr urn rerna a 5cr desen-

volvido nurn projeto pcdagogico que envolve todas as crianças c todas as disciplinas 

poderão rccorrer a esre accrs'o da meniária ludica para trabalhar corn scus conreudos 

cspecIfIcos. 

I-hi urn gramide rcperrorio dc jogos trazidos pelos profcssores. Alguns são rcla-

rados como OS nornes c'ue podemos idcntiflcar na cultura iiifantil cm todo o [3rasil, 

outros são jogos quc são adaprados por cada povo para o brimicar corn as coisas Wi 

cuirura e da natureza oncle vivcm. E ha ourros quc sao especificos de cada povo. 

Podenios perccbcr pclos uclatos quc 11i micsse reperrorio de jogos (brincadciras) 

hidicos vivenciados pelas comunidades indigenas, unia grande anipliaçao cia cultura 

corporal de movimcnlo, principalmcntc entre Os mais jOvens. 
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(:01)) ISSO, percehemos (1UC  cflrrc OS mars jovelis, () reperioriO dos logos rem 
unia mflator ideritiIicacao COFU cullura lcrdica das demai.s criaricas c jovens nao indige-
nas, o que pode sigrlifrcar uni mamor contaco das comunidades indigenas corn denials 
grupos SOC1JIS proximos ans sects ccrrtcorios, 0 JCCSSO maior (mais renipo disponivel) 
corn a rclevisao, ou ainda, o 1cCsSO nra cscola, Con) jogos C hrincadciras iro indigcna 
C 0 flao reconhecimenro da escola das pr:icicas corporais/cuirnit-ais indigenas coflio 
saberes rclevanircs no processo de ensino-aprendnzagern. 

1 AS BRINCADEIRAS BANIWA 

Na etnia Baiiiva os pesquisadores Maicclino 1-ontes Baniwa, \Xa!tcr Baniwa, 
\\'iitcr Antonio Bcnjamini Luciano, hzeram as entrevistas Corn indigenas na faixa 
ct:iria dos 25 ate os 51 ou mais, no lerrirorlo Assunção do !çaiia/Sao Gabriel cia 
Cachocira Amazonas. 

As brinneadeiras cicadas pelos enrrcvistados frann: ()nça c (;utiJ. Brincadeira 
di ahelha, Lipucliiica (cobra ccga) Mudo. Maria tucupi, Garo C raro ( rilo. Pira-
cerna, Lsconde-esconidc, Jogo (10 palito. (aili rio poço, lupana. Berlitida. Ci randa-
-cirandi nha, liii no tororo, Passa-passa trczc, Dança do gato, An;o ma!, Repi i-pitt. 
Adivi nhacao, I'ui na Lspaiilia. Sapatinho branco, Baralho, Jucukukit, III FilCh runt, 
Kururu, \iuti, Pira, Bahinco de cipo. Semeadura de pinienira, iapaxtika, l'i.io de 
tucunia, Ualao de 1ciLc (solva de loiha pcqucna) e Arrancar cola, Faiendo do bacuri, 
Caria;i niasCulino C kmiiiino. 

Ioranii cirada.s ranihenu pelos Baniw:I quc as brincadeiras que des fazcnni no icr-
rciro das casas a noite sao: ( ;itarda anne!, Anct coni ho. Jogo do rnehc-iliete C I ranilpo. 

!L1 tainbem as hrincadciras quc podcm ser reahzadas apenas no perkido da 
Pascoa conno: Piao, CipO-roda. Pereca (feita dc loiha de hananeira ou de nii!ho). Es-
pingarda de pact, Jogo de horo, Roneca de uihua, CeniitCrio, Jogo de holinha, Cola 
an. Baca de gab, Barra handeira, Barquinho de moiongO. Avião (Iciro de loiha de 
coco), Aviao de molongO, C Boh nha de tucuniã. 

!)enrne as bnincadeiras rea!ii.adas no transcorrcr do ano sao cicadas: (:111)1111, 

Pira, Piraptrcir c Casre!o de arcia. 

loram dcscniras rn)s hrincadciras: Onca c curia. Bnincadeira da abeiha, e 0 

Caniami. 0 ( aniama, dcscrira por Valtcr Baniwi na veidade é urn ritual Baniw:i quc 
se originou por melo de uma brincadeira COire Os garoros C qitc Se conhgura COniiO 
dos grandes rniornentos de aprendizageni das novas gcracOes. 

Corn esce exemp!o, podemos comprecndc'r a rc!ev:uricia quc 0 iogo cciii p:tra 
todos os povo.s. Pois, esse C criado niurn momento Cm que it coniunidacie cstS voltada 
is priiticas cradicionais rirualizadas, assim ao cniar urna forniia !udica e reconhecer 
o hrincar como iniporranre iarnbCm nesse ruomenro, Os mais veihos rcconhcccm it 
rc!cincia do logo paid editcar OS mais jovens nas tradiçocs de sehi povo. 

i. (i.1 FL hiSS INE)(,iN\) i'ihld.id,s pma a 	illcru1IurI ll.i ISCIlh • 	) S 



rcalizadas quando liii alguma comernoraçao cspccifica hcando tais atividades .scndo 

praticadas no dia do Indio e no adverito do aniVcrsario da aidcia. 

50 BRINCAR ENTRE OS TERENA 

Na ernia lereria forarn cntrcvisrados, conforme nossa oncntaçao, pessoas da 

cornunidade quc tinharn em 2004 idades que agruparnos em trés faixas etárias: pes 

soas corn 31 a 40 anos, pessoas corn 41 a 50 anos C pcssoas corn idadcs acirna dc So 

arms. 
A profcssora 1irena, Aria Carl na, aprcsenrou cm seu relatório OS dados quc 

apresentamosabaixo. atendendo a dilercrites relatos das pcssoaS entrevisradas. Na 

rncmoria das pessoas, percehcnios que as rnuihcrcs brincavarn e brincam dc boneca, 

corno ocorre corn todas as crianças, que brincam corn as coisas quc no murido dos 

adultos elas vcem scu pal c sua rnie fazer. Para as muiheres, hrincar de honeca é brin-

car corn o papel social a scr assurnindo enlrc Scu povo quando adulra, o de ser mac. 

Assirn, nos relatos tra7idos por Aria Carina, perccbemos a prcscnca da horieca 

como urn brinquedo perrnancnrc. mas que sofrc alreracoes no uso dos recursoS c'ue 

o ;iriibicnte cm que as crianças esrao disponihiliza. Assirn, pCrccl)cniOS ramhéni, qtic 

aigumas brincadeiras se mantiveram no dccorrcr dos anos cntrc os Tercna, especial-

mcntc a hrincadcira (IC casinha c dc boneca, scndo airerada conforrne 0 contexto 

vivcuciadii pclas criança.s ciii cada periodo da liistória do grupo. 

Meniória do brincar para pessoas 31 a 40 anos: 
7...! brincavani tie bonecas c casinha, brinthvarnos c//' pu/ar ('lItSIICOS, ilfl/dre/i-

il/ms /... / bruicavainos tic inc/i/ia: conio s€'Jossern 1)05505 Sa/flttO5 ahrmanios as hUh/S tie ic/Ic 

niiiho e e,ic/narnos tie terra ou pet-Jr/n/ms pequenas, Juravamos as tarn/fits e arnarrai'anios 
nina col-da ilelas C depois co/Urn varnos 05 pes C si/la nios anuianclo. 

Memória do brincar para pessoas 41 a 50 anos: 
Segundo Aria Carina, as pessoas gosravarn dc "hr/near tie ens/nba e tie /;t-

comiulin/Ja em latas tie massa tic tomate, assavain passarin/Jo c/nc 05 men/flu's inatavam 

corn 0 estiingue . Ourra forma de brincar que era urilizado por estc grupo, era brin-

car corn materials ofcrccidos pela naturcia, por excmplo, transf rrnavarii cspigas dc 

in Urns cm bonecas. 

Memária do brincar para pessoas acima de 90 anos: 
Aria Carina cntrcvistou it L)ona Feliciana que rinha 75 anos. cm  2004 e cia 

ahrmou que cm sua época dc menina, "ipmase neo brincava, pois jinba que ajutiar nos 
serviços tie ct/sn, mas durarirc cntrevista lernbrou dc quc quando hrincava, brincava 

dc boneca, transformando objeros (10 scu cotidiano em bri nquedo. coino a sua ho-

ncca de garrafa, qte cia cnroiava cm pedacos dc p;nlos. 

- 
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60 BIIINCAR ENTRE Os TUKANO 

Nesia ctnia, forarn cntrevisrados peSsoas de 25 a :30 anos dc idade c de 31 a 51 
anos, pelo profesSor Clovis Batista Maria. Dc acordo corn Clovis. OS sujeitos na faixa 
dos 25 a 30 anos pesquisados brincavarn corn os brinquedos constru(dos na própria 
cornunidade, corno por exemplo, a bola e o carrinho. 

No niundo inuiintil destes aduiros, h-avia cspaco para as brinc.adeiras de rodas, 
brincar dc rcrnar C polar em arvores. Ji as brincadeiras dc cornidinisa c casinha, quern 
hritica'arn cram as mcninas e tarnbirn o jogo rouba hlha de palincira, que é serne-
lhantc ao rouha bandcira. 

Pata os lukano entrevisrados, coin idades entre 31 e 51 anos, as brincadeiras 
que lcmbrarn são: iada; Iançar barro em poca c/c chuva, pca-pea. Jitrehol corn hoIt 
a'e erznga, o'sinha e barquiiiho i/c 1110/0 ago" 

lAS ATIVIDAHES LUDICAS DOS UMUTINA 

Pariicipaiani da coicta dc dados sobre jogos na Aldeia limutina em l3arra do 
Bugrcs-MT, sete acadérnicos indIgcnas que parriciparam das aUlas dc 1dticaçao Fisi-
Ca no curso da UNEMAT (Alicia 'Thu Hucere, Marcio Monzilar Coiezornaé, Lliane 
Boroponepa Monzilar, Maria Alice dc S. Cupiiduncpi, Edna Monzilar, Eneida Ku-
padanepa, Filadclfo de Oliveira Ncto. Osvaldo Corezoniaé Monzilar). As entrevistas 
forarn realizadas corn urn grupo dc pcssoas corn idadcs enrre 25 a 51 anos, no ano 
de 2004. 

Dcntrc as brincadeiras ciradas pela etnia Urnurina, percchernos nina grande 
varicdadc dc jogos/brincadeiras da cultura popular mfantil nao indigena. \'ile citar 
quc por decisão de Marechal Candido Rondoii, os Urnuiina em scu Tcrritório, rive-
ram (]ue convivcr corn várias etnias c corn isso, a lIngua e a cultura cornum cfltre Os 

diferentes hornens C rniilhercs que 11 convivcrarn passou a ser a CuillLra do coloni-
zador, a do povo da região c a cultura escolar. Os professores Urnutina, no cutanto, 
vein produzindo rnareriais did3ticos para a escola que contribuern Nra a valorização 
da cuirura de scus anccstrais e o reconhecirnenro da história e culrura do povo pelos 
jovens que hoje reprcscntam a cornunidade nos Jogos dos Povos lndigcnas c em miii-
los ourros espacos dc interc:Imbio intercultural. 

Enrre as brincadeiras liam rclaradas: louro Bravo, Cola pan, Rouba handci-
ra/latas, Passaanel, Anjo do mal, Born harqueiro. Caiu no poço. Sete mocinha da 
Europa, Arco e flecha, Queimada, Corrida livre, Corrida do ovo. Corrida do saco, 
Corrida da agulba, lutebol, Dança. I)ança da laranja. Mrisicas dc roda (atirei pau 
no gato, ciranda, a gata espiava). Aniarclinha, Pandorga, [)om in, Bingo. Jogo da 
inernoria, Tirirnore (esre é urn jogo Paresi). Perccbe-se urna variedade das priticas 
Itidicas, ao mcsnio tempo em que hi uma inscrco muito forte das brincadeiras não 
i ndIgcnas ncsse contexro. 
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Na descricao de algurnas atividades rcalizadas verificarnos quc não ha grandes 
rnodiIicacocs, outras sao muiR) .scrnclhantes as que estao presentcs na cuirura popular 
in!iintil das escolas das ruas e cidades brasileiras. Dentre as atividades descritas, a 
atividade dc arco c flecha irns charnou a atenção por conseguir passar algo para alérn 
da hrincadcira cm si, inas o que reprcsenta essa atividadc para Os indIgenas Umutina. 
Dcscrevcrnos ahaixo o rcsulrado das enrrevistas kiras pclos professores em 2004, na 
aldcia, cm Barra do Bugres- MT. 

ARCO E ImE(;1-IA 

Lneida Kupadancpá- t...inutina 
Componentes: Quantas pessoas quisessern parcicipar. Era combinado para rodos 
irern ao mato rnatar passarinho, quern flechava Ott matava mais, era urn born caçador 
e no rio quem flechava mais peixe era urn born pescador. Os peixes C OS pássaros mor-

tos cram rrazidos para a a!dcia e servia corno alirncntos. Essa brincadeira incenrivava 
os jovcns a serem rapazes rrabalhadores. 

TOURO BRAVO 

Alicia 1u l-Iuccrc- Urnuti na 

Componcnrcs: Mais de 4 pessoas (quanro maior 0 nt'uncro (Ic participantcS rnclhor). 
Ncsta brincadeira relatada per pessoas mais velhas (31 a 50 anos), todos Os 

meninos ou rneninas scguram tins nas rn2ios dos outros, lorinando urna cerca reta; 
urn dos participantcs scra escoihido para ser 0 touro bravo. () rouro bravo toma uma 
certa di.stãncia, cm seguida dispara toda velocidade cm direco a cerca, quando o roti-
ro bravo conseguc passar da cerca. OS participantes saern cm sua perscguicaO are con-
scguir pcgá-lo e quem pcgar será o proximo touro bravo. Quando o touro bravo iiáo 
passar da cerca é fèchada rapidarnenre cm forma de circulo feito pelos partiCipafltcs, 
após ser preso no circulo, o touro bravo corncça a perguntar a cada urn, colocand() a 
tno no ombro dc cada urn: - Quc madeira C essa? Este responde, falando o nome de 
urna rnadcira. Por exemplo: - Cedro! 

Assim cada participanuc ira responder o norne de qualquer madcira, terminan-
do a pergunca para todos, em roda, o louro cniurecc ate conscguir furar a roda (cer-
ca), onde sai en disparada, fTugindo dos componcntcs, que saem em sua perseguicao 
arC pegar, quem pegar serS 0 proxirno (00W. 
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B Os JOGOS 110 POVO PARESI 

Na etnia Pared, loram rcalizadas entrevistas pelos prolcssorc.c cul'sisras cm vii-
rias aldcias do seu lcrritori() locali7.ado no municIpio cit 1ulgari da Serra, Maw 
(;rosso: Aldela Sacre I, Aldcia do Rio Verde, Aldeia Salto da Mullier e outras, em 
quc o professor no cspecificou o local da entrevista, scndo cics: (Sandra A. Azo-
maizokero. Alexandrc Azomaré, Ron)' W. Azainayrc Pareci. Nilce Zonizokcmairô, 
Pedro Nazokcmai, Valdomiro Nazokemai, Salomão Nezokcmazokai, Joio Quirino 

Fazokcmae, Angelo Kezomae, Miriam Kazaizokairo). 
Das rnemórias !üc/icas regisiradas entre Os paresi, quatro pesquisadores iiidi),'enas 

esco//Jeram relatar as brincadeiras Ia mernória dos frnais ve/hos..Sao c/as: 
l'idyrnore, Pcteca, Cabcça-bol, Fltcha, Futcbol, Vôki, Perna de pall, l3rinca-

dcira da crna, Sucuri naSgua. Boneca, Carrinho, Cacada. Foihas e Irutas c Cantigas 

nao indigcnas C indigenas, Adivinhacão, Wairnyalarya, Nawati. 
F.ssas mcsrnas arividades forarn citadas tambérn pelo grupo da fiixa ctiria en-

tre 31 e 40 anos, acrescentando Jogo de pauzinho, Escondc-esconde C Mergulho. A 

nica brincadeira difercncc entre a faixa dos 31 aos 40 e dos 41 aos 50 Foi a brinca-

deira "Derrota". 
A brincadeira Sucuri que é citada por diversos iixa ctirias pesquisadas foi 

descrita pclo académico Alexandre Azornaré. De acordo COrn o acadérnico, cssa brin-
cadeira Ioi inventada e urna atividack quc ocorre ern sala dc aula c bra dela, sua 
forma de jogar, cit deScreve no sect relatório e transcrevernos ahaixo. 

SUCURI 

Alexa nd rc Azornarc- Paresi 

As crianças chegam a hei ra do córrcgo e falam aSsirn: 
- Quern cair por tilriino na agua vai ser sucuri e vai nadando atrás das outras 

criancas para pega-las. Mas a cquipe escolhc urn pau para ser 0 pique, e a criauca que 
se apoiar neic ndo será pcga. Sc o sucuri nao conscguir pcgar todas as crianças (quase 
sempre nao conseguc), as crianças rnanda-o chocar. 

Fsta brincadeira de pegador na iigua, as criancas gostani milito e fizeni muitas 

variaçôcs dela conborme o local onde brincarn. 

1.9 

Dc acordo corn os entrevisrados dc Alexaridre, os entrcvistados citarn o futebol 

corno urna atividade realizada pel1 etnia, aIrmando que 0 futebol tcvc scm inrrodu-

cáo nias aidcias no periodo de 1980.   
Dc acorcio corn rclatos dc lrcna Aimazokciro C Ismacl Ezomac, nas cntrcvistas, 

(l:lIt;n&As I[)l( I l'i\S Pm4ilidadcs par.i 	 n. c'cI 	• 101 



as pessoas desracararn as brincadeiras quc praticavarn enquanco criança c na ado- 
lcscncia, nas aldejas do Povo Paresi: "as cria;iças paresi brinearn na beira do rio e no 
pdtio ds casas, tie consrrnir casinhas, de casamenlo, tie cited e pesea, de esconde-escona'e 

corridas. Na ado/escéncia, brinea,n tie caheça ba/a, arco e flee/rn, jogo dji rnarrneL'ula, 
da peteca e auras. 

C)bservanios raiiibéin nos relatos destas pessoas mais veihas quc o brincar esra-
Va scrnprc relacionado ao trabaiho, a exemplo de outras etnias. De acordo corn Dona 
Alice Kezokero, quc cm 2004 estava corn 87 anos, cia "brincava defizzer cljieha, heiju, 
rd/ar matuhoca, /iivar roupa Jazer conuda, tecia fics tie algocino, fizzia xi ri ha e ourros". 

Ji o Senhor Antonio Zonizare, corn 90 anos, rclatou que "brincava tie area e 
flecha, tidimore, eahei-ho/, jogava aposti.ulo e a/lu/ann a pai". 

Observa-se na etnia Parcsi quc as brincadeiras arco e flecha, tidimore, cabcca-
-bol, pereca, sucuri, forarn as hrincadciras quc apareccram em virios relatos de di-
frcntes idades e ciii difrenres akicias. Corn relaço ao cabeca-boi ou Jikeinahari, 
é uma prárica realizada na aldcia em mornentos ksuvos, C sac) codas consideradas 
cxprcssão da cultura paresi. reconhecidas como "esporte paresi 11

por outros grupos 
étnicos. 

Nas décadas (Ic 1970 ao inIcio dos anos da década de 1980, nos, crianças nao 
indIgenas dc (uiabi, ganhávarnos de presence dos pais quc viajavarn pela região dos 
paresi, suas hoias de latex de mangaha. Eram boLts grandes e super leves, corn as quais 
brincávarnos mwro dc "vôlci" L. codas as demais brincadeiras que invcntávarnos corn 
a hula no ar. 

A brincadeira Tidirnorc qiic aparece na maioria dos rciatos fbi dcscrita por 
Ron' 'V.A. Paresi, corno urna atividade krninina, conforme informacOes rccehidas 
durante scu trahaiho: "As mu/hen's rambém se diverriam earn as brineadeiras tidimore. 
C'olocavam urn ráo tie mi/ho nurna varctinha a u/na disiáneia i/c 25 metros, au/c a 
objetivo era jogar uinaj*uta Coma pequi no c/uão para quepudesse ro/ar ate o grdo e tiril-
-/o i/a varetinha". 

90 lOGO DO JURUNA 

Na Etnia Juruna, foi pesquisado pela acadérnica Karim Juruna. A inesma en-
trevistou pessoas corn idadc de 25 e 30 aiios dc idade. As brincadeiras realizadas 
dizeni rcspeiro, priticipalmence as arividades ic'idicas tradicionais. Tais corno: Arco 
c ficcha, fazer avião de rnadcira, relaradas pclas pessoas de 25 anos. A arividade dc 
lucebol rambern ceve prcscnca conlo uma das brincadeiras. Para i\4anaku Jureina, as 
hrincadei as na infancia cram ta imir macaco. subir em droori's, rn/ar t/e ga/ho par do 

antic, tomar bant,o de rio e brincar tie Me,nA'z. 

02 • 	c)c,O', 	t't:i ('R\5 I!)t( ;rxas I','!uI,Ll,' 	 i)t,riIt,,l 



- — ---

MERAKI 

IKarlin Juruna 
Sc ttvcr (1C7. fl)cfljflOS OU nieninas, cicvc torniar dois grtipos (IC ChiCo pessoas. 

Cinco fiCaiii enl curia (Ic UIThI Canoa e cinco ficam a virile metros (Ic distincia 110  

nicho do rio. L)epois us que cstavam no 111cm do no gritanu meraki c cntao Os cia 
Caiioa corniani para pegi-Ios. I )c mod() que aquele que riao for pego Sera 0 veiiccdor 
l;i Nih .uk'i a. 

Nas memorias de crianca do senhor 'Lukapi Jurenia. este recorda conio brin. 
cadeiras iifaiitis existeniCs a dança e Os cantos tradiciunais, as lutas corporais, 0 arco 
c a flecha, rcmar de CaibOa, tocar flauta, imitar OS adultos. 

10 AS FORMAS OF BRINAR BAKAIRI 

Na ernia Bakairi, forani ciurevisradas pessoas corn idade ernie 19 c 93 ailos. 

