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EXPLICACAO preliminar 

Voltando, em julho de 19h3t a exercer nossas atividades na 

cadeira de Psicologia Educacional da Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras, apos ter cooperado, por ano e meio, nos traba- 

Ihos da Divisdo de Selecdo e Aperfeicoamento\ do Departamento 
do Servico Publico, passamos a nos ocupar, por determinacdo da 

professora Noemy da Silveira Rudolfer, do relatorio final da pes~ 
quisa de jogos dos escolares paulistanos, em que jd havtamos co- 

laborado bastante e que estdvamos acompanhanda na prepara- 
qdo para puhlicagdo, Propusemo~nos, entdo, uma vez que os ou~ 

tros coldboradores, por motivos vdrios, se haviam afastado dos 

trabalhos relacionados com a cadeira de Psicologia Educacional, 
aproveitar para conclusdo da andlise jd iniciada, apenas o ma- 

terial que jd havia sido tabulado mecdnicamente. O intento era, 

com esses dados, proceder a elaboracdes e estudos ndo tdo por- 

menorizadamente como havia sido planejada, de inicio, a ana- 
Use, pois para tal seria necessdrio pessoal mais numeroso, alem 

da unica pessoa que ficou encarregada da investigagao, mas, as- 

sim mesmo, relatar observacoes objetiuamente colhidas num 

campo em que quase nada se havia feito em Sdo Paulo. Preten- 

diamos, com tal resolucdo, procurar chegar a uma unidade gue 
permitisse satisfatoria puhlicagdo dos resultados, pois que ja se 

fazia sentir uma certa falta de atualidade exigwel em trabalhos 

da natureza do que se estd relatando. Os dados tinham sido co- 

Ihidos em 1935, quando se dispunha, para o planejamento de sua 

elaboracdo, de pessoal numeroso, que se poderia desincumbir da 

tarefa em um tempo minimo para aproveitar dos resultados em 
uma epoca em que as condigoes mesologicas menores possibili- 
dades tivessem de sofrer modificagoes; mas, desde comegos de 

1937, o entdo Laboratorio de Psicologia foi sofrendo transforma- 

goes: com a perda de alguns de seus auxiliares, com a sua ane- 

xagdo ao Departamento de Educagdo e, apos, a esta Faculdade, 

onde ainda teve maior diminuigdo de auxiliares, enfim, todas es- 

sas transformagoes prejudicaram o andamento da apuragdo da 
pesquisa, levando-nos a tomar a decisdo referida, Embora ndo 

chegasse a alcangar uma discriminagdo muito pormenorizada do 

brinquedo entre os escolares de Sdo Paulo, conforme era o de- 

sejo inicial, forneceria o estudo, no entanto, umo. visdo global 
dos resultados obtidos com as respostas de maJs de cinco mil 
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alunos representativot dos e$cola* publicas, ao questiondrio *6- 
bre jogot e brinquedos. tlsse* reMullados, eshidadog ati imici dr- 

terminada profundidade, poderiam constituir uma unidade, sem 
prejnizos de observaqoes mais detalhadas a que poderiam levar 

os dados, ficando para periodo posterior a andlise mais minucio' 

sa, para o que seed necessdria a cooperaqdo de mais pessoas de- 

sejosas de continud-la, uma vez que os dados jd tabulados sem- 
pre poderao ser utilizados. 

O relatorio estd dividido em cinco paries: par Judith Hallier 

foi elaborada a introduqdo e o "tratamento estatlstico'* (/.* Par- 
te), as perguntas 1, 2 e 7 (da 2.a Parte) e a pergunta 3 (diferen- 

qas de sexo), da 4.a Porte; por Maria da Penh a Caldeira e Bea- 

trix de Freitas Wey foi feita a andlise da pergunta 13 e v res-* 

tante por quern assina este esclarerimento preliminar, com ex- 
ceqdo do captiulo /» sobre a apreciaqdo de mttodos, que realizou 
em colaboraqdo com Judith Hallier, 

Sao Paulo, Janeiro de 1944. 

JOVISO (iVEOES DR MAC EDO. 



I' PARTE 

GENERALIDADES 





1. Introdugao 

No ano de 1934, o Lahoratorio de Psicologia pertencia aa 

Instituto de Educacao e s'eu quadro de funcionarios trabalhava 

com os alunos desse Instituto, por turmas que se revezavam du- 

rante o ano. Uma das finalidades do Laboratorio de Psicologia^ 

nessa epoca, era proporcionar aos alunos do Instituto a pratica 

dos metodos da psicologia educacional. fesses alunos, entao, pas- 

sando a fazer seu estagio na seccao de Medidas, sob o chefia da 

2.8 assistente, Eulalia Alves Siqueira, tiveram sua atividade diri- 

gida, por determinacao do professor da cadeira, Prof. Noemy 

da Silveira Rudolfer, para uma pesquisa de jogos, pesquisa essa 

acompanhada desde o inicio pela aludida segunda assistente e 

pelas 3.as assistentes da Seccao de Medidas, Anita de Castilho 

Marcondes Cabral e Odila de Almeida Toledo (em substituicao) 

Foi sob a orientacao do professor da cadeira e dessas assisten- 

tes que os dados foram colhidos, Nds passamos a colaborar na 
pesquisa de jogos depois que os dados da mesma haviam sido 

colhidos e, nesta altura dos trabalhos, nao podemos deixar de 

citar a valiosissima colaboracao que nos prestou a Subdivisao de 

Documentacao Social e Estatisticas Municipals do Departamento 
de Cultura, representada por seu chefe, o eng. Bruno Rudolfer 

(ora falecido), e sua auxiliar d.a Guiomar Ribeiro de Barros; 
mencionaremos tambem o nome da dra, Aniela Meyer Ginsbergs 

como preciosa fonte de boas sugestoes. 

A todas as pessoas, demais assistentes do Laboratorio e alu- 
nos das turmas subsequentes, que colaboraram no andamento da 

pesquisa que agora passaremos a relatar, e nao citadas nominal- 

mente, por ser grande o numero delas, e a todas cujos nomes fi- 

guram nesta introducao, queremos deixar consignado o nosso pro- 

fundo agradecimento por tudo quanto delas recebemos de traba- 

Iho, sugestoes, orientacao e apoio, tornando-se assim possivel a 

ultimacao da pesquisa de jogos infantis. Somos gratos, ainda, ao 

atual chefe da Sub-divisao de Documentacao Social e Estatisti- 

cas Municipals, dr. Oscar Egidio Araujo, por oferecer-nos a va- 

liosa colaboracao do desenhista Domingos Juliano, que executou 

grande parte dos graficos. Lstes eram, ate entao, feitos por Bea- 

triz de Freitas Wey, assistente do Laboratorio de Psicologia, cuja 

cooperacao foi excelente, como tambem na analise da p'ergunta 

13, que realizou com a assistente Maria da Penha Galdeira. 

Deve ficar tambem consignado o nosso agradecimento pela 

colaboracao da aluna do curso de Pedagogia, Maria Teresa Ver- 
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iro, na feitura de ulguns f^raficos e pela <l() 1.® asaistrntc 
cadeira. Ocilia de ('astro Silva, no estudo do ogrupann nto dc 

jo^(»s por procossos socinis. 

2. Piano 

Coino ponto do partifla, a postjuisa foi realizada jjara oscln- 

recer o soijuinte problema: "quais os joijos preferidos pelos escf»- 
!(»res quo frequentarn os segiindos. tercoiros e quartos grans das 

esc o I us primarias de Sao Paulo?' 

Preliniinnrmcnle se asscnton (jue o nictodo adotado para a 
colheita de dodos fosse o qiioslionnrio improsso. Como a aplica- 
cao so desse em ahril-maio (de 1935), nao pode ser aplicado no 

1.* grau, porquc us crian^as desse gran, nessa opoca, ainda nao 

sabem escrcver. 

Em colabora^ao com os altinos do Instituto de Educarao: os 

assistentes da sec^ao de Medidas organizarani o piano da pes- 
quisa, o seguinte; 

Problema: "quals os jogos preferidos pelos escolares dos 

2°$., .rs. e I 's. graus das escolas primarias de Sao Paulo (ca- 

pital) ? 

Finalidadrs: 
a) cientlfica — contribuir para o conhecimento das leis que 

regem o j6go na crian^a, estudando-se: 
1. os rela^oes dos diferentes jogos cntrc si; 
'2. a evolu^ao dos jogos atravcs das idades e sexos; 

3. quais os jogos domin mtes nas diferonlos idades e 

soxos; 

t. u infhiencin do meio sdbre os jogos, avaliada pelo 

estudo do: 

a. lipo da cosa onde morn a crianca; 
b. nacionalidade dos pais da crianga; 

c. profisvno dos pnis; 

d. o grupo escolar frequenlado por ela; 
e. o gran escolar; 

f. o Ingar onde brinco. 

b) pralica - se possivcl, a pesquisa se conslituira em guia 

e controlc para a formacao de jogos cducativos, ginasticos e for- 

magao do Mplay-g^ounds,^ 



Capxtulo I 

DA APRECIAgAO DE METODOS 

3. Metodos 

A bibliografia que consultamos nos permitiu yerificar que 

muitas investigacoes foram feitas sobre os jogos das criancas, <2 

que grande variacao houve na escolha dos metodos de coleta de 

dados. Faremos, a seguir, referencia a alguns desses metodos e 

a sens respectivos investigadores, dando alguns resultados, quan- 

do encontraveis. 

a) Metodo dos didrios — O autor (1) pedia as criancas o 

registro, em unidades de meia bora, do emprego do tempo de 

lazer, para 3 dias completes: um dia escolar (5.a feira), sabado 

e domingo. O seu problem a era descobrir como as criancas su- 

burbanas de um determinado lugar gastavam seu tempo de lazer 

em seus ambientes escolares, de brinquedo e de trabalho; o que 

influenciava sobre eles; se havia diferencas significativas cau- 

sadas por sexo e idade (biologicas) *6 se os fatores sociologicos, 

como nacionaiidade, estado social e economico (indicado pela 
ocupacao dos pais e lugar de residencia), deveres domesticos, 

grau escolar e religiao, influenciavam na escolha da crian^a por 

atividades de lazer. 0 tempo de lazer e definido pelo autor co- 

mo o gasto fora das seguintes atividades: dormir, comer, deve- 

res e trabalhos caseiros, escola, emprego, transporte. Como seu 

experimento se fez com criancas de zonas suburbanas, define 

essa zona como o local de 10.000 habitantes situado entre duas 
cidades grandes. Examinou 372 diarios, seu metodo foi uma 

adaptacao do diario usado por Janet Fowler Nelson em um es- 

ludo do lazer na Associagao Crista de Moqos (2). 

Sobre o valor do diario, Janet F. Nelson diz que e um re- 

Irato mais verdadeiro da divisao do dia em boras para o tra- 
balho, escola e brinquedo, do que inumeros questionarios pos- 

sam produzir. Evidentemente nao podem s'er investigadas por 

essa forma as criancas que nao sabem ou que estao aprendendo 

a ler. O controle das informa^des e dificil porque sao as pro- 
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prias crian^as que as registraram. Os resultados da inv^stiga^ao 

salientaram a predominancia dos esportes ensinados na escola 

e pelo Mplay-groundM municipal. Os 14 dos 20 primeiros espor- 

tes em popularidade nao sao ensinados na escola. Somenbe seis 

dos vinte primeiros em popularidade sao jogos coletivos. A colo- 
ca^ao em ordem c a seguinte: 

Baseball       1.° 

Basketball      3.° 

Football     5.° 

Soccer ...   6.° 
Hockey no campo  9.° 

Volleyball      19.° 

Estuda, apos, o tempo gasto nas varias atividades, as difercn- 

^as entre os sexos para cada uma das atividades ludicas, classifica 

os brinquedos, etc. 

b) Mtiodo da obserua^do dirtta — Trata-se da observa^ao 

do brinquedo das crian^as por pessoas para isso espccialmente 

treinadas. 

Mildred Parten (3) investigou o brinquedo de crian^as de es- 

cola maternal no 44Institute of Child Welfare", da Universidadc 

de Minnesota. Esta pesquisa traz informa^oes sdbre o lamanho dos 

grupos de brinquedo dos preescolares, fatores que influenciam as 

crian^as na cscolha dos companheiros de brinquedo e o valor so- 

cial de varias atividades: jogos ("games") e brinquedos ("toys"). 

Traz, lambcm, informa^oes sobrc como sc dava a parlicipagao 

no brinquedo c como so apresentavam as crianyas nessa parlici- 

pagao. O mctodo adotado para obtengao dos dados foi o da obser- 

vagao dir^ta, do seguinte modo: Irinta e quatro criangas foram 

observadas durante um minuto cada uma, diariamente, na hora 
do brinquedo livrc da manha, ate que fossem obtidas 60 ou mais 

amostras de comportamento ("behavior samples"). 

Ruth Andrus (4), numa invesligagao citada por Lehman e 
Witty, no livro "The Psychology of Play Activities", empregou 69 

estudantes, cada um deles observando uma crianga durante 15 bo- 
ras, fazcndo o estudo com r»2 criangas. 

Howard Knight (5), ciiado pclos inesmos autores usou o md- 

todo de observagao direta para o estudo do comportamento lii- 

dico das criangas de Ipswich, Massachussetts. Os observadores fi- 

cavam estaeionados em diversus pontos da cidade e dentro dc um 
delerminado tempo, anotovam o brinquedo das criangas que obscr- 

vavam. 

J. H C.hnse, (umbcm ciiado por l^chman e Witty (6), usou o 

mesmo mctodo precedentc e para obter scus dados: passeou du- 



13 

rante dois anos pelas ruas da cidade de New York; publicou com 

o titulo "Street Games of New York City", os resultados de sua 

pesquisa: os jogos observados, o irumero de crian^as empenhadas 

em cada jogo, o grau de interesse e a data. 

Antes de passarmos a outros metodos de investigagoes, fare- 

mos algumas consideracoes sobre os defeitos que tern o metodo 
da observacao direta. 

Nem sempre e possivel identificar-se o jogo de ficcao, de "faz 

de conta", quando se trata de criancas maiores. Este fato limita 

o campo de investigacao. Tambem quando as criancas percebem 

que estao sendo obs'ervadas, modificam sua atividade. E* de todo 

impossivel observar o brinquedo de um grande numero de crian- 

cas, diretamente, durante todas as boras do dia e da noite; esta 

restricao pode prejudicar os resultados. O metodo da observacao 

direta exige muito tempo do observador e demanda, sobretudo, 

uma larga experiencia na tecnica de observar. 

Para o metodo dos diarios tambem as restricoes sao muitas: 

so as criancas que sabem escrever podem ser examinadas por es- 

se metodo, tornando-se muito dificil o controle das informacoes. 
c) Lista de jogos — Outro metodo, este. Organizada uma lis- 

ta de jogos, de acordo com um piano ja determinado: ou os jogos 

preferidos, ou os mais frequentemente usados, etc. 

Zack Mc Ghee, citado por Lehman e Witty (7), pediu as crian- 

cas que marcassem cinco de suas atividades favoritas em uma 

lista extensa de jogos. Glassificando as atividades "de acordo com 
o elemento de interesse nelas encontrado", ele achou jogos em que 

predominavam: 

— corrida 

— imitacao 

— azar 

— rivalidade 

— cooperacao. 

Encontrou tambem duas atividades — "baseball" e "football" 

— muitissimo populares entre os meninos; bem como duas outras 

populares entre as meninas com menos de 12 anos: "boneca" e 

"pular corda". 

Zack McGhee utilizou-se neste estudo de quase 9.000 criancas 

e a apresentacao da lista de jogos a estas criancas se fez em duas 

epocas do ano: dezembro e maio. 

Lewis Terman (8), num estudo genetico dos genios, trabalho 

citado por Lehman e Witty, pediu a 643 criancas bem dotadas que 

anotassem em uma lista de 90 atividades hidicas, o seu interesse 

por elas, seu conhecimento delas e o tempo a elas devotado. Ter- 

man conseguiu, pela analise dos resultados, estabelecer indices de 

maturidade, de masculinidade, de sociabilidade, etc. 
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Ouira invcstiga^uo foi feilo com o meaino m^todo, por Paul 

Willy c Florence Heaman (9); pediam ao» professores quc asal- 

nala&sem numa Hsla, os jogos pratlcudos pelas criangas naqucia 

ocnstao c na senuma precedenle. Organixarani eles esaa lisla me- 

diaote a observaguo do j6go de criam-as de classes especiais, com- 

plelada por rclatdrios de professores e por jogos observados por 

professores em outras classes espcciais; liaviu ainda um espago em 
branco nas lislas opresenladns para sercm incluidos os jogos obser- 

vados na ocasiao do inquerito e que nao fignrassem centre os jd 
observados. Foram, assim, registradas ohservagoea para 1,502 me- 

ninos e 304 meninas, em cem classes; as idadcs das criangas va- 

riavam de seis a dezessete unos e seus Q.I. de r>0 a 80, havendo 

sdraenlc 102 indtviduos com Q.I. acima de 80. 

Passaremos agora h cxposicoo sucinta do trabalho de Harvey 

Lehman e Paul Witty» relalado no livro ••The Psychology of Play 

Activities,• (10)t que nos parece ser o mais extenso e minucioso 

estudo da otividade ludica. 

As finalidades da investigagao se circunscreveram k determi- 
nagao das atividades ludicas em que se empenham mais comu- 

menle pessons representativas de cinco a vinle e dois anos de 
idade, residontos em certas comunidades; as atividades lAdicos 

preferidas por essas pessoas; os jogos (••games") e outras ativi- 
dades ludicas que consomem mnior parte do tempo; o tempo 

t-m quc um dado indivlduo parlicipa de um brinquedo; e o efeilo 

snhrc o comporlamento Iddico, de varidveis, lais con in a idade, 
o sexo, a raca, a estagno do ano, a inteligoncia, a comunidade, etc. 

Para as criangas on pessoas que jd sahinm Icr, a t^cnica para 
a colheita dus dados cnnsislin na apresenlugao de uma lista de 200 
jogos, para que clas marcassem um j6go em que se cmpenharani, 

de sua hvre voiitade, durantc a ncmana precedenle a data da in- 
vrstigaguu. Pedia-sc depois a crianga que assinalasse as tres ati- 

vidades que Ihe haviam proporcionado mainr prazcr ou de quc 

mais havia gostado. Pcdiu-sc-lhe tamhcm que irulicasse a ativl- 
dadc a quol ela pensnva Icr dcdicado a maior parte do tempo. 

Na ultimo invesligugao de uma scrie dc seis, pediu-se as criangas 

que idenlificassctn c iiidicaHsem as atrndadi-s em que se emne- 
n bo ram aoziohas. * 

A hsla foi iiruunizada <1. p.,is de consullados os ealu- 
do» de l.ru*wrl| ,• M, i.hcc. Ainu disv., nuiitns posoas roinpetcn- 
lr, r...,%„lad«» a prctnr sua colaborn^no n csta parte da 

iuirMiKavfta. Com., uo final da lisla dc Joros liouvcsse um es- 

po^o rm branco por:i (pi.- fosse prccnchid.. p. I,„ individuos txa- 
mmatbi. que I.vcsscm cn.pcnhado em brinquedo qm- nuo cons- 

i^sc du ..la. urandr dc jogos. adicionados A Usln orimi- 
,0, «d»l'do d.« mencionados nesses < spo< <» cm branco O lAoo 

o.. bnnque.1.. er. con^rvado ... lis.a unica.ne.Uc qu.ncb*2 . 3 % 
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das pessoas examinadas participavam dele, a menos que se tra^ 
tasse de jogo tipico de estacao e, portanto, so aparecesse em deter- 

minadas epocas do ano. Para que a lista de jogos fosse conside- 

rada em condicoes de ser apresentada definitivamente, sofreu di- 

versas aplica^oes experimentais e em cada uma delas foi a refe- 

rida lista se alterando, sempre a luz das observacoes colhidas; 

Hibbing, em Minnesota, Lin wood, Eudora e Tonganoxie, em Kan- 

sas, foram campos experimentais e a lista passou de 140 jogos dis- 

criminados para 200; nao mais foi conservada a ordem alfabetica 

dos jogos e sim foram eles agrupados, colocados no comeco da 

lista os jogos on atividades bem conhecidos das criancas como 
"football", "basketball" e "baseball"; para os alunos do III e IV 

graus, a lista era respond]da em 2 dias; as instrucoes para apli- 

cacao das listas de jogos eram dadas especificadamente, como se 

faz para a aplicacao de testes mentais e para os mesmos III e IV 

graus, os autores julgarara necessarias instrucoes especiais. Para 

esses graus os professores liam as listas em voz alta para assegu- 

rar maior compreensao por parte dos alunos e faziam notar, com 

especial atencao, que os jogos marcados deviam ser aqueles em 

que haviam tornado parte na semana anterior somente. 

A aplicacao definitiva foi feita em varias escolas de Kansas 

City, Kansas, e esta aplicacao abrangeu tambem criangas de es- 

colas localizadas no campo. Dados adicionais foram obtidos de 

mais de 6.000 criancas de Kansas City, Missouri. A investigagao 

abrangeu diversas epocas do ano e diversos anos suc'essivos, e a 

total de individuos examinados por Lehman e Witty ate janeiro 

de 1926, epoca da sexta e ultima colheita de dados, atingiu a 

26.258. 

Parece ser um metodo frutifero o empregado, mas, com de- 
feitos, talvez o maior residindo no fato de a lista impress a de 

jogos ser altamente sugestionadora; tendo de riscar apenas cer- 

tos jogos, uma crianga talvez risque aqueles em que nao tomou 

parte tambem, mas viu outras criangas nele se empenharem; tal- 
vez risque tambem os que conhece e nos quais gostasse de par- 

ticipar. Sabemos que tal sugestao existe em qualquer metodo de 

investigagao, excetuando-se naturalmente, o da observagao dire- 

ta; o que dizemos e que, talvez por ter a crianga a lista impressa 

de jogos sob os olhos, sua leitura determine a escolha ou prefe- 

rencia de jogos que nunca seriam indicados se o metodo de co- 

lheita de dados fosse outro. Isso mesmo foi observado por Leh- 
man e Witty quando da aplicagao experimental da lista de jogos. 

