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RESUMO: 

O presente artigo versa sobre reflexões quanto à utilização dos jogos cooperativos como 

prática educativa nas aulas de Educação Física, discutindo a importância de se 

trabalharem os conteúdos como a solidariedade, respeito mútuo e cooperação. Dessa 

forma, o objetivo desse estudo se caracteriza pela investigação da viabilidade do uso dos 

jogos cooperativos como meio de reflexão dos aspectos relacionais pelos alunos, sob uma 

perspectiva qualitativa e de revisão bibliográfica acerca da temática. Apresentando as 

possibilidades e limitações dos jogos cooperativos, como potencial recurso, em conjunto 

com outras ações, na construção de um ambiente escolar harmonioso e que essa qualidade 

conquistada possa se estender ao convívio social mais amplo.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Jogos cooperativos. Ambiente escolar. 

 

COOPERATIVE GAMES A PROPOSAL FOR PHYSICAL EDUCATION 

ABSTRACT: 

This article deals with reflections regarding the use of cooperative games as an 

educational practice in Physical Education classes, discussing the importance of working 

with contents such as solidarity, mutual respect and cooperation. Thus, the objective of 

this study is characterized by the investigation of the feasibility of using cooperative 

games as a means of reflection on relational aspects by students, from a qualitative 

perspective and bibliographic review on the theme. Presenting the possibilities and 

limitations of cooperative games, as a potential resource, together with other actions, in 

the construction of a harmonious school environment and that this quality achieved may 

extend to the broader social life. 

KEYWORD: Physical Education. Cooperative games. School environment. 
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Muito tem se discutido sobre a importância de práticas educacionais que 

desenvolvam e estimulem valores, como solidariedade, respeito mútuo e cooperação. 

Essas discussões vêm tomando força e ganhando maiores proporções à medida que se 

evidencia o caráter competitivo e individualista da sociedade em que vivemos. A escola 

por muito tempo também propagou essa cultura de competição com avaliações 

classificatórias, no entanto, o contexto atual traz novos desafios para a educação.  

Entretanto, a sociedade atual apresenta um cenário de transformações constantes 

e rápidas que exige cada vez mais, que os sujeitos desenvolvam habilidades como 

flexibilidade, cooperação, autonomia, criatividade e capacidade de tomar decisões 

coletivamente. 

Tendo em vista essa necessidade em se formar indivíduos mais cooperativos, os 

profissionais da educação começam a buscar metodologias que cultivem atitudes e 

valores mais solidários nos educandos. O objetivo educacional é desenvolver a interação 

e a cooperação, a fim de que se estabeleça uma convivência harmônica, que se estenderá 

a todos os segmentos sociais: escola, família, trabalho, entre outros.  

Os jogos se constituírem em ferramentas que podem contribuir na prática 

educacional da Educação Física estimulando o desenvolvimento de inúmeras capacidades 

cognitivas, afetivas, motoras e sociais, sua prática encontra-se bastante difundida nas 

escolas.  

A forma como os jogos são desenvolvidos e conduzidos, na maioria das vezes, 

tende a se confundir como sinônimo de competição, quando são propostos jogos que 

apresentam como principal finalidade distinguir os vencedores dos perdedores. Diante 

disso surgem novas tendências e propostas de se trabalhar com os jogos na área 

educacional,os jogos cooperativos. 

 De acordo com Darido (2001), os jogos cooperativos apresentam-se, na área da 

Educação Física, como uma nova proposta, que valoriza a cooperação ao invés da 

competição.  

A implementação dos jogos cooperativos nas palavras de Correia (2006): 

[...]vem se revelando como a mais nova e mais adequada tendência ou concepção da 
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Educação Física Escolar na busca por projetos educacionais não competitivos. 

(CORREIA, 2006, p. 150).  

O uso do jogo, no contexto escolar, pode ser compreendido como uma forma de 

propiciar aprendizagens de determinados conceitos, além de proporcionar prazer e 

diversão, desenvolvendo o pensamento reflexivo e a interação.  

Os jogos, enquanto recurso didático, possibilitam o desenvolvimento cognitivo, 

atuando como agentes de transformação, mudança e incorporação de conceitos e valores. 