Os pesquisadores indigenas que levanrararn os dados entrc as pessoas das duas aldelas 

l3akaini (iKura) .Aldeja Pakiiei ra e Aldcia Nova (.:aiiaã ftiraiii os acadernicos Jcremias 

(aiuni e ( ;eiiivaldo ( . Poinie, Gilberro Sapenaguc Paroca, Durual Alactuawa. idson 
de Ofiveira Santos, Paulo l\auopl. Eduardo M. Koni . ..awanrc, Arhndo K. Kogapi, 
Lvandro \'Ialttiaiaua, Jcronjnbo de Oliveira Santos, Maiui). Na funina (Ic orgaiiizacio 
dos dados dessa ctnia, poclemos idenuficar quais hriiicadeiras eranl iiiais apreciadas 

Pe 1 05 homens c mu!hcres durante suas inlancias. 

25 a 30 anos - Brincadeiras rcalizadas pelos houtens forarn: daiiia. 

domino. baraiho, tutebol, carrinho, pescar (Ic canoa, carpir, dancar c Caii-

tar em nituais, inuirar hoiadeiro, corner a cavalo, hrincar no rio, milan 
caçadorcs quc ariravam corn as lanças. 

Rica as rnulhcrcs itesta fixa eiainia, as hrincadeiras cram: boneca, 

comidinhia, nadar, conversan e passear corn os coIcgas utebol. 

/1 L)cntre as arividades que não fi P0.ssJveI identihcar qual gcflero, 

destaca-se: mmmrar hojadeiro, pear animal a !aço, cori'cr a cavalo, irnitar 
cacadores. 

31 a 40 anos - Flornens: carnmnho, lutehol, cacar, hanhar no rio, 
pcscar (Ic canoa, jogaVa pereca, arravessar rio andando, pontaria (Ic llccha cm rim ao 
a I vo. 

Muiheres: boncca, bola, peteca, irnitar mac (cunudinha, dar heiji nho, cuidava 
(Ic crmanças, e apanhar água. 
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1i)entrc as aividades que nao foi possIvel identificar género destaca-se: escon-
dc-escondc, corrida de pau, fiechar calangos e cocihos, irnitar capivara nos rios. 

Entrc as muiheres as brincadeiras que aparecern corn frcquéncia s5o principal-

menre a I)rincadeira (IC boneca. 
41 a 50 anos: horncns: carrinho, meu, futebol, csconde-escondc, I)rincadeira 

de faz de conta (cavalinho de barnhu), fiizendciro, guerrciro, cacique, arco c flecha, 
suhi r cm arvore. lura de corpo a corpo, Ilcchar pcixc, brocha, lutas corporals, brincar 
no rio irnirando os caçadorcs c motoristas. 

Muiheres: honecas, pcga-pcga den tro e bra da Igua. 
Acirna de 51 anos: homens: arco e flecha. 
Muiheres: honecas, dançar cm rituais menos sagrados (Awapaninha, pe cAr>'-

-uhoru), Ilitebol. 
Não foi possivel identificar o gCflCrO: irnitar as atividadcs diarias dos pals (tra-

baiho doméstico, lutas corporais, c a profissao dos profcssores não Indios). 
Percebernos, nasatividades, a1iuinas diferciiças nas hrincadciras entrc homens 

e mulhcrcs. Bern COlul() 0 futebol aparece em quase rodas as idadcs. Nas cnrrevistas 
corn as muiheres, algurnas deixavani hem claro quc não praticavain esse jogo. Dc 
acordo corn uma indIgena no grupo pesquisado corn idade entre 25 a 30 anos, a 
respeiro do futebol, ressalta quc "antigamenre as mu/heres ndo praricavam esporle como 
nos a'ias ama/s. B/a hrincin.'a esporac/fra.'nente a'e ho/a, dançava em bailes, nac/ava nos 
rios, con versava e pizsseava corn as co/c çias. 

l>odcmos raniléin citar urna grandc quanridade de brincadciras citadas en-
volvendo a imitaçac) das atividadcs realizadas pelos adultos, foram muiras narrativas 
quc enfatizarn isso. Ohscrva-sc jias brincadeiras que o papel da imitaçao dcsernpenha 
uina hinçao iniportanre na vida desses indigenas. 

110 BRINCAR ENTRE OS TRIJMAI 

A ctnia Truinai foi pesquisada pclo acad&mico '1icap Frurnai Kaiabv, na aldeia 
Boa Esperanca Awa'i Xingu-MT. Nessa ernia, foram cutrevistadas pessoas corn idade 
entre 28 c 60 anos de idadc. 

Obscrva-sc por mcio clas cntrcvistas que as hrincadciras mencionadas forarn as 
dancas tradicionais: Aniakiri, hopep, rarc tare hadaicha icha ha wel chalakat, hcku-
rima, hiperc, vamirikuma. L entre as brincadeiras, loran) citad-as: arukaka e watsip 
(minhoca), cabaça, chocaiho de tracajã, redcnha, esteirinha, honeca de bairn, bola dc 
mai)gava, flec!iinha, carrinho corn lara de Icite, caçar passarinho, subir em árvorcs c 
canoinha com cacho de inaji. 
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ARUKAKA 

ki]ap trurnai kaiabv - lrurnai 

Coniponenres: dcsdc os 7 anos ate os 30 arms de idade. 

Arukaka C urn tipo de lagarta que cosrurna corner a foiha (IC pcqui mi epoCa 

que 0 pequi conieça a dar Ior. Para realizar essa brincadeira os hornens vão ao ruaro 

rirar a crnbii-a que usarao na brincadcira. Os hornens vão de casa cm casa briticando 

de arukaka, a embira C amarrada na madeira vertical da casa ondc todos Os homcns 

segurarn a embira dançando e canrando arukaka. As mulhercs cnrao corncçam a 

hizer cccgas no cilrimo da fla arC chegar ao prirnciro da tla. () ulrinio da lila rIao 

aguenrando a cóccga das niulhcrcsacaha sc soltando c saindo f)ra da brincadcira c 

assim as mulheres vão lzcndo cócegas rios homcns atC 0 priniciro da Lila, depois os 

honiens vat) para outra casa. Esra C urna das brincadciras rradicionais da Cpoca de pe-

qui, sorncntc as ruulhcrcs dc cada casa podem cocegar honiens quc estio brincando 
d. :rtilctka c iii h III liotnem podc coccgar o outro hOrncrn. 

-— 

-- i.- 

120 BRINCAR ENTRE OS IKPENG 

Na ernia lkpeng, o rrabaiho de pesqrtisa envolveu os pcsquisadorcs: Maiuã, 

Kororowi, lokore Kawakurn Ik)eng. No foi possIvcl, pelos dados, esrabelecer a taixa 

ctaria dos pcsquisados. As briticadeiras ckadas pelos sujeiros dcs.sa ctnia foram: Pereca 

c disco. Scndo quc a hrincadcira dc percca esrava prcscntc nas cntrevistas dos trés 

acadén ii cos. 

Citararri rainhCrn jogos nao indigcnas Como 0 lutebol e 0 volei. Dos relatos 

da percca, de dois pcsquisadores a forma dc jogar C nhistica cnvolvciido 0 jogo da 

pereca rinliam o rne.smo signihcado, isto é, a arividade de peteca on rarigpipi, quc 

C conkccionada corn riras dc Ilcchas c paihas de milho secas. I- lomens e rnulhercs 

participavarn desra brincaclei ra. a ba/a nao pO'/ue cair no chào a'e nianeira alguma, em 
primeiro /ua); a ho/a liinçaas ao tir e é necessärio que hanini na ho/a scm jue ela caia 
no cbao mais on menos 50 vezes, pois se subtende que se a ho/a cair ruIpi/o, possive/menie 
sen li/ho morreria" (IKo ro rowi). 

Para o Acaclénjico lokore, cirarani rambcrn a percca como brincadeira tradi-

cional, a difcrcnça que fl() foi rnencionada a qucsl.ao da superSticao caso a peteca 

cala rapidariiente, bent conio lOt cirado que SomentC Os horncns podiam participar 

dessas irividades. por ser unia regra rradiciotial. 1 -loje 0 JOgO (Ia peteca C brincado 

livremene por todos. 

A brincadcira de disco conformc relatos C uma brincadeira iiiiiiu) praticada 
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"/...] 0 parato éjeito coin pa/ha de breiro a'e buriti, o grupo que vai acerrarj7ca separado, 
dc moa'o que umfia do lado do ourro. e airihui as pessoas nome a'e animais e apenas Os 

honiens participam desrejogo" (Malt ci). 

130 BIIINCAR ENT VIE Os BORORO 

Na etnia hororo forarn pesquisados sujcicos corn idadc entre 25 e a 51 on mais. 
As aldcias pesquisadas forarn: Aldeia Pobore, Aldeia flidariniana, Córrcgo Grande, 
Perigara-Panranal c Meruri, pelos pesquisadores: Iraci Bororo, \'aldernar Bororo, Au-
rca M. (inha, Esrevão Bororo, Bruno lavie, Benediro Pcieira junior, Maria 'Jiinda-
de luborcguiri. Elizabeth, Ariialdo Vicuno Ocogucbou e \'aklcci Poxircu. 

Pela organizacao dos dados podernos observar quais brincadeiras cram mais 
vivenciadas c rcgisrradas nas rnernórias dos bororo. Nurn dos relatos, uão identica-
mos as idades dos cntrevistados. 

Dos bororo entrevisrados cntrc 25 a 30 anos, cm 2004, constatarnos quc na 
A!dcia Pohorc, as vivncias na infância forani marcadas pclas as hrincadciras dc: pular 
corda, corrcr, hanhar no rio, can tar c dançar corn us pals. Na Aldcia 'Thdarirnana, as 
brincadeiras quc marcaram as rncrnorias dessa faixa eciria foram: polar corda, correr, 
tomar hanho, jogar void, pctcca, brincar corn OS pais c dançar nos rituals. 

Os cntrcvisrados quc tinharn de 31 a 40 anos, na Perigara-Panranal, relatani as 
brincadeiras da iiifitncia como: carrinho, roda dc bicicicta, bolira, hanhar no rio, casi-
nha, boucca, subir cm arvores, hombolé. Ji as incniOrias da infIncia bororo na Aldeia 
flidarimana frajn: Arco e Hecha, cacar animals, imitar peão, cscondc-cscondc, luta 
corporal, construçio de brinquedos (hélicc dc avião coin paiha on raboca), barqui-
nho dc cacté, onça e capivara, pcteca, hrincava dc hula, cavalinho de pau, pcgador 
no rio, futehol. 

As pessoas corn mais dc 4 1 anus are 50 anus, forain cntrcvistadas na Aldcia 
Poborc c rclatararn quc corriain corn roda dc carro, jogavarn hola, boliras, banho nos 
rios C cOrrcgos, brincavam de carrinho e flecha. Na Akicia ladarimana, rciararam 
que hrincavam de arravessar rio nadando, confeccao de tigelas, panclinhas de harro, 
brincavam de pctecas, de arco c flecha, de laçar urn ao outro corn iaços de cipó, de 

mae das alinas, lutas corporals, cacinha, coniidinha, cantar c dan- 
car. Na Aldcia Perigara-Pantanal: brincavarn coin rodas de carro, 

jogavarn bola, holitas, hanho no rio c corrcgos, carrinho, 
aniravarn Hechas e rinha ainizade corn outras cnianças. 

/ I 	Dos rclaros das pessoas coin mais de 50 anos, Os 

jogos apresenrados na Aldeia Pohore fk)ranl: jogar ntis 
campus tIc futcbol, holitas, flecha, jogar coquinho, petcca, en- 

/ 	terrar outro na arcia da praia, faziani arapuca l)ara  pcgar 
rirtho, brincavain dc bonecas de panu c espiga de rnilho, ihziam 

I I 	panelinhas dc harro, fogucira, casinha e comidinha de  brinca- 
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deira. Na i\ldcia Tidarirnana. des ofereciarn cornidas pa raasalrnas, faziarn casas 
de paihas, pulavam corn varas, brincavarn dc fiz dc coma, onca e capivara, arco e 
ulecha, brincavam corn bodoque, Iancavarn pcdras. Jã na Aldcia Perigara-Parrtanal: 
Brincavani de holitas, (IC atirar (lcclias, caqutnlio, perccas, enterrar tinS aos ourros na 
areia, fazer arapuca para liescar C pegar passarinho, brincavarn dc boncca de patio, 
cspiga de nujiho, faziarn panda de barro, taziarn foguinho para cozinhar conuida dc 

brincadcira. 

Obscrvarn-sc algunuas scnuclliaiuças rias brincadeiras critic as difercntcs aldeias 
Bororos, nas difcrcntes fitixas ctãrias. 

Perccbeiuuos raruuhéruu pelos rclatos que o mundo irufantil, perrncado pelas hrin-
cadeiras, era urna iornua de prcparação para a vida aduira, nuuiras das aprendizagens 
adquiridas nos monientos de hrincar significam urna apropriaça() dc scinklo c sig-
nificados para a vida toda. Caçar, pescar, ser tornar urn guerrciro. I)c acordo corn o 
acadernico Esrcvão Bororo ref'creiute as brincadeiras das rnenirias, cicricava que /'... 1 
as meinnas ulilizavain ama especie i/c (es/in/jo como sejui eslivesse se preparana'o pam a 
z'ida c/c mñe, co,iio Se estivesse carregniulo o behé no cob, ampama'o por nina 'specie c/c 
cinto, ('iiegiaf,  

Iorarn citadas tambéni I)rincadeiras de lura corporal e corrida dc mann (bana-
neira da lagoa). () acadtiuuico Silvio M. Oikarc dcscrcve a corrida de iuiano conuo "A 
disputa era Jeila P01 dois grandes c/as e vencia ik/ileIC cIii que chçgasse pruneiro no ccnriv 
dii a/s/eta. 0 mano era urn craiu/e cilindro, que /n'sii apro.vinhiu/alnen/e 500 quzIos. 

140 BRINCAR ENTRE OS TAPIRAPE 

A ernia lapirapé foi pesquisada pelo acadtruuco i\Iberto 

r. 	Ot -okorny'i. na aldcia Urubu-Branco. 1-oranu pcsquisados Os jogos 
- 	

- 	cxistcntcs na scrnana da educaçao dessa ernia, conforrnc us 
As bri ncadciras descriras forarn: cavalinha, Xanuainãva, Maxiró, 
jogo da anuarel in ha, Xapic'ema, Xciii i'woãwa, hula, caho dc guer- 

ra, maraxi e gavião. 

4' 	
Obscrva quc algurnas arividades fazern parte Wi CLIlcura 

-- 	

liiIdica tradicional, algurnas ocorrcndo ciii rnomcntos especiais, 
corno 6 o caso do Maxirô. 

I)c acordo corn o acad,uuico 0 MaxirO "é ama carrie/a (cii-
i' 	monad. E realizada em c/up/as. Caa'a dupla eat e/ispuiando a corrida 

corienc/o i/o lailo /1/1/ do outro. Aquele ejue c/iegar prImeiro vence a car- 
rids,. iVessa carrie/a pot/em par/icipar rapazes di' 8 a 16 aims de idade. A 
rea/tzaç-ao e sempre na epoca dii derrubada" 

Outras arividades são pernuiridas a presença aperuas dos homens na sua prárica 
corporal. (oruuo é o caso do Xemiwoãwa, que é urna arividade quc us indigenas miii-
zarn para treinar alvo corn o arcc) e flecha. Essa atividade revela tarnbrn 0 cotidiano 

• 



dessa ernia, treinar arco c flccha significava dcscnvolvcr as habilidades na hora da 
caça. Nessa atividade, os indIgenas inseriarn urn ohjeto a urna disrância de "50 a 90 
piissos. Isso apidazia rnuitas pessoas a acertarern corn o arco c/Icc/rn e di/icuirava it perea 
dos an irnais seivagens rnesmo tjuando corriarn. 

Podcrnos tambétu infcrir quc SC o Xcriwoãnawa é nina atividade de iteina-
IflCflt() do arco e flecha do mundo adulto. observatnos urna brincadeira infantil dessa 
etnia que envolve hasicarnente 0 FCO C flecha c 0 ;IIVO. Isro é a Xainainva. Nesse 
j&)g(), ohsctvarrnos a consrruca() (10 :ttC0 C ilccha por (ltiCIll  tutelage Tiesla atividade. 

X41'IAJIVA WA 
4'Veste jogo as cr/an çiis podern J;izer no maxima 10 /Iechas. Ecse logo é rea/izado 

em dup/as oze em trios. Conta aproxznzaa'arnenie 15 a 20 p115505 para co/ocar 0 J)ed(lç0 de 

pe tie banana enterrado. Ecse vai serflechiulos pc/as dup/as e trios. Urn corncça a atirar 
somcnte corn umajieclrn. Depois o ourro rarnbérn corneça a atirar corn aficcha. Sc os do/s 
erznrarn, urn dc/es cal pear as duas flee/ms i/o colega..Se c/c conseguxu flechar o pé tie 
banana corn ajiecha do co/ega, vie guarda a sui flecha, poi.r ajlcc/m do co/vga pertcncc a 

c/c. L)a rnesma rnaneira esse co/ega iarnbérn cal repclir o alvo. .Se c/c consegiuu flee/mi; eie 
vai consecuir dv ho/ia a suaf/echa. Si' etc zão consegulu, etc vat pegar out ret ejuc c/c possui. 
Assiin, il ilecisezo vat se'uindo ate urn ganhar roda a/icc/rn do outro, 

lol clescriro tanihern 0 jogo da bandeirinha, corn urn cunho crninentcntente 
pedagogico, no rncsrno a dcscricao da atividade e as variaçôes e o (Iue a atividade 
proporc!ona aos part icipan tcs desse jogo. 

- 

Jo(;O DA BANDE1RINIIA (jog ) scnhicooperativo) 

Objerivo: pegar 0 ohjeto e marcar ponto 
Participacão: a partir dos scre anos 
I)ois grupos de quatro pcssoas On cinco componentes 
Espaco: Urna quadra dc voki na arcia. Urna ;irca livre na aldeia 
Material: (lois pcdacos de rnadcira 
Desenvolvirnenro: () espaço é dividido em duas partes e cada grupo uinca em 

urn dos lados fincando urn pedaço de madeira, ao lundo do scu. Os partiCipanteS dc 
urn grupo tciitam cntrar no campo adversário, a hm de pcgar o pedaço de inadeira 

SCfl1 SCICILl tocados. Caso sejarn tocados, ficarn no cartipo adversarto esperando que 

alguCnt do scu grupo venha salvar. Vencc 0 jogo qucrn trouxer o pedaçn de madeira 

para o scu lado cern ser tocado. 
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Rc-criação: A cada participautc tocado os grupos mudam de lado, e esscs 

inembros Lrocam de grupo; cada membro tocado passa a lazer parte do OUtr() grUp(). 

Foques: A cada partida tcriiuinada, Eii urn interesse em mudar dc grupo c isso 

C ill) (>IttlllC. 	15 pOSihiIit;1 wii 	iii 	rjeo n ii r 	n oarticipautc\. 

150 BRINCAR ENTRE OS KAVANTE 

A ernia Xavanrc foi pesqrisada cm divcrsas aldeias pelo.s professores xa-

vanre: Paulo Tsercrãvé Dumhivé (Parahubu); Oswaldo Buruw: Doriaro tsimrihu 

Isaliobo; Vicente Lsimrihu Rãirãré (TI Parahubu); (ilhcrro Iserehomora; Caroli-

na Réwapni; \'itório B. \Vecnc; Frcderico 'Ruwabzu Tserctornoxat.cá (Parahuhure/ 

São Pedro-i\hadzitihorOdz): N4ãxirno Vratsé 'Tsi'ôin'é (Nossa Senhora das ( ;raças); 

I ltpolit() ITcibdadle Tsiwarsé (NamLinkurd); Cosine f.sew-e \Vérc (Sangradouro); 

Gerniana Pe'é'ô Buprwi; Anthnio Fscrcraw; lcandroAptsir& (:arlos lscrcwvara 

Pãiuvabalzu; \'alinir Adzowc; lliseu \X'aduipi 1ipé; Francisco ltsaripi'a ()more; Ro-

que leromnhiciwc; Iloriano Marsa Tsercnho'é; Miguel Angelo Escredzarsu Mara-

rcdcuva; Bernadina Rénhére toptir() (Sangradouro); Paulo C. Tscrcurã; Marcelino 

Tserc'ruwéré; Tibério iTsiwa'ru Abdzu; Barrocowem R.; Avelino R. Ts.; \Cddemir 

1- Ioiwacwa (Mai'rc'a) c lucas Isupro. Marcy Tserctopo Re. cdi (Novo ParaIso), Xisro 

Tsercnhi'ru Tscrenhimi'rãmi, OlIvio Wasornora, Rure Réwarsu. 

() professor Donato lsimrihu Tsahobo descreve irôs brincadciras que cstao 

presenres iia maioria dos rclatos dos prokssorcs quando aprcsentam as mernorias 

kidicas das pessoas entrcvisradas em suas aldcias. Etc as aprcscnra como: "1- Compe-

tiçao de 100 metros (I)arsairémé). 2- Treinamento dc i\rco e Flecha (Ti'ina I)arsirsa-

nho). 3- Ireinamento de Luta (;rpoml (I)arsiwamhori na datsirsanho)". 

Essas trés brincadeiras vão aparecer CII) rodas as memonas liãdica.s desde os 

lilais jOveliS aos mais vclhos. Correr, kirar e excrcirar o arco e Ilecha sao praticas qUC 

Formani o corpo xavanre, especialmente 0 corpo do homem xavantc, desde pequeno. 

Pois, seu corpo é fbrinado para ser gilerreiro e cste sentido do corpo veloz C forte está 

prcsente nas brincadeiras consideradas tornias editcarivas para trCiIIdr sua educacao 

para a vida adulta. 