Em lugar de marcar os jogos em que se haviam empenhado du- 

rante a ultima semana, somente, as criancas assinalavam tam- 
bem aqueles em que se haviam empenhado em outras epocas. Isso^ 

fez com que Lehman e Witty tomassem medidas especiais quan- 

do a lista de jogos passou a ser aplicada definitivamente. 
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d) Metodo do qursliondrio — Lma invest inacfio com o cm- 

pre^o desle mctodo foi fcila por \\. T. Croswell (II), citada por 
I^eliman e Witty. A indoitacao foi f' ita com 2.000 criariCQS de 

Worcester. MassacluiHsctts; o queslion^rio aplicado inquiria as 

criancas sobrc os brinqucdos cm que se haviam empenbado nas 
vurias estacocs do ono, sobre os brinquedos favorites, os jo^os que 

elas haviam inventado, os jogos em que se cmpenhavom sozinhas, 

os brincados aos domingos e sobre os brinquedos construidos. Os 

resultados foram clas>ificados por Croswell, de acdrdo com a fun- 

ea » dc maior imporlAncia no desenvolvimenlo da eriaiu a. Assiin, 

num gramle grupo, Croswell colocou todas as atividades que "aju- 

davam muis diretamente o desenvolvimenlo motor" e noutro gru- 

po as "atividades produtoras de lima ideia gcral nao distintamen- 

le molora". Foram feitos. depois. sub-grupos intitulados; "passa- 
tempos lendendo a um desenvolvimenlo fisico"; "inleresses em 

passatcmpos tradicionais", etc. 

Outro investigador do jogo das crian^as com o cmprego do 

metodo do queslionario foi W. S. Monroe (12), tambem citado por 

Lehman e Willy. O queslionArio usado por Monroe compunha-se 

<he uma unica pergunta: "Dc que jogos voce gosta no verao e por 
que?" Foram estudados 978 tneninos e 1.072 meninas, abrangidas 

as idades de setc a dezesscis anos; Monroe conseguiu rcunir 332 

atividades diferenles; mas como 51 delas so fosscm mencionadas 
uma vez. foram poslas dc lado e com os 278 jogos restanlca Mon- 

roe organizou as nove catcgorias seguintes de jogos: 

A objevao que se pode fazer contra esta dassifica^ao e a de 
scr muito subjelivn; provavelmenle. dois invesligudores, dc posse 
do mesmo material nao fariain a mesma classifica^ao, ncm en- 

contrariom, para cada lipo dc jogo, a mesma porcentagem de par- 

ticipa^ao. 

Durcnu»s. tambem, informaeSes sc'ibre uma p< stfuisa feitn no 

Hrasil, na cidadc de Hclo Horizonte. por lleb ne Antipoff (Id). 

cducadorn. com o auxilio d;is profe >oriis ;tlunns do Lumo 

dc Aperfcieojiun nlo Pedogbgico desso cidnde. aplit nu inn questin- 

Tipox de j Off os Pore, de [requcncia 

Jogos de bo!a   
.logos dc caca .   

Jogos dc movimento ,. .   

Jogos de ocupacjin 

Jogos de salao 

Jogos de amor ("!o\ie gnmes") . .. 
Jogos com animais 

Jogos de adivinhar 

Oulros 

52,0 

21,0 

10,0 
5,0 

3,0 
3.0 

1,5 

1,5 

11,0 
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nario em 760 criangas que frequentavam o ultimo grau primario. 

^ste questionario continha dez perguntas 'e uma delas, a terceira, 

se refere ao brinquedo das crian^as, razao por que dela exclusi- 

vamente se ocupa nossa atencao. A essa terceira pergunta: "Qual 

o seu brinquedo preferido ?", as criancas responderam o seguinte: 

Jogos preferidos Pore, de frequencia 

Sexo masc. Sexo fern, 

Brinquedo de bola    68,90 6,28 
Jogos de destreza e for^a   12,53 18,24 
Brinquedos com carros, trens, automoveis.. 7,76 '  
Jogos de regras, diversos   3,58 21,16 
Brinquedo de boneca   — 21,08 
Jogos de imita^ao, familiares   — 17,73 
Ocupa^oes tranquilas, intelectuais   3,58 7,62 
Beitura     2,68 4,26 
Nao brincam   0,89 3,58 

Essa pesquisa, realizada no fim do ano de 1929, serviu de en- 

saio a uma outra maior, e por meio da qual se pudessem gene- 
ralizar as conclusoes. 

Em setembro de 1934 a pesquisa sobre ideais e interesses das 

criancas de Belo Horizonte foi renovada e o questionario, que de 

dez questoes passou a trese, foi aplicado em 1.398 criangas (14). 

Demoraremos a nossa atencao na mesma pergunta. 

A autora, agora Maria Angelica de Castro, auxiliada no seu 

trabalho na parte relaliva ao resumo e conclusoes por Helene An- 

tipoff, faz comparacoes entre os resultados obtidos em 1929 e 1934. 

Conclue dizendo que houve uma queda do interesse dp menino 

pela bola, nao sucedendo o mesmo com o interesse revelado pelo 

brinquedo de carros, avioes, etc. Quanto as meninas, diz a autora, 

houve um aumento do interesse pelos jogos de destreza, forga e 

bola, e baixou em relagao aos jogos motores com regras e ocupa- 

coes tranquilas. Os outros resultados apresentaram pouca diferen- 

ga, quando comparadas as duas pesquisas. 

e) O metodo usado na presente pesquisa — Por ultimo tra- 

taremos da investigagao feita pelo Laboratorio de Psicologia do 

Instituto de Educacao e, posteriormente, da Faculdade de Filoso- 

fia, Ciencias e Letras. Empregou-se na colheita dos dados o mes- 

mo metodo do questionario (v. anexo I). 0 nosso questionario 

consta de muitas perguntas mediante as quais o Laboratorio pre- 

tendia saber quais os jogos que as criangas preferem, jogos em 

que brincam com outras criangas e aqueles em que se empenham 
sozinhas, quais os jogos mais frequentes, qual o lugar onde estes 

brinquedos se realizam, como sao os companheiros de brinquedo, 

como se apresenta a chefia no brinquedo, se os animais figuram 
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no brinquedo das crian^as e se as crian^as preferem brincar com 
gentc grande ou com crian^as; na prim^ira alternativa, quais sao 

essas pessoas grandes. Ainda nao foi explorada pelo Laboratdrio 

uma parte existente no questiondrio dizendo rcspeito ao material 

de brinquedo das crian^as. 

Como vimos farendo, vamos tambem aprcsenlar os inconve- 
nientes que o m£todo do questionikrio cncerra. O queslionario im- 

prcsso limita os dados so ds respostas. E-stas respostas escritas sao, 

muita vez, insuficientes c ainbiguas e c quasi impossivel amplid-las 

ou esclarec^-las por palestras individuals. Acrescc quc so crian^as 

que sabem escrever podem fazer parte do universo que a pesqulsa 

vai abranger. Se se tcntar fazer perguntas minuciosas para se 

obterem respostas que informcm melhor, corrc-se o risco de se 

obterem respostas sugeridas. Por outro lado, se se fizerem pergun- 

tas, abertas, islo e, se, sem qualquer limita^ao, pedir-se hs crian- 

^as que escrevam o que fazeni, pode-se conscguir informa^oes va- 

liosas para um estudo individual, mas dificeis de serem estudadas 

quando essas perguntas sao respondidas por um grande nihnero 

de crian^as. Tambem nao conseguimos frequcncia para nenhum 
jogo proibido ou "mal yhio"; sera que as nossas crian^as nao 

participam de nenhum dosses jogos ou apenas nao julgani conve- 

niente mencionar que participam deles? Portanto, a espontanei- 

dade da resposta nao pode ser garantida pelo m^todo do question 

n&rio. Ainda ha a considerar que as crian^as se empenham em 

muitos brinquedos cujos nomes ignoram; ou nao os mencionam 

ou ddo a ^sses brinquedos urn nome qualquer, tornando impossi- 
vel a identifica^ao desse brinquedo por parte do pesquisador; cn- 

contrdmos, assim, jogos com nomes complelamenle desconbcci- 

dos das proprias crian^as como "laripino", "lorre alla-torre baixa", 
44jogo dc Daniel", etc. 

A medida que as proves fornm sendo examinadas, os jogos 

desconhecidos eram anolados e, findo o trabalho do examc dos 
questiondrios, seis assistcnlcs do Laborutorio dc Psicologia diri- 

giram-se a diversos grupos escolares e das informa<^6es colhidas 
entre as prdprias crian^as muitos jogos pudernm ser idcntificados; 

apenas permancceram sem identifica^ao trinta e um deles que 
sao os seguintes: boa gente, fortunato, grutn italiana, jogo de Da- 

niel, jogar palhinha, jogo de Carlito, jogo do festo, pedra brnnca, 

vitdria, torre alla-torre baixa, trevo, cscorpifio, furtadiuho, sncri- 

ficio, experi^nc:o. jogo de moinho, vicador, cona, mocinha que vai 

ao coldgio, l>ola dc desenho, fondrn, lid tempos olrds. ma^u, mns- 

sa, toquinhos, laripino, jugo de mao, jdgo dhc cartela. 

Ainda hd considerar quc a prdprio organi/u^ao do questiond- 

rio, nn sequencia «!<• suas perguntas, pode sugerir uma resptisla. 

pi r quc. enlao, foi adotadu cssc melndu. jd quc as desvantagens 

que apresncnlo sao tanlas? Porque tnmbdm possnc vanlagens. O 
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questionario impresso pode ser aplicado em grande numero de 

criancas facil e rapidamente; nao e preciso local especial para es- 

sa aplicacao; a propria sala de aula e local apropriado; o Labo- 

ratorio de Psicologia trabalhava com turmas de alunos que se re- 

vezavam; o metodo do questionario nao exige examinadores trei- 

nados na tecnica de pesquisas psicologicas; isso era de grande im- 

portancia para nos, uma vez que nao teriamos tempo de treinar 

nenhum aluno. Sabemos que essas vantagens nao sao especificas 

desse metodo de investigagao, mas era preciso decidir-se por um; 

os aspectos do problema em nosso meio eram desconhecidos, tra- 
zendo, portanto, qualquer metodo de investigacao adotado, infor- 

ma^oes preciosas; acresce ainda o fato de, tendo nos investigado 

o problema do jogo em nosso meio, pelo metodo do questionario, 
isso nao exclue a possibilidade de se tornar a pesquisar o mesmo 

problema com outros metodos de investigacao. 

f) Da tecnica de aplicagdo do questiondrio — Elaborado o 

questionario pelos alunos do Instituto de Educa^ao, foi ele apli- 

cado experimentalmente em alunos da Escola Primaria anexa ao 

mesmo Instiluto; examinadas as provas, sofreram elas algumas 

modificagoes e foi o questionario novamente aplicado em 97 crian- 

cas do Grupo Escolar "Godofredo Furtado". Foram novamente 

examinadas e estudadas estas 97 provas e novamente aplicado o 

questionario em 559 criancas do mesmo grupo escolar. Depois 

desta ultima aplicacao experimental, para ensaio do metodo, al- 

teradas as p'erguntas a luz das sucessivas experiencias, foi o ques- 

tionario impresso e aplicado em grande escala em nove grupos 

escolares da Capital, A formula verbal para aplicacao foi uma 
dnica. (Y. anexo n.0 II). Na pagina seguinte estao ajs datas e os 

locals de aplicacao. 



Capftulo II 

TRATAMENTO ESTATISTICO 

4. Da escolha do gmpo reprcsentativo 

A esc61ha dos grupos escolarcs foi objcto de cuidadoso cslu- 
do por parte do Laboratdrio de Psicologia. 

Segundo o AnuArio de Ensino do Eslado de S. Paulo, dr 1936- 

1937 (15), havia 81.511 crian^as frcqiienlando efelivamente o cur- 

so primdrio dos grupos escolares da Capital. O nosso quesliondrio 

foi aplicado s6mente nos segundos, terceiros e quartos gratis. De~ 

duzindo-se, entao, das 81.511, as que frequentavam o primeiro 

grau — 29.421 crian9as — fica um total de 52.090 alunos que fre- 
quentavam os graus escolares submetidos d prova, na Capital. 

O resultado da nossa aplica^ao em grande escala foi de 5.345 

provas, o que eqiiivale a dizer, 10,26 % do total dos freqiientado- 

res dos grupos escolares. 

QUESTIONARIOS APUCADOS 

— Ano dc 1935 — 

Grupo Etcolar 

Marechal Floriano .. . 
Marechal Dcodoro .. 

Ariur Guimaraes . . . 

Rua Augusta  

Vila Pomp^ia   

4.* do Braz 

Crui Azul   

de I dur.i^ao 

Total 

D i a \f 4* 

17 21 22-28 main 
1 8-9 Id 14 maio 

py 30 
abril 

-i 2 7 8-10 13 

114 25 maio 

. 9 11 maio 
i 6 7 11 28 maio 

1 4 junho 
rlO 11-11 16 

J 21 22 27 
in.iio 

14 junho 

2 3 maio 
3-4-10-17 20 mai.> 

to 
1113 !♦ 27 maio 

44 di^i 

} 

S'.* de 
r/a5J^* 

32 
24 

i 

1 

(Houvc 159 quc%ttotufcrioi tnutiliiados) 

19 

8 

19 

15 

4 
22 

ir, 

158 

W de 
c nan fat 

1.204 
932 

595 

235 

540 

511 

160 
760 

566 

5.503 
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a) Do numero de casos da observagdo feita — Uln dos pro- 

blemas series numa pesquisa qire pretende generalizar suas obser- 

va^oes ou conclusoes e o do numero de casos que deve estudar, 

ou no qual se deve basear para inferir leis, e o da represfentati- 

vidade do material colhido. 

Por numero de observa(?6es, entende-se a frequencia com que 

um determinado fenomeno foi observado. No problema em apre- 

^o, tratava-se das respostas que iriamos obter das criancas diante 

do questionario impresso. 

Na literatura especializada nao encontramos informacoes ca- 

tegoricas sobre os limites do numero de casos de uma popula^ao 
ou universo que garantam validade e fidedignidade de conclusoes. 

Encontramos informacoes como as que seguem: "enquanto nao 

se tern fixado o numero de casos necessarios para um estudo es- 

tatistico, e conveniente termos um minimo de 50 observacoes para 

um trabalho experimental desde que eles tenham sido bem esco- 

Ihidos"; "o tamanho do grupo depende do grau de exatidao que 

se deseja atingir com os resultados, variando a precisao numa pro- 

porcao igual a raiz quadrada do numero de casos"; "pode-se es- 

perar, num trabalho experimental, chegar a um bom resultado, 

com 40 ate 60 casos; sera duvidoso com 15 ou 20" (16). "Em pri- 

meiro lugar esta a necessidade matematica de trabalhar com gran- 

des numeros" (17). "O erro diminue de metade, quando a amos- 

tra e quatro vezes maior que a amostra previamente escolhida". 

Alias, o grande numero pode ser relativamente pequeno, depen- 

dendo isso do grau de variabilidade do fenomeno estudado. 

"6 menor tamanho de um grupo, que foi escolhido de uma 

dada situacao, depende da homogeneidade ou semelhanga dos da- 

dos dos quais ele e selecionado e do padrao d© exatidao estabe- 

lecido para o problema que se esta investigando" (18). "Acres- 

centem-se ao grupo mais casos colhidos da mesma maneira (por 

que foi o grupo); se as diferencas nos resultados nao forem signi- 

ficativas para o fim da pesquisa, diremos que o numero de casos 

e suficiente" (19). 

Segundo essa ultima informacao, deveriamos escolher mais 

alguns grupos escolares dentro do mesmo criterio por que foram 

escolhidos os primeiros, estudar as respostas dos questionarios 

obtidos e comparar os resultados com os que ja tinhamos. Isso, 
porem, nao foi feito na ocasiao e agora ja nao e oportuno, por- 

que iriamos estudar respostas dadas em epocas diferentes. 

Lehman e Witty fizeram um estudo do jogo entre individuos 

norte-americanos, baseando-se para isso, mais ou menos, em 6.000 

casos para cada experimento; realizaram uma serie deles. 

Chaddock (19), numa experiencia classica sobre o tamanho 

da amostra, para o estudo da validade da media, tomou 10 % do 

total 1.000 casos que era todo o sen universo e nas sucessivas amos- 
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Iras iguais a 100, encontrou os caracteriNticos do grupu total, o 

quc tornava a amostra de 100 casos, suficiente vm tamanho para 

representar o grupo de 1.000 casos. Ju liveinos ocasiao de dizer 

que dispunharaos de 5.^15 questiondrios e dsse niimero representa 
oa 10% da popula^ao que frequentavu os grupos escolares da Ca- 

pital, dos segundos, terceirus e quartos graus, na epoca da apli- 

ca^ao. Agora perguntamos nns. — Sera que dsses dados ou in- 

forma^oes uos autorizam a julgar suficiente o nuniero de casos 

de nossa amostra? Se, como diz Cliaddock, o tamanho da amostra 
depende do grau de homogeneidadc dos dados, em que medida 

sabemos que o jogo apresenta uma varia^ao tal que 5.345 casos 

abrangem todu essa varia^ao? Que inferdncia podemos tirar do 

falo de 100 casos lerem sido guficienles para representar 1.000, se 

Chaddock mediu a altura de individuos e n6s lemos infornia^oes 

sobre o jogo das criancas? Mas nao e pelo fato de termos o campo 
aberto diantc de nos, scm estradas ju cortadas que devemos dei- 

xur de passar por ele. Tcmos um grande nuniero de ohservu^oes; 

pesquisos ulteriores podem ser feitas quc venham auxiliar as con- 
clusoes a que a presente investiga^ao possa chegar; e num campo 

oude nada ainda foi feilo, ao que saibamos, qualquer tentativa 
tern como principal merilo proper estradas por onde possamos 

passar com seguran^a e acerto. Vamos supdr, portanto, que o 

nosso grupo representativo se componha de um niimero dc casos 

compativel com o objetivo da pesquisa e com a homogeneidadc 

do fenomeno observado. 

b) Da representatividadc da amostra — H* jd questdo muito 

falada a da necessidade de termos um grupo representativo ou 
amostra do universo que se pretendc csludar, quando o universo 

nao pode ser objeto da pesquisa. Kssa amostra se constitue de um 

detenninado niimero dc individuos. cada um dos quais d mcmbro 
ddssc universo. 

Como se devcra fazcr essa cscblha de amostra? Ate que pon- 
to. com seu limitado niimero dv membros, a amostra nos diz a 

respeito do universo do qual provcio? 

O processo de formar um ^riipo representative) consiste na 
cscolha de um determinado niimero de individuos dc um universo. 

Ksta cscolha pode ser feita por tres processos: 

1. pels selc^ao dos individuos ao acaso; 

2. pela sele(;ao dos individuos tendo em vista um fim prin- 
cipal; 

5. pelo eiiijire^o conjunto dos dois proressos antcriorcs (20). 

A amostra constituida ao acaso e aqucla (|uc toma cada niem- 
hro do universo inteirammle ao acuso e o metodn do csc<ilha in- 

teirnmente oo acuso sv aplica quiindo cada um deles tem a m<5S- 
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ma oportunidade cjue os demais de ser escolhido. Nao contando 

com a dificuldade que e escolher membros de urn^ grupo inteira- 

mente ao acaso, nao permitindo que qualquer tendencia ou ponto- 
-de-vista infiua na escolha, ainda esse processo de organizagao do 

grupo representativo ou amostra nao se aplica a toda pesquisa. 

Assim, como diz Holzinger (21), quando a populacao da qual se 

quer escolher um grupo representativo contiver grupos definidos» 

a escolha ao acaso nem sempre e a melhor, porque alguns desses 

tipos podem ser omitidos, 

Em nosso caso, tinhamos que eleger uma amostra da popu- 

lacao de S. Paulo, que, evidentemente, e heterogenea de muitos 

pontos-de-vista. 

No momento da pesquisa o Laboratorio de Psicologia nao dis- 

punha de nenhum dado objetivo pelo qual pudesse inferir essa 
heterogen'eidade. 

Dada a necessidade que tinhamos de fazer a escolha da amos- 

tra, e excluida a possibilidade de constituir essa amostra ao acaso, 

pelas razoes expostas, escolhemo-la tendo em vista o nivel social- 

-economico das zonas da Capital. Os diferentes bairros ou distri- 

tos da Capital possuem um ou mais grupos escolares. Partimos 

da suposigao de que cada um deles receba criancas que residera 

na redondeza desse grupo; assim sendo, cada um retrata, de al- 

gum modo, o aspecto social-economico da zona a que esse grupo 

serve. Para inferir esse grau social-economico de cada zona, nao 

nos servimos de nenhum dado objetivo, senao e imicamente do 

conhecimento que tinhamos, por observacao empirica, das dife- 

rentes zonas da Capital, daquelas mais ou menos favorecidas, so- 

cial e economicamente falando. E' evidente que o criterio e fa- 

Iho, que nao tinhamos a oportunidade de controlar a escolha feita 

e que, depois de constituida a amostra, nao saberiamos se ela era 

ou nao representativa do grupo total, isto e, de todos os grupos 

4a Capital. 

Com esse criterio escolhemos nove grupos escolares, a saber: 

Cada um desses grupos esta situado num distrito da Capital; 
os distritos escolhidos, supusemos tipicos. Portanto, se tomasse- 

Gmpos escolares Distritos 

1. Institute de Educa<?ao (Escola Primiiria) 
2. 4.° do Braz   
3. Cruz Azul   
4. Hua Augusta   
5. Julio Hibeiro   
6. Vila Pompeia   
7. Marechal Deodoro   
'B. Marechal Floriano    
9. Artur Guimaraes   

Gonsolagao 
Braz 
Luz 
Jardim America 
Bela Vista 
Vila Pompeia 
Bom Retire 
Vila Mariana 
Santa Cecilia 
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mos um representante dc cada distrito tipico, teriamos, no final, 

uma aniostra na quul figuravam elementos de toda S. Paulo. 
H' um crilcrio falho, ja sabeinos e o diss^mos, mas nao 

tinhamos, no momento, nenhum outro inslrumento, alem d^sse cri- 

U'-rin. para escolher a amostra. 

Depois de feila a escolha e aplicados os question6rios nas 

criancas que lonsliluiam as classes dosses nove grupos escolarcs, 

justamente porque foi vorificado quao impreciso e nebuloso era 

o terreno onde se faziam pesquisas, resolveu o Laboratdrio dc 

Psicologia fozer uma invesliga^ao para t?sludar a situa^ao do ni- 
vel social dos alunos do Capital, levada a cfeito em colabora^io 

com a Sub-Divisao de Documentacao Social e Estotisticas Muni- 

cipais do Departamenlo do Cultura dc S. Paulo (22). 