Os fundamentos teóricos acerca dos jogos, voltados ao desenvolvimento infantil, podem 

ser encontrados nos estudos de Piaget e Vygotsky, demonstrando a importância do lúdico 

para o desenvolvimento do ser humano. 

Neste artigo foi dado ênfase em um tipo específico de jogo: o jogo cooperativo. 

Pretende-se investigar a utilização dos jogos cooperativos no ambiente escolar, nas aulas 

de Educação Física, como prática que leva à reflexão e à vivência de determinados 

valores. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é o de pesquisar se o contato com os 

jogos cooperativos estimula a reflexão dos alunos no que se refere aos aspectos 

relacionais. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Os jogos cooperativos existem há muito tempo, segundo Orlick (1989), tiveram 

início há milhares de anos em comunidades tribais. Esse autor contribuiu com uma vasta 

pesquisa acerca dessa modalidade de jogos e constatou que os jogos reproduziam a 

estrutura social, refletindo valores da sociedade. Ressaltou ainda que os jogos 

cooperativos promovem a união entre as pessoas e a confiança, compreendendo-os como 

uma atividade fundamentada principalmente na aceitação, no envolvimento e na diversão. 

Os jogos cooperativos encontram-se baseados no esforço cooperativo, na 

tomada de consciência do outro e dos seus sentimentos, buscando-se atingir um objetivo 

comum. Dessa forma, esses jogos se apresentam como fundamento para possíveis 

mudanças em favor da construção de uma ética cooperativa. 

Se fizermos com que cada criança se sinta aceita e dermos a cada uma 

um papel significativo a desempenhar no ambiente de atividade,  
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estaremos bem adiantados em nosso caminho para a solução da maioria 

dos sérios problemas psicossociais que atualmente permeiam os jogos 

e os esportes. Essa é uma das razões por que é tão importante criar jogos 

e ambientes de aprendizado onde ninguém se sinta um perdedor 

(ORLIK, 1989, p. 104). 

Atualmente, os conteúdos atitudinais e a reflexão dos valores que regem a 

conduta humana no meio social se constituem em uma relevante preocupação para a 

organização das atividades pedagógicas, ocupando um papel de destaque no trabalho 

desenvolvido pelos professores. Diante dessa demanda social, o estudo dos objetivos e 

finalidades dos jogos cooperativos, contribui para o enriquecimento de novas práticas no 

âmbito escolar, com vistas à transformação das relações sociais existentes. 

Os jogos cooperativos contribuem para a promoção de relações educativas 

solidárias, favorecendo o desenvolvimento emocional e estabelecendo laços afetivo entre 

seus pares, 

 A prática dos jogos cooperativos nas escolas favorece as habilidades sociais, 

contribuindo para que os indivíduos se tornem sujeitos ativos na construção de uma 

sociedade mais solidária.  

Considerando a formação cidadã como diretriz no processo educativo, os jogos 

cooperativos podem se enquadrar como um tema transversal voltado para a Ética. Os 

temas transversais pertencem à série dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997a), elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura/Secretaria de Ensino 

Fundamental, em 1997. 

Segundo os PCN’s a Educação Física é uma: 

[...]disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de 

movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e 

transforma-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos 

esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em benefício do 

exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida 

(BRASIL - PCN’s, 1998). 

De acordo com os PCNs: introdução aos parâmetros curriculares nacionais 

(BRASIL, 1997b), é preciso estimular, no ambiente escolar, a vivência de trabalhos em 

grupo, para que os alunos possam estabelecer o diálogo, a interação e a cooperação, vistos 

como meios fundamentais para o convívio. Assim, o respeito às diferentes opiniões, a 

coordenação de vários pontos de vista e a convivência colaborativa são objetivos 
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preconizados pelos PCNs, expressando, de forma geral, os próprios pressupostos 

inerentes aos jogos cooperativos. 

A proposta dos Jogos Cooperativos evoca a reflexão sobre o tipo de relação que 

temos presenciado em nossa sociedade, como forma de superação de práticas 

egocêntricas e competitivas que só agravam e perpetuam as desigualdades existentes em 

nossa sociedade.  