Assim, nos rclaros de v;irios profcssores 1 hrincadcira de arco c Iecha estã pre-

sentc na memoria de muitos dos currevistados, de todas as idades. Para explicirar a 

relacao do brincar corn a vida na cultura xavantc, aprescntarnos 0 relato do professor 

Antonio 'ITcerctawé, quc descreve a brincadeira prescnrc na mcmória das pessoas corn 

idades (Ic 41 a 50 anos. Para clas, a brincadcira é "Flcchinha dc Buriti". Essa é urna 

brincadeira quc tambéni serve para treinar "velocidade e hear ftrte para 5cr guer-

reiro', da qual pairicipam crianças a parrir de 13 aims, os grtipos 'Airepudu". Essa 

brincadeira ocorre tanihéni no centro da ;ildeia c as flechinhas tern nas pontas urna 
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marra, pots nao podem machucar as pcssoas. 

Oswaldo Buruwê relata este jogo dc arco e ulecha corno "A GUERRA (trcina-

memo c intcracao do grupo)". Ao descrevcr o jogo, inf'orrna que 0 mesmo ocorrc a 

partir dc 10 anos de idadc, no ccntro da aldeia (wadã), onde Os "f..] ibis grupos /utain 

pam ver qtu'rn fiecha o outro, o que efiechado sai do grupo e espero o outro. Quando 
term ma a luta, cadi urn se cumprimenta... 

Urn relato relevante sobrc o hrincar é fcito peio professor Leandio J\prsiré, quo 

cntrcvista urn scnhor de 56 anos, e qUC. ao  relatar suas rnernórias do crianca c jovern 

xavantc, mostra como os inais velhos, ciuc  educarn os jovens, se preoCupalfl corn as 

brincadeiras c corn as prticas corporais que sao Formas de forrnacao do jovem para 

a vida aduita: 

Lu e'iltreVistei o sen/jar (Jaui/io Jyadaro, c/c i/no clisse tudo que fit-
zia quando era crianç'a. C) sen/icr brincaua de casin/iajunrainenie 
coin as meninas, brincava de guerra contra as co/c'as. Quando a 
C&lzidio conip/eton 16 anos, a pat c/etc chaniou a atençño. 0 pal 
disse assim paid c/c, a/Isa meu f/ho vocé frI estd flcanc/o ac/u/to. 
Urn dia voce viii ser UZipté, por isso, desciejil, vocépodeparar i/c 
brinear corn as meninas. Qua ndo fiti crescent/a en fol percebcndo 
tilt/a a que aconteceu iJi(aiu/o en era inenino. Quando foi WIipU 
a realizafao c/c Jesta sempre fol a corru/a c/c Buriui. 0 regimen to 
é muito restringii/o e cruel. Eu era obrigado a participttr c/c tot/as 
as festas, siao pert/ia nen/su ma Jesta principalmcnte a carrie/a tie 
IJuriti. 0 poi.'o xavante nyu/mm setis Ji/hos, quando é Wipu Os 
Wlipcé é viva/inc/a c/c: carrie/a c/c buriti, dança c/a inaclriugaa'd. etc. 

Assirn, obscrva-se na fda dos Xavante entrevistados pclos professores, do to- 

das as idades c ntis inais divcrsas aldeias tie Mato Grosso, quc o huriti dá sentido a 

várias brincadciras, assirn perceheinos nessas, as possihilidades do homern e natureza. 

() buriti expressa esta simbiosc profunda em quc 0 buriti deixa de ser aperias uma 

planta para se transformar sirnbolicarncntc em possihilidadcs tie jogo, on seja, do so 

apropriar da cuirura e recriá-la ern cada tempo o espaco em que as criancas so rcinom 

o so oricntadas, educadas pelos mais vclbos e polo ambiente. 'l'ransformado pcla cul- 

tura xavante, o huriri ganlia oturas dirnensOcs nas possibilidades do criacao C rcinvcn- 

cão da propria cuitura. A tora do huriti é autos nina construçiio cultural corn a qua! o 

Xavanre Sc apresenta como povo, diferenciando-se do outros quc rambim usarn toras 

de arvores para corridas ritualizadas e festivas entre 0 próprio povo. Da paiha do hu- 

rii, muitos artefitOs sao confeccionados c utilizados tanto para instrumcntos da vida 

dkiria, coiio iar:1 alguns mais ospcciais utilizados cm mornentos espocifIcos da s'ida. 

Das brincadeiras citadas pclas cntrcvistas cons possoas corn idadcs entre 25 aos 

51 anos on mais, Sc destacain cstas brincadeiras: Caroco dc burii.i, Arco c flccha, Cor- 

rida dc rnôni, Vi'wede (tora dc buriti), 1-Io,o,o,orc, Cabo de guerra, Peteca, Arco coin 

sede (IC huriri. Nadar, Luta corporal. Voamento. J ogo do Icnco, Pular cordas, casinha, 

boneca, cscondc-esconde. Paulo Tsercrãvé Durnhivé, descrevc 0 quc f'oi rciatado cm 
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sua Aldcia Parahubu, por pcssoas de 25 a 30 anos: 

E/o f;z/izi;izi,i qice brincavani corn il/cieiilas brincadeiras que inn-
ravarn ira comiruçao casiula (oriquia/ Xivante), Jaziarn c-rzepos 
pam Jivino a'e na ba/ho, conci/javiirn no ciido corn harry (ari/a) 
com, Sc Jossern he/os i,u/iena.c Xavantes, lznto fiziam caça p/ira 
Jazs'r casamenro corn ossos de aijirnais e c/as a/oe//mvam-se. Thrn-
hIm f/irsiam ,00s corn a ve/oeidaa'e (Ia friiia a'e marine/ada (verde) 
eufnula peipi'ndicu/armeiire no mciv, corny sejinse mapa-rnziiidi, 
e usavarn acima (no /oozi) c/c couro de ready campeiro eue Se cha-
niam /ol'oS: Jirnioti. 

Nos rclatos das pessoas de 30 a 40 e dc 41 a 50 anos, as hrincadeiras (1uC lern-

braiii sio as mesmas. Segundo a(lrrnarn ao professor Paulo Tscrcrivé Durnhivé 

Hi's m's propuseram que hrine,'issemos on imithssemos, mdv que 
Os mats ve//iosfiizzam, corny dancas dos amman para o casarnento, 
corny datiçac dos jadrin/us corn pinturas, caçnvam ailirnais paid o 
casarnenlo corny ezras/os acima. Enosjogos (f/IC faziie,n pc'tecasfeiia 
da f/i//ia do ,nj/ho. I)isputavam e aproveitavam 120 lfl'iflhi/li/'lltO 

pcira guerri/lia entre 1,u/los f/i' ontO/s a/detas 

As pessoas Con) mais dc 50 anos, em 2004, relatam ao Paulo itie 'vs rneninos 
faziam brincadeiras na ca fat/si, au/a pain guerin ona'e usavainjlm'clia a arco corn a /ionta 
tampaa'a pi/ra nao prejuc/icar adversario. Faziam jogos pira anirnais 1...! jogavam, em 
farina tie disputa /' trel/zavatil corn 0 hasido /...j',  casca do urucurn a corn a peteca (cern 
cair). 

(;om isso, podenios percehcr que cm algwias aldeias, ainda a mcrnhria li.'tdica 

cstI relacionacla as praticas corporals corn as quais as crianças brincarn imitando o 

mundo ad ul to. aprendeiido corn isso a sc idcntificar corno xavante, a parrir de jogos 

quc dc forma sirnhólica, os introdu7crn aos saberes e priticas da cultura, e os educam 

para c1uando niais velhos possarn assurnir scus papcis na sociedade xavante. 

Urn relato inreressante esrd relacionado as rneninas. Corno ahrrna 0 inesmo 
professor: Scm responsahiliclade dos pa/s. Oil iza ausencia dales, as meninas procurarn 
encontrar am/gas, ou tazinhas, pal-a J/ezer brincadairas fora de casa. Vio no lugar certo 
(cerrado piano) pal-a poaerem  ocupar cantando. Animal a vivencia corn as am/gas. 
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BRINCADEIRA DE MENINA 

Paulo 1 crerãvé Du nih ivé-Xavan te 

Participaçao: Meninas de 10 ou 12 anos, corn a forniacao ou dtipla hente a 

frente cajitando. 

Espaço: lugar pouco urnido, tipo cerrado. 

i'vlatcrial: l)upla a dupla (meninas) dcsarrumando cabclos. 

Dcsenvolvirnento: Anr's de cantarern precisam-se Formar duas uilas corn ni-

meros de rncninas iguais, OU seja, forma dupla para possihili ar a hrincadcira cantada 

por coma da mcnina. Pronto, vito puxar cantos de sucessivamente c cantando anirna-

darncntc corn vozcs. De.pois quc rerminarem dc cantar. 

Cantos quc se usarn (cscrcvo na minha lIngua): 

Norñipo nit re ta'ru'u ni Lô'ô'}orc,... 

Piro'o wabhôhôre whôdô re \X'abhô'ô ni 

loadara tiltoit prédéirchehe. 

MENINAS E MENINOS DOS (ABELOS ENROLADOS 

I lipólito 1:sibdadle Fsiwarsé-Xavantc 

Participacao: desde os 07 aitos dc idade, ntcninas e nieninos (brincadeira rc-

creariva). 

Espaco: Amplo C linipo: em urcntc a casa ou no patio da aldeia. 

Material utilizado: Scm material. 

1)escnvolviinento: Esta brincadeira acontecc dii seguinte forma: 

as crianças se dividern em dois grupos, mcninas contra meninos. 

2- para iniciar a brincadeira as rncninas c os meninos, cada urn corn sua flIt, 

VO SC aproxirnando (lOS poucos C (itlitU1dO, o canto tradicional da cultitra, chits e 

des vão dançando lcntamentc mexendo 0 corpo pam it I renic e pam trás ate chcgar 

ao local detcrminado para cnrolaço dos cabclos. Quando chegarem ito local, vito Sc 

mexendo e cnrolaiido OS cahelos do adversario ate enrolar hem, depois disso dc se 

alastarn e a brincadeira continua corn os outros grupos. 

'1DM OTI 

Beinadi na RénhCre 'Ibptiro-Xavante 

()hjctivo comuni: Fazcr o pio de tomoti do scu grupo girar por mais tempo, 
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dcnrro do circulo. Assistir o jogo sentado no cLio c aconipanhar a contagcrn dos 

pontos (IC todos Os grupos participanres. 

Participaçao: Dots grandcs grupos, organizados cm duplas, a partir de 05 anos. 

Espaço: qualquer local 

Material: l'urto (Ic tomoti, talc) dc Buriti, plástico, jornais e couro de 'cado. 

[)escnvolvimento: Começarnos COn) rodos Os partlCipanteS dessc jogo. luran-

do 0 otitro do tornoti corn urn tal() (Ic buriri. lodos percebem c1iic £.tzern de urn so 
grupo. Todos jogam no tomoti, e ganha qucrn hzcr scu pião girar por inais tempo. 

Nesrc jogo, o rime que percle, troca corn o rime que assisre scnuado no chão. I)epois 

de adoicscentc, Os meninos nao jogarn mais CSSa brincadeira. 

FORQUILHA DE PAU 

Bernadina Rénhére ] optiro-Xas'antc 

Os memnos c as mcninas participarn do iogo. Dividcrn-sc cm dois grupos 

advcrsarios. Sendo quc en) represenrantc dc cada grupo participa de cada rodada. 

Lies enrrarn no cIrculo e encaixarn suas forquilhas. Entio corncçarn a cmpurrar uns 

aos ourros para sair do espaco dcmarcado no ch:Io. Qucm river mais força, leva o 

advcrsirio ate o scu grupo c rerira outro repreScntantC para desaIii-lo. 

Observa nos relatos kitos pelos professores xavantc a partir das cnrrcvisras, que 

OS liLliS jovens ja inCorporam uina ampliaçao da culrura corporal ludica, enquanto 

para Os indIcnas corn mais dade ha urna prcdominancia d;rs auvidades rradicioiiais. 

i-I O,O,(),ORE 

()lIvio \Vasomora - Xavanre 

Corn pOncti res: s'arias pessoas 
Dcsenvolvimento: lodas as pcssoas mais velhas, are as idades menores entre 

homens e as mulhcres, fhrrnavarn duas fllas enornics, uns de frente corn os outros, C 

as duas cram assisridas por diversas pessoas idosas c rambCm as crianças. F. essa brin-

cadeira aconrecia da pane da manhi driravam algumas horas para corncçar C tafl)hcrn 

cern)inar. IL as duas filas começarn a andar dcvagarzinho, salani cantando a fl in dc sc 

aproxirnar corn a ourra lila e voltavarn andaild() para tras. COntInUIVa caI)tafldO. IL 
essa brincacleira dança de passo era repctida tres vexes olhando urn para 0 ourro. Por 

ultimo as duas filas saIrarn novarnentc de scu lugar, onde esta'arn. Ao chegar perto dc 

outros, cada uni pcga na mao do outro, ctirnprirncntando c ahraçando. Os homens c 

as niulheres sc ahraçarn passando as mãos ira cabeça urn do outro perante as pessoas, 

que assistiarn c des gostavam ek ser cssa brincadeira. 
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BRINCADEIRA DE PERNAS 

Paulo C. JTsercur-Xavantc 
Corno podcmos esticar Os bracos e as pernas na posiçao, scm objctos embala-

dos ou coni 0 corpo lcve ou frinc para Os seres aringidos. 

A corrida foi das pernas, c quc alguérn ganha on perde. As vezc, quern chega, 
o primciro nuni cia grupos divididos, Os aluno.s descnvolvem as I)rincadciras pot di-

visio dc atividadc. Corno cra a posiçao das pernas direita ou esc1ucrda pant podercm 

correr mais. 

\'cstuario ou indumenniria: Antiganiente OS Xavantcs, os horncns usarn noro-

wcdedzahO urn cstojo de pcnacho, c as rnulhcres, rnoças usaii wedenhoro no pisco, 

ranibém a gravara danhorchdzuh'a', é usado como vcstuario, C corno dzadzahO. An-

rigamcntc os Xavanres A'uwê usavarn nOrowcdedzahO como vestc, os homens usa-

yarn norowcdedzaho 0 uso de estojo pcniono. As gravaras brancas danho'rcdzah'a' e 

wcdcnh()ro,(lautsi qtic os homens usavarn cintas, é cosumes do vcStuario. As inulhe-

res tern inodos de usar WedenhOro no pescoco. 

Rcstriçao ou proibiçao: () povo Xavante tcm suas tradicaes proibidas. Dictas 

aliiiientarcs, coniida scm libcrar, namoros proihidos. Lugares probidos, sagrados, 

kstas proihidas pam mulhcrcs. 

As meninas, para brincarern das hrincadeiras csrabelccidas corn brincadeira 

inasculina, conforme relatos das pessoas corn mais de 51 anos, nccessitavarn da auto-

rizacão dos anciOeS para quc pudessern esrar vivcnciando essas brincadciras. 

No rclaro das memórias de tim xavantc de 51 (cm 2004), dc afirma que "gas-
lclt'a a'e brincar c/c miniatura c/c arco ef/echa /. .1. /Os meninosi Andavam em grupo e 
faZzani pequenas a/deiizs no ,nato para c'ue puc/essem hrincmn tainbé,n dançavani odrios 
tipos de danças /...J' 

Nos rclaros aparcccrn muilas atividadcs quc expressain a rdacao corn a socie-

dade não indigcna, corno ocorrc corn o futehol c lursal, cntrc os esportes mais cita-

dos. F. alguns jogos adaptados como 0 jogo do infinito, jogo dc 1)0k C rime zoneado. 
A iota corporal chamada de "Oi'o" era unia brincadeira que Os xavantc reali-

zavani para vet quern tinha mais força. F. aparecc em varios rclatos comb unia brin-
cadcira frcqucnrc entrc os rncninos. 

No scu rclato, a professora Carolina Rewaptu afirma quc as brincadeiras ci-

radas pdlas pessoas cntreviscadas, muitas se referem aos rituais festivos c as ccrimô-
nias que aconteciam na aideia: "quando unia pcssoa vaipassar dejise watebremi para 
Ai 'respundus. as meninosfazem afesra do "Oi'o" ejicam pintaa'os usana'o ornamentos c/c 
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aIodizo reco/bu/os p0 r outro grupo 7...]." 
L)c acordo corn relatos dc \'i(orio B. Weene, a respeito cia corrida dc tora dc 

huriri, enfatiza quc "primeiro cii vie/ia aspessoas em c/oisgrupos que iriuern compeuir entre 
si. A corriciut Corn tora a'e huriti urn fitor principal para Os grit/ms. Intao quem se pre-
parou bern i''i e i coil/u/a de heir/ti'. 

Auror nan idcnt;hcado 

MARIMBONDO COM NINHO 

F.ssc ripo dc jogo t urn trahalho muiro inrcressanrc e ajuda a lcvantar o astral 

C ao mesmo tempo proteger 0 ninho. lorrnam_sc  clois grupos, por exeniplo. dc CIflC() 

pessoas. Lsas seram OS niarinibondos que rem pot obIctjvo proreger o ninho e as 

outras Cinco pessoas serum os provocanres corn intenção de qiiehrar o ninho. () ni-

nho 6 feiro dc terra on dc papel e o dono rcrn quc ser bravo. Quando a peoa c1uehrar 

o ninho, o rnarirnhondo dcvc correr atr;s da pessoa pam picar c cada urn teni urna 

pCSSOa para picar C correr para pegaf, scra 0 hm do logo quando lorem picado.s pclos 

iT1arinhondos. F depois o jogo rerminar podc (rocar os pap(is e dat prosscglli-

inento a hrincadeira. 

PINt-IA 

's'Iáxiino Vrarsé Jsi'Oiiiv-Xavaiirc 

Objetivo Comurn: Pegar e csconder; saivar de Si rncsrno; perder scu nome; 

hear no centro c mudar o nome dc Pinha. 

Parricipaç;'io: L)c todas crianças rnenor c maiorcs: dc grande grupo; unìa pes-

soa dc Pin ha. 

Espaço: Espaco grandc; Divisão dc linha para cada urn; Linha para nina pes-

soa central: 

N1atcrial: Roupas usadas; Carvo, urucurn, cartolina; Sapatos, nieia, sacos, 

arcos C pl;Isticos 

Descnvo!virncnto: Este jogo corneca separado, o grupo grancic sc esconde 

atrás das casas on em outro lugar. F. urna pcssoa lica no rneio, esta pessoa Sc chaina 
de Pinho. FAa vai procurar cssas pessoas, dc corrida se cia achar, grira dc pinha, quc 

signihca d;i nome para esta pcSsoa, dc rcpcnte OS CIOIS corrern nuitto depressa para 

0 centro. Sc urn dcics perder a corrida, fica no rneio e se chama Pinha. Assim, des 

sernprc vão mudando a pes.soa. Então csta hrincadcira é para sc saivar e perder. Por 

isso, cacla urn vai Sc cscondcndo muito rápido, para não perder c vai correndo muiro 
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i)ara cliegar an cent ro, se eta anha, salva eaqucla pessna continua dc P1 nba. 

PELECA 
lucas Lsupto-Xavantc 

Objenvo (;oiflun: Ser horn catador de peteca (jogo coOperativ() scm pcidc- 

dores) 

Parricipação: dcsdc os 10 anos. 

Espaço: espaco arnplo, dividido por nina linha central imaginaria. 

Material: bola de pereca 

Desenvolvinienro: 

(is meninos formavatri (lOIS grupos, ulli grupo posiciona-se cm posiçaO ao OU-

tro grupo. Qucm cstivcr corn a peteca. dá 0 i;icio ao jogo. Uni atira a peteca contra 

qualqucr ourro grupo, este por sua vez, dcsvia a pcteca, ou cata corn as maos sew 

escapar das mãos. Quak1Ller urn desses grupoS di o troco. Assini continua o jogo, nan 

ha per(ledor, item ganhador, apcnas observado as possibilidades de cada individuo, 

tcrnli1.1 () 	 iflLl) tt)(105 dccidtin part! 0 0. 

Segundo a professora (;erlllat)a Pcéô Bupréwé, a experléncia de rcaliLar as 

entrevist.a Ioi importante para que as mulhctes mais velhas falassem da irnportância 

do jogo para educar Os mais jovcns: "Iernbmuarn dz sita i'ida passada, c/as osta vain tie 

brincai; /wrque C jogo näo tern senhirnento sujo, poe/c pensar ate berrni,iar 0 jogo, sornenbe 

quern flea a/re 110 /1/1(70 do jogo. Assirn, c/Its conc/zurdin rnel/,or i/a Suit dr'urneflIailo 

pc/a a iifdncia dos joveizs. Por esse eiJt'?ito, /0/ fl/u/tO ifliportaflte, pani illoStlili P111,11 Os 

jove/is e Os adu/tos, que onz'irarn e souherarn 0 seiitiineizto do jogo 
Ott ainda, corno ahrina o professor Antonio Tccreraé, ao relatar a brincadcira 

de Pcteca, que é icita de paiha de milho pelos pais, c que ocorre dentrc da aldcia, no 

patio corn crianças dcsdc 7 anos de idade, essa serve para "Jeinar ve/ocidade, paid 

/1 car forte pc/ia se verreiro ' pois, '4ssirn nossa cit/turd Xava;ire ;ia a/deja se preserva, é 

mitito irnportante hrincar" 

160 BRINCAR ENTRE Os PATAXO 

A Etnia Pataxó fol pesqutsacla pelo academico Jerry Adriarie Santos ile Jesus 

(Matalawê), na aldeia pataxo (;ora Vermeiha A espccificidade dessa pcsquisa diz 

rcspeiro a quc os sujeitos no foram as 1 ) CSS0 &S mais velbas da ernia. Confrrnc OS 

dados, as brincadeiras foram pesquisadas junto aos alunos do ensino fundamental. 

Estes hzcrarn o trabalho de pcsquisar as brincadeiras. 

I it • 	! x;& /5 E ( : et:It:Ras I Ni)f( ;ENAs: Po,ibilidatlo pra a nln.iç.in  intercuhuril na cn.oIa 



Conirnie us dados. as hrincadciras frrarn: dc mari-6 dcci, escondc-csconde, 

olha a larana, pcteca de papel, brincando dc melancia, soil urna pobre vitiva. s'cr-

dade o u cicsah o. c) no urn, pcga aj uda, morto ou v iso handel ri n ha, cant igas: Ia ran ja 

madura, clots passaritiho. 

As brincacleiras relaradas pelos alunos do cnsino lundarnental revelarn urn 

grandc ntrncio de hrincadeiras adapradas ao contexto Pataxó. 