Do posse dos resultados <lessa pcsquisa, resolvemos confroo- 
lar a nossa amostra com o osludo fcilo. Nao invalida o confronto 

o folo dc a segunda pesquisa tcr sido feita depois da cscdlha da 

amostra porque entre as duas medeia pouco tempo. Ambas fo- 

ram fcitas em 1935; a primeira em abril e a segunda no fim do 

ano; e ainda que entre ambas existisse um periodo maior dc 
tempo, isso nao dcvia invalidar a comparo9ao porque cada grupo 

escolar, crcmos, nao muda luo radicalmenle de aspecto de ano 

para ano, do ponlo-de-vista econumico e social; pode mudar den- 

tro dc um ccrlo periodo maior ou menor, na depend^ncia das al- 

tera^oes que sofrer o meio onde estd situado o grupo escolar; 
dentro de um periodo maior de tempo, essas oscilagoes, quando 

existem, altcram o aspecto tipico da zona (allcra^oes no padrao 

das construcoes, inslalacocs de fdbricas ou outras institui^des, o 

afluxo dc determinada nacionalidade para determinada zona, mu- 
dan^a nos meios dc transporte, etc.). Porisso, uma amostra, que 

6 n presentaliva boje, nao significa que o scja ainda, depois dc 
cinco ou dez anos. Sera tao reprcscntaliva, quanto continuem as 
mesmas os condicnrs que rodearam a primeira pesquisa. 

Poderao perguntar por que foi a pesquisa feita tendo em con- 

sideracao o nivel cconumico-social dos pais dos alunos? 

E* fora de duvida que cada individuo 6 rcsullado da intcr- 

-a^ao da hcreditaricdade c experiencia representada pela a^ao do 

anit)ii nle. f>le ambienle pode ser observado atravcs do nivel so- 

cial e cultural cm que se move o individuo. 

E' tambem sabido que as con<li(*r>cs economicas dos individuos 

guardam um alto grau dc correlacao com o nivel social c cultural 

dosses nu-Mnos individuos. Eicon asscntado, entuo, que o mclbor 
cril« rio para se rstudar a populacao de S. Paulo (criancos dos 

grupos CM olan-s) dudti o fim cm vista, era considerar a situa^ao 
ccoimmico-snciul da familia. l^ra cstudar esso silua^ao econ6- 

raico-social dos familias, nada poreccu mais indicado que o estudo 

das profissoca exercidas pelos chefes das familias ou responsavcis. 
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Classificadas as profissoes, segundo o rendimento de cada uma 

delas e o prepare necessario para exerce-las, foram conseguidas 

tres classes, a saber (Anexo III): 

1. profissdes de baixos salaries, nao exigindo prepare ini- 

cial ou exigindo prepare inicial muito pequeno; 

2. profissoes de salaries medios e que exigem prepare me-^ 

die inicial; 

3. profissoes de salaries relativamente elevadps, que exigem 

prepare inicial longo (22) (a). 

Tomaram-se depois as porcentagens das profissoes exercidaa 

pelos pais das criancas (que exerciam profissoes do primeiro ti- 
po) e levantou-se a curva dos percentis dos dados (22). Pela de- 

termina^ao dos duodecis de freqiiencia foram limitados cinco con- 

juntos de grupos escolares. De cada con junto foi escolhido o gru- 
po escolar do meio, uma vez que e representativo do conjunto a 

que pertence. Deste modo, foram considerados representativos da 

Capital os grupos escolares: Regente Feijo, Julio Ribeiro, Eduardo 

Prado, Marechal Deodoro e Vila Prudente. 

Vejamos, agora, ate que ponto a amostra sobre a qual foi apli- 

cado o qu'estionario de jogos infantis e representativa, tendo como 

base essa outra amostra da qual acabamos de falar. 

Considerando a limitacao dos cinco conjuntos acima indicada, 

temos os seguintes: 

1 ,0 c o n j an t o 

Grupos Escolares 

Institute de Educa^ao 
Sao Paulo  
Cruz Azul   

Regente Feijo . 
Santos Dumont 

Alunos Grupos Escolares Alunos 

788 Frontino Guimaraes . . . .... 1.103 
727 Vila Clementino  385 
358 Campos Sales   ... l.S'Ol 

1.666 Miss Browne  867 
1.472 Santo Amaro  739 

613 Rua Augusta   
1.806 Silva Jardim  76& 

TOTAL   13.607 

REGENTE FEIJO   4,5 % 

(a) A classifica?ao dessas profissoes foi feita pelo criterio exposto e 
com o conhecimento das profissoes mencionadas e do provavel rendimento 
que o exercicio delas poderia produzir; e um criterio sujeito a falhas, por- 
tanto; feita, porem, a classifica^ao dos grupos escolares segundo as' pro 
fissoes exercidas pelos pais dos alunos que frequentavam esses grupos, foi 
yerificado que os grupos de localizagdo proxima, ficavam, mais ou menos, 
juntos na classifica^ao; ora, considerando, como foi feito, que cada grupo 
abrange uma area ao redor do ponto onde ele estd situado, aquele fatu 
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? . • c <> n } n ti t o 

Grupot Ftcolares l/f/O'" 

Joio Kopkc   1 .1)4 i 

<]onso)a4;ao  78G 
Priim m. do t.ainbuci .. .. 1.224 
Orestes (iiiimaraes   1.670 

Artur GuimarSea ...... 831 

Antonio Prad.i   1 .470 
Jtilio i?i5eiro   1 231 

Grupos Escolares ilttno* 

Arnaldo Barrelo  481 

Ininculada Conceivao ..... 565 

Terceiro do Braz  1.186 

Quarto do Braz   753 

Pedro II   1.529 

Itaqucra   662 

TOT AI   13.441 

Jli.IO nU-EIRO  9.1 

3.* c o n j u n t o 

Grupot Est olures Alunos 

Guaiauna   51)0 

Vila Morcira   357 
Godofrrdo Tnrlado ... 500 

Vila M.i/n i   352 

Carandiru   
Alfredo Brcss< r 880 
S. Antonio do Pari .. . 880 

TOTAL 

^rupos Kscoltires Atunoi 

Parada IngUsa  369 
Vila Madalena ......   340 
Eiinnrdu Prado   1.806 
I^omao Puigari   2.891 
Vila Pompeia  841 
Julio Pcslana   549 
Pedro I   491 
Indiandpolis   593 

11.579 

EDl'ARDO PRADO  15.6 % 

> . 0 c 

Grupot Etcolarrt \lit not 

Brooklin Pnulisla   ::n 
I.duardo (Carlos Perem . , 2 103 

Hrasino hr;i«.i   72M 
Pereira liarrelo  2. lOa 
Scgundo di) Saroman 41 7 
()\asro ... .... a 00 
Vila Carrao . . 815 

TOl \l 

M Mil < HAL Dl OIK 

n ) u n t o 

Wttrrchoi f)fodf)rn ... ... .. 1.432 
lose Bonifririo    938 
Tomaz (lalhardo  864 
Osvaldo Cruz   .. 2.283 
Primciro do Sacornan . . 1.0G9 
Lapa dc Baixo   139 
Cnnulo do Va|   549 

14.62:. 

IRQ  0.8 ^ 

adquirc uma ftiuiiiftcac.io imporiantr, n I>imti da clannifica^ao de profissAei. 
Auim oa gnipo* cscol.uca Prudrnte dc Morals c Begentc Fcij6; Julio Ri- 
bctro c liuarulada •n( .-u;un; srgundo e primciro do Sacoman c Jos^ Bo- 
oif«i< " no mesmo hmrro, c proximoN nn clnssifica^ao. Os grupos con 
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5.° t o n j a nt o 

Alunos Grupos Escolares Alunos Grupos Escolares 

S. Francisco do Sales  -821 
Alto da Mooca  990 
Ant. Queiroz Teles   1 • 309 
Marechal Floriano  1.894 
Tila Esperan^a   788 
Vila Formosa  203 
Pirituba     277 
Vila Prudente  697 
Vila Santana  427 
Aristides de Castro  901 

TOTAL   

VILA PRUDENTE 

Segundo do Cambuci   1.037 
Vila Anglo-Brasileira ...... 247 
Maria Zelia   835 
Vila Anastacio  262 
Vila Guilherme  839 
Artur Alvim  156 
Gomes Cardim   783 
Bairro do Limao   437 
Vila Ipojuca   283 
Manoel da Nobrega   518 

13.707 

5,1 % 

Ve-se no quadro acima que, cada nm dos cinco grupos esco- 

lares eleitos para constituir a amostra, representa certa percen- 
tagem do total dos grupos do mesmo conjunto (indicada em des- 

laque). 

Vejamos agora os grupos escolares que constituiram a amos- 

tra da populacao sobre a qua! se fez a pesquisa de jogos. 

Dentro do primeiro conjunto se acham: o Institute de Edu- 

cacao, com 788 alunos; Cruz Azul, com 358; Augusta, com 

426; a porcentagem nesse primeiro conjunto, dos Individuos to- 

rnados para a amostra da pesquisa de jogos e de 11,5 %. 

0 segundo conjunto abrange: Artur Guimaraes, com 831 alu- 

nos; Julio Ribeiro, com 1.231; e o Quarto do Braz, com 753; a 

porcentagem de alunos desse segundo conjunto e de 20,9%. 

No terceiro conjunto encontramos: Vila Pompeia, com 841 

alunos e com 7,3 %. 

No quarto conjunto o grupo escolar foi o mesmo, nas duas 

amostras, tendo a mesma porcentagem, portanto, 9,8 %. 

No quinto conjunto esta o grupo escolar Marechal Floriano, 

com 1.894 alunos, e porcentagem de alunos nesse conjunto, 13,8 %, 

Confrontando ambas as porcentagens de cada um dos con- 

juntos, vemos que a pesquisa de jogos abrangeu maior mimero 

de alunos dos primeiros conjuntos (os dois primeiros); no terceiro 
abrangeu menor; no quarto, igual numero e no quinto, bem 

maior. 

mais de 77 % de populacao operaria sao quase todos situados em "vilas": 
Vila Esperanga, Vila Formosa, Vila Santana, Vila Anglo-Brasileira, Vila Pru- 
dente, Vila Anastacio, Vila Guilherme. etc., e, na classificagao, sao todos 
vizinhos; os grupos 3.° e 4.° do Braz sao vizinhos quanto a colocagao geo- 
grafica e na lista de classificagao (Ver os quadros, mapas, e conclusoes 
publicados na Rev. do Arquivo Municipal citada). 
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Como cada conjunto representa a quiota parte dos grupos de 

S. Paulo e cada um represent a, num "crescendo**, a propor^ao de 

pais quo exerccm a profissuo opor^iria, segue-se que, nos dois pri- 

meiros con juntos, onde a porcentagem dos elementos constituti- 

vos da nossa pesquisa 6 maior, o nosso grupo representativo se 

compoe do maior numero de ebementos do meio mais favorecido 

economicamente de S. Paulo do que seria deaej&vel. Vejamos se 

ha compensa^oes. 

No terceiro conjunto temos um ••deficit". Justamente essc "de- 

ficit" vem agravar a maior porcentagem dos dois primeiros con- 

juntos, torn undo ainda maior a porcentagem das crian^as filhas 

de pais favorecidos econdmica e socialmenlc. 

Sobre o quarto conjunto nada temos a dizcr, uma vez que as 

porcentagons sao iguais. Resta, portanto, so o quinto conjunto, 

que apresenta uma porcentagem maior de representantes da me- 

nos privilegiada classe de S. Paulo. 

Ql'AMtO I 

Conjunlos 

Amostra da pes- 

quisn de joaos 

(fr) 

Amostra 
pelo Dep. Cuitura 
e Inst l-Mucacao 

(%) 

l.> 11 La 
2.® 20,9 
3.° 7.3 
4.° 9.8 
5.® m.K :>.i 

Voltando a tratar da amoslra reprcsentativa proposta pela 
Sub-Divisao de Documcnla^ao Social e Elstatisticas Municipals 

cm colabora^ao com o Laboratdr>o de Psicologia, e sabendo, como 
V do nosso conhecimento, que os conjunlos nos quais foi dividida 

a popula^uo escolar da Capital se colocam r.uma ordcin crescen- 

ts, scgundo a porcentagem dos pais que rxercem a profissao ope- 
raria, estranbamos que justamente do ultimo conjunto a porcen- 

tagem fosse luo pcquena, ja que o maior numero de grupos se 

coloca dentro do 5.° conjunto. 

Resnlvt mos, entao, estudar, em primeiro lugar, o fen6meno 
coum» se apn s< nta, geralmenle, na Capital. 

Para uma compreensdo maior do que vamos expor. nchamos 

mellior parlir do exemplo tirado do um cumpo que nuo o social. 

Cemos (23) que, se um nbscrvador deseja formar um grupo 
repnaenlativo compos to dc <]ois ou mais nubos de um lole deles, 
«e tomar rsse grupo oo acaso. arrlscn-sc a lomnr o> grandes ou 
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os pequenos demais em relacao ao total de nabos que ele tem 

sob os olhos, Mas, se ele, antes, fizer uma inspegao e tomar, por 

escolha, aqueles que representam a media do tamanho de todos 

os nabos, a media do peso, da forma, de outros caracteristicos que 

tenha em mente, a probabilidade de se constituir um grupo re- 

presentative e maior. 

Na pratica, geralmente, usam-se os dois metodos, o da esco- 

lha ao acaso combinado com o da escolha com um fim. E' o cha- 

mado metodo estratificado ("stratified sampling"). 0 essencial, 

nesse processo, reside no fato de dividirmos a popula^ao em es- 

tratos e tomarmos os grupos, ao acaso, de cada um dos estratos. 

0 unico criterio de que dispunhamos para dividir a populacao 

da Capital em estratos era a profissap dos pais. Tomamos, entao, 

a propria classificacao constante da Revista do Arquivo Munici- 

pal, vol. XXIII, que abrange quatro zonas limitadas pelas seguin- 

tes porcentagens de pais operarios: 

a) a primeira, abrangendo de 4 % a 27 %; 

b) a segunda, abrangendo de 28 a 51 %; 

c) a terceira, abrangendo de 52 a 75 %; e 

d) a quarta, abrangendo de 76 a 99 %; 

e colocamos dentro de cada zona os grupos escolares cuja por- 

centagem de pais de profissoes operarias se enquadrava naqueles 

limites. Observamos, tambem, a divisao, dentro de cada zona, de 

oito valores de amplitude. Este estudo .dm1 a seguinte relacao: 

Zonas Estratos Grupos Alunos Total 
Estrato 

1.a) de 4 a 27% 
1.°) de 4 a 11% Inst. de Educa^ao ... 788 788 
2.o) de 12 a 19%   — — 
S.o) de 20 a 27%   — — 

2.a) de 28 a 51% 
4.o) de 28 a 35% Sao Paulo   727 727 
5.°) de 36 a 43% Cruz Azul   358 

Prudente de Morais .. 666 

2.024 

6.°) de 44 a 51 % Rodrigues Alves   1.472 
Santos Dumont   1.806 
Vila Clementino   385 
Regente Feijo   613 
Frontino Guimaraes . 1.103 

5.379 
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S.M de 52 a 75% 
7.°) de 52 a 59% 

8.®) dc 60 a 67% 

9.®) de 68 a 757® 

4.M dr 76 a 99% 
I0.®> dr 76 a 83% 

Cainpo.n SiiU-s    1.891 
Bliss Browne   867 
Santo Amnro   739 
Silva Jnrdim   766 
Rua Augusta    426 
Jouo Kocpke   1.044 
Consolacuo   786 
1.® Cambuci   1.224 
Orestes Giiimar;'RS . . . 1.079 
Arnaldo Barreto   481 
Artur Guimaracs   831 
I. ConctM^ao    • ^65 
Julio Hibeiro   1.231 

13.530 

3.® do Bras   1.186 
4.° do Brnz   753 
Pedro II    ^ 
Itaquera   
C. A. Prado    1.470 
Guaiauna   500 
Vila Mnreira   357 
Gndofredo FurtiMlo .. 500 
Vila Mazzei   352 
Alf. Bresser   680 
Garandiru   599 
Sto. Ant. I'"i• i   880 
Parada Inglcsa   369 
Eduardo Prado   1.806 
Vila Madalena   340 
Vila Pompcia   841 
Romao Puignri   2.801 

15.91S 

Julio Pcstana   549 
Indianapolis   593 
Vila Pedro I   491 
Brooklin     341 
Eduardo C. Pcrcira .. 2.103 
iTiismn Braga   720 
2.® Sacoman   407 
Pereira Bnrrefo    2,405 
Jos^ Bonificio   938 
Osasco   :.mi 
Tomaz Galhardo ..... KOI 
Oswaldn Cruz    2 JK.'l 
I.® Sacoman   I.00!» 
I^apa de Baixo   139 
Vila Carran   8i:» 
Marechal I>cod(trt> .. 1.432 
f^anuto Va|   111 

10 258 

5. F. Sain   X21 
Ahu Mu«>t*a   990 



31 

A. Q. Teles   1.309 
Marechal Floriano ... 1.394 
Vila Esperanga   738 
Vila Formosa   203 
Vila Santana   427 
Ar. Castro   901 
2.° Gambuci   1.037 
V, A. Brasileira    247 
Maria Zeiia   835 
Vila Prudente    697 
Vila Anastacio   262 
A. Alvim   156 
Vila Guilherme   839 

11.406 
11.°) de 84 a 91% Pirituba   277 

Vila Gomes Cardim . . 783 
Bairro do Limao   437 
Vila Ipojuca   283 
P. Manoel Nobrega .. 518 

12.o) de 92 a 99%   2.298 

Sem consideracao da porcentagem de freqiiencia que limita 

cada zona e tomando-s^e o numero de alunos cujos pais exercem 

a profissao operaria, encontramos, para todos os sessenta e sete 

grupos escolares estudados, uma porcentagem de 64,22%. Isso 

quer dizer que mais da metade da popula^ao que freqiienta os 

grupos escolares da Capital proyem de familias com pais de pro- 

fissao operaria. 

Conhecendo, como conhecemos agora, a maneira por que se 

distribuem essas criancas pelos diversos grupos e, sabendo qua! 

a porcentagem daquelas que sao filhas de operarios, temos os 

grupos escolares divididos em estratos, cada um deles abrangendo 

o caracteristico que temos 'em vista numa determinada proporcao. 

Cada um desses estratos contem o seguinte numero de alunos: 

QUADRO II 

I.0 — 788 
2.o — 0 
3.o — 0 
4.° — 727 
5.0 __ 2.024 
6.o — 5.379 
7.o — 13.530 
8.o __ 15.915 
9.o 16.258 

lO.o — 11.406 
U.o „ 2.298 
12.o __ o 

1 grupo escolar 

1 grupo escolar 
2 grupos escolares 
5 grupos escolares 

13 grupos escolares 
17 grupos escolares 
17 grupos escolares 
15 grupos escolares 

5 grupos escolares 
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0> l;iupus qut* forinaiii i»s rincu primt iros islralos siio: Ins- 

tiluto ICchiciu fu), Sao Panlo (.ruz Azul v Prucii nte dc Morais 
On oulros se agrupam dando uma i iirva de fmjuencia cum ligeira 

as.Niinetria. coiiformc ficuu assinalado n«> cstudo a que nos esta- 

inos rcfcrimiu (22). 

Prequtncia dot estratos da popula^Ao da Capital, 5rguodo as profis^drs 
cxerddas prlot pals dot cscolarcs 
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CONJUNTOS DC &QUPOS ESCOLAOeS 

Mg- I •— Da dot do Quadro 11 

Obs. Cada rstrato reprtscnto oito valores da porccnfagrm de 
rriiingu^ com pat% opcr^riox 

(Anrxo 5 do trabalho cltadoc Rrvista do Arqutvo M ;j.ii tp,t! VoL XXIO) 

O Institutfi dc Kducnvao (K«coln la), como muito bem 

sugeriram u Sub-Divisao dc Documcnlnrao Scx ial c Ritatisticu 

Municipals c »» Laburaldrio <!(• Psicologio do Institulo dc Kduca- 
^ao, nao c signifk .itis•» porquc abrangc crian^as dc tudos os pon- 

tos da Capital. Mam adiaiitc, no citado Irobalbo. os autores di- 
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zem que, talvez, nos grupos Miss Browne, Sao Paulo e Campos Sa- 

les, se verifique fenomeno semelhante ao observado no Institute 

de Educacao, por possuirem meios de comunicagao que facilitam 

a vinda de criancais tambem de outros hairros da Capital. 

festes grupos, entao, talvez nao representem a populagao do 

distrito onde estao situados e isso tem importancia para quem te- 

nha de servir-se do grupo escolar como indice informative para 

delimitar uma zona geografica onde realize uma pesquisa. Para 

nos, porem, que usamos os grupos escolares, mas sobre eles mes- 

mos iremos generalizar, devemos tomar 10 % de cada um dos es- 

tratos, indistintamente, porque morando proximo ao grupo ou Ion- 

ge dele, essas criancas existem e devem ser consideradas na for- 

ma^ao da amostra. 

Tomando, entao, 10% da populacao de cada estrato, te- 

remos: 

QUADRO III 

Estratos Alunos 10 % 

1.°   788 78 
2°     0 0 

3°   0 0 

4.°    727 72 

5.°   2.024 202 

6.°   5.379 537 

7.°   13.530 1.353 

8.°   15.915 1.591 

9.°     16.258 1.625 
10.°   11.406 1.140 
11.°   2.298 229 
1^°   0 0 

6.598 

Isso quer dizer que nao devemos ter menos de 6.500 orian^aa 

num estudo que se propouha a generalizar para toda a populagao 

dos grupos escolares publicos da Capital (22). Tentaremos, agora, 

eleger os grupos que supomos representatives: 
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Prrqu^oda doa rstratoa da popularAo da Capita*, ««. pwofix^A 
exerddas prloa paia dot cacolurcs 
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CCNJUMTOS OE GDUPOS ESCCLA2ES 

Rstrutos 

Pig. 2 —' Dados do Quadro III 

QUADnO III 

Grapog E*i olarca Al unos 
110r'* do cstratot 

1 .• Instduto de Kduca^ao   
2.* 78 
3- 
4.j San Paulo  
5.* Cruz Azul     72 
C.* Ki-k'vnte PIIJU 202 
?.• Juho Hibiiro . . .•  :»37 
«• 4 • do Brat e Vila Poinpc-i t 1 3'.3 
9* Marechal Dcodoro nu P rasino I .'.'JI 

Braffa mni* J, Honifiicio   I <'2.' 
10 .• V. Sanl.in.' main V. Prudcnlc on 

Marechal I I inano 1 140 
n- VJa Ipojuca .IN 

Alunos dos 
^rupoi 

ctcolarea 

7U 

35S 
r.13 

I 231 
I a94 
i G:>8 

I 124 
2S3 
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Que cdiiciusao pod'eremos tirar dai a respeito da representa- 

tividade da pesquisa de jogos infantis? 

Superpondo o hislograma de frequencia dos estratos da popu- 

lacao de Sao Paulo sobre o histograma que construiremos com a 

frequencia obtida com os grupos da pesquisa, verificaxemos o se- 

guinte: Fig. 3. 