Nessa perspectiva a Educação Física escolar pode ser um elemento capaz de 

superar essas concepções em busca da promoção de atitudes cooperativas e práticas que 

levem a novas aprendizagens socioeducativas.  

A reforma do ensino deve levar à reforma do ensino”. Como o objetivo 

é propor uma mudança no pensamento, torna-se necessário não mais 

enfatizar explicação (objetivas) e compreensão (subjetiva), mas torná-

las conceitos complementares na busca do entendimento dos 

fenômenos humanos. Assim, compreender comporta um processo de 

identificação e de projeção de sujeito a sujeito, sobre a capacidade de 

experimentar os mesmos sentimentos que o outro e entende-los. Afirma 

que a reforma de pensamento é de natureza paradigmática, pois se 

relaciona à aptidão para organizar o pensamento, permitindo o pleno 

uso da inteligência, emergindo novas humanidades, que permitirão a 

regeneração do humanismo e suscitarão a ética da união e solidariedade 

entre humanos, tendo consequências existenciais, éticas e cívicas 

(MORIN, 2004, p. 20). 

Cabe à escola, como um contexto sociocultural privilegiado para a constituição 

de modelos de conduta social e de valores humanos e, ao educador como um agente de 

transformador, possibilitar a integração de espaços de cooperação, que favoreçam um 

desenvolvimento pleno, flexível, sadio e diversificado aos seus alunos, na direção de 

valores democráticos e de autonomia associados à solidariedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho foi discutido a origem dos jogos cooperativos assim como a 

discursividade teórica que sustenta seu uso no ambiente escolar e seu objetivo na 

formação cidadã. 
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Com essa revisão teórica foi possível concluir que os jogos cooperativos, 

desenvolvidos no ambiente escolar, podem levar à reflexão e à vivência de determinados 

valores. 

 Os jogos cooperativos como prática pedagógica das aulas de Educação Física, 

sugerem que podem propiciar a reflexão e a vivência da cooperação, da ajuda mútua, do 

altruísmo, do trabalho em equipe, da diversão e da inclusão do próximo. 

 Podendo ser utilizados como meio de trabalhar os aspectos relacionais 

(conteúdos da ética – valores, atitudes, posturas), promovendo a interação, a cooperação 

e o respeito mútuo. 

Diante da potencialidade que os jogos cooperativos apresentam, podem ser 

utilizados no ambiente escolar como: meio de trabalhar aspectos emocionais, como a 

autoestima, a alegria e o prazer; meio de trabalhar aspectos físicos, como: movimento e 

conscientização corporal; meio de trabalhar aspectos cognitivos, incorporando conceitos 

relacionados às áreas específicas do conhecimento.  

Os jogos cooperativos possibilitam o trabalho de conteúdos atitudinais, 

procedimentais e conceituais, de forma integrada, mesmo que o foco da prática 

pedagógica esteja voltado a um conteúdo específico.  

Os jogos cooperativos nos permitem uma reflexão sobre o uso do jogo na escola 

e na própria mudança cultural que temos vigente em nossa sociedade, propiciando uma 

nova lógica ao seu desenvolvimento, ressignificando seus sentidos e incorporando valores 

mais éticos. 

 Os objetivos relacionados à formação do cidadão, propostos à educação escolar, 

de forma geral, podem ser efetivados por meio do cultivo de práticas cooperativas na 

escola dentro das aulas de Educação Física.  

É possível perceber que os jogos cooperativos apresentam possibilidades e 

limitações, pois, ainda que permitam o desenvolvimento de práticas cooperativas, visando 

a problematizar e modificar atitudes competitivas, não garantem sozinhos a efetivação da 

transformação social, já que a transformação social é um processo complexo e que 

demanda a permutação de atitudes consolidadas pela própria lógica embutida na 

sociedade atual. 
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 Assim, a inserção dos jogos cooperativos é o início de uma intervenção, 

possibilitando a reflexão da escola enquanto aparelho de reprodução social e seu potencial 

transformador, assim como a própria necessidade de que outras práticas cooperativas 

precisam ser desenvolvidas na convivência diária, nas decisões cotidianas, na resolução 

de conflitos e na própria maneira de se ver o outro.  
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