Descriçio cia brincadeira Olha a laranja rnadura: 

- - --- 

OLHA A LARANJA MADURA 

(oinponentcs: \'irias crianças 

Virias criallcas tern que di as rnâos e ficar girando cantar a 111usi<..1uinha: olha 

a laranja madura. Quc cor sáo elas, elas sio verdes, vC arnarela, sira (citar norne) de 

cor de canela. L assirn, a pcssoa corn o norne cit do tern que virar as costas (tern 

que continuar de rnaos dadas). Quando todos estivercrn virados, cantar outra rniisica 

para dcsvirar, canta assirn: Sc cii osse tun peixinho e soubessc nadar, eu tirava (citar 

0 floflie ) do fundo do iliar 

: 

DE MARRE - DECI 

Cornponcntcs: nina quantidade de pessoas. 

Sio duas pessoas urna rica c outra pobre, a rica de urn lado sozinha e a pobre 

do ourro corn algurnas pessoas que serão seus hihos. A rica pede urn hiho cia pobre c 

di urna prohssao par ao (IIo quc pegou c assi ii vai ate a rica pegar todos Os fiulios da 

pole, al a rica hca pobre c a pohrc fica rica. 

110 BRINCILR ENTRE Os MEHINAKO 

Essa ci n ia foi pesquisada pck) aCadlerniCo Makaulaka Meh inako, fbrarn reali-

7.adas currevistas corn diversos sujeitos, compreendido entre 25 aos 51 anos ou mais. 

I)as atividades recordadas por seus interlocutores desracarn-se: Flecharia de acertar 

urn rolo corn hbra dc buriti, cavar terra cm forma de hehe, flechar urn pequl do pC, 

in'ençio do sal (corn areia branca) e ariranha pegando peixe. 
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AR! RANHA PEGANDO PEIXE 

Coniponentes: vrias crianças de 11 anos eni diante 
() mais vcho do gnipo dcve ser aariranha para conscgwr pegar 0 peixe 10-

dos OS peixes Se espaiham por todo lado do rio, manrendo a distância do predador, 
quando todos estivcrem disrantes, pcdc que o predador corra atrs para apanhi-lo, se 
não pegar rodos os peixes, sai ganhando eks Sc conseguir pega-los, cie sal ganhando. 

180 BRINCAR ENTRE Os TAPEBA 

Pela etnia 'Ipeba, foram enrrevisradas por 1rancisc() Lopes Ceará, pessoas 

entre 25 a 50 anos. Dc acordo com Os cntrevstados dc 25 a 30 anos, desracam-se as 

brincadciras do and, cama1co e cobra cega. 
31 a 40 - handcirinha, csconde-csconde c pcga-pcga. 
Pessoa coni 50 anos: pular corda, cavak) qucnga c grilo. 
Acima de 51 anos: lagarnar, corrc-corrc c pedra. 
(.) acacicinico nos traz uma aprescnracao didárica do Jogo "Cavalo dc Quen-

ga', como uma contril)uiçao didItica 1,aia as aulas de Educação FIsica e para uina 
proposia Inrercukural, que deve ser apresentada a partir da contextualiiaçao (10 pO\'O 

Fapeba. 
Dcntre as arividades citadas pclo acadmico todas forani descriras, c nurn ou-

tro motnenro o mesmo urilizou todas as brijicadeiras citadas por seus inrcrlocurores 

C sisteflariZOu pedagogicaniente. 
Assini, citamos uma dessas atividadcs: "0 cava/o Quenga fbi descriza "é urnil 

brincadeira em que Os participantes, em nurnero indefinido, pegam duas quengas de coco, 
Juirani e co/ocarn urn corddo ate a aitura a'a cintura, seguram episam em cimaprendendo 
o cordiio corn os dec/os do p e saem correndo como uns Ca va/os, urn atra's do outro. Param 
quando cansarn e depois conrinuar ate cansarem c/c vez. 

Abaixo a mcsina atividade, sisternarizada pedagogicamente. 

BRINCADEIRA DO CAVALO DE QUENGA 

Objetivo conium: manter-se em cquitIhrio sobrc as quengas 
Parricipacao: A parur dos 9 arios. Dc 10 a 15 parricipantes para efeito dc 

organizacãO 
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Espaço: Urna lrca livrc 

Material: qucngas dc coco, cordo. 

I)cscnvolvirnento: Os participanics hiram as querigas c amarrarn urn cordao 

au a altura da cintura (o cor&io hca preso a uenga). Os participautes Sc cquilibram 

sobre as qucngas e sacrn correndo uns atrás dos outros. Desse modo OS j)articipaiites 

continuam a hrincadcira ate cansarern. 

Rccrcaçao: Pode-se propor formaçao de grupos c organizareni algumas "dispu-

tas como: qucm gasra nicnos tempo: quern vcnce rais obstaculos. A cada atividade 

real izada piopor cnudanças na krmaç:io do grupo. 

'lhques: corn essa brincadeira podemos desenvolver a unjao entre Os parrici-

panres. Podcmos desperrar as vantagcns dc cc rrahalha r cm grupo. 

Outra brincadeira dcscrita o jogo do Lagamar qe dc acordo corn us entre-

visrados "Era uma brincadeira onde participavarn quatro ou cinco pcssoa.s. Fincava-

-se urna Carnariba no solo, f'urava-sc a parre de cirna e colocava urn pcdaco de ma-

deira f'orrnando urn hanquiriho. os participarites senravam e cornccavarn a girar cssa 

montageni. Enquanto girava alguns caiam ficando apenas urn ou dois participantes. 

A niesma brincadeira sistemarizada didaricarnenre: 

BRINCADEIRA DO LAGAMAR 

Francisco Lopes Ccará 

Objerivo (;onitiin: Ficar sentado 0 major tempo possivel 

Parricipaco: A parlir dos dcz anos. Quatro parricipanrcs. 

Lspaco: Urn lugar ao ar livre na aldcia. 

Material: Carnauheira. Quarro pedaços de madeira, em firma dc cabo. 

Dcsenvolvimento: Os participantes hncani a carnaubeira no solo dc forma 

citte cia possa girar. Furarn quatro huracos na parte superior e colocam Os outros 

pcdacos de madeira tormando quatro assenros. Quando esrivcreni sentados é so girar 

bern forte que aos poucos des vão caindo, ficando apenas urn ou (lois. 

Rccrcacão: l)ependendo da espessura (lit carnauheira, pode colocar mais ou 

menos pedaços (IC madci ra corno ha nco. 

'liqucs: Essa l)rincadeira pode ser disputada por duplas. que ficarao de rnãos 

dadas quando esriverem tirando. 
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coNsIDERAcOEs FINAlS 

Nas nicmórias da cuirura ltidica infintil das etnias pesquisadas, as hrinca- 

deiras rcssurgiam no espaço e no tcnlp() como urn traço nao apenas do brincar 

em si, inas tambem da historia e i entidade de cacla pessoa e . e cada povo. 

\\ Nas  nicmórias dos indIgenas cm difrentcs idades, considerando as cspccih- 

cidadcs de cada ernia, podcmos cornprcender urn pouco sobre quern sio, 

suas histórias c locals de origern. 

As brincadeiras so ames de tudo apropriaçóes de signihcados: 

dancar, cantar, lurar, jogar peteca, Hechai remar, nadar no rio. subir 

cm arvores, coristruir us brinquedos corn recursos da narureza. 

E nas brincadeiras, ser gucrrciro, ser mac, scr caçador, ser ho-

mcin. ser mulher, ser indIgena... No enranto, scr uma pcssoa 

. Cinica, ser urn ndigcna cspecIfico. Ao brincar, aprende-se a ser 

Xavaiire; aprende-se a ser Bororo, aprendc-sc a scr Tapirapé; 

aprende-se a scr alguérn quc se identilica c é identificado pot 

scu grupo. Ser igual c set cliferente do Otitro. 

E prcciso adentrar nas icias tie sigriiuicados quc cada sistcma cultural crnprega 

as diIerenres atividades, entre elas, as atividades lCrdicas, c ver corn olhar dc pissaro 

como tuna Manoel tie Barros, C nao corn urn olhar csiigniatizado ott rorulado. Rc-

torçarnos: é preciso aprendcr a ten olhar de Pzissaro! 

F. preciso sensibilidade para compreender que o que demarca a rclaçao corn 

o contexto não é somcnrc uma apropriacro fisica, inas ames urna relaço afetiva; ao 

rnesm() tempo em quc a partrr dcssa rclação, que nao c so uma apropriaçao fisica 

(estar em dererminado local), mas Lima relaço sócio-cultural, tie estar nurn detcrrni-

nado ripo de local, de utilizar-se desse rneio de uma forma particular de cstar cnvolros 

corn derernunadas pessoas. Circunscrevemse assini praticas culturais, e pode-se dizer 

rarnbcni, nestas praricas que sac) sociais, se constitueni as idcntidadcs; é a parrir dc 

onde esrou e corn quals pessoas nic relaciono, que you mc consuituindo como t'inica, 

tie forma coletiva e individual, nuni espaço-tempo em quc nos permire ser igual c 

dufcrentc ao mcsrno tempo. Portanto, sermos t'inicos. Não ha urn indio gcuérico, 

corno ningucin de nós é gencrico, mas LIIIICO, corn urna sensibilidade e uma rnaneira 

de ser t'inica, quc ao cxpressar-sc cxprcssa urna hisrória que é individual c coictiva ao 

fliCSiii() tempo. 

corii Os jogos c as brincadciras narradas pelas pessoas de dezoiro povos mdi-

genas, neste trabaiho riquissirno oporninizado pelas aulas dc Educaçao IlsiCa C pelO 
desafio assumido pelos profcssores indIgcnas do "3 0  Grau lndigena ta LJNEMA'I", 
cm 2004, esperamos contribuir para quc a educaçao escolar possa superar a visão 

limitadora de práticas monoculturais. Praticas que no corpo ao sereni vivericiadas, 

cmpobrecem as pessoas padronizando movirnentos e pensamentos. () desaflo que es-

peramos provocar corn nosso crabalho é que os profssores indIgenas e Os profcssorcs 

não mndlgcnas, possarii levar pain a escola praticas sociais lridicas, os JoGoS. como 
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novas firmas de percehcr o Outro, de conhecé-lo, .sem deixar de set quem cada urn 
mas arnpliando o potencial humano de cada criança e jovcrn na vivéncia da Educaçao 
Intercultural. 

Con 0 objetivo de contribuir corn esta Educaçao Intercultural, apresentamos 

este texto em co-autoria corn Os muitos professores indigenas que conosco trabaiha-
ram durante sua forrnaçao no Ensino Superior, na Universidade do Estado dc Man) 
Grosso. Buscamos apresenrar os dados das entrevistas a parrir dos rclatonos CfltregUCS 

pot cics cm 2004, corn o rniximo dc fidelidade a mernória k'idica aprcscntada pclos 

adultos c anciOcs em cada aldcia. 
Aos colegas professorcs indIgenas, quc conosco Falarn sol)rc Os saheres C pra-

ricas soclais de seu povo, agradecemos esta co-auroria e esperarnoS proporcionar, 

contorrnc flOSS() acordo, urn material didirico para quc as aulas na aldela possarn 
dialogar tamhéni corn as historias e cuiruras dos parentes. E. assim, rambém cs-
peramos que estcs sabcrcs cheguem as escolas dc todo o Brash, para oportunizar a 
Lducacao Intercultural que inclua as histórias e cukuras indigenas a partir dc siias 

próprias mernórias. 
São necessarios outros textos para filar das hisrorias dc luta e dot ncstes mais 

dc 500 anos de resisténcia as mais divcrsas formas de cxploracao e irnposicao cultural, 
mas neste rexto, trazernos as formas (IC ensinar e aprender indigenas. Nos revelarn 
aqui os segredos do rcspeito e da generosidadc corn quc educam suas crianças e jo-
vens, como fabricarn seus corpos para serem ãnicos, mas nunca se sentircm sozinhos 
no JOG() da vida coleriva. 
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DESAFIOS: All VIDAIJES CORPORAIS F ETNO-MATEMATICA 
ENTRE OS WAIMIRI-ATROARI' 

Eduardo Sebastiani Fcrrreira 
Maria Beatri7. Rocha Ferreira 

(;laucio Campos Comes de Matos 

Marcelo Waimiri 

J oanico Atroari 

INTIIODUçAO 

A intersccçao (las areas do conheciniento c 0111 desaho para todos, cm termos 
teoncos e praticos, F. a construçao de urn moddo nurna populacao indigena, corn 
pouco contaro corn a vid3 urbana, sob a órica da Editcaçio FIsica atividades corpo-
mis c da Etno-rnatcrnirica enrrar 11(111) mundo dikrenrc, do interétnico-cientifico. 
Essa cxperkricia fol kim entre OS indigenas \X'airniri Atroari, local NAWA. de I I a 
16 de junho de 2007. 

Essa etniapertence ao tronco linguisrico Karib c csni situada nas RegiOes Sot 
do Estado dc Rorainia c Norte do Arnazonas, nurna irca dernarcada de 2.585.911 
hectares. No prOcesSo (IC contato (especialrnente apos o seculo XIX) forarn, pratica-
inente, dizirnados por cxpediçoes militares, matadores prohssionais, doenças cxgc-
nas, irnpacwsarnbientais etc., pois cram considcrados ernpecilhos 1 livre exploraçao 
das riuezas  naturais, construçao (IC estradas. Na dcada de 60, foram sujeitos ao 
impacto das poilticas pcihlicas do govcmno militam hrasilciro ern tionie do "expansio-
nismo social c ec000mico da sociedadc brasileira e pam intcrisificar o progrcsso C i 

intcgracao nacional". Eram aproxirnadamenre 1.500 cm 1974 e cm 1987 csravam 
reduzidos a 374 pessoas. Dcsde essa data, dcscnvolvcrarn-se poliricas internas para 
aurncntar a populaçao e arualmenre sao aproximadamenic 1207 pessOas, vjvctido em 
19 aldejas. Cada uma delas possui I maloca, onde ate 100 pessoas cornparti!harn (10 

rne.smo espaço. 
Em 1988, implanrararn o Prograrna \Viitiiiri Arroari. atravCs do ColiVcfliO 

Elctronortc/Funai, por uma cquipe rnultidisciplinar C inrerinstituciolial de récnicos, 
reprcsciitando a Funai, a Secrcmria de Edticaço do Esrado do Amazonas. o Itistituto 
dc Medicina Tropical de Manaus 04TM), a Universidade do Amazonas e a Lictro-
norre, corn acoes tias areas dc adrninistraçao, saude, educacto, mcio afllhicflte, apoio 
a pmducao, docurnenraço c rncrnoria. As inlorrnaçocs sobre a cultura \\'l111ii ri Aim-
ari forarn lundarnentadas cm esrudos etnologicos realizados nesla etnia (RODRI-
CUES, 1885; VALE, 2002; SILVA, 2009) e no site \'Liirniri Atroani (2010). Os joios 
e hrincadciras ioram organizados a partir da clahoraçao ciii co-pal tkipaç.o (IC rodos 
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Primeira Parte: Foi discurido o conceito de fory, principalmenre a gravidade c sells 
efeitos: as tres icis (IC Newton e cornc) a ckncia "do branco rcpresenra esse conceito. 
Isso semprc ten rando emender o corno csse coflceito era enicudido por des. I -Ia-
vendo scinpre a preocupaçao de no colocar nenhunia das concepçao corno sendo 
nicihor que a ourra, on mais vcrdadcira. 
Segunda Parte: A importância da ludicidade e jogos nas .cociedadcs e cuiruras. 
(k)iiccituaço de jogo e jogos indigenas. 
Criacio, difusio e rc-significacao dos logos na humanidade. 
Considcraçocs Sobre as diferenças dc percepca() do corpo em sociedades indigcnas e 
LI rhano- I lidliSt IRUS. 

Exemplos de intcgraçio corpo-rnen re-cosnio e logos nas Sociedades Navaos - Esta-
dos Unidos, Incas no I'cru, Kaingang e Kadiwti. 
larde - 
Primeira Parte: loi assumido pelo Coordenador Educaciona! Marcclo Waimiri, Line 
trabaiho as quatro operacñes inaremaricas, daiido exemplos do coridiano da aldeia. 
Segunda Parte: Atividadcs Iivrcs de coordenaçio, atcnç:to, esquema corporal (latera-
lidade, direçao) , forças relacionando coni a mareria de mateinatiCa. 

Primeira Parte: Conceiros dc geomctria: dcfinico euclidiana de porno, rcta e piano, 
os posrulados de Euclides. Os desenhos das cestarias orani iisados como motivadores 
para (ClIS COUCCItOS. 
Segunda Parte: (ionccittiação dc jogos. NocOes de CICSCI menro, desenvolvinienro e 
cnaturiç:lo c classihcaçao \X 7aitiiri Atroari. 

Os jogos jut ntis foram relacionados aS tiiscs do desenvolvimcnto da crianca, 
c a CategOrizaçao das lases foi haseada no trahallio tie Marcio Si!va (2009. P. 142). 
Estas lases represenram a idade escolar que OS profcssores Kinja estzo trabaihando, 

';t'in'?iypa de urn ate cinco anos - cada vex mais comparrilharn a aIinicnraç'io 
dos adultos, andam sozinhos e aprendcrn a lIngua rnarcrna". 
"biehinja tahapa - dade de ci iCo a 10 anos - as atividades ii comc(:arn a ser 
difereuciadas con lorme o scxo". 

I rnportancia naapreiidizageni escolar de atividades/ogos exemphficando 
coin arividades praticadas iia s'ida diana iia aldeia. 

2 	Lre )ivro ,t,t ba,cado na toc dc foutor.!o jo ititor, 1993. 
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• 	NocOcs de dikrcnciar, ordenar, classifcar. 
• 	Esquenia corporal / lateralidade = noçOes dc alto! baixo, Ion gel perto, 

longo/curto, Frcnue/arris, leve/pesado, Anres/dcpois, lcnto/raptdo, grosso/ 
boo, hso/aspero, hleira/coluna. 

• 	Atcnção. velocidade dc reaçlo, rncrnória C conccntracao. 
• 	Descuvolvirnento dos seritidos fisicos - audiçao, visao, law, paladar e olfato. 
• Coordcnacao niotora hna c grossa 
• 	Velocidade 
• 	Agilidade 
• 	Força dininhiCa, força cst.iiica, força de irnpulsio. 
• 	l.iti11() 
• 	Resisrência 

Tarde - 
Prirneira Parte: Joanico Atroari, coordenador edticaciona!, assuiniu a classe no iurui-
tO (IC prcparar Os futtiros prok'ss()res/indgena.s. Ele dcsenvolvcu 0 conccito de fraçao 
e c:ono dc é usado no coridiano da aideia. 
Prineira Parte: Jogos e I3rincadeiras inclttindo Os conceitos apreseurados de rnanhã 
e atividadcs praticadas na aldeia. 
Jogos corn hula (IC correr, agilidade, apreensão da bola corn rnudancas de dircçio. 

a 

Priineira Parte: Foi trahalhadaa geornctria espacial: OS principals sólidos geornetri-
cos corno: paralelepipedo, cubo, cone e esfera. 'Eirnhérn, trabalhou-sc a cornposicao 
de forcas, o empuxo e a trajetória de urn oh1ero sulcito a urna força: rdlilinea e curvas: 
circular a parabolicas. 
Prinicira Parte: llcxihilidadc c cquilibrio. 

- regras beats, praticadas mon tempo sazonal, reflctcm 
i(lcnridades de grupos, e estão nluitas vezes inseridas em rituais sagrados. 

Os prirneiros boram originados de jogos c/ott brincadeiras 
dc pasSarempo. Forarn consequencias do processo da rcotitçio industrial. As regras 
orani estahelecidas c aceiras inrcrnacionalrnenre, 0 tempo da atividade passou a ser 

courrolado pebo relógio. 
lhrde- 
Primcira parte: .\larcebo \Vainiiri assuiniii a classc para urahalbar con: problernas 
\latcinaticos, criados cm outros encont ros corn des. 
Segunda Parte: Arividades de corrida - vcbocidadc. Arividades dc corrida tie basrio. 

Regiscro da corrida de vebocidade através de cronomcrro (foto 3) 
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Primeira Parte: Probknias de perimetro, conceito de area de triângulos e rctangulos. 

Segunda Parte: Flexihilklade, equilIhrio c apresciitacio dos dados em gráhcos da 
corrida de vclocidadc 
[hrdc - 

Primeira Pane: Joanico Atroari introdtiziu para Os futuros professores OS conceitos 

de juros C porcentagcln. 

Segunda Parte: Atividacles de grupos - cada grupo organizado por cor cousiruiu 
moVimentos rclacionados i atividade (liaria buscando relacionar Os conteudos (Ia 
MatemSrica e Educacao 1-isica. Os professores Kaininja parriciparam dc rodas as 
denm us t raçOes. 

;rtI})() Azul - caçada. Os Kinja realizararn t ovmcuros representando a caçada en-

volvcndo a agiiidadc, força, coordenaçao fina C grossa, equilibrio. Dernonstraram a 
caçada de porcos - hzeram uni circuit) em duplas. fechando os allimais. No final, 
houve reHcxio sobre as qualidades fisicas dc major énlasc - força localizada, coorde-

naçao, equiiihrio na canoa, resistência e, Os ConceitoS dc matemãtica - soma, divisão, 

proporcao. força. (foto 4) 
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GJUDO  Verde -- Pescaria. L)enionstraram 0 cotidiano da pcscaria, ut1112aIid() 

nina Canoa improvisada, encenaram desde o moinenro cm que pescam o peixe, 0 
cozinienro ate a liora de comcreni. Reaicaram a coordenaçao c atcnção e Os COliCCitOS 
maremaucos. (foto 5) 
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Gn.poBranco - Constrticio da maloca. Construiram urna mini-maloca e cx-

plicaram os passos da consiruçto. Discutiram sohrc as ormas gcon1crrcas da malo-

ca. Representaram a lesta do maryba como C iito scnipre quando se constroi urna 

maloca. No fiiial houve reflcxão sobre as qua!idadcs fsicas de maior énfase - força 

localizada, coordcnaçao, ec1uilibrici C, OS COOCCItOS (IC matenianca — proporçao, for-

nias geometricas - cone. (foto 6) 

:--• 

•- 	 -S.- 	- 

2 	2. 
41. 