Freqiiencia dos estratos da popularao da Capital, segundo as profissoes 
exercidas pelos pais dos escolares 
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cb^JUHTOS DE G&UP05 ESCOLARES 

Fig, 3 — Dados do Quadro IV 

Explicando: 

Os grupos escolares que constituem ambas as amostras s§o 

os segumtes: 
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Ql ADHD IV 

Bilra- .{nw*tra da prtqniMa Alunos 
ftij de jogoM 

I.* Inst. tli- Kducu^uo  (788) 
2*     • • • 
3.*    
4*      
5.^ Out Aiul   (358) 
6.*   
7 ° Artur tiuinmrftcs, Huu Au- 

gusln e Julio Hibeiro ....(2.488) 
8.* V. Poinpeia e 4.® do Braz. (1.594) 
9.* Marechal Deodoro ....... (1.432) 

10.° Mflivrfril Kloriano  ..(1.894) 

11.®   
12-   

Amoitra pro pott a Alunot 

Inst. <li' ICiluca^au   78 
    0 

—   0 
Sio Paulo   72 
Crui Aiul   202 
Bcgente Fcijo   537 

JOlio Ribciro   I - 353 
V. Pompcia c 4.® do Braz 1.591 
M. Dcodoro on Ijasino 

Braga     1 Ii25 
M. Floriano ou Vila Pru- 

denle v V. Santana ... 1.140 
Vila Ipojuca   229 
—   0 

As diferen^as observadas na escdlha dos grupos dos 9.° c 10.° 

eslratos se referem ao numero de alunos, porque qualquer dos (res 

mencionados pertence ao mesmo cstrato e, portanto, conveniente 

;i nossa escdlha. 

O 7.° estrato foi representado dcmais. islo ha, para formar 
a ainostra. elemenlos demais ddsse estrato; o mesmo se podc di- 

/.vr <lo 1.° e do 1° estratos que devem contribuir com mais oq 

menus 80 alunos e a amostra da pesquisa de jogos indue quase 
HOC) alunos. 

Parccc que podemos dizer, & vista da exposicao feita, que a 
amostra escolhida para a pesquisa de jogos, scm nenhum crilcrio 

objetivo, por absoluta falta de dados, pecou, nao pela escolhu dos 

grupos, mas pelo numero de elementos retirados d6sses grupos. 

Parecc razoivel dizermos que a amostra sobre a qual aplicamos 

o questionario de jogos infantls con16m membros da classe mais 

favorecida econdmicamcnte da cidade, em numero maior do que 

o necessdrio para que a amostra guarde em relayao ao todo a 
proporcionalidade exigida (24). Isto, porem, nao invalida a sur- 

preendente coincid6ncia com o grupo rcprescqtalivo, escolhido 

com conhecimento objetivo da situa^ao. 

5. As fases do tratamcnto estatistico dos dados. 

Aplicadas as provas, foram elas ezaminadas c preenchidos os 

dados referentes h idade (b). Todas as provas prejudicadas por 

(b) fixlr clrmrnto foi ob|«lo de cudado por parfc do l.abnrali.r . ,(e 

rsicolofki A idade croaoldflea das crian^ai foi avahada em m4aes n par* 
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interrupcoes na aplicacao ou outro motivo qualquer, tais como a 

impossibilidade de conhecer-se a data do nascimento da crianca, 

foram inutilizadas. Depois dessa eliminacao, resultaram 5.345 
provas. 

Pianejaram-se 87 tabelas para exploracao dos resultados do 
questionario. Cada lima das tabelas poe em jogo quatro elemen- 

tos: sexo, idade, uma pergunta do questionario e mais outra des- 

tas, com a qual supomos que a primeira guarde uma certa rela- 

^ao (Ver anexo YII): houve mais oito tabelas nas quais os sexos 

sao tornados conjuntamenle. 

Resolvemos, depois, proceder a exploracao das tabelas, fi- 

xando em todas o sexo e a idade, fazendo variar depois uma das 

perguntas, em relacao a outra que chamaremos de pergunta de 

articulacao. 

Esta deliberacao tinha por fim surpreender a provavel in- 

fluencia de outros fatores que nao o sexo e a idade, sobre os jo- 

gos; acresce ainda que, assim procedendo, no momento em que o 

desejassemos, poderia ser estudada a influencia do sexo e da ida- 

de sobre eles, influencia essa que sabiamos existir, ja por obser- 

vacoes das proprias criancas nas idades escolares, ja por infor- 

macoes colhidas na literature especializada. Essa orientagao foi 

modificada, explorando-se as tabelas de acordo com a esplanacao 

dada na pag. 48. 

A tabulacao mecanica dos dados se impunha por facilitar, 

senao tornar possivel, o estudo segundo o piano proposto, dada a 

grande rapidez do processo. Tratando-se de tabelas nas quais en- 

travam quatro elementos, a tabulacao manual, alem de sobrema- 

neira yagarosa, corria o risco d'e ser falha. 

Os questionarios que tinhamos em maos nos forneciam res- 
postas por sentengas ou palavras e tivemos necessidade de trans- 

forma-Ias em numeros. 

A tabulacao mecanica recorre a fichas de tamanho-padrao, e 

a que usamos foi a "Powers", de 90 campos. (Ver anexo IV) 

Como a capacidade de uma ficha e liraitada, precisavamos saber, 

de antemao, qual era a variacao ou extensao da variagao de cada 

item do questionario para distribuir os campos da ficha de tal 

modo que, para cada item a ser explorado, ficasse exatamente o 

tir da data do nascimento; os anos eram contados abrangendo seis m^ses 
antes de completar um natalicio ate cinco meses depois de corapletado; 
assim, consideravam-se de oito anos, as criangas que na epoca da aplica- 
cao do questionario contavam desde sete anos e seis meses at6 oito anos e 
cinco meses. Para os dias do mes foram tamb£m contados de dezesseis 
dias de um mcs ate quinze dias do mes seguinte; assim, uma crianca com 
oito anos c dezesseis dias, a comecar do dia 1.°, tinha oito anos e ura mes; 
uma crianca com S anos e quinze dias, tinha 8 anos. 
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nuimro de campos convcnientc. Sc a explora^au de lodo o ques- 

lionario pudesve scr feita mecimicamente, teriamos o nosso traba- 

Iho grandemente facilitado. 

Como conseguir previamente a variabilidade m&xima de cada 

item do questionario, scm examinar, nafuralmente, todos os 5.349 

questionArios em cada um de seus itens? Elcgendo umo amoslra 

igual a 10 % do total de 5.315 question6rios. Para lal, seguimos ura 

criti*. lo igual ao adotado quando escolhemos a amostra constitui- 

da por 5.315 casos. 

Se houvesse alta correla^ao entre a posi^ao economico-social 
das faniilias das crian^as v os tipos de respostas a detenninadas 

perguntas, o mesmo cHl^rio observado podia ser rcpetido. Mas 

existir^ lal correla^ao? Se exislisse, 6slc unico fator scria sufi- 

cicnte para garantir a nossa amostra o grau de semelhan^a que 
descjavamos e de que precisavamos? E se a idnde, o scxo, e o 

grau cscolar frequentado pela crian^a tamb^m desempenhassera 

seu papel na determina^ao do tipo de resposta a certas pergun- 

las, concorrendo tanto ou mais ainda do que o nivel econdmico- 

-social de suas respectivas famllias para produzir varia^ao dos ti- 

pos de respostas? Nao podendo resolver estas duvidas senao ten- 

tando a experi&icia, arriscamo-nos ao trabalho de estudar, expe- 

rimentalmente, cerca de 530 question^rios (10 % do nosso uoi- 
verso). 

Chad dock relata em sua obra "Principles and Methods of 
StalKcVf (25), uma expericncia feita com os dados de altura de 

t.000 rapazes, a que ja nos rcfcrimos a pngina 21. Kssrs 1,000 

^os formavam lodo o uni^rso de alturas de que dispunha o cxpe- 
rimcntndor e desses 1.000 casos foram rctiradas ccm vczes amos- 

tras de eem casos de cada vez. Cada amostra de cem alturas era 

Urada inteiramente ao aea^o. De cada amostra de cem casos foi 

calculada a media aritmelica e, dcpois, calculada a media das 

mddias das amoslras, que foi ignal a 67,50 (a altura foi tomada 

cm polegados). Calculou-se. dcpois, a media dos 1.000 casos que 

foi 67.57, mddia cssa que se aproxima muito da m6dio das ma- 
dias. Foram calculodns, dcpois. os desvios quadraticos medios e 

o Arro proviivcl nas mesmas condi<;c5cs em quo o foram as md- 
dias c houve muita scmelhan^a nos resultadon obtidos. *4S« a ex- 
pcridncia com os dados da altura fosse continuada. a pequena di- 

fercn^u havida tcndcria a diminuir cada vcv. mais". 

A observn^ao do variae.'in das median mis sueessivas amostras 

de ccm casos mostro que ela se da dentro tie limites eslreitos e 

que csla varia^ao se agrupa m i is ou menus em tomo das medias; 
os resultados obtidos com aim stras sueessivas tr-m uma distribui- 

^ao normal, de Gauss. 

Scguc-sc nuc a media tia Nariiie^io das median de qualqucr 

amostra colhida ao arnso dc uma .jiandc popula^ao se ctdm * c<im 
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maior probabilidade na media da popula^ao total do que em tdrno 

de qualquer outro valor especifico. 

Esta observacao, colhida em Chaddock, nos levou a estudar 

ate que ponto a amostra de 530 provas se assemelhava ao universo 

de 5.345 provas. 

Tomamos o codigo organizado com as 530 provas e depois 

comparamo-lo com o que obtivemos com o estudo do total de ques- 

tionarios aplicados. 

O resultado foi o seguinte: 

QUADRO V 

Item do questiondrio Amplitude mdxima de uariagao dos itens 
nas 530 provas nas 5.345 provas 

Habitacao   13 18 
Idade    7 7 
Nacionalidade       40 45 
Profissao dos pais    3 3 
Pergunta 1   3 3 
Pergunta 2   15 58 
Pergunta 7   25 92 
Pergunta 11   7 7 
Pergunta 12   5 5 
Pergunta 13   2 2 
Pergunta 14   21 48 
Pergunta 16   2 2 
Pergunta IS   4 4 
Pergunta 19     2 2 
Pergunta 20   31 78 
Pergunta 4    158 205 
Pergunta 10   172 281 

Yemos que ha variagap nos itens: 

— nacionalidade, 

— pergunta 2, 

— pergunta 7, 

— pergunta 14, 

— pergunta 20, e 

— perguntas 4 e 10, relativas aos jogos 

propriamente ditos. 

Em alguns desses itens a extensao e grande e primeira vista 

talvez fossemos levados a dizer que a tabulagao dos 530 cases nao 

reproduziu com alguma seguranga a variagao das respostas con- 

tidas nas 5.345 provas. 
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Mas pelo quadro abaixo veremos que a situa^ao e outra. Pa- 

ra cada item que apresentou maior extensdo no MraDgeM, estudi- 

mos a frequincia com que ^sses casos novos se aprescntaram. 

() quadro abaixo ilustra bem u resultado a qtfle chegamos. 

Na 1.* coluna temos a amplitude maxima de varia^ao dos 

itens, nas 5^10 provas; na 2*, a frequ^ncia dos casos previstos pelo 

cddigo das 530 provas; na 3* coluna, a amplitude maxima de va- 

ria^du dos itens, obtida depois de estudadas as 5.315 provas; na 

4. coluna, a frequ^ncia de todos os casos, inclusive u apresentada 

pelo excesso da amplitude; na 5* coluna, a amplitude de classe 

observada en Ire a diferen^a dos eddigos: o dos 530 questiondrios 

e o dos 5.315; na 6.*, em unidades de respostas, essa diferen^a e, 

finalmente. na 7.* coluna, a frequencia relativa da diferen^a eu- 

Ire as respostas dos 2 eddigos (c). 

QUADRO VI 

Itens 

bs 338 In 3JI3 De 338 Frei- 
ereus prom { 1 5 343 , rel. 

I i 1 1 
i !.» 2." 1 3." 4* j 6."; 7." 

Nacionali- I 'it! 
dade 40 5.061 45 5.06G 51 5 0,1 I 

' 1 i '11 Pergunla 2 15' 4.835 58 4.039 43 941 1,9 1 Porque costuma brincarf 

' : i ' Pergunta 4 J58 5.430 205 5.506 47 76 1.3 1 Jogo mats pniticado 

i'ergunta 7 l'.*» 4.876 92 5.600 (i7 121 2.5 I.n3;irt s onde brinca mail 

Pergunla 10 172 12.150 281 12.523 109 373 3.0 praticado com oiilros 

; 1 : I I ! 
Pergunta 14 21 781 48 843 27 63 7.5 Brinquedu c<»m gentc grandc 

! I 
Pt rguutu 20 31 2.521 78 2.588 47 67! 2.6 Anim.iis com quo hrmca 

A unica pergunta que oferece maior pnrcentagem d a de nd- 
nrero 14 — "Qnais sao as pessoas grandes com quern vocd brin- 

ca ?M, com 7.5 /f As oiitros sao porcentagens desprezdveis. mesmo 

em conjunlo; quer dizer que, tornadas as frequdncias dc cada uma 
dos variocdes, mesmo a p«>rcentagcm <lr 7.5 diminue; cremos po- 

(c> Avahamct rasa frrqOfncia relativa da difcrenca entrr n% cmligoa 
tomando para divtdeodn a freqO^ncta rormpondrntr a diferrn^a (coluna 6) 
e para divisor a freqO^oria total dm ca»m (coluna 41 
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(ter dizer que houve variagao, mas em tao pequena escala que o 

resultado total nao sofre alteracoes. Para a porcentagem da per- 

gunta 14, por ser a maior, resolvemos recorrer a tabulacao de ca- 

da item, desde 22 ate 49; a maior freqiiencia encontrada foi 10, 

para o item numero 29 (conhecidos masculinos e femininos). Pa- 

ra os outros itens as freqiiencias sao pequenas, geralmente a uni- 

dade; encontramos 8 de freqiiencia para o item 24, 5 para 22 e 

34; para os outros, a freqiiencia foi 3, 2, e 1; nenhum deles poderia 

ser estudado, porque todos se apresenlam com freqiiencia muito 

pequena. (losses n.0s sao do codigo — Anexo Y — da perg. 14). 

Podemos concluir, entao, que os 530 questionarios que forne- 

ceram o codigo para o estudo das 5.345 provas da pesquisa for- 

maram um conjunto que guardou para com o total das provas 

uma notavel semelhanca, ja que as flutuacoes que a amostra apre- 

sentou nao sao significativas devido a pequena freqiiencia de seus 

casos; podiam, entao, deixar de ter sido tabulados, pois, nao vao 

eles ser aproveitados. 

Precisamos acrescentar que com esse experimento nao pode- 

mos afirmar que apenas com os 530 casos a pesquisa produziria 

os mesmos resultados que com o estudo dos 5.345 casos. Isso por- 

que nao temos a freqiiencia de cada item das 530 provas e sim a 

freqiiencia das respostas que nao foram previstas, porque nao 

apareceram no estudo das 530 provas e que foram aparecendo 

no estudo das 5.345. Nao sabemos, porisso, se aquelas que foram 

sendo repetidas, apenas, guardaram com a tabulacao da amostra 

menor, a mesma distribuicao de freqiiencia. O nosso estudo da 

margem para dizermos apenas que a amostra de 530 provas re- 

velou todos os fenomenos que iriamos encontrar no estudo da to- 

talidade do nosso material e os que nao mostrou nao puderam 

ser estudados por nao terem conseguido freqiiencia significativa; 

nao revelou, porem, semelhanca de distribuicao de freqiiencia, nao 

porque nao tivessemos possibilidade de faze-lo, mas porque o tra- 

balho inicial foi feito com vistas exclusivamente a organizacao de 

codigo e nao com vistas a uma prova de eficiencia da amostra; 

depois de estudada a amostra de 530 provas, foram elas deyolvi- 

das ao grupo total e desde esse momento tornou-se impossivel iden- 

tifica-las para se proceder ao estudo da distribuicao de freqiien- 

cia dos itens. 

Fixamos, entao, como provaveis fatores de variacao, o grupo 

escolar, o scxo o grau escolar frequent ado c permit imos que a 

idade fosse determinada pelo acaso, ja que a distribuicao de fre- 
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queru ia tius idaties das iTian^as do nosso univi rM) era quase n^r 
rnul. Srnao, vejamos: 

QIMDKO VII 
r 

St'TC nm^cuhno Srxo femituno 
!dail I:-, ividuos Idudivs i mli v nltios 
8 .i ' s 99 8 anos ... !».♦ 
9 m s I'd1* 9 anos   122 

10 « nO N 10 utios 
11 aiuj> »7 11 HIIOS .... To:. 
.2 anos .'j.td 12 unas 521 
Hi anos . . 344 13 unas 2 ill 
11 anus . . 125 14 unos 58 
T o t a 1 . . 2.570 Total i lil i (d» 

Hi^tograma <i • freqti^ocia absoluta tios mrninos < incmmw qur coasl!ti;i 
a nmostra dn pcsquisa dc loqcw. segiinJo as idades 

Sexo Mascultno Si-xo Frmma.ti 

too 

2 
J VOO 

*00 

4 

i 

ITW 

s .  I 
t 9 to n «2 '5 

lilJ 

D * 0 C *> 

tono 

Coo 

ftx> 

. 
I hi 

I i *j • { 
O C u 2-W, . ^ ' . ' 

9 'O n 12 is 

OA DC S 

ftg 4 — Dadrx do Qu»drx> VII 

(d) M adianlr < x[dirniTmoi ■« rai/*r* pelai qn.,^ dr.ximos dr rt 
tudiir I2fi ' , • , | | j;, 
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Sfe tirassemos, portanto, questionarios ao acaso de uma dis- 

tribuicao como a acima, seria mais provavel que retirassemos mais 

criancas de 11 anos do que do qualquer outra idade e, assim su- 
cessivamente, em todas as idades segundo a freqiiencia de cada 

uma. Demais, conheciamos este universo e sua composicao. 

Passamos, entao, a; 

1. determinacao do mimero de provas necessarias de cada 

grupo escolar, para a formacao da amostra igual a 530, 

dentro do total de 5.345, tratando os sexos separada- 
mente; 

2. determinacao, dentro de cada grupo escolar, do numero 

de provas para os segundos, terceiros e quartos graus; 

3. retirada, de cada sub-grupo formado anteriormente, do 

numero de provas determinado, inteiram'ente ao acaso. 

Estudadas essas provas, organizamos um codigo (anexos Y e 
VI) pelo qual toalisamos todo o material da pesquisa. 

a) Da codificacdo dos dados — Alguns dos itens do codigo 

precisam explica^ao: — o relative a cor, embora conste do ques- 
tionario e do codigo, nao foi aproveitado, devido a dificuldade que 

sentimos em identificar esse elemento com dados validos; a nacio- 
nalidade dos pais, por falta de freqiiencia que permitisse um es- 

tudo de muitas das nacionalidades citadas, passou a ser estudada 

tendo em vista o casal e nao mais cada pai separadamente; os ca- 

sais se constituiam da seguinte maneira; atnbos os pais estrangei- 
ros, ambos os pais brasileiros e um so dos conjuges brasileiro. 

A inform acao relativa ao lugar de nascimento tambem nao 
foi aproveitada; a relativa ao numero de comodos da casa tambem 

nao foi, porque nao tinhamos a informacao relativa ao numero 

de pessoas da familia. A "ocupacao fora do grupo" e a "bora" 

dessa ocupacao igualmente nao puderam ser aproveitadas; as 

criancas diziam as boras, sem especificar se pela manha ou a tar- 
de; tambem o trabalho de lavar um automovel ou regar um jar- 

dim, lavar a louca do almoco ou fazer um irmao dormir, era con- 

siderado fora do grupo escolar. Nao deixava de ser trabalho, mas 
nos tinhamos a intencao de obter informacoes a respeito de tra- 

balho remunerado ou nao, mas principalmente, trabalho regular 

e obrigatorio, como, por exemplo, o citado por algumas criancas 

que conseguiram entender o que nos queriamos: "todos os dias, 

das 2 as 6 da tarde, ajudo meu pai no balcao". Se, a par das in- 

formacoes acima referidas e que nao nos satisfizeram, viesse tam- 

bem a informacao de que aquele trabalho de fazer dormir um 

irmao ou de lavar a louca do almoco era regular e obrigatorio, 

entao esta parte do questionario poderia e teria sido aproveitada. 

Passaremos, agora, a tratar das perguntas do questionario: 
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I'rrgunla / rosluma brincarT* -- ('omo sc podc ohser- 

v.ir prlo iMulitio dns rcspostiis, e»la per^nnta conseguiu Irtvs (ipos 

do rosposhis: sim, ndo v bs vezcs. No cxame dos questiondrios 
ol >m i \ aiiujs que nlgumas crian^as, a minoria, compreendia e res-* 

pondia as per^ntas do quesliondrio de maneira diferente das res* 
tantos; assim, enconlramos uma por^ao dclas que respondia a es- 

sa primcira pergunta "slm"; quando passava a responder k per* 

gunta numero 2 — "Por que voce costuma on nao costuma brin- 

car?", ao conlrdrio da uossa logica de adulto, escrevia: "nao brin- 

co porquc nan tenho tempo*9. Classificamos coino incoerente rssa 

muneira tie responder e para nosso uso particular, para efeito de 

codificacao apenas, chamamos de incoerencia 7. Nos nao estanios 

aqui querendo rotular de incoerente essa maneira de dar, a per- 

guntas arliculadas, como v o caso atual, respostas que nao so ar- 

ticulam; para o adulto, quo iria dando rcsposta as sucessivas per- 

guntas sern i der de vi^ta a rcla^ao que das gi.itrdam entre 

uma resposla daquele tipo e considerada incoerente; mas a crian- 

ca p6de muito bem ter rcspondido "sim** porque, de fato, ela brin- 

ca; ao ser exigido o motivo do brinquedo, ela se recorda de qua 

ncm sempre sou brinquedo se realiza nos momentos cm que dc- 

seja; ela sofre limita^oes; e mesmo provavel que algum brinquedo 

sen tivessc si do interrompido para ela vir a escola.. . Entao ela 

escrex^e que "nao brinca porque nao tern tempo". K' claro que 
isso c apenas uma hiputcsc que damos para exemplificar; outras 

poderiam ser sugeridas, mas nenlmma delas ajudaria rcalmente 

a resolver o problcma; lalv^ez que outros metodos de investiga- 
cao, usados simultaneamentc, trouxessem informa^oes de valor 

para o esclarecimenlo dessc fenomeno. Talvez, tambem, pudes- 
semos esclarecer melhor esse problcma se estudasscmos essas pro- 

vas: verificar, por exemplo, em que idades essas maneiras de res- 

ponder sao mais frcquentcs; estudar as outras perguntas do ques- 

tioiiario com vista a dsse problcma; estudar. se fosse possivel, o 
nivel mental e o nlvcl cscolar dessas crian^as; e mesmo provavel 

que fa^amos esse esludo, mas depois de terminada a analise das 
respostas tal como sao encontradas. E* claro que esse 6 um dos 

muitos problemas correlatos que a pesquisa <le jogos vai propor, 
como, al as, quasc todas as pesquisas propdem e que nos podemos 

assinalar, mas que devemos dcixar a mnrgrm sob pena de nunca 

eoncluir a ja iniciada. 

Ah m dessa incc»errncia, codificada como 7. encontrumos em 

<»iilras pi ovus " que, pelos im snios molivos Ja expostos. conven- 
eionumos cbamar tie "incoerencia U". A crian^a respondia "sim" 

on "nao" a pergunta "Voce cos I uma brincarT. porquc "gosta" 

ou "nao gt»sta" qmindo se referin a segunda indagacao e ao rt s- 
pontler, tlepois, ao rcstti <lo questionurio, prfK'edia como nc tivesse 
res|H»iidido as duns primorns qucstocs justamente ao contnirio 
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do que havia afirmado. A que respondia "sim" porque "gostava", 

rc spondia que nao brincava com outras criancas, nao tinha nenhum 

lugar para brincar, nao tinha companheiros de brinquedo, etc., e 

a que respondia "nao" porque "nao gostava", respondia depois 

que gostava de brincar com outras criancas, gostava de ser chefe 

do brinquedo, de brincar com animais, etc. Estas provas, em nu- 

mero de 126, pedem um estudo especial, como acima foi sugerido, 

tambem, para aquelas que apresentavam o tipo de incoerencia di- 

versa, a que chamamos 7. Essas provas, com "incoerencia 9" fo- 

ram totalmente excluidas da pesquisa, isto e, nao entraram, como 

el'ementos validos, para a organizacao das tabelas. As incoeren- 

cias de tipo 7 foram excluidas somente quando estava sendo es- 

tudada a pergunta que admitia essa incoerencia. Se tivessemos 

podido esclarecer essa falta de concordancia das respostas por pa- 

lestras individuals, o que foi impossivel, visto a analise dos ques- 

tionarios ter sido feita muito depois da aplicacao dos mesmos, tal- 

vez, nao so essas provas tivessem podido entrar no total dos ques- 

tionarios como, sobretudo, a compreensao das causas das respos- 

tas nao concordantes fosse grandemente facilitada. Reside neste 

fato uma das grandes falhas do metodo da colheita de dados por 

meio do questionario escrito, como ja ficou dito mais acima. Te- 

mos apenas as informacoes escritas e nada mais que nos possa 
ajudar a compreender essas mesmas informacoes. 

Pergunta 2 — "Por que vote costuma ou nao costuma brin- 

car?" — Essa pergunta apresentou uma variacao muito grande de 

respostas, mas muitas delas com palavras diferentes diziam a mes- 

ma cousa. Por exemplo: uma crian^a dizia que nao podia brin- 

car porque "tinha muito que fazer" e outras porque "fazia ser- 

vico em casa". As respostas como essa e outras que julgamos do 

mesmo genero foram todas agrupadas sob o titulo — por ter ser- 
vice. Todas as outras respostas foram agrupadas segundo o mes- 

mo criterio, como se pode observar pelo codigo. 

Pergunta 3 — "Escreva o nome de todos os brinquedos ou jo- 

gos de que uoce brinca". — Essa pergunta nao teve as respostas 

tabuladas mecanicamente. A amplitude de variacao das respos- 
tas foi muito grande, chegando a atingir ate a enumeracao de trin- 

ta jogos diferentes por crian^a; para se proceder a uma tabula- 

cao mecanica dos dados era preciso que empregassemos maior nu- 

mero de fichas "Powers", coisa que no momento era impossivel 

ao Laboratorio de Psicologia, por razoes economicas. O trabalho 
foi, enlao, realizado manualmente, por alunas do Instituto de Edu- 

cacao e essa pergunta, em virtude de o trabalho ter sido executado 

a mao, foi articulada somente com o grupo escolar, toman do-se 

cm consideracao o sexo e a idade das criancas. 

Perguntas 4, 10, 17 e 21 —- Para essas perguntas, respectiva- 
mente — "Besses brinquedos ou jogos, qual e o que voce brinca 



46 

mai*?", "Do que uoc£ brinca, quando brinca com ouirat ct/o/i- 

^asT\ 44Do que uoci brinca, quando brinca tdzinho?" c 44De /a- 

dos os brinquedos on jogos que uoci conhece, de qua! uoci gosta 
mats?" — foi organizado um so cddigo que contcm a s^nc total 

de jogos encontrados quando cstudamos essas quatro perguntas. 

Perguntas 5 e 6 — "Faga uma cruzinha adumte de todos os lu- 

gares onde uoci brinca" e "Escreua diante de cada um dos luga- 

res que uoci marcou. o name do brinquedo de que uoci brinca 

mat's em cada um deles", deixaram de ser estudadas. A crian^a 

poderia brincar em dois lugares com difcren^a extrema na fre- 

qtiencia com que utilizava 6sse lugar e» no entanto, esses dois lu- 

gares reccberiam a mesma marca^ao. () mesmo acontece com a 

per^unta seguinte. A crian^a poderia jogar tenis, por exemplo, 

na unica vez que freqiientuu um clubc. Sabemos que as outras 
perguntas tambcm ofcrecem oportimidade para tais informa^oes 

pouco valiosas; 6 o dcfeito inerente a tecnica empregada na co- 

Iheita dos dados; mas e fora de duvida que essas dnas perguntas, 

neste particular, ofcrecem uma grande possibilidadc dcsse risco. 

Pergunta 7 — "De lodos os lugares onde uoci brinca, cm qua! 

uoci brinca mat's?" — Esta pergunta dispensa nolas suplemcnta- 

res; o cddigo, apenas, c informador suficiente. 

Pergunta 8 — "Em que hora uoci brinca mais?" — Esta pcr^ 

gunta aprescntou os mesmos defcitos que a parte relative a bora, 

impressa na capa do questionario; por isso deixon de sit apro- 

veitada. 

Pergunta 9 — "\foc^ brinca com outras crian^asT4 — Esta 

pergunta foi considerada prejudicada por nao termos infonna^oes 
referentes aos irmaos das crian^a.s submetidas ac* questionario. 

Quando cstudamos duas perguntas impressas mais abaixo, .is de 

numeros 13 e 11, verificamos que quando perguntavamos 6s crian- 

^as: ^Vocc brinca com genie grande?*' (n.0 13), algumas respon- 

diam. por exemplo, "nao" e 6 nossa seguinte indaga^ao (n.0 14) 
"Quais sao as pessoas grandes corn queni voce brinca?". r^spon- 

diam: "maniac c papai". Podemos supor, cnlao, que nem todas 

as crian^as crcem que seus pais ou outras pessoas da fnmilia sc- 

jam "gcntc grande". Podem ser grandes, mas nao sao "gentc*. 

Sao mamac, papai, tilio, etc. No estudo da pergunta 9 cncontra- 
mos tamb6m crian^as que diziam "nao" c na seguinte. n.0 lo. "Do 

que voce brinca, quando brinca com outras crian^as?". rsrreviam 
uma por^ao de brinquedos c jogos que brincavam com as outras 

crian^as. E* muito provavcl que, tcndo irmaos e brincando com 

^hes, muitas crian^as nao considcrassem esses irmaos como "ou- 
tras crian^as"; quando se pergunlava dc que brincavam com ou- 

iras crian^as, eta se lembrava de todos os brinquedos que brin- 

enva com os proprios irmaos e os escrcvia. Talvez essa nossa hi- 
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potese nao se justifique 'e a razao dessa falta de concordancia nas 

respostas a perguntas que se completam repouse no fato da nossa 

insistencia em perguntar. Talvez essa hipotese se apliqne mais 

ainda ao fenomeno por nos chamado de incoerencia 9, isto e, res- 

pondendo que nao brincava, respondia positivamente, depois, as 

outras indagacoes relatiyas ao brinquedo, ou, inversamente, res- 

pondia que brincava, respondendo com negativas as questoes se- 
guintes. A crian^a nao brinca ou brinca muito pouco, mas as per- 

guntas que ela vai encontrando sobre jogos ou brinquedos sao 

tantas e a insistencia sobre seus brinquedos se renovam sob tan- 

tas e tao diversas formas, que ela acaba respondendo as outras 

perguntas do questionario como se tivesse respondido a primeira 

delas afirmativamente. E' um problema psicologico que se apre- 

senta ao nosso estudo e a pesquisa de jogos of'erece aigum mate- 

rial para a investigagao desse problema; ha, na pesquisa de jo- 

gos, quatro perguntas que apresentaram esse fenomeno por nos 

identificado como incoerencia 7 'e uma delas apresentou tambem 

a por nos chamada incoerencia 9. E' provavel que a analise de 

todas elas proporcione alguma contribuicao de valor para o escla- 

recimento desse fenomeno. O numero de provas com o tipo de 

incoerencia 7 para a primeira pergunta, pouco acima referida, e 
de 47; com o tipo de incoerencia 9, na mesma pergunta, 126. Para 

a pergunta 9, pergunta de que estamos tratando, nao temos mate- 

rial, uma vez que ela foi considerada prejudicada, como yimos 

de expor. 

Perguntas 11 e 12 — Estas perguntas sao, respectivamente, 

"Seus companheiros de brinquedo sao maiores ou menores que 

voce?9 e "Quando voce brinca com outras criancas uoce gosta de 

ser o chefe e mandar no brinquedo, ou gosta mais de tomar parte 

no brinquedo e obedecer ao chefe?'* e nao precisam comentarios, 

porque sao facilmente compreendidas lendo-se a pergunta e o co- 
digo. 

As perguntas numeros 13 e 14 ja foram esclarecidas anterior- 
mente. Acrescentaremos aqui, no entanto, que o numero de provas 

da pergunta que apresentaram o tipo de incoerencia 7, foi de 87. 

Pergunta 15 — "Voce brinca mais com meninos ou com me- 

ninas?" — A simples leitura da pergunta e do codigo fornece in- 

formagoes suficientes para sua compreensao. 

Pergunta 16 —. "Voce brinca sozinho?" e pergunta 17 — "Do 

que uoce brinca, quando brinca sozinho?". — Um "nao" na pri- 

meira dessas duas perguntas nao era impecilho para muitas crian- 

cas de responder a segunda com uma serie de brinquedos que 

se podiam, dfc fato, realizar sem companhia. Trata-se aqui, tam- 

bem, do fenomeno por n6s assinalado como incoerencia 7. Para 

essa pergunta encontramos 392 provas com o tipo de incoerencia 7. 
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Penjunta 1H -- "Voc£ f/osta mats de brincar com outrai crian* 

i*ci5 on gosta mais de brincar sozinhoT' — Para csta pergunta nio 

julganios nccessdrio iienhum esclarccimvnlo suplementar; a per- 

gunta e o codigo esclnrecem quaisquer duvidas. 

Pergunta 19 — "V'ocr brinca com animais?" c pergunta 20 — 

que ant mais uocc brinca mais?'* — Nessas duas pergunlas 

i ncontruni()> novamonU' mnitas crian^as quie Ihes davam respot- 

tas uao concordantcs. Knronlramos 56 provas dosse lipo para a 

pergunta 19. 

As pergunlas de 22 a 29 ainda nao foram codificadas, nao sen- 
do analisadas por enquanto. 

b) A tabulacdo de frequincia — Pronto o codigo, os que«- 

lionarios foram analisados e cada item recebeu o numero do co- 

digo que competia. Cada question^rio foi, depots, substituido por 

unia ficha "Powers" (Anexo IV) e todo o trabalho foi feito, dai 
por diante, somentc com o uso das fichas. 

Procedeu-se, a seguir, a prepara^ao das tabelas e a tabula^ao 

dos dados por processes mecdnicos. 

Pronlas as tabelas, passamos ^ an^lise das rela^oes nelas re- 

viladas (e). 

c) And Use das tabelas A andlise das respostas seria feita 

segundo o piano de tabelas para esse fim estudado (Anexo VII), 

com a verifica^ao das varia^oes concomitantes de quatro aspectos: 

sexo, idade, uma pergunta bdsica e outra com a qual previmos 

unia relacao. Prcliminarmente, cnlrelanto, havia necessidade do 
cstabelecimento das linhns gerais que condicionavam o fenomeno 

estudado, para o que determinamos apenas as varia^oes de sexo. 

apds o que, passamos ^is de idade. O estudo concomitante dos 

quatro aspectos, embora os dados tenham sido tabulados com H* 

sv objetivo, ainda nfio foi feito, presenlemente. 

(v» 1/ pn-t'isu iinliir (lui' Itnln Oast* truhjltio codifica^an^ iK-rfura^io 
Jas fichas, lahulacao <le fi t^jut nein, orcaniza^ao <lc tabcliis. etc . foi feito 
4fin riiinrosa revisao. A t\ati(i:'ii> da ixrfura^o das fichas era verificadl 
j>4 la h ituru «lo,s nimuTo^ do c|iirslK>nari<», Iciturn essa nconipanhada pels 
4<irifcri<fiira, nas firfcis "powers'* Para qm« se tomasse rae- 
nos traballuiMi, as fu has foram It vodas a uma mAquina. a intrrpreladora, 
ijik i srrcvia no alto da ficha o numero qur os orificios'ncla fcitoi siffnifi- 
cavum. Cada ficha. como sc vt no modclo, c pcrfurada r c&sms perfura^des 
noma ficha de 90 compos smo fcitas da srRuintr maneira: numa coluna hk 
os mimeros <le I a 9. nRiupados de doi* cm dois; assim, o n.* 1 e o 2 e»- 
IA<i juntos; o 3 e o t; o a e o 6; o 7 c u 8; e o 9 esti suzinhu. A perfo- 
rstwo do numrm tint sc fai, farando sc a Area da ficha ondc csUo impret- 
•4.s o 1 c o 2; a do numero 2. fai ie peU pcrfuracio dessa meima Area 
e. ao mesmo tempo, p. la do numero 9. Os ndmeros impares tAm portan- 
to, tuna to perfum^Ao c o« pares, duas. na mcsma rnluoa ou campo 
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As tabelas feitas e as analises realizadas na fase da pesquisa 
que esta sendo relatada sao as reunidas no quadro da pag. 293. 

0 questionario foi dividido em duas partes para facilita^ao do 

estudo: na primeira parte exploramos as perguntas que dizem res- 

peito a questoes com as que se seguem; 

1. a crianca brinca ? 

2. por que? 

3. onde brinca mais? 

4. estudo do tamanho dos companheiros de brinquedo; 

5. como se distribue o desejo de chefiar o brinquedo; 

6. qual o sexo dos companheiros? 

7. ha criancas que brincam com gente grande? 

S. quais sao essas pessoas grandes? 

9. ha criancas que brincam sozinhas? 

10. brincam com animais? 

11. com que animais? 

Na segunda parte, exploramos as perguntas de ndmero 3, 4, 

10, 17 e 21, que dizem respeito aos jogos propriametite ditos, to- 

rnados individualmente. Essas perguntas irao permitir, possivel- 
mente, respostas a indagacoes como estas: 

1. quais os jogos praticados? 

2. quais os jogos de que as criancas mais brincam? 

3. quais os jogos de que as criancas indagadas brincam com 

outras ? 

4. quais os jogos de que brincam as criancas, quando o fa- 

zem sozinhas? (e*) 

5. quais os jogos de que as criancas mais gostam? (e*) 

(lM Nao estudaclas devido a falta de pessoal, consequencia da extia- 
9ao do Laboralorio de Psicologia. 





2." PARTE 

PATORES DO BRDJQUEDO 





Capltulo III 

PERGUNTAS 1 E 2: "VOCfi COSTUMA BR1NCAB?" E "FOR QUE 

VOCfi COSTUMA OU NAO COSTUMA BRINCAR?" 

6. Respostas das crian^as, em con junto 

A esta pergunta obtivemos tres tipos de respostas: "sim", 

"nao" e "as vezes", nas seguintes proporcoes: 

QUADRO YI1I 

freqiiencia absoluta e relativa das respostas de crian$as que dizem n&o 
brincar, brine ar e brincar as vezes 

Respostas 
Freqiiencia 

absoluta 
Freqiiencia 

relativa 

Nao 87 1,7 

Sim 2.976 57,6 

As vezes 2.106 40,7 

Total 5.169 100,0 

Parece, entao, que a meninice investigada se revela em idade 

intensamente ludica, porque apenas 1,7 % nao brinca e 98,3 briaca, 

com maior ou menor intensidade, respondendo "sim" ou "as 

vezes". 

7. Respostas, segundo o sexo 

O mesmo fenomeno, tomando-se 'em consideracao o sexo dos 
respondentes, apresenta o seguinte caracteristico: 



OUADRO IX 

FrzQMxcic atsolntc e relafivc ""r-inof e meninc* cf zrxi nds 
brinrar, brt/icar t brincur dt vczet 

R< sji' >i i 

Frequtnciu absulutu Frrqiitnaa relatwa 

| Masc. Fem. Masc Fem. 

N a. LMi 61 I 1.0 2.3 
Sir !.r>37 1.330 r(4f.

r, 50.0 
As ; kic> 1.230 34.5 46,6 

1 ' 2.530 2.630 100,0 100,0 

l>arccct lanib^m, que o sexo nao influx? no aspeclo ^cral do 

fenonicno. Os meninos e mcninas invesligados brincani srmprc, 

em mats dc 50 % dos casos e nao brincam air 2 r/t dos ciis<»s; por- 

lanlo, mrninoji t mcninas invesligados tslao numa idadc de ali- 

vidade ludica intensa; no cntanlo. se de inn lado se observa que 

ambos os sexos dizeni brinear muito, por outro se ve que os me- 
ninos dizem brinear ainda main do que as mvninas As difcren- 

cas sao: 
GrAflco demonstrativo das renpofltas A pcryunta. 

"VtKr costuma brinear?" 

et0 WA5Clyt/ 

/ 

0^0 ^,Nl 

Sim 

^ Asvfzes 

^ NAO 

Fig. 5 — Dados do Quadro IX 
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QUADRO X 

Respostas Masc. Fem. Diferencas 

Nao 1,0 2,3 1,3 
Sim 64,5 50,9 13,6 

As vezes 34,5 46,8 12,3 

Por que essas diferencas? 

Podemos levantar indagagoes aqxti, que deveriam ser objeto 

de novas analises e, quica, de novas investigagaes: 

a) Sera que as meninas investigadas tem responsabilidade 

de trabalho obrigatorio mais frequente que o menino — ajudar 

a arranjar a casa, a cozinha, cuidar de irmaozinhos — o que Hres 
diminue as probabilidades de brinquedo? 

b) Sera que as meninas sofrem mais restri^oes em sua ati- 

vidade ludica apenas porque sao do sexo feminino? 

c) Sera que, menos bulhentas e dinamicas em sua atividade 
ludica, o controle familiar pode exercer-se mais sobre elas, man- 

tendo-as em atividades nao ludicas? 

d) Sera que estamos diante de um caracteristico do sexo, 

que leva a menina a ter menos necessidade do que o menino de 
se entregar a atividade ludica? 

8. Respostas, segundo o sexo e a profissao dos pals 

Uma analise do proprio questionario pode ja nos dar um fio 

para a solucao do problema. Vejamos qual a influencia que exer- 

ce a profissao dos pais sobre o fato de os meninos e meninas 

dizerem que nao brincam absolutamente, brincam e brincam as 
vezes. 

Frequencia absoluta e relativa dos meninos e meninos e meninas que dizem 
nao brincar, brinear e brinear as vezes, segundo a profissao dos pais 

QUADROS XI, XII e XIII 

Filhos de pais de profissoes operarias 

Respostas 

Sexo masculino Sexo feminino Total 

Fr. abs. Fr. rel. Fr. abs. Fr. rel. Fr. abs. Fr. rel. 

Sim 
Nao 

As vezes 

928 
15 

545 

62,4 
1,0 

36,6 

636 
36 

791 

43,5 
2,5 

54,1 

1.564 
51 

1.336 

53,0 
1,7 

45,3 

Total 1.488 100,0 1.463 100,0 2.951 100,0 
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Filhos de pjiui de profisscies inlermeiliiiruift 

Respottsi 

Sexo masculino Sexo femininti 
t 

Total 

Fr. abs. Fr. rel. ! Fr. abs. l Fr. rel. Fr. abs. Fr. rel. 

Sim 
Nio 

As sizes 

497 
8 

253 

(ij.n - vxa 
1,0 1 \2 

33,4 . M2 

1 
c;o.:i 

aS.'I 

990 
20 

.* ( "ui 

i 

| 62.8 
U 

35.9 

Tetul 758 100,0 | sn lon.o I.575 i 100,0 
1 

Filbos de pa is dc profissoes liberais 

Besposlas 

Sexo masculino i Sexo feminino Total 

j Fr. abs. Fr. rel. Fr. abs. Fr. rel. , F'r. abs. Fr. rel 

Sim 
Sio 

As vrzes 

I 

176 
3 

C1 

73.3 177 
1.2 4 

25.4 !>'.) 

63.2 1 
1.4 

35.3 

353 
7 

160 

57.9 
U 

30.8 

Total 240 i 99,9 280 911.9 520 100.0 

I'm estudo dos quadros acima nos mostra quie as criangaa de 

ambos os scxos, filhos de pais qne exercem as prtifissoes opcri- 

rlas sao os que maiores limitacoes t^m no seu brinquedo. Esta 

vai caindo a medida que o nivel economico da familia 

vai melhorando, encontrando-se a menor frequencia relative dc 

crian^as que dizem que inenos motivos tern para brincar sd Mli8 

vexes*' nas classes que exercem as profissoes hem remuneradas 

— liberals: sexo masculine — de 36,6 % para :i3,l % para 25,4%; 
no sexo feminino — de :»t,l para 38,2 % e para .35,3 r; na ordem 

ascendente de paternidade se^undo as profissoes. E' o que cstA 

representado na figura 6, com alguns dados dos Quadros XI. 
XII e XIII. 