7' /Ii, 	
N 

QC 

' \.. • 	i.-'f, £-, 

Foco (,: ,nII(Ka )r(,nta 

Focite: MIIRF 

Grupo 	- artesanaro. Fizerani urna denionsrraçao (IC corno SC fax o ar- 
tesanato, como 0 jamaxi e o maryty (cesto). E exphcaram que utilizam a niatemtica 

para contar OS lios C Calculzir C) tamanh(). Eles conrar:lm (IUC tornam mingau sempre 

quc flizer artcsanato, uma vex que fizem muito cedo e ciii seguida vao fazer outras 

atividadcs, como a caça c pesca. No final, houve reflcxo sobre as qualidades fisicas dc 

1 N ('S E (UUI UItAS Ni )( ;ENAS: Po.sibilidadcs pr • dcic.yo inccriIuua ia cscoIa • 1 3 1  



major 6ifase - coordenaçao inotora, prccisao, agilidade, equil(brio, forca localizada 

nos dcdos etc. c Os conceitos de matcmãtica - proporçao, formas geornetricas. (foto 7) 

% 

Io07: artesaii.uo vingoi 

0F11C \tltRI: 

jipoAmarclo - Arividade livrc do Wa a dia. Aprcscnrarani vrias brinca-
dciras c l-iiinquedos consiruidos pelas crianças tia vida diana, c relacioiiaram corn as 
qualidadcs fIsicas cnvolvidas. Improvisararn tima roda, utilizando uma bra fina de 
madeira corn urn pan no melo. Fizerarn também urn helicóptero corn tim galinho de 
iiiadeira C corn foihas cm forma (IC helice, urna iia Corn ama pednnha que jogavam 
para o ako e soliavarn para cia cair, bolinha de foiha, construIrarn chapcu dc loihas 
c faixas para por na cabcça, ciI)tO OU arravessado no tronco. No final. houvc retic-
xão sobre as qualidades flcicas envolvidas - coordcnaçao motora, agilidade, precisao, 

cquilIhno etc. C os conceitos de rnatcrnaticas proporçao, formas geornetricas. força 

dc enipiix. (foto 8. 9 e 10) 

Y L' 

all 

!o1c IO (.at.I;'eIlto 	 I I: Brincadeira corn roda 
:(IU.. .\IRR}: 	 I()fltc N4RRF 	 onte: t\ltlR! 

50 dia 
Manh 

Aprcsciitacao (los grupos em lorma tic tcarr() corn taref'as espccicas de j\4ateinitica. 

Fizeram urn ccnario especial. 
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c1ucpo BrançQ - Representação da soma. Representararn a caçada onde pegararn OS 

petis C foram sornando cada vcz iU  conscguiarn macar os pens. No final dançararn 
o marvba. 

Gru.pMarrom - Represcntaço da fracio. Represencararn urn dia de pescaria na 
'ida dos Kinja. Representam a ideja de scntido quando mudam a dircçao no rio c 
reparticao do peixc em rnctadc, (juarcos corn a farnilia e aldcia. 
Grupo AzuJ - Reprcscnracao da divisão. Represencaram o coridiano na aldeia. lies 
scrnprc trahalham cm grupo, urn depende do outro para facilitar o rrab-alho, ensina-
do dos avós ciuc  sempre dividiam trahaiho, caça, pcsca e coicta. Na aldela dividcm o 
quc colecararn, peScaram e caçaram. 
jnipsArnaieio - Reprcsenracao da subtraço. Rcpresentaram 0 conflito quc ocor-

rcu na década de 60 corn o governo durante a abertura da BR. Na época rnurrcram 
1126 indigenas c Ficararn soncnte 374. ioi urna catiistrofc, conrraIram virias doen-
ças como gripe, sarampo, malaria ccc. 

ciiiço Vcrdc - Reprcscncaçiio Mulciplicacao. Represeniaram a lase pós contlico corn 
0 governo c a abertura da estrada. Lstao conseguindo rccuperar c rnultiplicar atu-
alniente ji tcrn 1207 indigenas. Quando complerararn 1000 indIgenas fizerarn urn 
grandc Mar ha. 

Tarde 
Corncntários finais dos professores c dos Kinja. A maloria Sc maniiestou positiva-
mcnte e gosraram do curso. Era a prirneira vcz que tinhani comau) corn Educacao 
1isica. 

C0NsIIJERAcUE5 FINAlS 

A expericncia corn 0 \\urniri  Atroari nil nist rando urn cursc) cm bducaçao 
FIsjc•i -- acividadcs corporals interrelacionadas corn o curso de etnoinaremãtica foi 
posiri\'a e possivcl de scr realizada. Iicou evidence que houve urna construção coleti-
Va, hascada no respcito C valorizacao da cultura indigena \X"airniri-Atroari. i\ alcgria 
c desconrraçao foram clernentos iniportante.s que perpassaram codas as atividades. 

A riqueza de sc relacionar a Educaçao Fisica - arividades corporals corn a 
etno-matemarica podcrn set niulciplicadas cm várias outras situacOcs. As atividades 
corporals corno arividades do coridiano (caça, pesca, conslrucao da maloca etc.), 
brincadeiras, jogos on esportcs podcni ser I rnporrantcs rcpresentaçocs rnatcrnáticas 
c vice versa. 

Vale ressairar quc, apesar de coda nossa preparacao prcvia, teve que scr alicrado 
qUaSC todos os dias. Nossas reuniocs noturnas nos propiciavam o tempo de repensar 
o que crahaihar no dia scguinrc, cm funco das solicitaçCcs vindas dos aluno.c, dai essa 
aparenrc cotcha dc retaihos" da prograniacao. 101 importance cssa diiiâmica pant 
liOS. (]UC cram rrazidas pelos alunos e seus desejos dc aprendizagern; os conr.ct'idos (IUC 
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des scntiam ncccssidade de dominar. isso era constantemente discurido Coin des, 
pam podcrmos entender porquc esse e não outro conreudo, e, tambem, ixim  mostrar 

que muitos dcsses conicudos ji faziam parte sua cultura, evidentemente incorporado 

em alguni sal)er-fazer. 
() ponto alto, levantado antcnornentc, dos coordenadores educacionais assu-

mirern a prcparac.o dos fururos professores/indigenas, mostrou para a comunidadc 

que des ji tern aiguma aim suficiCncia nessa prcparacao. Dcu a eles urna grande alto-
-eStima e mostrou quc da capacidade que ji possuem iicssa irea. Eles perceheram, 
tarnbém, que Coin ISSO Os flOVOS profcssores seriam melhores preparados por al01111 
da própria cultura, pots é quern sabe meihor que qualqucr outro prohssioual da irea, 
a nierodologia rnais corretaase r usada em sala de aula da aldeia. 
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VIVENCIAS CORPORAIS 
KRUES 00 BRINCAR NA 

EDUCAQAO FISICA INFANTIL 
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VIVENCIAS CORPORAISJLTRAVES DO BRINCAR NA EDUCAcAO 
FISICA INFANTIL 

J oão Luiz da Costa Barros 

IplTRoDucAo 

Ncstct rahaiho. ahordaremos as vivenCias corporais airaves do hrncar na [du-

Cacao lisica lntantil, considcrando Os jo&os coni rgras. (IC construcao. (IC ;lpCiS c 

corn moNica el1(]uaflto) praticas soclais e cuirurais mais amplas, (Ic modo quc 0 procS-

sor jx)ssa intervir 110 jogo, ainpliarido as possihilidades de suits variaçOes eao rnCSfllO 

tempo valorize a criarividade das crianças cnvolvidas no processo de hrinear. 

Portanro, prctendcrnos favorecer aos professores indLgcnas on 110, o dcscn-

volvirnenro do brincar no proccsso educativo, ciii que OS jogos podern acoinpinhar a 

propria dinarnica da vida social dentro e fora das cscolas, perniitindo asSini, a Criacao 

(Ic novos jogo.s a .scrcm complernenrados corn a necessidade de jogar das crianças 

indigenas oil nao. 
1)esta maneira, a valonzaçao do brincar pelos j)rOeSSOICS Cii) sua coiiiplexidii-

lie e variedadcs (Ic conreudos eulturais rornar-se-a imperioso paris mudancas tácitas 

no ambiente escolar, entendendo qUC o tempo e espaço do hrincar necessira dc fortes 

vInculos aletivos. F. brincando que a criança encontra mUitOs desalios simbolicos e 

inlaginarios. C descohrc f rmas de enfrentar CSUCS rnesrno.s desahos coils arirudes (Ic 

Superacao )FC5CI)te nil propria aca() (Ic qtieni l)rinca. Assirn, procurainos dcssc modo, 

aprcScnrar algurnas sugestOcs de jogos c hrincadciras quc iavoreçarn a articipaç.io 

corporal dii criança nas aldeias e escolas. 

Para complementar. dizernos (jI1C 0 conhecirnenro sohre a contribuicao (10 

hrincar no processo evolurivo (Ia crianca na e.scola indIgcna ou nao, e sua correlaçao 

corn o cotidiano dii criança e o coiiteudo prograrualico proposto pelo professor, scrá 

senipre construido na inrerrelacao das jssoas envolvidas, pois nao poderernos pro-

(luzir 11111 conheciiiscnto ilesse sentido, Sell) assurnir a perspecliva (Ia aprendizagern 

COlilo processo social conipartilhado. 

l.sramos conscienres (Ic pie todo esse processo vivcncial sobre a imporranCia 

do hrincar pernui.ira localizar melhor nosso ohjcto (Ic esiudo na 1.ducaçao Fisica 

inlanril. ampliando 0 enfoque reorico qite, articulado ito papel dos prole.ssorcs e 

das criancas, conduzira a urn novo conhccimcnro em relaçao a construcao/produçao 

pelo brincar na cscola, corno tambérn, para uma cducaçao intercultural nit iildeiii. 

coNeEITUAcAo DO BRINCAR ENQUANTO APRENDIZACEM SOCIAL 

"As crianç'as brincim pn'paiiindo-scpiiin 0J1t1/iv", diz Ednelson Andrade Mon-

tciro, Prokssor Indigena Satcrá-Mawé, do baixo Arnazonas, se rcferindo as erianças dc 
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sua aldcia. Neste scntido. acreditanios (]UC dc 

quis se r ckrir que o brincar lcvarI as criançass 
RU a garanrir a perrnanéucia ao longo do tenipo 

- 	 1 (las cxperiências acurnuiadas pdla coniun,dadc 

	

- 	 scm perder de vista o tempo historico dc seu 

povo. Urn outro inodo de dizer é que pode- 

-- 	urns nos rckrir a criança ao hrincar, quc cia 
vive, o -auui C 0 a°ora, pois a forca do brincar 

Iotc, JO:Ut I titi. AIJIL) S 11 

	

Sin Uh 	 enqualito atividadc propria da inancia rcpre- 

senta a constituiçao de scr crianca corn todos 
us scus sen tinientos, valores, atos e voritades. L isto, tamhni nos fuz considcrar que 

as crianças precisarn experenciar a partir do jogo situacOes da vida coridiana na inte-
ração corn 0 outro. 

l)e tto, podemos dizer que 0 briiicar Sc aprende nas reiaçoes socials e nas di-

vcrsidadcs dos espacos compaitilhados na cornunidade, nas condiçOcs naturals para 
as hrincadeiras c dos intcrcsses das crianças em imitar us adultos. Neste sentido, 

poden-ios corisiderar o brincar enquanto aprendizagem social, corno 11111 espaco cons-
truido a partir da iuteracão, stgnihcaçao C rncdiaçao do outro. 

Assirn, na fase da vida infantil, o hrincar possibilita o dcscnvolvirncnto in-

tegral da criança cm suas dirncnsoes cognitivas, aktivas ea própria ainpliaçao do 

reperu)rio motor. A este respcito Kishimoto (2001, p. 9) argurnenta: "Pclo briticar, 

pode-se curnparrilhar valorcs culturais c significacOes, expressar ideias, cornpartilhar 

emoçocs, aprender a tomar dccisOcs, cooperar, socializar e utilizar a motricidade.' 

() brincar & urna via fundamental para o dcsciivoivimento cultural da crian-
ça, p015 stia pratica pressupOc urna cornprcensao do signiuicado da aço do outro, 

tailto é assin) quc as crianças nas aldcias irnitam através do brincar, o adulto eni suas 
açOes lOtinciras, corni) por exeniplo: a caça C a pesca, us riujais, cntrc outros. Assim, 
a criança inrernaliza as furmas sociais de conduta de todos a sua volta e as trauslcrc 
a Si nicsrna, nurn cornplcxo proccsso diaiético de superaçao das ditIcuidadcs c dc 

necessidade adaptativa ao coletivo, (ant() cm rciaçto a perspectiva ctiltural quanto as 
(ItS cs pertincures i aquisica() de conhccimcnto pelo brincar. 

Desta forma, apoiando-nos cm Vygotsky (1998, p.  29) sobre a criança em 
atividade irnitativa c criativa: 

A criança, a medida quc se torna niais cxperientc, -adqture urn 
nünlcio cada VCZ rnaior dc modelos title cia comprecndc. Es-
ses rnodelos rcprescniam urn csqucrna cumtilarivo rchnadu de 
todas as açocs sinlilares, at) rncSin() iCiII})O quc constituern urn 
piano prelinunat para varios ti)0S pOSSI VCJS (IC acao a se reali-
zarern no futuro. 
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Considerainos que 0 dcscnvok'irncnto real da criança ocorrcri a partir dc sua 
ifltcraça() social corn o mundo, corn os outros c corn a nature7a. Afinal dc contas, 
sornos scres vivos em potcocial c, precisamos nos cornunicar, cada urn no seu saber, 
na sua experiencia e na sua vida. 

EntIm, isso tudo cstá relacionado corn a cducaçao dos sentidos. As crianças 
veern, sentem c agern dc forrna espontânca e criativa para conhecer o rnundo, as pes-
soas c a natureza. Assirn, iernhrci-mc de urn rnorncnto dc minha infiincia, contada 
pcia ninha mac, quando en tinha dois aims de idade. Marnac co!ocou virios brin-
quedos para mc divcrtir na frente da nossa casa, corn carrinhos, bonecos, bolas e tudo 
mais. No rncio da brincadeira, i arnae se dcscuidou dc nhimn. p015 estava conversarido 
corn urna amiga, cu surni e, quando roe cncontrou, esrava na terra encharcada, ao 
lado da casa, corn minha roupa toda molbada. E o inais intcrcssante, eu segurava na 
mao, urn ErnbuI. Segundo cia, cu estava ahsolutamente encanrado corn aquck hichi-
uho, pois cic se rastejava em minhas rnãos, sc cnroiava, aI cii o csticava, nao deixava 
dc sair. Are cia sc espanlar corn tudo isso c rctirar de mirn o brinquedo cncantado. 

A C0NSTITLJICAO BE SF8 PROFESSOR BE EoucAcAO FISICA NA 
EoUcAcAo INFANTIL PARA UMA REALIDADE PLURAL 

Os pensainentos e as vivCncias jia Educacao Ilsica Infantii possihilitará ncste 
texto refictir sobre o trahaiho de scr professor dcntro de urn contexto dialógico que 
lcvará certamcnte aos campos dos sahercs plurais, sociais, temporais c hcterogcneos, 
cunhacios na ação doccnte, tudo isso corn unia postura rcpleta de intençOcs, cscolhas 
c significacoes. A significaçao dcstc contexto no pode ser considcrada aigo mdlvi-
(Lila1. Pelo conrrario, ncccssita scr cornpartilhada iara comnprcender a dinarnica da 
nossa propria irea de conhecirnento. Assirn, podcrcrnos dizcr que urn dos caminhos 
possivcis para a cornprecnsao do género prohssionai cm Educacio Fisica na Edu-
cação Iniantil C considerar o pensarnento dc \ìvgotsky sobre a aprcndlizagem e 0 

descnvolvimcnto da criança. Nesre sentido, a qucstão da acão docente, do porno de 
vista do trahaiho prescrito, realizado e real, scrá urna ftrrna de caractcrizar a pratica 
pcdagogica, estahelecendo os parametros para a rcflexão c para a rnudança na criacão 
dc urn pensamento próprio do conhecimcnto. 

Prirneiramentc, coma-se neccssario refictir que o trabaiho do professor se or-
ganiza corn a prescricao e que as significaçoes (IC scu trahaiho ocorrern de manci-
ra singular, ou seja nos contcxtos sociais c culcurais de cada lugar. Sendo assirn, 
considera-se conio base o scguintc princIpio: as crianças são seres l)istoricos que se 
constituern nas rclacOcs sociais. Disso, cutão, resulta que devcrcmos cncontrar para-
metros no trahaiho real corn as crianças a partir dc Vygotsky, segundo Fontana; Cruz 
(1997, p. 57): 
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A crança. .111alisan \"vgotsky C SCILS COlaboiad)ICS, FiaO nas- 
cc cm Utfl niUTidi) natural. lila nascc cm urn mundo hurnano. 

orneça sua vida CII) T1)CiO d ohjcios C 1C116IflCflOS eriados pclas 
geracocs quc a prcccdcram c vai se apropnando dcics conIr-
inc se rclacioiia sociihncnte c parricipa das atividades c Eticas 
ciiltuiais. 

Para rat, corn hasc nesse principiO, huscaiiios ref Icur 0 seguiiirc: li possivci 

construir na acao docentc, uni trahaiho real através do brincar na escola que consi-

dcrc o descnvotvimenro cultural da cm iança ao tongo do scu dcsenvolvimcnto Acre-

diranios ct1 Sifli. 
Em unia an'iIise mais ampla das siruacôcs de irabatho no campo da cducaço. 

Coritrcras (2002) nos lembra que liular sobrc 0 rrabathc) docente nao é someuite des-

crever o dcscnipcnho do ohCio (IC CnSi oar, mas rambem exprimir valores C pretensoes 

qLIC se dcscja dcsenvolvcr iva profissao. Neste caso, referc-seas qualidades da priltiCa 

prohssionat dos profcssores em lunçao do quc requer o trahaiho edUCatiVo. Coin 

esse esclarccimenro, Contreras (2002) propoc, assim, que o contei'ido, signihcado c 

a realizaçao destas qualidadcs no vni dcfnitivamcnre Iixados. Nao Iii urn ;icordo 

definirivo sobrc clas, flias SilO quc Sac) iiitcrprctadas de &rina dilerente segundo os 

contextos e as posicOes de parrida. 

Em funçao dc suas aniitises, podernos enicncler quc a releréncia ao uahalho do 

profcsor uac dcvc encarninhar para a descriçao fixa do que seria "urn born ensino, 

sob pena dc reduzi-lo a prcscriçOcs exrernas, disrantes clas caracrerisricas dos diferen-

tcs conrextos. 
I inlpOrrariie frisar aqui, que o rrahalho do professor dc Educaço lIsica tie-

cessita ser compreendido nan de forma simptista, mas corno ohiigacao moral, ott 

COiIi() processo que csra acima (IC qualqucr obrigaca() cofitratual, pois, além das 

conquisrisacadcinicas, o prolcssor encontra-se conipronierido corn o desenvolvi-

men to dos a lunos coma pessoa. 
Dc law, urn dos papeis importanrissirnos nas escolas indigcnas ou nan, nesic 

novo seculo, scria o quc AnIsio kixcira (1976, p. 61) defendia muiro tempo airás, 

urna escola quc seja organizada como a propria sociedade, corno urn conjun-

to de atividades rcais, intcgradas e ordcnadas, capazes de Suscitar tinia parriCipaçao 

social, que Constitul a plopria condicao para o ato natural (Ic aprendizagcni ... 1'. 

Elc defendia unia cducaçao intcncional, quc é a educaçao escolar, como propost 

de mudanca na sociedade. Ii it partir do conhccimenro tacito, buscar rcticxóes sobre 

os problciivas e as demandas socials vigclIres no pals c especi(icamcntc. para .cuas 

corn tin idad Cs. 

Assirn, poderemos perccber hojc, quc ha ncccssidade (Ic nao perdermos a 

iiirenção de rnudança, pois sabenuos quc a nicilioria (Ia educacao ranibem é unia 

questao social. 1i)csra forma, os fins cducacionais ncccssitani serem priorizados na 

rrIadc prokssor-aluno-conhecirncnro, nit seja, os valores hunianos, SociaiS, posiuras 
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c rclacionamcntos devem estar imhricados nas 

conccpçoes quc fundamcnrarn OS currIculos e 

c conteudo pode garantir convivencia, dcscn- 

as açôes doccntes. F. o brincar eliquanto lorma 

volvimento C va!orizaçao dos saberes tradicio-

nais Inoigenas. 

- 	

Urna outra anáiise rcflexiva sobre a 

	

- 	 constituicão de scr professor a partir do brin- 

	

- 	---k 	 car é cjue a uulizaçao dos jogos e brincadeiras 

nas escolas rein dernonstrado quc as criancas 

	

1ow 	i 	 S.c\l;i, 	riii perdido grandes oportunidades de des- 
Mmu. 2010. 	 cohrir-sc através dc cxperiéncias conceiruais 

diversa.s corn o movi mento, porque a escola 

tern lirnirado cssas vivéncias, em decorrencia de uma conccpcao de educaçao linear 

c descontextualizada, voltada para urna sociedade numa perspecliva dc produção. 

Dificultando. assim, a contextualizaçao dos conreudos frenic a realidacle dos aluiios, 

em (Iue lvlarcellino (1997, p. 47) assinala dizendo: "A ncccssidadc da recuperação 

cia força do li'idico na cducaçao lica ainda mais patente, se considcrarmos quc o 

processo educativo, ral como se manilesta, na sociedade conremporânca, é voltado 

quase cxciiisjvamentc para a vida produriva [ ... I". P)rranto. 0 clue sc pode veriI3car 

no arnhiro cscolar é que o brincar é algo consicicrado nao seriO, improdutivo, ou seja, 

inero paSsarempo. 