Observamos ainda mnis: o decrcscimo da frequencia relativa 

das crian^as que dizem que snfrem limitacoes nos sens hnnque- 

dos c maior para o sexo feminino do quo para o mnseulino, quan- 

do se faz essa observacao das profissoes operarios para as libe* 

rais; isio nos leva a supor que oh condicdes da familia, em rela- 

Cao ao brinquedo. se fa/< m senlir mnis sol r - as meninas do que 

s6brc os meninos. 
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Grafico demonstrative) da freqiiencia com que meninos e roeninas 
brincam as vezes, segundo a profissao dos pais 
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Fig. 6 — Alguns dados dos quadros XI, XII c XIII. 
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Talvez nao nos seja dificil supor os motivos que delemuna- 

ram esta conclusao inferida dos fatos — hA maior restri^ao da 

familia no brinquedo das meninas; nas familifls menos favored- 

das economicanvente, as crian^as das mcsmas idadcs t^m ocupa- 

^oes diferenles, se^iindo o sexo; a menina, mesmo na idade esco- 

lar, cabeni os servi^os de auxilio ;i mae, servigos que seriam pro- 

vavelmente feitos pelos meninos se na casa so houvesse filhos do 

sexo masculino; nas fainilias de classe econdmica mais elevadi 

nao cabem aos filhos em idade escolar dsses servigos auxiliaret 

de arrumagao ou cabem em menor escala; porisso dies tdm in a it 

oportunidades para dedicar o tempo livre ao brinquedo; parece 

que, em qualquer classe econdmica da nossa pesquisa, essa resfH- 

gao ao brinquedo da menina existe com mais intensidade quondo 

a crianga perlence k familia de classe operdria e com menos in- 

tensidade quando pcrtence a familia de classe liberal; mas existe 

sempre. Nas criangas de pais cuja profissao c intermedidria, d 

possivel que esludos complementares dos da escola e trabalhot 

as ocupem c, nas de pais dc profissoes liberais, estudos comple- 

mentares, como — piano, declamagao, etc. Ate que ponto a an- 

sencia de um ambicntc so da crianga, na casa, determina essa li- 

mitagao a que foge o menino porque Ihe d permitida a frequdn- 

cia da rua, do clube, da casa de amigos? Nao sabemos. Mas 4 
possivel que haja tal influcncia. 

A influcncia maior da familia sobre a atividade ludica da 

menina se sente ainda quando se compara a freqiidncia relative 

de meninos, filhos de operdrios e meninas, filhas de pais cuja pro- 

fissao e liberal. Sao tao proximas que as diferengas nao sao signi- 

ficativas. Isto a menina que mais brinca, brinca tanto quanto 

o menino que menos brinca: 

Talvez tstejamos oqui a wrificar uma difrrenga fundamen- 

tal dos scxos: a menina <"• mais d<Scil ds injungocs «la autoridade, 

o que, ipso facto, <h teriiiina maior rcstrigao k sua atividade 14- 
dica. 

sim — masc. — operdrios . . . 

sim — fern. -- liberais   

nao — masc. — operdrios ... 

nao — fern. - liberais .... 

as vczes masc. — operarios 

ds vezcs — fern. liberais 

.. 02,4 % 

.. 03,2 rr 

1,0% 

1.1 % 

36,6% 

33.3 % 
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9. Respostas positivas a perg. 1, segundo os motives dados 

Vejamos, agora, pelo estudo dos motivos que as criancas de- 

ram para o fato de brincar, nao brincar e so brincar as vezes, que 

conclusoes podemos tirar que nos ajudem a esclarecer o proble- 

ma em queslao. O estudo desses motivos se fez pela analise da 

pergunla 2 do qirestionario, que e a seguinte: "Por que voce cos- 

tuma ou nao costuma brincar?" 

QUADRO XIV 

Freqiiencia absoluta e relativa dos motivos que meninos e meninas deram 
para o seu brinquedo, respondendo "sim" d. pergunta 1 ("Voce costuma 

brincar?") (f) 

Motivos 
Sexa masculino Sexo femlnino lotal 

n.0 % n.0 
% n.0 

% 

Falta de ocupa^ao   430 28,0 304 23,5 734 25,9 

Por questao de gosto  838 54,5 687 53,2 1.525 53,9 

Por ter permissao  101 6,6 113 8,7 214 7,6 

Ter companhia  29 1.9 27 2,1 56 2,0 

Ser proprio da idade  11 0,7 27 2,1 38 1,3 

Por questao de brinquedo (objeto) 19 1,2 7 0,5 26 0,9 

Para atingir um fim  23 1,5 30 2,3 53 1,9 

Na dependenoia de condi?6es  47 3,0 50 3,9 97 3,4 

Outros motivos   38 2,6 47 3,7 85 3,1 

Totais   1.536 100,0 1.292 100.0 2.828 100,0 

10. Respostas "as vezes" a perg. 1, segundo os motivos alegados 

Os motivos para brincar "as vezes" sao: 

(f) Foram consideradas as porcentagcns acima de 1 # somente, o 
mesmo acontecendo para o Quadro XV. 
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Ol'ADHO \V 

Frequtnau absoluta e rctatwa do$ motwo* que mrm/io* e menuiaM drram 
para tfu bnnqiifdo, retpondftido "di vczet' a prrfjnnta t ("Vocr cottuma 

brincar?*') (g) 

Scio masculbo Sezo Isoiinico 
M o t i v o s 

lolal 

ru n/ n/ 

Pop Icr scrvi^o    

Falla dc ucupa^fu)  
Por cstudr)    

Por rstudo e scrvi^o  

Por falta dc tempo   

Por queslao de gosto     

Por ler pcrmissao   

Por nao ler pcrmissao  
Por falta dc companhia   

Pur ter comiKinhia   

Por quest an dc brimjucdn (objeto) 
Outros molivos .... 

Totals 

431 

50 

72 

15 

42 

110 

10 

50 

10 

28 

833' 

51 ,S 

0,0 
s.o 

1.8 

5.0 
13,2 

2.3 

0.7 

520 

00 

82 

17 
118 

203 
34 

75 

20 

11 
1,2 

43,0 

5,0 

G.8 

1.4 
0.8 

10,0 

2.8 
0.3 

1.7 
0,0 

057 
110 

154 

32 

ICO 

313 

53 

131 
20 

11 

10 

47,2 
5.4 

7.0 

1.0 

7.0 
15.4 

2,0 

0.4 

1.0 

0.5 

0 3 

M- 

too n 

A? .i.w I 54-^ 4,5 

1200 ' I i i **'033 1 10(1 fi 

Para ^r»//rr/r 

Scxo Masctilino Scxo Frmimno 

J 

1 . por qucslai) dc poslo 

2. pop falta dc ocupa- 

^ao    

3. por Icr pcrmissao . I 

4. na depend, dc con- 

n® 

838 

430 

101 

54,5 

28,0 

0,0 

difocs   47 3,0 
5, pur ler companhia. 20 1,0 5. 
6, para alin^ir    23 1,5 li. 
7. queslao dc brinquc- 10 1.2 7. 

do . .   8. 
8. scr proprio da idade 11 0.7 

por queslao dc poslo 

t»nr falla dc ocupa- 

V*o   
IM»r ter pcrmissao . 

na depend, dc con- 

dirocs   

para alingir um fim 

por ler companhia . 

scr proprio da idade 

n.® 

087 

301 

113 

50 

30 

(.o 

53.2 

23,5 
7.7 

3.0 

2.3 

2.1 

2.1 

0.5 

(g) < )s moltvoi "jKtr ler prnmvsio'* c "por nao ler fo* 
rani assimiiadus s<»b n litiiln "p<»r qucstuo dc prrnnssaf/*, por nos parrcer 
dc signifii ayao identica. 
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0 exame dos quadros acima nos mostra que, acima de 1 

os motivos alegados sao em pequeno numero para o fato de brin- 
car e so brincar as vezes. Na ordem decrescente da porcentagem 

de freqiiencia os motivos sao os seguintes (Quadros XIV e XV): 

Para brincar as vezes 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

X. por ter servi?o .... 

2. por questao de gosto 

3. questao de permis- 

sao   

4. por estudo   

5. falta de ocupa^ao 

6. falta de tempo . . . 

7. estudo e servi^o , 

8. questao de brinque 

do   

n.0 % n.0 % 

431 51,8 1. por ter servico .... 526 43,9 

110 13,2 2. por questao de gosto 203 16,9 

75 9,0 3. por falta de tempo. 118 9,« 
4. questao de permis- 

72 8,6 sao      109 9,1 

50 6,0 5. por estudo   82 6,8 

42 5,0 6. falta de ocupacao . 60 5,0 

15 1,8 7. falta de companhia 20 1,7 

8. estudo e service .. 17 1,4 
10 1,2 

Adotando-se o processo de Spearman ("Method of Rank Dif- 

ferences") para o estudo da correlagao entre os motivos alegados 

pelos dois sexos quando brincam e quando brincam as vezes, en- 
contamos uma correlacao igual a + 0,96 e + 0,79, respectivamente 

(h) (i). 

Esses indices de correlacao nos mostram que, para brincar 
sempre, meninos e meninas dizem ter os mesmos motivos numa 

(h) Para os que brincam "as vezes", ha, para o sexo masculino, o 
motive "por questao de brinquedo", com uma freqiiencia de 10 casos e 
para o sexo feminino este motivo aparece invocado por uma unica crianga; 
por outro lado ha, para o sexo feminino, o motivo "falta de companhia" 
que e invocado pelo sexo masculino apenas quatro vezes; no estudo da cor- 
relacao estes casos nao foram incluidos, Ja porque 10 e 4 casos sao fre- 
qiiencias que podem ser desprezadas, ja porque a sua inclusao iria alterar 
por complete uma correlacao que existe entre os sexos. 

(i) Segundo R. Chaddock ("Principles and Methods of Statistics") os 
indices de correlacao com sua respcctiva significacao sao os seguintes r 

baixo: menor que 0,3. principalmente se N e pequeno; 
grau moderado: 0,3 e menor que 0,5, se E.P- e pequeno; 
marcado: 0,5 e menor que 0,7; 
alto: 0,7 e menor que 0,9; 



62 

scriagao quase identica, ja que o processo de Spearman se baseia 

na posi^ao que o valor em questao ocupa em rela^ao aos outros 

da serie. Jd para os que brincam ka vezes, a correla^ao erabora 

alta, e mais baixa que a anterior, indicando t&se fato que a poai- 

gao dos motivos alegados por meninos e meninas forma duas $4- 

ries de valores menos identicos. Qual sera o motive desse feo6- 

meno? Ser&, como ja vimos assinalando, porque a menina tem 

mais restrigoes no seu brinquedo do que o menino? Seri que 4»- 

ses motivos para brincar sempre e brincar as vezes tdm qualquer 

rela^ao com o nivel economico e cultural das familias em que 

vivem as crian^as? Nfui c dificil verificar isso. Vomos fazc-lo. 

QUADUO XVI 

Frequinviu e n h.t.i n dos mot:i*os ulegadot por nienmos e mentnaM 
que brincam, seguudo a pro/istao dot pott 

Motivos 

.Sr.ro nuisculitio Sexo feminino 

r 

Operdr. j Interm. Liberal j Operar. , Intcnn. ! Liberal 
n.1 n." n." i Vf In.0 n." n.' i * 

<i i ill 
Falta de ocupavao i257 2!).7 I2J> 27,2 38 22,1(>4 27.3 103 22,4 27 IG.I 

■! , i ; 1 , i i 
Questao dc goslo. ,402 :»3 3 2 Mi :»2.0tl()(i 63,1 ,290 48,2 272 38,1, 93, 53.3 

i . II!:., i 
Tcr pcrmissao ..J 01 7,0 30 0,3 (i 3.6, 61 10.1 30 7,7. IL 6^ 

I' i . I 
2.0 .. 1.0 3 1,8 li Tcr companhia . 17 

Para utingir um 

fira   J 10 1.1 10 2.1 

Na depemlcncia j ; 

de rondirbes 21 

Outros niotivnv ,..s 

1.5 10 2.1 6) 3,6 

1.2 9 1.5 to 2 1 10' 5,9 

2.1 23. 4.01 .1 
I ! 

15 30 0.3 In 6,0 3S 0,1 22 

1,8 30! 5.0 13 2.8 5 141 

1.8 10 9.5 
I.I 

Total   m.o 100.0 173 09.9 1' 8 Hm.i r.oi 100.0 468 100,0 1<V« 99J 

i 

miiito proximo (M?ery rlo»cM) 0.0 para in;.,v havendo aproximac5o 
enlrc ot Indices de « nrn l.i^io pearsoniana (a <i«u n ferc Chad* 
dock) c os indices < :ilrul;Ml"s pelo procrnvi de Spearman. 
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QUADRO XVII 

Freqiiencia absoluta e relativa dos motivos alegados por meninos e meninas 
que brincara 4s vezes, segundo a profissdo dos pais (j) 

Motivos 

Sexo masculino j Sexo feminino 

Operar. 
1 
| Interm. 

1 
| Liberal Operar. Interm. Liberal 

1.° 1 % n.0 
% n.0 % n.0 % n.0 

% n.0 
1 % 

Ter service   290 56,3 113 
1 

46,9 15 26,8 375 49,3 110 35,0 23 
1 

23,9 

Falta de ocupaQao 3S 7,4 11 4,6 1 1,8 43 5,6 13 4,1 4 4,2 

Por estudo 35 6,8 22 9,1 13 23,2 27 3,5 39 12,4 14 14,6 

Estudo e servi^o. 8 1,5 6 2,5 1 1,8 13 1,7 3 0,9 2 2,1 

Falta de tempo . 26 5,0 12 5,0 3 5,3 72 9,5 31 9,9 11 11,4 

Questao de gosto. 57 11,1 37 15,3 13 23,2 108 14,2 64 20,4 22 22,9 

Questao de per- 

missao   44 >8,5 25 10,4 4 7,1 82 10,8 22 7,0 5 5,2 

Outros motivos . 
. 

17 3,4 15 6,7 6 10,7 40 5,4 32 10,3 15 15,6 

Total , 5151100,0 
1 

241 100,0 56 i 99,9 
i 
i 

760 
1 
.t 

100,0|314|100,0 

i i 

96 99,9 

Pelo exame dos quadros acima verifica-se que do grande nu- 

mero de motivos alegados, somente quatro deles para os que brin- 

cam e seis para os que brincam as vezes, merecem "estudo; os ou- 

tros, pela sua pequena freqiiencia nao reclamam uma atencao es- 

pecial, ja que num esludo desta natureza, dissemos paginas atras, 

o niimero de casos observados e de grande importancia, 

11. Respostas positivas a perg. 1, segundo os motivos alegados 

e de acordo com as profissoes dos pais 

Para os que brincam, ve-se, os motivos alegados foram: 

— a falta de ocupagao, 

— uma questao de gosto, 

— por ter permissao, 

— na dependencia de condicoes. 

(j) Tanto neste, como no quadro anterior, constant as porcentagens 
iguais e superiores a 1 %. 
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Leinlo-M <»> ^lafictis (Fi^. 7), concenieute* re^ipcistti 

positivus a per^nnla 1 (sim), ve-se qur a ineniiia invoca. usn 

Grifico demomtratlvo da (requ^ncia com quc roeninos e meninas discm briocar 
e brincar as vexes srgundo os moCivos aiegados e proftssao dos pais 

sim as vezes 

i 

/ 

M 
7 
« 
0 \ 

_ t 

..X 

• • • 

« « • 

r 
1 

ll 

\ '1 

J A 
% 
\ 

/ 
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\ t 
\ 

s X 

f 

s 

Tf*Tt«T«tT0O 7«»t«0-*f0V««T«0Vf« 
r "i'1' •** L «m«E? eeTwe I —ll 

 «•»■(•«• "* 1J"Jl " 

Pifl- 7 — Dados do Quadro XVI r XVII. 

puuco menos do qnr o im«iiino, a fulla de ocupa^ao para molirtT 
o sen brine)uedo, o put lulwz revclc » inaior soma de trabalhot 

qiH- Hie iiirumbe. a « la. Nola-se loiiibein quo a mcdida que a pro- 
fissau (ins pais molhnra de nivel, ianlo um scxo como o outro» 

invoi^a tadu vez mou(»s csta razao. ('onin esla concluiiao tc ba* 

noia em I »<»/ ca.HOH, paro < -noN (jue ela v uma infonna^ao de Tt* 
lor. V: provavei (pie n nienino, de qiialqucr meio social e ecoil6- 

mico. tonba Homprr inais horns .h Inzer do quo a incnina e qu« 
dtas honiN de Inzer sejani em maim numoro qiinndo os pais e*er- 

<(iii as prnfissocs oprran.i^ 

\ ( in dcpnis a i a/an pnr quoslan do ^(»sh». |*** a razuo maia 

f t'«|uriiloiiiente m\m a.la quc, corrohoro n afirmavao anlcrmr: t 
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meninice e a idade liidica. "Porque gostam" e a mais freqiiente 

razao de seu brinquedo, Quanto a razao — por ter permissao — 

nota-se que o sexo feminino, mais freqiientemente que o masculi- 

ne, invoca a permissao das pais para seu brinquedo e mais, que 

tanto num como noutro, a freqiiencia relativa desse motivo e maior 

para os filhos de operarios. E' o caso de perguntarmos: nao an- 

dara ai a influencia da condicao da familia sobre o brinquedo 

da crianca? Para brincar, nao tera a que e filha de pais opera- 

rios, maior necessidade da permissao porque anda mais cheia de 

compromissos, do que as que sao filhas de pais que exercem pro- 

fissoes de tipo interm'ediario ou liberal? Parece que sim. O es- 

tudo das criancas que responderam "as vezes" a pergunta 1 — 
wVoce costuma brincar?" — corrobora esta afirmacao, 

A razao — na dependencia de condicoes — tambem parece de 

dificil interpretacao. A crianca diz que brinca quando alguma 

cousa na sua vida, que muitas vezes e impecilho para brincar, nao 

existe. 

12. Bespostas "as vezes" a perg. 1, segrmdo os motives dados e 

as profissoes patemas 

De maior interesse e o estudo dos motivos dados pelas crian- 

cas que responderam "as vezes" a pergunta 1 ("Voce costuma 

brincar?"). 

Encontr^nios em primeiro lugar (Fig. 7, pag. 64), quanto a 

freqMncia, o motivo — por ter servigo — como maior impecilho 

do brinquedo. Em primeiro lugar, o menino diz em maior fre- 

qiiencia do que a menina que o servigo o impede de brincar e 

nota-se uma notavel diferenca entre as criancas cujos pais exer- 

cem as profissoes operarias e criancas com pais de profiss6es de 

outros niveis economicos. As ultimas, por exemplo, as que tem 

pais que exercem profissoes liherais ou bem remuneradas, dizem 

que tem seu brinquedo limitado por ter servico para fazer, numa 

freqiiencia relativa de 26,8 % enquanto que as suas companbeiras 

de pais operdrios se apresentam numa freqiiencia relativa de 

56,3%. Ha, portanto, uma diferenga de 29,5 %. Isto para o sexo 

masculino. Para o sexo feminino o fenomeno e semelhante, a di- 

ferenga nas freqiiencias relativas e de 25,4 %. 

Os motivos seguintes sao: 

— falta de ocupagao, 

— por estudo, 

—• por falta de tempo, 

— por questao de gosto, 

— por questao de permissao. 
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O estudo da razao — falla de ocupa^ao — m juslifica, ja que 

a frequ^ncia nao e grande (para as profissoca libcrois, sobrctudo) 

porquie ela vem reafirmar o que jd vimos para o motivo "por tcr 

Se a crian^a diz que brinca Mas vezes" por falta de 

ocupa^ao 6 logico supor que as w/.v* rcstantes ela nao brinca 

porque tem ocupa^ao. As crian^as, filhas de operurios, invocam 

com maior frequ6ncla este motivo do que as de melbores meioa 

econdmicos. Talvez-porque as primeiras, de acurdo com a distrl- 

bui^ao do motivo "por ter servi^o", tendo menos oportunidade 

para ter boras sem ocupa^ao, invoquem-na com maior frequdncia 

porque esta condigao e mais apreciada por ser mais rara entre 

elas. 

O outro motivo se refere ao estudo. Note-se como crcscc a 

frequ£ncia relativa dos que cstudam k medida que o nivel eco- 

nomico da familia e, correspondentemente, o nivel culturab se 

eleva. Entre os sexos notamos que, quando filhos de operdrios e 

filhos de pais de profissoes liberals, o menino diz que estuda mais 

do que a menina, o que so Ihe permite brincar Mas vezes"; nas 

que sao filhas de pais de profissoes intermediarias, o fenorntno 

observado e contrdrio: a menina e que estuda mais. 

A falta de tempo e impecilho maior para a menina do que 

para o menino e o nivel econdmico da familia nao parece ter in- 

flucncias sobre essa falla de tempo. E* preciso fazer scnlir que 

esta resposta podia enquadrar-sc em outros grupos de respostas; 

uma crianga pode deixar de brincar por falta dc tempo porque 

^ste tempo c empregado no estudo. em servigo; o mesmo sc d4 

com a resposta Mfalta de ocupa^ao". A crian^a brinca Mas vezes* 

por nao ter o que fazer; nao brinca "scmpre" entao porque tern 

estudo, tem servi^o, nao permilem, etc. Sao respostas cujo estudo 

Iraz informo96es menos precisas; sao assinaladas porque furara 

oblidas e ja c dc interdsse saber que as crian^as, diante dc uma 

pergunta, nao t6m, todas, as mcsmas respostas a dar. Talvez po§- 

samos estudar esta varia^ao atraves das idades, quando chegar- 

mos a essc capitulo da presentc pesquisa. 

Outra rozao — por quesluo de gdsto ~ 6 a segunda pcla or- 

dem da frequ6ncia com que se apresenta, mas parece uma razio 

dificil dc ser analisada. E* perfcitomcnlc razodvcl que uma crit- 

tura fa^a ou deixe dc fazer ulguma cousa porque goste ou deixe 

de gostar. K* provavel que o estudo desta razao pelas idades re- 

vclc fatos intcrcssantes que o estudo a I raves dos sexos apenas in- 

dica; a menina o invoca com maior frcqtiencia; notamos tomb^bn 

que as porcentagens dc ambos c»s sexns van sempre numentando 
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a medida que lidamos com criangas que provem de meios econ6- 

micos cada vez melhores. Talvez este fa to seja apenas reflexo de 

um fenomeno mais vivo e observado atraves das respostas as per- 

guntas 1 e 2 (quanto brinca e por que). Se as crian^as, filhas d© 

operarios, dizem, d'e 50 a 55 % que o impecilho para seu brin- 

quedo e o servico, ha de ser, for^osamente menor o numero das 

que dizem ser este impecilho uma questao de gosto. As que sao 

filhas de pais de melhores meios economicos, dizendo, de 24 a 

27 %, que o maior impecilho para seu brinquedo e o servigo, ha 

de, for^osamente, ser maior o numero das que afirmam ser este 

impecilho uma questao de gosto. Dai, talvez, se explique esta 

ascensao da porcentagem de freqtiencia de respostas aludindo a 

"questao de g6sto,,, como motivo do brincar as vezes, para as pro- 

fissoes de maior ganho, 

13. Restrigdes da familia ao brinquedo de meninos e meninas, 

segundo a profissao paterna 

A outra razao, "p'ermissao" foi assimilada a que julgamos bem 

proximo, "nao ter permissao", porque para nos parece que uma 

crianga que diz que brinca as vezes porque a mae deixa e brinca 

as vezes porque a mae nao deixa, ioga c0m a para 

ter seu brinquedo limitado: restrigao inflingida pela familia. 

Os resultados desta assimilagao sao os seguintes: 

QUADRO XVIII 

(do Quadro XVII) 

Andlise das restriQoes da familia sabre o brinquedo de meninos e meninas 
atravis da profissao dos pais (quando brine am as vezes) 

Filhos de: 

(profissoes) 

Sexo masculino Sexo feminino 

n.0 | % n.0 ( Yo 

Operarias .... 44 8,5 82 10,8 

Intermediarias .. 25 10,4 22 7,0 

Liberais   4 7,1 5 5,2 

Parece que a restrigao — permissao de membros especificados 

da familia — e mais definida sobre a menina e se manifesto por 
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Fig. 8 — Algum dados do Qts > XVIII. 

uma gradual diminui^ao da proibi^ao familiar s6bre o brinqutdo 

a medida que a condicao econ6mica da familia vai mclhorando. 

Quaoto mais pobre, maior limitagao do brtnquedo por prolbifio 

da famllia; para o scxo masculino, isto v verdade quando compa- 

r armoa os filhos de oper&rios e os filhos de pa is de profissfies U* 

! crais; com os provenientes de meios intcrmediirios hi uma por* 
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centagem maior de proibicao do que em outro qualquer meio aqui 

estudado. 

14. Algumas conclusoes do estudo das respostas as diias primei- 

ras perguntas 

Resumindo, agora, as conclusoes de maior importancia para 

as respostas as perguntas: "Voce costuma ou nao costuma brin- 

car?" e "For que?", parece que podemos dizer o seguinte: 

1. Encontramos maior numero de criancas que dizem que 

brincam sempre do que de criancas que dizem que brin- 

cam as vezes ou nao brincam absolutamente: 

— brincam sempre — 2.976 criangas ou 57,6 %; 

— as vezes ou nao brincam — 2.193 ou 42,4%. 

2. A menina diz que brinca menos do que o menino: 

— menino — 64,5 para brincar sempre e 35,5 para brin- 

car as vezes; 

— menina — 50,9 para brincar sempre e 49,1 para brin- 

car as vezes. 

3. A profissao dos pais parece ter influencia marcada so- 

bre a freqiiencia do brinquedo das criancas. A freqii^n- 

cia relatiya das que brincam as vezes vai caindo, submdo, 
portanto, a das que brincam sempre, a medida que vai 

melhorando o nivel economico da familia. Esta queda 6 

maior para o sexo feminino do que para o sexo mas- 

culine: 

— masculino — 36,6 para 25,4% (diferenga de 11,2) 

— feminino —• 54,1 para 35,3% (diferenga de 13,8) 

o que nos leva a super que as restri^oes motivadas pelo 

nivel economico da familia sobre a freqiiencia do brin- 

quedo se fazem sentir mais sobre a menina do que sobre 

o menino. 

4. Do ponto-de-vista da correlacao entre os motives invoca- 

dos por meninos e meninas para brincar sempre, ha di- 

feren^a nao significativa entre os sexos, pois a correla- 

cao encontrada foi de 0,96. Para as criangas que brin- 

cam as vezes, embora alta, de 0,79, a correlagao e menor 
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quo a anterior, indicando esse fato que, paru brincar is 
ve/es, mcninos e meninas teni inotivos que, colocados etn 

ordeni de frequencia. forniam duas series menus iddnticas 

que aqueles. 

5. If a diferen^as na frequOncia que sao invocados 6s8es ino- 

tivos, segundo o nivel econdmico da familia, avaliado pe* 

la profissao dos pais: 

a) Para os que brincam, o primeiro motivo invocado, 

tanlo por mcninos como por meninas, 6 o gdsto. Di- 

zeni com maior frequencia que brincam porque gos- 

tam. Isto prova o que afirmamos atras: a meninice 

c idade do brinquedo. 

b) Em seguida, dizem que brincam porque ndo tem 

ocupagao, £sse molivo decresce em frequencia quaa- 

do o nivel economico da familia se eleva. Sc a ten- 

dencia do menino e da menina* e para brincar. os 

motivos comegam a inibir essas manifesta^oes, por 

obrigagdes dcterminadas a ambos, — as ocupagd^. 

c) Esta conclusao se confirma de novo porque, em tep- 

ceiro lugar, dizcm que brincam porque permitrm. fts- 

se motivo decresce cm frequencia quando o nivel eco- 
nomico da familia se eleva. 

d) Em quarto In^ar. brincam is vczes porque a familia 

ndo permite; para o sexo fcminino, a mcdida que a 

condi^ao da familia melbora, cssa proibi^ao 6 menor; 

paro o sexo masculino a proibigao atingc a sua maior 

frequencia nas criai^as cujas famiiias pcrlencem ao 
nivel das profissdcs intermediaries. 

e) Os motivos restantes, brincar is vczes por ndo let 

ocupagao, ndo ter tempo, como ficou exposto pigi- 

nas atnis, nao nos dao informa^des tao seguras como 
as anleriorcs; porisso sao assinaJados apenas. 

15. Respostas i perg. 1, de acordo com o grupo escolar freqlieo- 

tado e o sexo dos respondcntes 

Vcjnmos agora que informa^ucs poderemos colher com a ar- 
Ucula^ao das rrsposlas oblidas com a pergunta **Voce costuma 

brincorT c o grupo escolar freqiicntado pela crian9a. Ji disao- 
moa piginas atras, e podemos repi-fi-Io agora, que oh grupoa €»• 
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colares onde foi feita a pesquisa de jogos sao tipicos, represen- 

tando, cada um deles, com as restri^oes ja apontadas, uma deter- 

minada zona da Capital. Ao lado de cada grupo escolar, no qua- 

dro que se segue, figura, entre parentesis, a freqiiencia relativa de 

pais operarios existentes no grupo. 

QUADRO XIX 

Respostas d perg. 1: — "Voce costama brincar?" 
— Grupos Escolares — 

M F T 

Grupos Escolares 

n.o % n.o % o'll % 

M. Floriano (77%) 294 55,4 260 45,6 554 50,3 
M. Deodoro (75%) 248 58,8 178 37,7 426 47,6 
Y. Pompeia (66%) 127 55,4 123 44,6 250 49,5 

B 4.° do Braz (60%) 179 68,3 71 32,3 ' 250 51,9 
•- J. Ribeiro (59%) - 266 65,8 184 56,1 450 61,5 
cn A. Guimaraes (58%) 251 82,8 169 70,7 420 77,5 

R. Augusta (54%) 66 61,1 73 62,4 139 61.8 
Cruz Azul (38%) 63 85,1 63 87,5 126 86,3 
E. Primaria ( 6%) 142 69.3 218 64,9 360 66,5 

I. Educagao 

M. Floriano (77%) 231 43,5 298 52,3 529 48,0 
V) M. Deodoro (75%) 171 40,5 281 59,9 452 50,5 
QJ V. Pompeia (66%) 100 43,7 145 52,5 245 48,5 
N 
V 

4.° do Braz (60%) 81 30,9 144 65,4 225 46,7 
J. Ribeiro (59%) 137 33,9 138 42,1 275 37,6 r 
A. Guimaraes (58%) 141 13,5 61 25,5 102 18,8 
R. Augusta (54%) 42 38,9 42 35,9 84 37,3 

< Cruz Azul (38%) 10 13,5 9 12,5 19 13,0 
E. Primaria ( 6%) 63 30,7 112 33,3 175 32,3 

T. Educacao 

Notamos que, com excecao de dois deles, as meninas sempre 

dizem que brincam as vezes em maior porcentagem do que os 

meninos. Estes dois grupos sao o Cruz Azul e o Rua Augusta. Pro- 

curamos verificar porque nestes dois grupos o fenomeno se apre- 

sentava diferente dos outros e diferente tambem quando estuda- 

mos outras articulacoes entre pergunta e o sexo; a menina diz 

sempre que brinca as vezes em maior porcentagem do que o me- 

nino. Inspecionando o rol dos grupos escolares em ordem cres- 

cente segundo a porcentagem de profissoes do tipo operario, ve- 

rificamos que os dois aludidos grupos sao os que tiveram a me- 
nor porcentagem de pais operarios em rela^ao aos outros que cons- 

tituiram campo para a pesquisa de jogos, excecao feita ao Insti- 
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Grifico demons tratJvo da tncqfltncia com que disseram brio car as vexes, meninoa 
e mrninas, segundo o grupo escolar freqQentado 
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luto de Educacao. O grupo Rua Augusta ocupa o 14.° lugar e o 

Cruz Azul ocupa o 3.° lugar dentre 76 grupos escolares, colocados 

todos em ordem crescente da porcentagem de pais de profissoes 
operarias. Como vimos linhas atras, o nivel economico da fami- 

lia tinha influencia sobre as respostas que as criangas deram a 

pergunta n.0 1 — "Voce costuma brincar?" e vimos mais ainda 

que esta influencia era mais sensivel entre as meninas. Talvez, 
entao, esta siluacao economica das criancas destes dois grupos es- 

colares estivesse influindo sobre as respostas que deram e, sobre- 

tudo, sobre as meninas. Verificamos, entao, qual era o numero 

de meninos e meninas nestes dois grupos. Se a condicao econo- 

mica, como ja vimos, exerce influencia sobre o brinquedo, restrin- 

gmdo-lhe a freqiiencia e, mais, que essa influencia e maior sobre 
as meninas do que sobre os meninos, ja se ve que o numero de 

meninos e meninas que freqiientam esses dois grupos escolares 

e de grande importancia p^ra a nossa hipotese. Verificamos, para 

o Cruz Azul, 74 meninos e 72 meninas e para o Rua Augusta, 108 

meninos e 117 meninas (j'). Freqiiencia muito proxima entre os 

sexos, como vemos. Passamos a examinar, entao, o numero de 

alunos para cada sexo, dos outros grupos escolares e o resultado 

foi o seguinte: 

QUADRO XX 

Sexos 
Grnpos Escolares Ma sc. Fem. 

1. Marechal Floriano  531 570 
2, Marechal Deodoro   422 472 
3. Artur Guimaraes   303 239 
4. Rua Augusta  108 117 
5. Vila Pompeia   229 276 
6. 4.° do Braz   262 220 
7. Cruz Azul   74 72 
8. Jiilio Ribeiro     404 328 
9. Instituto de Educagao   205 336 

Como se pode ver, so para os grupos escolares Julio Ribeiro 

e Instituto de Educagao, as diferencas entre a freqiiencia dos dois 

sexos sao mais apreciavels; parece, entao, que nossa hipotese nao 

encontra apoio nos fatos; o Instituto de Educacao tern ainda me- 

nor porcentagem de pais que exercem as profissoes operarias do 

que os dois acima citados, pois e o primeiro na classificagao (1), 

tern maior numero de meninas e, no entanlo, para ele, o feno- 

meno — as meninas sempre dizem que brincam "as vezes" em 

(j') Gontamos somente os alunos que freqiientam os 2.0s, 3.0s e 4.0s 
graus, por razoes ja expostas. 

(1) Classifica^ao dos grupos escolares da Capital pela porcentagem 
dos pais operarios — Revista do Arquivo Municipal, vol. XXIII — trans- 
crita a p^g, 36 deste relatorio. 
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maior porcentagem do que os meninos — que vimos encontrando 

desde o inicio do estudo da p^rgunta n.® 1 — MVoc^ coslunia brin* 

car?** — nao se apresenla. A razao sera outra que n6s, com os 

dados de que dispomos, nao podemos descohrir. Aguardemos o 

estudo de oulras perguntas articuladas com grupos escolares e ve- 

remos se rsscs dois assinalados apresentam sempre uma diferen^a 

nus rcsullados quando comparados com os demais grupos esco- 

lares. 

16. Uespostas a perg. 1, segundo as nacionalidades dos pais das 

ciian^as e o sexo destas 

provavel, tambem, que a nacionalidade dos pais seja um 

lalor de variagao no jogo das criangas e para veriticar isso, ar- 

ticulainos o falo de a erian^a dizer que brinca, bnnca ^is vezes e 

nao brinca, com a nacionalidade dos pais das mesmas. 

QUADRO XXI 

Respostas A perg. 1 — "Voce costuma brincar?" 
— Nacionalidades palernas — 

Casais 

M F 1 Perg. 

1 1 n.o % n.o % n.o % 

Brasileiros   690 67,3 639 55,7 1329 61,4 

Estrangeiros . . . 59.3 368 41.7 906 50,6 Sim 

Mistos (B-|-E) . . 372 66,3 283 52,0 658 59.2 

Brasileiros •. . . 319 31,3 481 ^2,2 803 37,1 

Estrangeiros 353 38,9 491 55,6 844 47,1 \s vezes 

Mistos (D-j-E) .. 

>0 
00 33,0 258 46.9 443 39,9 i 

Pelo quadro acima, ve-se novamentc a inferencia jji assina^ 
lada: a menina brinca as ve/es maior numero de vezes do que 6 

meni: i ; 1 m ^ ainda: os fillios dr i-ds (slrangeirrjs, do ambos 

os sexos, brincam **hs vezes" cm maior porcentagem do que os fi- 
II10. df ea^ais c|uando um dos conjures r eslran^riro e em fre- 

qiiencia rclativa maior ainda quando comparados com crian^as 

filhas <le casais brasileiros. Logo, as criangas filhas de casais bra* 
sileiros sao as que dizem que brincam mais do que qualquer ou- 

tras er aneas filhas df (j!iai-qn( i" outros casais: estrangeiros OU 

um dos eni 1 j 1!•»• •, ap'-na^ evlrangeiro. 
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Grafico demonstrativo da freqiienda com que meninos e meninas dizem que brincam 
as vezes, segundo a nadonalidade dos pais 
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Para as respostas positivas ("sim"), a posi^ao dos sexos se 

apresenta invertida: predomin&ncia do sexo masculino, para os 

tres grupos de filia$ao pela nacionalidade, quando para as respos- 

tas "4s vezes", a predorain&ncia nos tres grupos foi do sexo fc- 

niinino. 

Comparados os tres grupos de filia^ao por nacionalidade, en- 
tre os dois sexos, perccbe-se frequencia maior entre filhos de ca- 

sais brasileiros: tanto meninos como meninas, tendo ambos os pals 

brasileiros, respondem "sim** a indaga^ao "Voc4 costuma brin- 
car?" predominantemente, comparados com outras crian^as de 11- 

liagao estrangeira dos dois lados ou apenas de urn so. 

Se o confronto f6r feito entre casais brasileiros e casais es- 

trangeiros, as respostas positivas 4 pergunta "Voce costuma brin- 

car?" revelam diferenga maior para o sexo feminino: 14,0% (di- 

feren^a entre 55,7 % e 41,7 %), tendo o sexo masculino apenas 

8,5% (diferen^a entre 65,8% e 59,3%). 

17. Correla^ao entre profissao e nacionalidade dos pais das 

crian^as pesqulsadas 

Agora, apresentamos uma pergunta: — se bem que a nossa 

analise se baseie em 5.066 casos nao havera a possibilidade de 

haver uma correla^ao alta entre a profissao e a nacionalidade? 

Queremos dizer que talvez os estrangeiros em uma grande pro- 

por^ao se dirijam. para as profissoes operarias e que os brasilei- 

ros de prefer^ncia exergam as profissoes de tipo liberal. Se assim 
for, essa conclusao que acabamos de tirar para a nacionalidade 

dos pais nada mais e do que a repetigao do fenomeno j4 obser- 
vado quando estudamos a crian^a que brinca, a crian^a que brin- 

ca as vezes e nao brinca absolutamente e a profissao dos pais. 

Para resolver essa duvida, organiz4mos o quadro abaixo, para 

o estudo da distribui^ao da nacionalidade dos pais dentro da pro- 
fissao exercida por 41es. 

QUADRO XXII 

Frequencia da nacionalidade dos pais das crian^as (avaliada por casais) 
segundo a profissao exercida pelos mesmos pais 

Profissoes 

Casais 
Oper^ria Intermed. Liberal 

Total 

Caaaia brasileiros  \ 
Casais estrangeiros . .. 
Casais com um cdnjuge 

estrangeiro  t 

ZL9 
SCSI 

096 

769 
447 

329 

367 
66 

66 

2.116 
1.830 

1.088 

2.951 1.564 519 5.034 
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Para a avaliacao do grau de rela^ao que esses dois atributos 

guard am entre si» usamos o processo do calculo do coeficiente de 

contingencia de Pearson, encontrando 0,25. Segundo Yule, o ma- 

ximo que se pode obter, em se* tratando de uma relagao de tres 

variacoes de cada uma das duas caracteristicas consideradas, co- 

mo a que temos, e um coeficiente igual a 0,816. Podemos dizer, 

entao, que a relacao entre nacionalidade e profissao dos pals, en- 

tre nos, apresenta um grau de relacao menor do que um terco 

do maximo. Parece, entao, que podemos dizer que nao ha repe- 

ticao do fenomeno do brincar para as criancas quando estudadas 

pela profissao exercida pelos seus pais e pela nacionalidade dos 
mesmos, isto e, ha uma certa atracao entre os dois atributos — na- 

cionalidade e profissao; portanto, para qualquer conclusao tirada 

dos dados da pesquisa, quando se levar em conta a influencia da 

nacionalidade dos pais das criangas pesquisadas, deve-se notar que 

esses tres grupos de nacionalidade se condicionam em relagao aos 

tres grupos de profissao num grau que corresponde a cerca de 

30 % do maximo possivel de atracao. 



Capitulo IV 

LUGAR DE BRINQUEDO (PERG. 7) 

18. Generalidades sobre a perg. 7 

a) Preliminares — Inicialmente, vamos dar as respostas 

obtidas por csla pergunta, para um esclarecimento prcliminar da 

analise a ser feila, algumas conclusot s a que chegaram outros in- 

vestigadores e a maneira pela qual prelendcmos estudar as res- 

postas relativas a lugnrcs predilctos de brinquedo. 

b) As respostas obtidas — Como podemos verificar pela con- 

sulta ao codigo de respostas (Anexo n.® V), esla pergunta permi- 

liu a indica^ao de preferencias por doze lugares de brinquedo, a 

seguir enumerados: 1, em casa; 2, area; 3, porao; 4, quintal; 5, jar- 

dim; 6, rua; 7, parque; 8, campos; 9, recreio do grupo; 10, casa 

dos vizinhos; 11, lerrenos vasios; c 12, clube. Permiliu, lambdm, 

a indica^ao dc algumas combina^oes dos lugares precedentcmente 

citados, como area e quintal; quintal e rua; quintal, jardim, rua 

e parque e outras mais, em numero de 82, mas como essas com- 

bina^des dos 12 lugares apresentam uma frequcncia grandemente 

rarefeita, quando comparadas as dos lugares tornados isoladamen- 

te, nao se justificava tal cxtensao da analise. For esse molivo, 

foram englobadas estas respostas sob o item ktcoinbiiiag6es de lu- 

gares", reunindo um total de 176 respostas, represciitando por- 

cenlagem pouco significante em rela<;ao ao total aproveilavel dc 

c^rca de 5.000 respostas. 

c) Alguns resultados de investiga^oes realizadas — HA al- 

gumas infonna^oes interessantes, versando algumas sobre jogos, 

outras sobre aspectos diversos da atividade humaiia, em que apa- 

recem maneiras e predilecoes diferentes em que sc empenham os 
individuos de cada um dos sexos. Alein das apontadas na oca- 

siao em que se esludarem os jogos em tArmos da atividade pre- 
dominante (analise das perguntas 3, 4, e 10), podemos acrescen- 

tar as estrangelras: Leiiman Witty (2u) achaiam que as i.iciii- 

nas parecem necessitar ler a sua vida ludica cm cmna ou muitc 

perto de casa. Isto nao se da na mesma extensao em rela^ao aoc 
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meninos. Alem dessa diferen^a, Lehman e Witty acharam ainda 

que as meninas preferiam os jogos em que entrava o uso da lin- 

guagem; verificaram tambem que a leitura de livros era mais 

popular entre as meninas do que entre os meninos. 

Sobre as leituras, encontramos, ainda, que os meninos gos- 

tam mais de livros que dizem respeito a guerra e exploracoes, que 

tratam de escolas e esportes, de escoteiros e outros tipos de aven- 

turas. As meninas preferem leituras que dizem respeito a casa e 

a escola, a historias de amor e historias de fadas (27). 

A predile^ao por tipos diferentes de leituras pode servir de 

elemento para corroborar os nossos resullados. Preferindo a aven- 

tura, o raenino esta a manifestar um traco geral do sexo nessa 

^poca, o que nos leva a supor que carece de espaco mais amplo. 

A menina, preferindo a ficcao, concentra-se, tambem, nos lugares 

de brinquedo, em um espaco menor, unicamente ao redor da casa. 

Da analise das respostas a outras perguntas acima referidas, 

vamos verificar a escolha preferencial masculina por jogos de mo- 

vimento fisico, exigindo, portanto, espacos maiores do que o cir- 

cunscrito a casa, ao passo que, entre as meninas, os jogos predi- 

letos sao os de ficcao e de salao, exigindo menor mobilidade "es- 

pacial. 

Os nossos dados, como veremos adiante, no decorrer da ana- 

lise dos elementos fornecidos por esta pergunta (n.0 7), concor- 

dam com as observacoes acima citadas. 

d) O trabalho de Bruno Rudolfer — Durante o periodo do 

tratamento dos dados obtidos, pode o Laboratorio de Psiculogia 

oferece-los, com aulorizacao do Diretor da Faculdade de Filoso- 

fia, Ciencias e Letras, Dr. Anhaia Mello. para fundamentacao de 

uma parte da tese de Bruno Rudolf er, entao engenheiro-chefe da 

Sub-divisao de Documentacao Social do Departamento de Cul- 

tura de S. Paulo, apresentada na Jornada da Habita^ao Econo- 

mica, promovida pelo Instituto de Organizagao Racional do Tra- 

balho, em 1941, sob o titulo "O problema social da habitacao" (28). 

Considerando a habitacao e sen arranjo como processes de 

ajustamento cultural, fala o A. da necessidade de ser planejada a 

habitacao com o conhecimento dos problemas, objetivamente fei- 

to, da vida da familia moderna. Para chegar ao tipo de moradia 

que se pode desejar, aconselha aquele que sirva aos designios fun- 

damentals dos seres humanos da comunidade, cujo esclarecimento 
so podem dar os dados objetivamente colhidos. Para verificar o 
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papel de certas paries da habita^ao nos folgucdos infantis, pode o 

A. analisar dados sobre a presente parte da pesquisa. 

Reputamos auspicioso o fato de poder a pesquisa fonreoer 

elementos para essas considera^oes, de tao larga aplica^ao — o 

problema social da habitagao. 

e) Orienta^ao s6bre a an^lise das respostas — Como na ani- 

lise das respostas ^s perguntas anteriores, vamos verificar a di- 

versificagao apresentada pelos dois sexos na escolha dos locais. 