Assirn, acrediramos que o faror de rekriicia para e(Iucaçao intercultural na 

aldeia c das interaçóes do prolessor numa rcalidade plural corn as criancas nas escolas 

das aldeias, seja a comprccnsão da reoria da zona dc desenvolvimcnto proximal dc 

Vygorsky (1998), cuja cxpressao mais clara pode 5cr cxplicada como a distãncia entre 

O quc a criança já sabe zcr (zona de (Iesenvolvimenro real) c o cjuc cia ainda não 

sabe, mas pode aprender (zona de desenvolvirnento potencial). 

Desta lorma, todas as formas de ajuda, de guias, dc orientacñcs sao possibili-

dades de desenvolvinento de novas zonas proximais. F. justarnente nesse mvel que 

Os professores indlIgenas podem buscar mcios de avançar as capaciciades atuais da 

criança indigena na escola. 

Para Marcellino (1997), o mesmo comcnta que a eseola no seu dia a dia real-

n)enrc contribui para o furto do brincar na vida das crianças A corneçar pclo plane-

jamenro, em clue 0 cducador na man)ria das arividades aprcscnradas as crianças como 

sérias, são pl:me;adas para o descnvolvirnenro dc dcierrninada hahilidade, obedecen-

do a contci.idos pré-esraheiccicios C padronizados. 

Portanro, a partir dos professorcs indigenas, poderernos idenrificar eleineriroS 

ciuc lc'vem a construçao de urna pratica pedagogica que contemplc 0 jogo. 0 brin-

quedlo e a hrincadcira corno con.stiruiçao dos sujeitos historicaniente situados, scm 

perder dc vista stias identidacles, contribuiçocs c papeiS prohssionais. 

Sc a proposta é que os professores indIgcnas na educaçao infnril c nas series 
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iniciais do ensiflo fundamenral conquisrem a autonomia desejada numa rcalidade 

plural e sejam competentes em sua prohssão, 6. preciso quc doniinern Os conreudos 

cstrarégias, conhccarn Os signifIcados do quc prctendern ensinar, tnas principalmcn-

te, tenharn cspaço para refletir sobre sua prãrica c scu saber já acurnulados, descn-

volvendo urna atitude dc eonhança no scu proprio trabalbo e também uma postura 

crItica em torno de alguns problemas (1Uc possam cnfrentar ein suas relaçOes soCials. 

Neste senrido, a escola Sc constitui, porranto, comO foco de análisc c agenre 

riansformador, cm quc no sen ârnhito se debarerão Os temas fundamentals quc p05-

sam consolidar urna educaçao intercultural numa rcalidade plural. 

A CONTRIBUIcA0 110 BIIINCAR NUMA PERSPECTIVA INTERCULTURAL EM 
CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS DENTH0 E FORA DA ESCOLA 

Gostarlanios inicialrnentc tcccr algurnas ideuis .cohrc a acao doccnre cnqtianto 

pritica social, c qimc a nosso vcr, tern imnphcacoes quanto ao entendirnenro do brincar 

nurna perspcctiva intercultural dcnmro c fora da escola. 

csramos vivendo numa era scm precedentes na hisrória da hurnanidade, 

urna crisc mundial de valores e valoraçio, cm qiie a própria vida cotidiana nos leva 

nat) ao ser, rnasao devir. Neste sentido, conceber a escola indigena ou no, comb 

espaço C tempo dc rcflcxao torna-se imperarivo neste mnomenro, pois é importante 

integrar os sabemes cotidianos e Os conhecimentos corn as praticas sociais dc lorma 

holIstica e coruplexa no proccsso dc farmacao c desenvolvinicnro hurnano. 

L)aI a necessidade de aprcndermos teorias para podertnos realizar unma açto 

profissional que poshljre a enculturaçio c a reelaboraçao eonceitual nossa e de 

I1OSS()s alunos. 

Ncsra perspectiva cm que colocarnos a necessidade acirna descrita, tcmos que 

buscar na ação docentc corno pr'1tica social, unia VisaO epistcmologica e axiológi-

Ca, que vislumbre a criação de urn pensamento prOprio de conhecirnento c valores, 

a 11rtir  dos cOnceitoS cientIuicos e cotidianos, Os quals esrao envolvidos ncsra reia 

permanente de equilihracio, de iorrna dialogica, para sc chegar a urna verdadeira 

construcao do conhecirnento pot parte do professor e do aluno, rompendo assim, 

a visao simplista de ambos no processo educacional. Porranto, o cquilIbrio entrc o 

pcnsar, senrir e o agir docentc possibilitará a valorizacao dos projeros sociais, sendo 

urn dos rncios para se alcancar a questão moral dos aros de ensinar caprcnder frenic 

a sociedadc. 

Enulo, it conrrihuiçao do brincar enquanro componente cultural do sujeito 

historicarncnte siruado dcnrro e bra cia escola numa perspectiva socio-htsrorica está 

associado a cornprccnsão do campo da dinjmica da vida na docéncia, considerando 

o trabalho real dc forma coletiva c &ica. ludo através (las escolhas que sao fcitas na 

'ida. Escolhas cstas inipregnadas de sentimenro, pensarnento, singularidade, história 

de vida c dignidade. Sempre temido o habitus na prohssao docente de comprcendcr na 
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interaçäo que tatores Soctus, cuirurais C pedagogicos intcrlcrcrn c podeni modihcar 

a dinârnica relacional da propria vida C cia docencia, poiS tudo Sc intcrrclaciona. Sc 

coniplernenta e sc traduz mis idiossincrasia.s a parrir do outro. 

Uma das contrihuicoes cSsenciais para iSCuSso: é quc a contrihuiçio do brin-

car para uma cducaçao interculuiral ml aldcia on cm cscolas nao indigcnas;éa Corn-

precnsao (10 ser crianca COITIO prcscnca no nuindo, 110 c1ual conduz ao argumento dc 

quc o ser cr iança e mais do quc urn scr adaptavci; é urn ser transformador clue  cria c 

perccbe que a adaptacão nao pode e.sgotar 0 seu estar no mundo. Não podcrnos na CS-

cola c cm quaiqucr lugar, cm flOfl)c dii ordcrn c da disciplina. .inular a personaiidadc c 

o orgulho do educando, sua capacidade de opor-se, impondo-Ihe urn sikncio e urna 

anulacaO do seu ser. [cmos sirn, a possibilidadcatravcs do brincar de urna csperança 

na açao pcdagogica, nit quai dcvc ser stisrentada por urn cntendirncnro curie SujC1tOS 

capazes de pensar, dc problematizar, dc escoiher, dc decidir, de projcrar e de sonhar. 

Iraballiar corn a Educacao ['ISICa lnlantil C nas series Iniclais do CilSifl() flinda-

mental numa abordagem sócio-histórica conSiStira, pois, na prcocupacao de comprc-

cnder o brincar considcrando as Concliçoes cOflcrctaS de Vida das crianças, integranclo 

o seu ser numa perspectiva social. 

No caso da Educaçao FIsica, temos urn cxcmplo mtcressanrc quc dado por 

Dewey (1936) cm rc1açio a incompreensao por partc dos prokssore.s de sala dc aula 

sohrc a importancia da.s pniricas corporais, ou ativiclade corporal, visanclo o crcsci-

memo c o desenvolvimento do aluno na escola Como presellca no mundo. Dewey 

(1936, p.1 83) desraca urn (ito tao rotinciro nasaulas dos professorcs comcnrando o 

scguintc: "j  ... 1 a atividadc corporal torna-se em pane u ma intrusa. Como se acredita 

quc cia nada tern quc ver corn a arividadc mental, torna-.sc urna disrracu). tini mal 

quc se deve comhiucr { .. j". E dcfendc imediatamenre quc o aluno "... tern urn cor-

p0 e ieva-o a escola junrarncnte corn scu cspjriro. Ii o corpo é, por sua natureza. urna 

fonre de cncrgia: dc tern quc fazer alguma coisa. Como, entretanto, cssa atividade 

não esri sendo utilizada em coisa significativa, cIa deve ser courrartada e impedida 

P)rtanto, concordarnos corn Dewey cuc 0 movimcnto corporal iiio pode ser 

ignorado na escola, pois o aluno rem urn rcpertorio de experkncias motrizes que 

ajudarao no scu processo de formacao e descnvolvirncnto. Não podcmos isolar os 

coinponentes curriculares uns dos c)utros, tCFIIOS quc tint-los cm tomb das cxperien-

cias vividas dos alunos corn o conhecimenro e conscquenrcmcnrc, oportunizar nina 

cdricaçio signiticativa e dc real interesse de ambos, alunos c profcssores, na interaçfio. 

Devev (1936, p. 183) ainda comenta qtic a principal tonrc do problema dc 

disciplina nas escolas esta associada ao professor: 

...1 que tern quasc scropic de pLsar a inaior pirre do tefli) 

unpcdi ndo a at i vidade corporal LIUC.1llli,t (I espirin) do oh1ctü 
dii Iiao. ProiTktcrn-se prernios pam OS qtic hcarcrn fsicauiienft 
inai quietUs, pam os quc guardarcrn orais sikncio i_ .  niais uni- 
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lorinidade de poura e movirnentos. [ ... 0 probiema dos pro-
lcssores é obter dos alunos tal procedinienro c purlir os desvins 
tte incvitavclntcnte ocorreni. 

Precisamos descnvo!ver na a(;ão doccnre urna prárica reflexiva qtic valorite a 

circulaç:io dc idcias, a confiança na capacidade individual e coleriva entrc as crianças 

envolvidas no proccsso de sociaiizaçao através do brincar, conio rambém quc os con-

tetidos curricularcs possibilirern aprcndizados cr(ticos. 

Inserida no proccsso de socializaçao, a escola tern a hnaiidade de possibditar 

0 acesso das pcssOas ao saber sisternatizado c produzido culturairnente. Para Saviani 
(1991, p. 81  ), o importante é a sociaiizaçao do saber, '1 ... ] porquc o saber produzido 

socialrncntc é urna força produtiva, é urn meio de producao [...J'.Assirn, an fornecer 

de tarnta critica, infarrnaçOes, habilidades c certas crenças as pessoas, a escola pode 

cumprir o sen papel social de univcrsaiizaçao do saber. Ncste sentido, tendo scrnprc 

o brincar enquanto componente cultural, produtivo, sério e nccessário para corn-

precnsao da criança em sua roralidade, coiisidcrando-a na rciaço coni a sociedade 

qua! pertencc. 

VIVtNCIAS E SUGESTOES LIE lOGOS E BRINCAIIEIRAS ENQUANTO 
PARTICIPAAO CORPORAL NA EouencAo FISICA INFANTIE 

Estarnos propondo aqiti aiguntas pririca.s corporais ludicas s'ividas na id uca-

can lriantii e Scries iriiCiais do ericino fundamental nas escolas estaduats e municipais 

no Estado do irnazonas dizendo qtie as atividades podem ser aplicadas as criançac 

de acordo 0 crescente pensanienro .cimhoiico, irnaginario e de fantasia do .ceu 1111iI)dO 

vivencial, em que o scu dcscnvolvimenro psicossocial é loll ucnciado pela educaçao 

morora an longo de sua s'ida. \'alc ressaltar quc todas as atividades aqui apresentadas 

podeni ser consideradas como estratégias e conreódos para desenvoiver de &rnia 

integral os aspccros motores, cognitivos e afenvos na interayio. Auinal dc 

juntanicflte corn as crianças vocc podera eompleti-las criando novas eXpericricias (IC 

nlovimcnto; assirn, as crianças aos poucos aprenderao criar novos desafios e a toriia-
reni Os jogos mais atracntcs. Vanios lI! 

I. Jogos corn desafios - Contcstes - Vocé é capaz? Queni consegue realizar este 
nioviniento? 

- Correndo, ao sinai, parar. Continuar correndo. 

- Quern sabe correr de lorma difcrenre? Para tris, dos lados, na ponta dos pes, de 
Ca lean ha r. 

- Quctit COflSCUC imitar os animais? Vamos brincar de mimi-los? Como laz nina 

galinha? urn camaleo! urn c1irupira Urn gaviao urn macaco guaribal. urna cutii! 
F, uma cobra? 

- (:omo pula urn sapinho? Vamos soar corn as borboietas? Corno voa julia abeilia 
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Ela faz baruiho? 
- Como sakain Os cocihinhos? C) codhinho salta igual on diferente do sapinho? 
- Quern consegue andar scm fa7cr baruII)? 
- ()uen sahe andar como urn gigante, como urn gavião? 
- E agora, quern sabe andar corno urn anãozinho? 
- Ao ritmo do sorn (dc qualquer instrurneilto) vamos andar dcvagarinho, rapido c 

mais rapido? Qucrn consegue? 
- Vairios brincar dc sornl)ra? 0 quc o da frente tizcr, 0 (Ic tris repete a lorrna. 

Troca-se a ordem. 
- Vocé pode sc mover como urna Ilccha, o vcnto, urna estrela cadentc? 
-- Vocé pode irnitar uma árvorc, urn carninho? 
- Vocé pode sc mover como urna pcdra grandc? 
- Vocé pode cair corno pingos dc chuva, Hutuar como urna pena, niover-Se corno 

urna foiha? 
- Vocé pOCk Sc mover conio nina rartaruga, urna minhoca, o so! raiando? F, assim 

segue... 

Jogo do Camaleão e Curupira - Esconde/Esconde 
Urn paruopante é escoihido para "fechar" os o!hos, cnquanw os outros Sc 

cscondem. Este quc é escoihido para fechar Os olhos conta ate 0 nn1ero estipulado 
pelo gmupo, enquanto que as outras crianças Sc escondcm .Após a contagern, sal a 
procura (los dernais que csrão escondidos cm grande parte nas o)has para Sc carnuflar, 
igual ao carnalcâo. Sc for achado ajudara pcgar os outros. () fi!tirno a ser achado sera 
o vcncedor, o Ciirupira. 

Retirar a foiha do outro 

lodos Os participantes sc cspalhani pc!o campo. Cada urn cri umna olha 
atada ao tornozelo. Cada urn deveri cuidar de sua folha C ao mesmo tciiipo tentar 
retirar a loiha do outro corn os peS ou corn as niaos. Será vitorioso aquele que 
conseguir pcgar 0 rnaior nilmero de folhas C perrnancccr corn a sua C) tCfl)() ifltcirO. 

Descobrir quern é o amigo 
Urn circulo grandc corn todos Os parucipantes. Urn dcics, dc oihos 

vcndados, vai passando denrro do circulo ate encontrar urn parricipanrc. Examina-o 
dctalhadamentc corn o tato (mãos), tentando advinhar quem C. Quando descobrir 
quem e, The scrá retirada a venda dos olhos e assurniri o seii papel. 

A Sementinha enquanto expressáo corporal 

Os parucipantcs scntarao no cho formando tim circulo. () professor 
inicia 0 jogo, narrando a seguinte cstória: Joao plautou no scu terreno urna sernentc 
dc guaraná. lhdos os dias rcgava a terra ondc planiara a senicntinha. A scrnentinha 
cornccou a se inovimentar. lodas as crianças correm, sairarn e rolarn na tcrra. E 
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apareceu urn rarninho verde, este raininho, por que precisava de luz e calor do 
sot, cresceu c aparcceu urna pontinha fora da terra. As crianças participantes neste 
rnornento, conscrvani-sc sentadas, mas erguern urn hraco. Joao estava radiante. Seu 
pé de guaraná estava crescendo. Todos os dias crescia urn pouquinho. As crianças 
agora ajodharn-se conservando o hraço para dma. Regava sua plaurinha Corn cuidado 
e assirn ela foi crescendo, crescendo e tomou-se urn undo pé de guaran. Neste caso, 
as crianças ficarn de pé, hraços erguidos ao alto. 0 venro sacudia SCUS gaihos repletos 
de frutos, crnbalando o guaranI. Crianças rnovimcntando os braços. Joao sai)ia que 
a planta precisava dc at para viver. Criancas cxcrcirando o processo de inspiracão e 
expiracmo. Ccrro dia, etc fbi regar a piantinha c ohservou quc havia flor7.mnha, que 
dcsabrochava aqui e au. Criancas podern abrir e fechar os dedos. Ourra rnanhã, fbi 
regar novarnente a piantinha c notou que o fruto do guaraná esrava maduro. Etc 
recoiheu urna porçao dc guaraná aqui, outra au, colocava cm unia cesrinha. Joao 
ficou tao imprcssionado Corn 0 quc vira, que a noite re'e urn sonho maravilho. 
Sonhou que via vrias Srvores de guarani, chcias de frutos quc cantavarn c dançavarn 
ao scu redor. Agora, as crianças formarn urn circulo saititando ao ritmo de urna 
canção, enquanro quc urna permanece no centro da roda, irnitando urn gesto, em 
qtiC rodos reperirarn o gesto, posteriormcntc. E assirn, após a imitação gestual, urna 

ourra criança assumi o centro do circulo e recorneça a gcsruaiidade irnitativa dc urna 
outra lorma. 

Atender 0 Outro 
Os participanres dispersos pelo campo a vontade. Dado 0 sinaI, rodos 

corrern; corn o novo sinai arcndcrn a soliciracao do lIdcr ou professor: tocar on 
segurar dcterrninado objeto ou partes do corpo do cornpanheiro (nariz, oreiha, 
cabcio, rornozelo, etc.). 

A cobrinha 

Urn cipó, a cobrinha. Disposros cm fIicira atris do cipó que o proissor 
trilha de forma ondulada. Em seguida, o grupo passa corrcndo, saltando por cima (to 
cipo. 0 quc for picado', tocado por cia, dcvcra rerornar ao local de partida, saltando 
Corn urn pé. E assi iii con ri twa o jogo. 

0 espclho 

1)istril)uiçao \ vontade pelo campo, em duplas. Ao dar o sinai, as dupias 
fbrmadas correm pclo patio, urn arras do outro, perseguindo 0 arnigo, devendo este 
fbzer tudo 0 quc 0 primneiro c]ue esti i frente fizer, ou scja, imnitaço de movirnentos, 
giros, deslocarnenros, etc. Depois troca de posicao c segue o jogo. 

Procurar o brinquedo 

Urna hola, o hrinqucdo. Dispersos pelo terreno e dc costas para o professor 
(]Ue cscondcra a hola nurn local iicii de ser achado. Ao sinai, todos vao procurar a 
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bola e aqucic quc achar, terai dc cscolhcr o local do esconderijo. 

Parou feijão 

Urna hola, o brinquedo. lodos proxirnos ao protcss()r. Quando o professor 

jogar a bola para dma, todos Os parridipantcs corrcrio em vclocidade para longe 

da bola arremessada. Sendo quc neste momento, quando jogar a boia. 0 prokssor 
chaniará o nome de urn partidipanre. Esre ao ser chamado, pegara a hola que fbi 

arremessada e fiiará hem forte: PAROU FE!JAO!. L. posteriormente, darã cinco 

passos largos para tenrar Sc aproxirnar de urn participanre e acertar a hola cm 

quak1ucr parte do scu corpo. () parridipante nio podera se desviar da hola. E,assim 

scgue 0 jogo. 

Fstafeta corn material 

Fris holas. ['rés coinnas, divididas em grupos iguais. Os partidipantes 

posidionam-sc corn as pernas afastadas. 0 primeiro de cada coluna fica corn a bola 

na iiio. Ao sinai, a hoia e passada ou rolada entre as pernas pam o jogador imcdiaro e 

assim succssivamcnre. Quando chegar no filtimo da coluna, cste pcgara C viral ocupar 
o prinicir() lugar cia sua coluna. A vitoria serai da coluna quc primciro terminar, isto 

é, quando o prirneiro jogador vier ocupar o scu primirivo lugar. 

Saltar o Igarapé 
Dois cipds, o igarapé". Liii coluna pot urn, dc rcnte pam o igarape, 

reprcscnrado peios Cipos colocados no ciiao, disranrcs iniciairncnrc 40 cm urn do 

outro. Ao sinai de uuicio, saem corretido urn apos outro, em direcao ao igarapé, 

saltarn scm pisar no .seu interior para não sait moihados. A medida que todos 

saltarern, aumcnta-sc a ch,st;lncia do igarape, ate que ninguCni consiga mails saltar C 

fiquem moihados. 

Gavião e a Cutia 

As crianças formam urn circuio de niaos dadas. LJiiia criaiiça é escoihida 

para ser ci Gaviáo, uicanclo fora do cIrcuio, c outra pam set a curia, ficando dcntro. 

As criançaS do cIrcuio ievantani os hracos para ajudar a curia a fugir do gavião nu 

ahaixam pam impedir que 0 gavilo pegue a curia. 

Futebol de máos dadas, cm trios on quartetos 
lJma bola de hitehol. Crianças de niao.s dadas 3 a 3 ou 4 a 4, divididos 

em dais grandes grupos. Inicia o jogo, corn as cquipcs rcntando marcar gois no 
advcrsalrio. 1)urantc 0 jogo, as crianças nao podcm soitar as maos, SC 0 fixer, e a hola 
estivcr ciii sua posse, passara para a equipe advcrsairia. [ as.cim, succssivamenre. \&ncc 

a equipe que fixer mais gois. 
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C0NSIDERAçUES REFLEXIVAS 

Podemos perccber através dcstc trabaiho a !rnportancta da vivcncia plena do 
hrcncar no desenvolvirnento culiural da criança, principalmente no processo de es-

colarizaçao nurna perspectiva intcrcultural; assim, a viv'ncia do brincar cia cscota é 
imprescindIvcl em termos de conhecimcnto, partiCipacao c criatividade, scm ignorar 
as cspccificidades culturais. Por tudo isso. é fttndanicntal que Sc assegure a criança 

o tempo c 0 espaco pala quc 0 brincar seja vivenciado corn intensidade capaz de 
format a base sólida da forrnacão e do dcscnvo!virnento integral desic corpo-criança, 

C, sobrcuido para o cxcrcIcio do prazer de viver c cstudar em comunidade. Finali-
zando este trahaiho, concordamos corn Ruhern Aivcs (1986), no qual dc diz quc a 

imaginacão é a mac da criatividade. Porranto, acrcditamos quc 0 jogo é urn comcço 

de ativaçao da irnaginacao da criança cm rodos os senridos humanos, no qua! Brou-
gérc (2002, p.26)  sendo urn apologista do brincar alicerça rambérn dizendo que "a 
criança aclquirc, constroi sua cultura l6dica brincando". Desta maneira, o processo 
de evolucao da criauca Sc inicia a parr.ir da criatividadc, (10 ja coiistituído. Almal 
de conras, vocé não cnn a partir do nada. Precisamos urn do outro para criar, cada 

urn na sua cxperiência c no conhccirncnto adquirido. Assim, a linguagem corporal 
cornar-se-a a cxpressao do pensarnento de ambos, profcssores c alunos. Concluindo 
o trabalho (Iucrernos frisar o que disse Freire (2009, p. 128): 'na perSpccriva interctil-
turn! os SU;ciios cducani-sc cm rclaçao, de forma individual, hem como colctiva, cm 
contextos culturais scrnclhantcs c em contextos culturais diversos". 

REFERNCIAS 

AIVES, RUBEM. A gestaçao do futuro. 2 ed. Campinas: Papirus, 1986. 
BROUGERE, C. A Criança c a cultura hidica. In: KISI-IIMOTO, T.M. 0 Brincar 
e suas teorias. São Paulo: Piocicira, 2002. 
CONTRERAS, J. Autonornia dc profcssores. São Paulo: Cortcz, 2002. 

1)EWEY, J. Democracia e cducaçao. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 

1936. 
FONTANA, R.A.C.; CIWZ, M.N. da. Psicologia e trabaiho pcdagógico. São 

Paulo: Awal, 1997. 
FREIRE, M.C.B. A criança indigena na escola urbana, Manaus: Editora da Uni-

vcrsidadc Fcdci'al do Arnazonas, 2009. 
KISHIMOTO, T.M. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a cducaçao. SãO Pau-

lo: Corrcz, 200 I 
MARCELLINO, N.C. Pcdagogiadaanimaçao. Campinas: Papirus, 1997. 

SAVIAN!, I). Pedagogia histórico-crItica: Prirneiras aproxilnacócs. São Paulo: 

Corrcz, 1991. 
1'EIXE1RA, A. Educação no Brasil. 2 ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. 

I so S lid OS I. CI ;I:I'URAS I NI)R;o'As: P-I;bijidAdkl pt 	Icw I rcr Iuiii IU11COLI 



VYGOTSKY, L.S. A forrnaçâo social da mente: o desenvolvimeoto dos proccssos 

superiorcs. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

JOGOS E CtJL1URAS IND(GENAS: I sibiIiddcc par 	cducayo inceru!ttur.iI nac.coI.i • 151 



I 2 • JGOS E (:UI:FLJRAS INI)kENAS: I'os.sihilklaks pJra . educco iUTrCUItUrI fl2 eSCoIa 



OFICINA DE ALFABETIZAQAO 
PARA OS PROFESSORES 

KAVANTE DA TERRA INDIGENA 
PIMENTEL BARBOSA 

RPM- 

7N 	2 ....... ....... 	 77 s•.•7 

i .  



4. 



OFICINA BE ALFABETIZACAO PARA Os PROFESSORES KAVANTE DA 
TERRA IND10ENA PIMENTEL BAHBOSA 1  

Maria Aparecida Rezende 
Frans Lceuwcnbcrg 

Luiz Augusto Passos 

A oficina dealfahctizacao para pw- 

. ...-• 	
--'i fessores Xavante nasceu junro corn a pro- 

CILI~ZIO da cariilha intiwlada Dasie (.rarahi: 
- ______ de i/o/ta as niizes. Au produzir esta carrilha, 

0 projero r(Csgate UO COflUCClfllellt() C IIS() 

das baratas tradiconais Xavante" pleocu- 

-  
poll-sc em ir alérn do simpleS regist ro dos 

esiudos das 22 hatatas nativas conhecidas 

c uSa(las por essc povo. Pensou-sc, cntao, 
Nomv, da., bit IL.i no(111.idIi) de gilz 	na teal ização da ohcwa pcdac'óuica cm :il- 

lc,to: Nkiri,i -\pii ecida Rc,uIe 	 0  1-1 

fabetizaçao para nove pIOfCSSOreS cia Terra 

IndIgena Pirnenre! Barho.sa quc resulrou no V capliulo cia referida cartilba corn o 

nt ulo: "( ;apiniilo pcdagógico". 

i\ escola é urn dos instruniencos quc us povos indugenas têiil acredutado em sen 

potencial pala auxiliar em suas lutas pelas lerras, ml revitalizaçao de suas culruras 

tarnbérn para dat coma de alcançar o quc a educacao escolar se propoc: iransformar 

as informacoes em conhecuinento. Para quc isso ocorra, Os pOVOS indIgcnas tcm hits-

cado seguir urna orientacao pedagogic-a no seio dc unia cducação diferenciada c de 

qLLaIidacic, apostan(l() tanihi.m em ourro putencial quc a escola sempre teve: reprodu-

zir valorcs da sociedade, para integrar as novas gcracOcs na cultura cia gcraco adulta. 

Sabuamenrc us grilpos 6 tlliCOS estão explorando hoje 0 que a suciedade oci-

dental scnipre fez Corn grande siecsso - usar a cscola Como lncio de reproduzir suas 

crenças C SC115 valores socuats; assirn. nasce 0 CapitulO pedagogieo : rrahalhar corn Os 

professores Xavante as possubulidades de Se usar jogos como instrunieiito de cnstno c 

facilitar a alfahetuzacao das crianças na bngua materna. A oficina foi realizada pensan-

(10 cm adaprar todos OS jogos 110 contexto das dulerentes I)atatas pcsquisadas corn as 

muiheres Xavanrc, grandes educadoras e coictoras de hatatas silvestres. Esse traba!ho 

pedagógico prerende airtda uncentivar as novas gcraçOes a pralucar a coleta e o consu-

mo dessas banatas corn mais irequéncia cm setis habi os alinientares, substituindo al-

guns alirnenlos de pouco valor nutricuonal corno, a banana inglesa, macarrao C outrus. 

A rcalizaç5ii deua o fl ,i mi 11 6 cmrc io dia 1 8 i 21 tic agosto ils 200-1 Ci ll \1:ii nba titihi ,eiucii viii ,ituada 

no inunicipic' k (.i,.crjn.i 	Slain (10550. 1-Li toi Iin.in( iacla pcla Snicdadc dc Pri,te5 :co c Utilii.cç:co do 5icio 

.Arnbic-r,ie/I't Nl, 	( 	iisfG(I). llr;i.cI colU - 	 yin 	ip.icio di Univerid.iiIe t-cdcrai da Gr.indc l)ciiiracic 	- 

I l( I )/Fjc iilc.iadc dv Film aço 
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A Construço (10 Alt alieto MOvel 
usado na Lingua Kavante 

proposta é de (JUC cida 1essor 

trabaihe Cm suas anlas a confcccão de di- 

versosalfabetos com seus alunos usando 

os tabs das foihas de buriri. Na oficina, fiji 

' usada caixa de papdao para produzir todo 

0 material pedagogico. No caso do alfaheto 
- Ap.rccida RI_7.rlk 	 r 	 - 

Xavau tC, Os proressores cortatarn o papelao 

usando a medida (IC 5x5cm c forrando cada 

urn dcsscs quadra(Ios Corn foiha de papcl sulfite coitado na rnesrna medida para Ira-

haihar as letras em diversos formatos c cores. 

A Brincadeira eomeca 

LSCrevernoS (IC giz, no quadro. Os flurries das 22 batatas pesquisadas e logo 

depots scparamos cada letra para formar oall -abeto. Os professorcs lam (litando 

cscrevcndo no quadro: 

Aaa Rbb l)dd Eec litili lii Kkk Ivlrnni Non Ooo Ppp Rrr Sss Itt 

Uuu \XTvsv Yyv /77 

Algo eslava crrado. E a discussão inicia cntre Os professorcs. Falam cm Xa-

vante. All apareciarn apenas 18 letras e as outras? Quais outras \ Coot usao toda era 

porque apresentarnos as letras do aifliheto, mas nao as Ictras corn aceiitos. L)epois 

(IC urn tempo chegamos a urn aeordo então todas as letras acentuadas fariam parte 

(10 alfahero. A sarisfaçao era visIvel. Agora sim, dana para alfahctizai, pois 0 alfaheto 

Xavante csrava eompleto corn 27 lerras. Eles argurnentaram que o alhibero Xavantc 

era dikrenrc da Lingua Porruguesa. F. importante cobocar rodas as letras accntuadas 

lara lacilirar a alfahetizaçao. - - 

Aaa E ë Ii 066 0 6 o 0 ô ô Er é E é Oóó - poranro de 18 (dezoito) 

letras o alfahero Xavanre passa a Icr 27 (vinte e scte) letras assirn distribuldas: 

Aaa — Aãâ - Bhh -Odd - Fee- Eê-1iiâ-Eé-Hhh- iii- Ii - Kkk- Mmm 

- Non - Ooo - 066 - () ö 6 - C) 6 ô - Oóó Ppp Rrr Sss Tn Uuu \XTww Yv Zzz. 
0 eonflituoso alfabet() rndvel flea pronto depots de muitas discussoes C rra-

halho para confeeeioni-bo. kdo coborido e aprcsenrado corn o orgulho que 0 OVO 

A 'ieu tern (IC cada eonquista ao bongo (IC sua história. 
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Alfaheto Construuilo velos Prof essores na Oficuna 

Após a leitura de cada lena, foram for-

• 	 madas algurnas palavras corn OS nomes das 22 

(vinte c duas) bataras. Em scguida, frases qtic 

forarn lidas For cada professor presentc. Ao icr 
- 	

des se diverriarn, criando novas frascs. A reco- 

rnendaçao era que cada professor construIsse 

i seu alfaheto movel e logo depois de 'brincar" 

- 	corn scus alunos os guarclassem cm urna caixa. 

Usando a pedagogia A 'un'ë (Xavanie), semple 

	

low: \lin.i Apiieidi tczciidc 	 - 	 - 
Fazendo para quc aos OUCOS as crtanças VaO 

aprendendo, foi recordada a tarefa do alfabeto. Primeiro, construir o alfahero em urn 

pequeno carcão que pode ser de ramanho variado entre o usado na oIicina, 5x5 ou 

outro malor. Usar letras rnaiiscula, mim'iscula C Cursiva, OU seja, escrita a mao. Nuni 

segundo momcnro elaborar outro alfabero Xavanre, desra vcz em urn carra7 usando 

todos Os tipos de letras c colar na parede para as crianças tcrern conrato corn scu at-

fitbeto. Todos os dias o professor pode escrcver o norne dc urna criança no quadio 

falar letra por letra. Mosrrar essas lctras tamhérn no aifabeto Xavanrc para as crianças 

ircrn acosturnando-se a grafia de sua lingua. 

Na atividadc 3 (trés) foi a elaboraçto das fIchas corn os homes das hataras 

pesquisadas pelas muiheres. A orientação Ioi de dividir Os alunos no maxirno de trés 

componcnrcs e cada grupo deveria produzir 4 (quarro) ou 5 (cinco) fchas corn Os 

nornes de cada barata. A orientaçâo para a produção das fichas Ioi a de quc as it1a-

vras fosscm grafadas corn letras maiiisculas tiara acilitar a CornpreCflsao do traçado 

dc cada ictra. 

Batatas Pesquisadas pelas Mulberes Kavante 

1 

	

t 	 1 

c A. 

Foto: Frans Leeuwenbcr g  
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1. BURUWU; 2. MO'0N1 SUPO; 3. M0'ONI; 4. MAI'ARE; 5. 

M0'(N1H5I'R1i; 6. PARABUBU: 7. PAFF.DE ; 8. PKI'EDE HOIWAWI; 9. PA-
TEI)E SUIR1; 10. PTDZ1; 11. PONE' R1; 12. RATEPEWE; 13. SIBZIBI; 14. 
TOMOSU; 15. UBDI; 16. WAPSA PARAHI; 17. UZAPOD() APSENAHA: 18. 
UZUSIWAA; 19. WEI)EDU; 20. WO; 21. WU URIRE; 22. UZAPODO. 

0 proCessor deve construir "fIchas roteiros" de acordo corn a cornpreen.c10 de 
Frcire (2000). Has devem medir, no rnmnimo, 10x5 corn cada nome de hatata. lome-
mos por cxcrnpio a palavra MO' ON 11101' RE. Esse é o nomc coinptcto da hatata. 
Essa palavra nan é solta no espaço eta vein carrcgacla de conhccinientos. Para Freire 
(2000, P. 123) cssa a quinta fase no quc diz: "[ ... ] é a feitura dc fichas corn a decorn-
posiçao das farnilias fonêrnica.s correspondcntcs aos vocIbuIos geradores". I)eve ha-
ver diálogo ncsse IflOflientO para tu  seja urn aro educativo e näo de "dorncsricacao". 

A prirncira paiavra gcradora nesie caso 6 MO'cN1H01' RE. Para Frcirc 
(2000) a parrir daf veni todo o proccsso alf'ahctizador. Pr:rnciro a paLi'ra é codifica-
da, nu seja, cia aprcsentada na forma de "codificacio". Isso pode sec realizado cm 
forma da aprcsentacão de slide corn a Into da batata ou corn urn cartaz corn o de-
scnho da hatata. Em segundo lugar inicia-se o debate na "descodiuicaço" do objeto 
(desenho ou foto da bararn). Em Freire (2000, p.  122) deve erir:o passar para a 
criacao dc situaçôes existcnciais tipicas do grupo corn quem se vai trahalhar". 

No caso cia batata qual é a siruação prohicma Deve probternarizar a questão 
cia substiiuiçao clas batatas ricarnente nutritivas petos alirnentos: arroz brancu, macar-
ran, batara inglcsa e outros. A partir dessa discussao sobre as "situaçoes-prohlcmas" a 
paiavra que csri codificada cm fornia dc descnho ou foto vai aos poucos dando lugar 
para a dcscoclificaçao, levando a urna conscientizaçao de rnudança brusca na culiura 
aiirnenrar e em consequéncia disso as intitneras doenças, principalmcnte como a dia-
hete e a obesidade quc tern enrrisrecido a muther Xavante mais idosa. A nova gcracäo 
feminina jã nio tern interesse em praticar a coleta dcstas baratas. 

Esiabeiccido o vinculo sernânrico entrc a palavra e o objeto que a nomcia 
scrá aprcsenrado a patavra inrcira - MO'ONIHOI' RE. Em seguida a visuaiizaçao 
dos "pcdaços" da patavra e dcsra yea scm a intençao de fazer unia inlerpretacao da 
mesma. i\ paiavra "despedacada" MO'- O- NT- Hc1'- RE 0 objetivo agora é o re-
conhccirncnro das familias fonenitcas. A parrir da sliaha "MO" o grupo de alunos 
rcconhccc todas as fisrnIlias da patavra, depoisa scgunda silaha e assirn pot diante. 
Apos 0 conhecimento da cada f.imilia fonérnica, fazem-se excrcIcios de tcitura da 
mesma. 1'.sre é urn dos monientos rnais importantes: vejanlos: 
MA'- ME' MI' - MO' - MU' 
A - - I - O 
NA - NE NI - NO NU 
HOt' 
RA— RE — RI — RO - RU 

Para Frcirc (2000) csia é a "Ijcha da descoberra". Cada atuno C aluna vo for- 
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mando palavras corn as po.ssivcis cornhinaçocs i thsposicao: HöIMANA. MO'ON! 
C outraS paiavras cOI]hccidas CIUC  as tan ilias toncrnicas posarn Sc juntar. Ii born 
lcmbrar que tudo isso ioi na oralidade. Dcpois dc csgorar todas as possihiiidadcs de 
construir paiavras novas us alunos c alunas passam a cscrcv-ia. 

Foi siigcrido ios prokssorcs duranic a oficina pedagógica das batatas nati-
vas que a cada palavra, famIiia fonemica trabaihada poderia iizer o scguinie cxercicio 
coni as canças: 1. Icr: 2. cscrcvcr; 3. dcsciihar. Outra proposta para os prokssorcs 
tral)alharcm, aleni do dcbaie semântico da palavra geradora é o dc pro(Iuzir junto 
COil] us esrudantes a produçao dc tcxto oral e desenho. I. Perguniar is crianças: a) 
conheccni essa hatata? 0 prokssor deve icr a batata estudada ott o dcsenho dcla. h) 
quctli colhcu esta baaata? c) A mae ott o pai? d) Ondc vivc CSSa batata? e) ji conicu 
cssa batata? 1) como a mae taz essa batata? 2. Pcdir para cada criança dcscnhar: a 
I)atata: o local ondc cia vive: a mae preparando a batata c a criança comciido a barara. 

Outro exerciclo 6 a l)r1cao  dc texro escrito - após a aprcscniaçao da hcha 
da paiavra. !izer leittira corn as crianças; pedir quc copiern do quadro do jeo (111e 
conscctiircm: contar quantas Iciras tern a ialavra C copiar us nt meros de acordo corn 
a quanridadc de sliabas quc cia 1cm. 

Urna atividade muita rica para desenvolver Corn as crianças é tornar a hisioria 
das hararas que cstao escritas na cartilba. Urn exeniplo pode ser: na carrilha a his-
tória est:i en) porrugucs. C) profcssor dcvc preparar essa historia reescrevendo-a na 
lingua Xavantc. Dcvc ser escrita corn leiras mait'iscuias e passadas no quaclro de gi7.. 

Ohscrvando que na cartilha Os textos sohre as historias da harara o texto t. dividido 
ricamcntc em Ciscs. Priniciro o prcparo do viveiro; segundo o periodo de prcparo do 
viveiro; terceiro, a açao da coieta das batatas, quarto, o perodo das coletas; quinto. 
COnio arniazcnar essas l)ataras c 0 periodo horn para arniazcnii-las, sexto, periodo para 
planrio, sérimo, manejo do viveiro, oitavo, perlodo para combater as formigas, nono, 
a broraçao das hatatas, dccimo, periodo de transplante da barara para a horra-roça e 
por firn o nloilitorartIcnro. 0 trabalho pcdagogico pode scr realizado vagarosarncnrc 
eiri cada una das iases. 

Urn cxcniplo de observaçao para agucar a curiosidade das criancas, Pu nCipai-
mente das meninas que por ser do scxo fcminino levarn a rcsponsabiiidade de coictar 
cssas batatas. Na carrilha traz a seguinte recorncitdaçao para Os monitores de cada 
al tie i a: 

I . 0 tiles Ott data exata quando cadii I)atata hrora: 
C) mes ott data cxata quarido cada cipo comcça dar flores; 
0 rns ott data exara quando as Ilores vto nlurcllar; 
0 tries ou data exara quand() cada upo comcça (tar ITutas; 
Quando descurerrar a harata, anotar quantos hihotes para cada barata-rnãc. 

2 Eta Car tilita i)arz 	tab,. t/ 	'at. a ',.'., e o c lt.,,lu th urita iloqwa ,calttada peIo ecologo Ian 

I .ccruvcnberg corn as rrrnIher, I rut j quc csra prt-ostip.idas .0,0 o RlWni dr rural c pro%irria grraao. I5,r isso, 

ci, co,jvtda ;r pr lessora \Iaria Aparcc ida Rezcirdc para rccrcvcr 0 capiurlo jrcdagogico par.r que tcirha orals unra 

gar.rr,r,,, tic quc, prlitLip.rliilrtirc is nrcnirr.is durarit, su.r l,rrua,io iscolar roharn r.1I,c,rr ,s,c I, rivo de 

r1trc,idiatl,, till 
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Essa pane exccientc pam inccntivar a pesquisa bern coma outras atividades 
que propornos na oficina pcdagogica. 0 prokssor dever repctir muitas vezes a pala-
vra csrudada. Dividir grupos de no maXima tres COlflOi)Cl1tCS e distnibuir a hisrónia 
cada grupo. Coma sugcstócs de atividades podem ser da seguintc maneira: a) profes-
sor fazer leitura dcsrc texto corn as crianças quc já estão cm grupo acompanhanclo a 
leitura (clas ainda não tern a dornInio da lingua escrita); b) pcdir para elas copiareni 
o rcxto no caderno (o objetivo é rrcinar leitura e cscrita); c) idenrificar a palavra Cs-

rudada no texto c conrar quanras vczcs cia aparece; d) pedir que as crianças façam a 
desenho das baiaras no caderno mostrando a cspaco quc vivc esta batara. 

I)uranrc a oficina OS prolcssorcs hzcrarn o exerciclo de rraduzir urn tcxro da 
cartilha da lingua Porwguesa para a lIngua Xavantc. Lomararn a hisrória da barata 
do exempk) acima cirado: mo'ónihöi're c aqili representada nas duas linguas. Para 
finalidade do cxcrcIcio propostO, a palavra mo'ônihöi're foi repetida proposiralmen-
re scndo suhsrituIdos os prollomes do texto original da carrilha. Ao final, flcou da 
Scguintc mancira: 

Planta Mo'ónihöi'ré: A planra da rno'(5nih6i'r6 é urna trcpadcira e tern fornia-
to dc coracão corn dais ou tiCs lobulos. 0 caule da rno'ônihöi'ré tern ties cantos scm 
pintas ou apenas pntas nas bciradas, ao cornr;Irio do moôni corn pintas por todo a 
caule. Como pone'Cre, a ino'Onihai'ré tern planras masculinas (so fiorcs) c pianras 
fern ininas (Hones c semen tes). 

MO'ONIHOI'RE ROB'RE: M0'ONIH0I'RE 'RE HA, MISISI TEZA TE 
ROWAIBU 1WF:DE MONO BO MAPARANE ISU HA N!WAMIIA SI'UBDATC) 
ISUSISARIDI. SI'UBDATO M0'ONI1-10I"RE WEDE NA HA UPT() OF)!, 
NIHA WAMHA t'uPTO RE NA. M0'ONJ UBURETAIIA A11\1AW! I'uiiO. 

NIHA WAMHA PONE'ë'ERE 1)URE M0)NIHO1'RE HA AIBO 
ISIRARA SI HA DURE PLO HA IRA.! RE HA. 

Foi grande a polCmica para realizar essa rraduço. Foi urn trabaiho coletivo 
elaborado no própnio quadro de giz e a politica linguistica ncsta krra Indigena ainda 
se encontra em esrudo. Eles ainda nao aceirararn a politica linguisnica oficializadas 
pelo SIL (Sunnncr Institute of Linguistics) e pclos Salesianos. Passado esta pnimeira 
pantc do texto, as outras forarn mais tranquiias e pudernos então rerrninar rodo a 
tCXto proposto. 

Reproduçao da mo' ónihöir: Subterr nca c por semen res 
Batata Mo'ónihöi're: Mais compnida do que langa, peso 30 ate ii 0 grarnas. 

MoOnihii'rc C pequena, casca miiitc) fina, cor cinza c massa inferior hem branquinlia 
e irieio pegajosa, muito gostosa. 

Batata - mo'ónihöi're: !vio'Onihöi'rC hã.'rãpadi dune si'ubdarO ito'rnãi, si-
na, ipirc hi dune misi niisi ibaha gramas. Moonihoirc isy'ry Tho ubzu dure inhi ha 
rã'uprabi di. 

Mo'Onihöi'ré isc'uprabi i'razapnu'a'aha. 
Não espervatnos tanra polCrnica ficarnos urna liora aproximadamentc para 

traduzir esse pcqueno texto. Ha urna polIrica intcrna entrc os Xavanrc cm rclacao 
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i linguIstica. Urn dos exemplos de dscordia foi e.ssa frase: misi, misi itob,ai - que 
signifca na linguagern 111aremiLica 110 - misi signihca nurncro urn e itob,ai significa 
0(zero). 

Disseram (inc CXI.StC ourra forma cerra de escrcvcr, que Os salcsianos criararn 
e cscrcvcrarn da seguinte forma: misizahu misiso que signiuica 100 c 10. I)cpois de 

muitas (liscussoes rcsolvcrarn pela prirneira frase que reprcsentava mclhor o numero 

1 10. Outras potérnicas surgirani e resolvernos na() passar OS outros textos para a un-
gua Xavarire. Apenas urn era suficienre para realizar 0 exemplo de corno alfabeuzar as 
crianças parundo das tic!ias siLibicas, ficha da de.scobcrta, alfaheto rnwei e tambérn 
atraés do texto. 

Corn cste rexto exemplifIcado na Lingua XaVaUCC , Os cstudantes podem pin-
tar a palavra conhccida, mo'Ouihöi're. Passar uni traço embaixo das silahas conhe-

cidas. Lcr todas as lerras e tarnbém o tcxro confirrnc a comprecnsao de cada leitor. 

F.ssa arividade pode scr realizada corn cada texto da cartitha sohrc as 22 (vinre C duas) 
batatas, porern dividindo o rexto corno no exemplo acirna cirado. Passarnos para 0 

exerc(cio scguintc. 

IOGANIIO TAMBEM SE APRENDE 

 

A Construcão do logo da MemOria 

A aula corncca corn as rnedida.c das 

cartelas. Os cstudantcs (j(Ie jl C0n1)CCCIfl 

n6rneros podcm scr oricntados pclo(a) 

/proiessor(a) noção de niedidas. Urna sala 

mukisseriada podc ser dividida grupos, c 

coma sugestão, esses grupos podcm ser as- 
- 	- 	

sim divididos: Grupo I - medir as carrelas 
Iot Miw \1.iwd. 	

cm urn caixa dc papeLio. Grtipo 2 - rnedir 

as cartelas em papcl sulfite. Grupo 3 - corar 
as caixas e Os papeis ji riscados corn as medidas certas. Grupo 4 - desenhar as parres 
de cada planta sempre cm dupla: duas f'olhas iguais, duas batatas iguais C assim pot 
diante. Grupo 5 - pode ir pintando os clesenhos. Grupo 6 - vai colando os desenhos 
nas cartelas. 

Fazer sempre duas cartelas iguais COInO aprcsenra na foto. Assim distril)uidas: 

duas cartelas corn desenho de duas foihas; na outra duas carrelas corn o desenho de 

duas hataras iguais. No ourro lado de cada carrcla colocar a name do descuho corn 
Ictras mai1sculas. 

Corneça 0 jogo: coloca todas "cartas" coin imagern virada no chão. Aluno urn 

pocle virar urna carra. Aluno dois vira outra carta. Diganios que alum) urn virou uma 
rno 'óni e aluno dois virou uma foiha de wededu. Enrão aluno urn e aluno dois vão 
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virando as carras aiternando entre 51, are atuno inn encontrar a cartela corn o desenho 

cia rno'oni c aluno dois encontrar desenho da foiha de wededu. Assirn, vio fornian-

do outros pares. Ao hnal quem fez mais pares de )ogo Aluno urn ou aluno dois. () 

venccdor será quem fez mais par. () professor dcve esrar perro dc cada dupla para ir 

iCildo OS flUmeS que csrao 110 verso de cada cartela. Os alullos dcvciii otha-las. () jogo 

ajuda meniorizar: 0 desenho c o norne de cada partc das batatas. 

0 Bingo do Letras 

A auta comcca corn a construcão das "pecas" do jogo. Cada grupo dc cstiidan-

res deve cortar pcdacos dc huriti e a medida de cada peça pode ser 5x5 cm. Em cada 

urna das peças dcve ser desciihada urna letra do aIfibcw Xavanrc, oti methor, duas 

Ictras, urna deve ser grafda em mai(isculo e a outra cm iflifluSCliiO. Corn urucurn on 

jenipapo cada terra do alfabeto deve ser pinrada para hear maiS viva - coiorida. 

lerminada a construcao das pecas, inicia-sc a eIahoraço das carrclas que po-

dciii ser dc caixa dc papetao forrada corn papel suibre e roda pinrada para charnar a 

arençio das crianças. 0 tanianho de cada cartela pode ser de I 5x7crn. 

• Pinrar as lerras do atfaheto Xavanre em pedacos quadrados de bonn 

dcscascado. 
• 0 professor dcvc colocar rodo o a1fihero dentro de urn saquinho. () 

professor nra uma pcdra c diz: ictra ral. A criança que river corn aqueta tetra 

em sua carrela deve rnarcá-ta cmii uni grao de rniiho Ott uiiia pedrinha. Os 

lugares corn astcrisco valeni corno qualqucr tetra. Quern encher prirneiro 

a cantela ganha 0 jogo. 

Exemplo de carrelas: 

MMMMMME 
MMMMMME 
MMMMMME 
MMMMMME 
OMMMMME  

Os professores Xavanre durante a oficuna construirarn cartetas clii caixa dc 

papelao. As ictras tambern ioi'am em caixas de papcião, conforrnc foro: 
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Bingo de Palavras 

0 prOfeSSor podera later as peças do tncsrno modo que fez corn as lerras. 0 

jogo o mesmo, so muda as "peças'. Has dcvrn ter Os flOCS das bataras corno na 

foto abaixo. Alguéin vai riraudo as pcças de dentro de urn saquiuho c vai dizendo 0 

norne da batara quctit river marca corn urna pedrinlia em dma cia palavra. 

Veja excmp!o dc carrelas conkccionadas por proissores Xavantc durante a 

oficina. Ver iota: 

( .:irt&-I.is (IC hUlti.i comuttid.i pehis pro 	sores iLl 
	

i)icsS ,g Cs  riiz.i ish, hi or,, ;c palavras 
3d lid 
	

Iiiic,: NI rr,i A1irecij., ICi'Cii(1C 

Poro: Nlaria \pirr-cid.i Re,eiole 

0 Jogo de Baraiho 

(ada professor devc preparar tins 5 logos de barallio. As carras devern medir 

I Ox 10. Conio ce fat o haraiho? Colocar em cada carta o nomc dc urna barata. Em 
outras cartas, 0 dcsenho dc cada batar-a. Em outras cartas a nOmcro de lerras dc cada 
hata ti. 
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Proicor- ,, 	 IIo ba I a I i Io 11.1oI 	d 
1.1 \p,ii ida I(ccudc 

As regras do logo 

I. Colocar 0 monte do baraiho CUUFC os jogadorcs. Cada jogador deve receber 

novc cartas. 
Os jogadores vo pegando cartas do monte, se cia hzcr par corn as trés que 
dc reccbcu dc hca corn cia. Sc cia não servir, dc joga-a cm cirna da nicsa e 
scu companheiro pode pcgi-Ia se cia servir pam ele. F. assirn, vao pcgando 
carras c descarrando aquelas que näo servircrn pant lazer 0 jogo. Nenhum 

jogador pode vcr o jogo do outro at o final. 
Corno Sc fiz urn jogo? Quern conseguir juntar o desenho ao norne e ao 
nurnero de letras quc tern aqucla hatara. Lnro para fazcr urn jogo preciSa 
ser corn trés carias. E assini continua o jogo. 
Qucm ganha? Quern prirneiro fazer trés jogos de carras. 

Para aIni dos logos os prolessores e professoras podcrn diversificar seu tra-
baiho pedagogico. Urn exemplo será apresentado ahaixo corn trabaiho a partir da 

lireratura. 

Literatura: Os coletores do bistOria 

0 professor ott prolessora devc combinar corn urna hisroriadora urna liora 
ciuc cia poderá reccbcr os estudanics cm sua casa pam urna aula dc história sohre as 
baratas. No dia c hora combinado profcSsorcS C alunos vão para aula-passeio tcrrno 

tisado pcla prirndira vex pelo cducador Frances Freinct. A aula será realizada na casa 
da hiswriadoia din lorma de cntrcvisra c algurnas pergunras podcrn ser estas: 

Entrevista corn a mulber bistoriadora: 

Conto e em qual tpoca do ano as batatas cram coleradas antigamcnrc? 

I (., • 	)G( )s (VII URAS INL)IGEA5 t'ossihi did. pr . cdta.ic.o incruitLlrII n. 



• Como as muiheres preparavam as hataras antigamente? 
• Houve mudatiças no consurno da batara tradicional para a arualidade? 
• Quem fazia a coleta das batatas? E hoje cjuem Iiz? 
• Em que a cscola podcrii ajudar na reviraiização desse alimenro? 

Os alunos que jI sabern escrever c icr deve registrar essa hisrória e o professor 
tambérn: 

• Na sala de aula pedir quc desenhem a história. 
• Ourro grupo vai fazer urn texto sohrc a história contada. 
• L)ividir urn grupo por cada batata. Cada urn ficará responsávcl por desenhar 

e escrever aquela história sobrea batata contada pela hisroriadora. 
Vão fazer urn livro que pode scr usado corno material didãtico. Depois podem 

icr a cartilha 'Dasa uptahi; tic volta as raIzes" icr a descricão daquclas hatatas que a 
muiher COfltOU. 

Passeando polo Cerrado e ucla Mata 

Professores e esuidantes tarão urna auia-passcio na rnatalc.crrado onde possarn 
encontrar as hatatas dc prckréncia nos rneses de chuva: kvcrciro are ahril/maio, 
porque so ucstcs rnescs tern as plantas trepadeiras on piantas não-trepadeiras (apenas 
metade de todas as bataras são trcpadeiras) hem visiveis na mara. 'Fern cattle ciaro, 
foihas tipicas, muitos vczcs jã corn flores minOscuias, e a partir de começo (IC marco 
corn sernentcs hem lipicas. 

P.m grupo cada urn deverá fazer a colcta do qUe encontrar (pé de batata corn 
frutos ou nao). 

Cada grupo deverá escoiher urn local próxirno onde foram encontradas as 
hatatas e medir o entomb por volta de 4 metros quadrados c observar pOt urna on 
duas horns quais são os insetos ou qualqucr outro animal que dcpendcm delas. Fazcr 
anotaçOes no caderno de carnpo. Destaque: aqui 0 professor devc trahaihar corn seus 
alunos noção de medidas: zirea, perIrnctro, volume c as hguras gcornetrLcas basicas. 

Fazer o desenho da barata observada, anotar suas cores. Quando chegar a saia 
dc aula deve pinrar os desenhos. Cada aluno dcvc pegar a carriiha c icr as dcscriçoes 
das batatas quc observou. Depois dcvc Icr todo o rcxto que interessa e copiar as in-
IorrnaçOcs que ainda não tern sobre as I)aratas estudadas. 

E importante lembrar quc pant realizar esse esrudo dc observaçao apeflas inn 
exemplar de baratas dcvc ser dcscnterrado. Os ourros podem olbar Como deve set 
fcito corn cukiado, mas nao machucar as hatatas. Urn born excntplo é \VO uriré, que 
aparece facil nas mamas ciliares c tern basranre. As baratinhas são pcqueninas e fkIs 
de estragarem, mas conto são dciiciosas podem ser i ngeridas logo depois nc terminar 
o estudo. E sO lav-las e come-las cruas. 

A.o chegar r .sala de auia cada grupo deve taxer a nlcscrtcao da phimi que co- 
lerou. 

jt )(,OS 6 ( :UUtJRAS INI)l( ENAS l'oI1ad paiaa uaçao nLra Iwal 	 • 165 



Aprender prerisar as plantas catalogando-as cm fichas corn identifIcacao de 
cada parte conforme sugere fase 2 sobi.e "Manejo e producao (las barata' da carrilba. 

Cada grupo dcverI clahorar urn rclatório sobrc a aula desdc o passeio ate o 
momenro, escrito nas duas lInguas - Xavante e cm Portugués. 

Essc reiatorio deverá set trabaihado em sala de aula pelos professores desses 
componentes curricularcs para fazer urna corrcçao COletiva. 

Cotno sc faz COt fCc() coleti'a 
Em prinleiro lugar soricia urn relarório e não o identifique. 
Em segundo lugar passe urn parágrafo deic para urn lado do quadro e na oucra 

parrc o professor vai trahaihando a estrutura do rexto. a) vcja todas as palavras repe-
ridas e substitua-as por sinônimos corn o uso de dicionário; b) volte a Icr o parágrafo 
e veja os pronoffics, cx: a harata reni a cor de paiha; cia está no porno de set coihida; 
o professor pegou a batata-mãe e colocou-a em cirna da mesa. Assim vai substituindo 
Os pronoines para C1UC o rexto não fique reperirivo; c) faca a relcitura do pargrafo 
colocando todas as ponruacóes necessárias c nesse proce.sso deve fazer corn cada pa-
rágrafo do relatorio inteiro. 

Essc mesmo processo devc set feito coin o rclatório na lIngua Xavanre. 
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Lducaçao Escolar lndigcna junto a SEDt.JC-MS. Corn expe-
riéncia desde 1997. no Curso de Educaçao Ilsica da Univer-
sidade Catdlica I )oin Bosco (UCI)B), em 2007, integrou o 
Prograrna dc Mestrado em Educaçao da IJCDB, na Linha de 
Pesquisa: diversidade cultural e educacao indIgena. F.m 2009, 

assume a cadeira dc I)rolcssor1-1cl,uiita  na Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), onde coordena arualmente o C urso de Licenciatura Intercultural indigena 
I'ko Ainiulu. na Faculdade dc Educaçao. Pcsquisou os Kadiwéu, no Mato Grosso do 
Sul, rrarando dos jogos da rradicâo, da corporcidade e da chcgada do esporte/lutebol. 
Entre Os indIgenas Guarani e Kaiowi trabalba na forniação de professores no ensino 
inédio lAra \'eral corn Lducaço Pisica Escolar e no Ensino Superior, c atualniente 
pesquisa os Estudos de Lazer desics. 

	

- 	
MARIA BEAfRIZ ROCHA FERREIRA. 1 Doutora pelo 

• I)CPtO. de Antropologia da Universidade do 'lexas, Austin - 
USA (1987). [lyre I)ocencia pela Universidade Fstadual de 
(;ampinas (1997), Mestre e Graduada pela Escola de Educaçio 
Pi'sica da USP (1980 e 1982). Docente da Faculdade de Edu-
caço FIsica da UNICAMP C responsavel pelo Laborardrio de 
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Anrropotogia I3io-cuiturat desta Insriiuicão, onde desenvolve piojeros sohrc arivida-
de ilSiGl, jogos e esporrcs nuiia dimcusao socio-antropologica, ekgcndo representa-
ces sociais, idcntidadcs e grupos etnicos (iiidIgeiias, nbeirinhos). Professora cia 1'65-
-Craduaçio da Facutdade de Lducaçao FIsica da UNICAMP - i\rca dc (;oncentraçio 
Educaco FIsica c Sociedade, liriha de pcsquisa Esporte e Sociedade. 1'oi Prokssora 
;oividad;i na Ijnivcrsididc (atdlica tic Leuven - Belgica c I niveNidade Etiduat 

do (cntro Ocsre - PR. 

LUIZ AUGUSTO PASSOS. !)outor cm Educ:açio Ihl lea pcla Universidadc Fede-
ral tie Mato (_rosso (1 995); doutor em Educaçao (Curriculo) pela Ponrif(cia Univer-
sidade Católica de Sao Paulo (.2003). Arualrnenrc é professor adjunro da Univcrsi-
dade Federal de Maro Grosso. '1m cxperiéncia ru irea de Educaçio, corn enfilsC em 
Edricaçio e v1ovrnicnros Sociais e Fenomenologia cxisreneial e rnerleauponrvana. 
atuando principalrrrcnre nos scguinres lernas: hiosofia da cducaç;Io. riioviiiieiitos SO-

dais populares c ediicacao, educaçao libertadora, educacão em sa6dc, elica c dircicos 
huriranos, poliricas piihlicas e (lernocracia. Pigina Pessoal: hrrpi/luizaugustopassos. 
COOL hr 

EDUARDO SEBASTIANI FERR.EIRA. 1 Bacharcl em Matcmatica pela Pontificia 
Universidadc (atólica de Carupinas (1962), rnestrc cm \1aicniitica pela Universi-
dade de BrasIlia (1965), doutor cm ] Sicmnre Cycle pela Lnrvcrsite de Grenoble I 
(Scientifique Er Medicale - Joseph 1-ourier) (1970), realizando scu pós-douroramen-
ro pela Univcrsite dc Grenoble I (Scicntihque Ft Medicate - Joseph Fourier) (1976), 

pos-doutoramenro pcla Michigan Stare Univcrsitv (1989). lem cxperiéncia na :irea 
tie 1.dizcaçao corn énfasc cm Ensino-Aprendizagern, aruando principalmente nos SC-

guintes remas: PSEUDO-GRUP()S Dli I IF. INVARIANFES FSSFNCIAIS. 

FRANS LEEUX'ENBERG. Gradtiido como Analisra Fco!ogico em curso Superior 
de Amsterd. (;asado corn urna brasileira ornirologa, mora e traballra no pals desde 
1980,   tendo prestado consulrorias-pcsquisas ao hindu Muirdial para a Vida Silvcs-
tre - \X1\X1 1, it Sccreraria Especial do Mcio Ambiente do Governo Federal SEi\1A, 
o (erlrro (IC Pesquis;i Indigena - CPI c o Fundo clas NaçOcs Unidas para a 1nfincia 
- UNiCEF. Especializou-se em manejo de fauna silve.ctrc aruando desde 1990 juirro 
aos indlgcrras Xavanre e de ourras etriias. 

GLAUCIO CAMPOS G0MF:s DE MATOS. Possui graduaçao em Educaçao Fl -
stea pela Urriversidade Federal do Amazonas (1986). inestrado em Educacto F'Isica 
pela Universidade Estadual dc (:ari - )irrrs (1996) e DOUTORADO EM Et)UCA- 
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cÁo FISICA pela FACULDADE DE EDU(:AçAO FISICA DA UNIVERSIDA-
I)E ESTADUAL DL CAMPINAS (2008). Professor da Universidade Federal do 
Arnazonas. kni experincia nos scguintes crnas:adaptação e invCfltOs para pessoa.s 
corn necessidades espcciais; adapracao Iiuinana ao china qucnte e 'irnido cm comu-
nidades ribeirinhas; arividades sociocuhturais cm cornuriidades ribeirinhas: extrati-
visnio animal (caca, pesca) c vegcral, cultivo da terra e criaçio de anirnais; hazer em 
cornuindades ribeirinhas; rclaçao hornern e amhicnte amazonico; estuda os processos 
civilizadores corn base na l'coria de Norhert Elias - poder, figuracao, inrerdcpcndén-
cia, individualizaçao. 

JOANICO ATROARI. LIdcr indigena, Crdei -iador Educacional do Niicleo de 
Apoio \Vaiiniri Atroari - NAWA, responsvcl pela organização local do Curso de 
1'orrnaçao do Programa Waimiri Atroari. Prograrna claborado por urna equipe 
multidisciplinar e interinstitucional dc técnicos, repiesenrando a Funai, a Secreraria 
dc Educaco do Estado do Amazonas, o lnsrituro de Medicina Tropical de Manaus 
(LIvI'lM), a Universidade do Amazonas e a Lierronorte, quc, alérn de alocar técuicos 
fnanciou rodos Os esrudos e açôes do Programa - http://www.waimiriatroari.org.hr/ 

MARCELO WAIMIRI. LIdcr indigcna, Coordenador Educacional do Nt'icleo de 
Apoio Wairniri Arroari - NAWA, responsável pcla organizacão local do Curo de 
Formaçio (10 Programa Wairniri Arroari. Programa elahorado por nina equipe 
multidisciplinar e interinstitucional dc récnicos, rcprcsenrando a Funai, a Secretaria 
dc Educaçao do Estado do Jmazonas, o Instituro de Medicina Tropical dc Manaus 
(IMIM). a Universidade do Amazonas c a Elerronorte, quc, akin de alocar técnicos 
hnanciou rodos Os esnidos c açOes (10 Programa - http://www.waimiriarroari.org.hr/ 
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[..j Sua lettura me fez tembrar Os estudos de folciore, nenf' - 
	rl 

sempre valorizados pela tradicao acadêmica brasiteira, m_____________ 

que esteve na base da formação do campo da Etnologla tan o 

aqul quanto em vários outros paIses. (..j  Enfim, esta coletânea 

nos apresenta a rlqueza de urn patrlmônlo cultural 

resguardado e transmttldo por crlanças e Jovens IndIgenas no 

BrasH. Demonstra a centraUdade da brincadeira na produçâo 

daqulto que Levi-Strauss definlu como cIêncla do cóncreto" 

para caracterizar a agudeza do pensarnento Indigena: a 

atençao aprofundada, a habilidade precisa, a dlscrlmlnaçao 

detaihada de diferenças Infimas, a Importância da 

materlaHdade como matrlz do raclocinlo,a qualidade estética. 

E reveta a pertlnêncla de usar os jogos e brincadelras como 

possibilidades para o dlalogo Intercultural nas escolas. 

Antonella Tasslnari 
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