Pela verificagao desses lugares, nota-se que os cinco prime!- 

ros enumerados pertencem a casa ou dela sao muito prdximos e 

os restantes sete sao exteriores a residencia. Vamos, entao, rcu- 

ni-los em dois grupos: 

I — lugares proximos ou dentro de casa 

II — lugares f6ra de casa. 

Como nesta parte da pesquisa, alem de serem estudadas ai 

respostas relativas aos locais de brinquedo, separadas pelos sezot 

dos respondentes, vao elas, tambem, ser estudadas levando em 

consideragao outros fatores, tais como o estado social-econdmioo 

indicado pelas profissoes paternas, pelos grupos escolares frequea* 

tados, pelo tipo de habita^ao das crian^as e outros mais, como a 

nacionalidade paterna, teremos, a medida que introduzirmos urn 

novo fator, de estudar a freqiiencia dos locais proximos k casa, 

para essa nova variacao. 

Somente apos serem considerados 6sses dois grupos de locals, 

e que serao eles estudados individualmente, podendo-se entao, 

comparar, a principio apenas as diferen^as indicadas por criangas 

de ambos os sexos e, ap6s, de cada sexo em separado, segundo afl 

profissoes paternas, nacionalidades e outros elementos conside- 

rados . 

Finalmente antes de tentar esbogar algumas conclusoes sdbra 

as observa^oes que vao ser feitas com os dados em exame, pode* 

remos considerar as respostas de um novo ponto-de-vista que, a 

seu tempo, serd esplanado. 

19. Lugar de brinquedo e sexo 

a) Lugares proximos a casa — As respostas obtidas foram 

as que se seguem: 
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QUADEO XXm 

Lugares de brinquedo e sexo 

Lugares 

SEXO 1 

Masculine Feminino ■ 

n.0 % n.o % 

Dentro de casa   350 14,2 702 27,6 
Area 63 2,6 127 1 5,0 
Porao 24 1,0 62 2,4 
Quintal 585 23,8 873 34,5 
Jardim de casa   43 1,7 146 5,7 
Rua .... 541 22,0 203 8,0 
Parque . 91 3,7 75 2,9 
Campos 446 18,1 37 1,4 
Recreio do grupo   39 1,6 86 3,4 
Casa dos vizinhos .... 46 1,9 78 3,1 
Terrenos vasios   46 1,9 9 0,3 
Clube .. 80 3,2 73 2,9 
Combinaf. de lug  104 4,2 72 2,8 
Total 2.458 99,9 2.543 99,8 

Pelo Quadro XXIII verificamos que as cinco primeiras respos- 

tas — casa, area, porao, quintal e jardlm — somam: 

Sexo masc. 

n.0 % 

1065 45,2 

Sexo fem. 

n. 

1910 
% 

77,3 

O brincar dentro ou fora de casa para meninos e meninas 
Sexo masculine Sexo feminino 
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Fig. 11 .— Dados do Quadro XXIII. 
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O brinquedo nos lugares f6ra de casa — rua, parque, campos, 

recreio do grupot casa dos vizinhos, terrenos vasios, clube — tem 

a seguinte frequencia: 

masc. 54,8 % — fem. 22,7 % 

excluindo-se do dilculo as combina^oes dc lugares, reunindo, por- 
tanto, os doze lugares o con junto de 100^. As escolhas melhor 

se representam na Fig. 11, por onde se que a nossa pesquisa 

concorda com a observa^ao dos investigadores de psicologia a res- 

peito do lugar prcdilelo do brinquedo: a menina brinca dentro ou 

perto de casa muito mais do que o menino — 77,3 para 45,2 %. 

Em contraposi^ao, os meninos preferem os locais f6ra de casa 

mais do que as meninas: 54,8 para 22,7 %. 

b) Lugares tornados ordenadamente — Os dados do Quadro 

XXIII podem proporcionar o estudo da correla^ao de ordem de 

preferencia peios lugares de brinquedo, Foi obtido o indice de 

Spearman igual a + 0,42. Ksse indice de corrclagao nos informa 

que entre os sexos, segundo a ordenacao de frequencia dos luga- 

res de brinquedo, um grau moderado de correla^ao, o que nos per- 

mite dizer que ha uma diferen^a media nas preferencias. Essa di- 

feren^a de sexo concorda com as observacdes ja citadas, de Leh- 

man e Witty e de outros (26). 

Lugares de brinquedo e sexos 
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c) Exame da predilecao pelos lugares — Os dados do Qua- 

dro XXIII estao representados na Fig. 12, na qual se notam gran- 

des diferen(jas entre os sexos na escolha dos locais: casa, quin- 

tal, rua e campo. 

20. Lugar de brinquedo, sexo e profissao patema 

a) Lugares proximos a casa — Somadas as freqli&icias dos 

lugares proximos, verificamos: 

QUADRO XXIY 

Lugares proximos a casa e profissoes paternas 

Profissoes 
Masculino Feminino 

n.0 
% n.0 % 

Operarias   577 41.7 1073 77,7 

Intermedi^rias   348 50,4 589 77,3 

Liberais   120 55,0 190 75,1 

Grafico demonstrativo dai frequencia com que meninos e meninas dizem brincajr dentro 
ou perto de casa, segundo o grupo escolar freqiientado 
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a menina sempre brinca main em casa do que o menino, qualquer 

que seja o meio economico de onde provenha, mas ease meio eco- 

ndmico, avaliado pela profissao dos pais, exercc influ^ncia dife- 

rente sobre meninos e meninas: k medida que as condi^oes da fa- 

milia melhoram de nivel economico e cultural, a menina apresen- 

ta uma leve tend£ncia para brincar menos dentro ou perto de ca- 

sa; com o menino acontece justamente o conlrario: a tend^nda 

e muito mais acentuada do que para a menina, mas para brincar 

cada vez mais dentro ou perto de casa. 

b) Cada lugar estudado separadamente — O estudo porme- 

norizado dos cinco primeiros lugares da-no» o seguinte resultado: 

QUADHO XXV 

Lugares disc rim inados de brinquedo, segundo as profissoes palernas . 

Profissoes 

L u x it r c s Operarias Intcrmediarias Liberals 

M F M F M * F 

Dentro n.0 
210 398 103 219 30 59 

de casa 7f 15,2 28,8 14,9 28,7 13,8 23,3 

n-.® 25 70 29 42 8 13 
Area 7* 1.8 5,1 4,2 5.5 3,7 5,1 

n.0 10 32 8 20 i 8 11 
Porao rr 0,7 2,3 M 2.6 2,7 4.8 

n.® 320 509 192 254 61 82 
Quintal % 23,1 36,8 27,8 33,3 28,0 32,4 

n.® 12 64 16 54 15 25 
Jardim 7; 0,9 4.6 2.3 7.1 6.9 1.0 

n.® 343 142 143 45 37 12 
Rua % 24,8 10,3 20,7 5.9 17,0 4.7 

n.® 41 23 25 27 14 13 
Parque % 3,0 1,7 3.6 3,5 6.4 5.1 

n.® 302 22 104 11 28 4 
Campos % 21,8 1.6 15,0 1.4 12,8 1.5 

Rccreio n.® 19 55 * f\ 14 29 4 7 
grupo % 1.4 4,0 2.0 3.8 1.8 23 

Casa dos n.® 26 45 14 27 4 1 
vizinhos 1.9 3.2 2,0 3.5 1.8 0.4 

Terrenos n.® 29 6 11 3 5 8 
vasios % 2,1 0,4 1.6 i 0,4 2.3 33 

n,® 46 15 32 f SI 6 18 
CInhe 

1 r' 3,3 1.1 4.6 
... t 

4.1 2.7 7.1 

Totais 
n.® 
7 

z8,83 
100.0 

1381 | 
100,0 1 

691 1 
99.8 j 

762 ' 
99.8 

218 | 
99,9 , 

253 
100.0 

Combina^r>c> 
de lugares n.® j 65 j 32 | 37 ^ 36 ) 9 18 
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dentro de casa — a menina, filha de pais de profissao libe- 
ral, brinca muito menos em casa do que sua companheira, filha 

de pais operarios; em relagao aos meninos, a diferen^a existente 

^ insignificante; 

Lugares proximos a casa e profisroes paternas. 
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Fig. 13 — Dados do quadro XXIV 

drea, pordo e jardim —• nestes lugares as diferen^as entre os 

sexos sao muito sutis e as porcentagens sao pequeuas para qual- 
quer prognostico; 

em quintal, o fenomeno e contrario para os sexos, numa in- 

tensidade eqiiivalente; 

finalmente, se a menina tende a brincar menos em casa e o 

menino mais, quando a profissao paterna sobe de nivel, vejambs 
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quais os lugares fora de casa mais procurados por meninos e por 

uieninas, considerando-se ainda a profissao dos pais. 
Considerando-se, agora, os outros sete locals, vcmos logo quo 

os de maior freqiiencia sao a ma c os campos. Ja foi verificado. 

pelos dados do Quadro XXIII, que o sexo inasculino indica, den- 

tre os doze lugares discriminados, em scgundo lugar em freqiien- 
cia, a ma; o sexo feminine, em terceiro lugar. O mesmo fato, ^ s- 

tudado agora, tendo-se em vista a profissao dos pais (Fig. Ifi), 

Grifico demonstrative da freqiiencia com quc meninos e menlnas dizcT brincar dentro 
ou perto de casa (lugares discriminados) segundo a profissao dos pais 
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Fig. 15 — Dados do Quadro XXV. 

apresenta modificacdcs: pnra o sexo inasculino hd diminuit ao da 
freqiiencia do brincar na ma a medida que o nivel da familia 

melhora, obscrvando-se o mesmo cm relaciio oo feminino. O ef- 

ludo comparalivo dos dois sexos revela; 
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— o menino procura a rua com malor freqiiencia que a me- 

nina — 22 % e 8 %; 
—. ha influencia do nivel da familia sobre o brincar na rua 

para ambos os sexos, influencia que determina menor fre- 

qiiencia de brinquedo nesse lugar a medida que o nivel 
ascende; 

— parece, tambem, pelo exame das freqiiencias relativas in- 

dicadas por ambos os sexos, que a menina de qualquer 

meio brinca na rua sempre menos do que o menino; se- 

nao, veja-se a menina do meio menos privilegiado, com 

10,3 % e o menino do nivel mais favorecido, com 17 %. 

Ja para compos, a freqiiencia com que as meninas o mencio- 

nam e minima, o que nao acontece com os meninos. Aqui, a in- 

fluencia da profissao paterna e semelhante a observada em rua 

— o menino brinca cada vez menos no campo a medida que o 

nivel da familia melhora. 

Os outros lugares, dentre os doze mais indicados, tern fre- 

qiiencias diminutas, nao autorizando, porisso, nenhuma conclusao 

de valor; apenas podemos notar que o sexo feminino apresenta 
um aumento da freqiiencia do brincar 'em clubes — fora de casa, 

portanto — a medida que o nivel familiar melhora, o mesmo nao 

se dando com os meninos. 

21. Lugar de brinquedo, sexo e grupo escolar freqiientado 

a) Lugares proximos a casa — Os dados obtidos foram: 

QUADRO XXVI 

Lugares proximos a residencia e grupos escolares 

Grupos Escolares 
isumero Porcentagem 

M F M F 

M. Floriano   209 455 42,0 83,6 
M. Deodoro   145 360 38,3 81,4 
A. Guimaraes   145 175 51,0 79,2 
Hua Augusta   61 81 50,4 45,0 
Vila Pompeia   100 203 48,8 78,4 
4.° do Braz   117 145 47,4 69,4 
Cruz Azul   30 48 42,8 70,6 
Jiilio Ribeiro  154 219 29,9 71,8 
I. Educ. (E. Prim.) .. 112 224 57,1 73,9 

O estudo dos lugares de brinquedo em rela^ao ao grupo es- 

colar freqiientado, revela, para os cinco primeiros, interiores a rer 
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sid^ncia: as meninas, €m lodos os grupos, com exce^ao do da Rut 

Augusta, brincam denlro ou perto de caso em frequencia maior 

do que os meninos (Fig. 16). 

Gr&fico demonstrative da frequencia com que meninos e meninas dizeni brin- 
car dentro ou perto de casa, segundo o grupo escolar frcqiicntado. 
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Fig. 16 —- Dadc* do Quadro XXVI. 

E' precise notar aqui que ja em quadros anteriores haviamos 

observado que qualquer fendmcno que sc reproduzia, com scme- 

Ihanva de aspecto, em todos os grupos escolares, nao ie rcpelia 

quando o grupo estudado era o Rua Augusta ou o Cruz Azul. No 

caso atual, o fenomeno discordanle se registra somente num de- 
verda<i( seja dita que a difereiu a de pona ntuLiein v pequena 
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— 5 % — mas p fato toma maiores propor^oes quando nos lem- 

bramos de que (pag. 71 deste relatario), qnando todas as meni- 

nas diziam qiie brincavam "as vezes" em maior porcentagem do 

que os meninos, o fato nao se reproduzia nesses dois grupos es- 

colares; agora, a excecao e com o Rua Augusta. Nao se argumente 

que a diferenca de porcentagem e pequena; isoladaixuente e pe- 

quena, mas ela se torna maior quando verificamos que, em todos 

os outros grupos, a diferenca porcentual entre meninos e meninas, 

neste particular, nao e inferior a 20 %; no Instituto de Educagao 

a diferenga e de 17 % e pensamos que poderemos explicar essa li- 

geira diminuigao da freqiiencia relativa nessa escola. O Instituto 

de Educacao (Escola Primaria) e, dentre todos os outros grupos, 

o que possue criancas provindas dos meios mais favorecidos eco- 
nomico-socialmente de S. Paulo, julgados na base da profissao pa- 

terna. Ora, vimos quando estudamos as criangas que brincavam 

fora de casa, que a menina brincava no cluhe em porcentagem ca- 

da vez maior, quanto mais favorecido se tornava o meio em que 

vivia; portanto, talvez ai resida a explicagao da ligeira diminui- 

gao da porcentagem entre meninos e meninas, para brincar den- 

tro ou perto de casa, no Instituto de Educagao. No Rua Augusta 

a diferenga e pequena, mas e contraria, o que torna esse grupo 
bem diferente dos outros. Posteriormente, apos serem considera- 

das outras articulacoes em que entrem os grupos escolares, pode- 

remos concluir sobre as dissemelhangas encontradas nesses dois 
assinalados. 

22. Lugar de brinquedo, sexo e nacionalidade paterna 

a) Lugares proximos a casa — Os cinco primeiros lugares 

dao os seguintes indices: 

QUADRO XXVII 

Lugares proximos a casa e nacionalidades 

Nacionalidades paternas 
(casais) 

Mas culi no Feminino 

N.0 % N.0 % 

Brasileiros   453 48,1 858 80,0 
Estrangeiros   351 41,7 621 75,8 
Mistos     . 234 45,4 392 75,8 

Um exame do quadro acima e da Fig. 17, mostra que a nacio- 

nalidade dos pais das criangas nao parece ter nenhuma influen- 

cia sobre o lugar de brinquedo das mesmas; a menina, quer filha 

de casais brasileiros, ou estrangeirois ou quer com um dos pais bra- 
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sileiros, continua a ler sua vida ludica dentro ou perto de casa 

^ern proporcoes aproximadas; o menino, filho de pais brasileiros 

ou nao, tambem continua a preferir os lugares fora de casa em 

freqiiencias porcentuais tarn bom prdximas, o que nos leva a di- 

zeu que a nacionalidade ilos pais nao tern influencia na escolha 

de lugares de brinquedo, qucr de meninos, quer de meninas. 

Grafico demonstrativo da frequ^ncia com que meninos e rocninas dizera brincar dentro 
ou perto de casa. segundo a nacionalidade dos pais 
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23. Respostas separadas por sexo e pelo tipo ou numero de de- 
pendencias da casa onde residem as criangas 

a) Exame das dependencias indicadas: 

Em primeiro lugar, apresentaremos um quadro com as fre- 

quencias absolutas e relativas das dependencias que possuem as 

casas onde residem as criancas pesquisadas; em seguida, faremos 

o estudo da provavel influencia que essas dependencias exercem 

sobre a escolha do local de brinquedo. 

QUADRO XXVIII 

Dependencias das casas onde residem as criangas 

Masculino Feminino 
Dependencias      

 r 
% n.0 % n.0 

Jardim   7 1 0,3 1 7 0,3 
Quintal   771 31,4 772 30,3 
Horta   G 0,2 2 0,1 
Galinheiro   13 0,5 7 0,3 
Jardim e quintal  181 7,4 223 8,8 
Quintal e horta  83 3,4 84 3,3 
Horta e galinheiro  6 0,2 1 0,0 
Jardim e horta  1 0 1 0 
Jardim e galinheiro  8 0,3 2 0,1 
Quintal e galinheiro  459 18,7 458 18,0 
Jar. hor. quin. galin  277 11,3 305 12,0 
3 elementos combinados   582 21,6 574 22,6 
Sem respostas   t 114 4,6 107 4,2 
Total     I 2458 99,9 2534 100,0 1 

Os dados acima podem ser observados no grafico que se 

segue. 

Uma primeira informacao a registrar-se e a de disporem, as 

criancas de ambos os sexos, das mesmas dependencias nas suas 
casas; ha quase superposicao das linhas componentes do grafico 

(Fig. 18). 

Yeremos, apos, se o fato de a crianca t^r quintal em sua casa, 

por exemplo, exerce alguma influencia sobre seu local de brin- 

quedo; se a maior freqiiencia de escolha de um local e ampla ou 

limitadamente influenciada pelo tipo das dependencias de sua ha- 
bitacao. 

b) Cada Jugar, individualmente — As dependencias indica- 

das, com freqiiencia justificadora de estudo, foram apenas as se- 

guintes: 

— quintal; 

— quintal e jardim; 
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— quintal e galinheiro; 

— combina^oes de tr^s cleracntos; 

— todas as quatro d^ependencias; 

Grafico drmoostrativo das depend^ncias indicadas. para amboe os sexos 
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Fig. 18 — Dados do Quadro XXVIII. 

e, do niesmo modo, o estudo dos locals de brinquedo sofreu uma 

restricao, devido a concentra^ao nos seguintes: 

— dentro de casa; 

— quintal; 

— rua; 

— campos. 

Nos graficos em que procuramos anaiisar as respostas conju- 

gadas dos tipos de locals e de dcpendencias, a apresenta^ao des- 

tas (em abcissa), por nos parecer quo se tornava de mais f^cil 

]eiturat foi felta em ordcm crescente do niimero de elementos. As 

diferen^as encontradas; 

dentro de casa — as dependcncias da casa pareccm ter mais 

Influencia sobre a menina do que sobre o menino, qualquer que 

scja o tipo de hablta^ao da crian^a, com niulto ou pouco espa^o 
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para brincar, com quintal apenas, ou tendo jardim, quintal, horta 

e galinh'eiro; o menino escolhe, em igual frequencia, o lugar den- 

tro de casa para brincar; para a menina, porem, parece que po- 

demos dizer que o fato de a casa onde habita possuir dependen- 

QUADRO XXIX 

Lugares de brinquedo das criangas, segundo as dependencias de suas casas 

L u g a r es 

9 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Q. J.Q. Q.G. 
Q.G. 
J.H, 

3 
dep, Q. J.Q. Q.G. 

Q.G. 
J.H, 

3 
dep, 

n.0 106 25 72 32 76 215 59 144 58 146 
Em casa % 14,2 14,4 16,6 12,3 14,7 28,8 27,2 32,1 19,7 26,0 

n.0 17 3 6 7 17 30 11 24 17 27 
Area % 2,3 1,7 1,4 2,7 3,3 4,0 5,1 5,3 5,8 4,8 

n.0 5 1 7 3 4 9 7 8 13 22 
Porao % 0,7 0,6 1,6 1,1 0,^ 1,2 3,2 1,8 4,4 3,9 

n.0 201 44 100 76 135 273 70 155 114 214 
Quintal % 27,0 25,4 23,1 29,3 26,2 36,6 32,2 34,6 38,6 38,1 

Jardim 
n.0 5 10 1 6 15 11 42 6 35 50 
% 0,7 5,9 0,2 2,3 2,9 1,5 19,3 1,3 11,9 8,9 

n.0 
219 39 102 37 89 85 13 46 10 29 

Rua % 29,4 22,5 23,5 14,3 17,2 11,4 6,0 10,3 3,4 5,2 

n.0 26 6 14 8 24 27 2 13 11 16 
Parque % 3,6! 3,6 3,2 3,1 4,6 3,6 0,9 2,9 3,7 2,8 

Campos 
n.0 

106 27 92 70 105 13 1 4 8 7 9 
% 14,2 15,6 21,2 27,0 20,3 1,7 0,5 0,9 2,7 1,2 

Recreio do n.0 
14 6 6 2 6 32 4 23 5 14 

grupo % 1,9 3,5 1,4 0,8 1,2 4,3 1,8 5,1 1,7 2,5 

Casa dos n.0 
14 3 10 4 12 29 4 13 5 17 

vizinhos % 1,9 1,7 2,3 1,5 2,4 3,9 1,8 2,9 1,7 3,0 

Terrenes n.0 
10 4 4 7 15 2   2 3 

vasios % 1,3 2,3 0,9 2,7 2,9 0,3 — — 0,7 0,5 

Totais 
n.0 744 173 433 259 516 746 217 448 295 561 
% 99,9 100,0 99,8 99,8 100,0 100,0 99,8 99,9 100,1 99,7 

iCIiLi'bc n.0 
or, 
21 

o 
5 19 

-l o 
7 

i ft- 
tS 20] 

A 
-41 

m 
17 16 

2,8 2,9 4,4 2'7 3,5 2,7 [ 1,81 2,71 5,8i 2 8 



r 
■ ? 

Vi i f 
* r 
i 
c « 

1 

r- 

n 

-.1 

•o 
11 *j 

t3 

u 
■♦» 

T3 
iS 

- f 
17 

1 

H o 
-x :s 

- i «* 

d-- 

I 

1 

9 8 « 9 

VAIIVIJO viDHgnbarj-i 
i. 



95 

cias, tende a alterar a escolha deste local estudado: a m'edida que 

aumenta o espaco livre na casa, a menina vai preferindo brincar 

dentro de casa cada vez menos; 

no quintal — e fora de diivida que, para uma crianga brincar 

no quintal, a primeira condicao necessaria e ela dispor de quintal 

na sua casa. Isso se observa no quadro correspondente (XXVIII) 

onde se ve que ambos os sexos dispoem nas suas casas das mes- 

mas dependencias e, embora em intensidades dif'erentes, ambos 

os sexos procuram o quintal ou um espaco qualquer (jardim, horta 

ou galinheiro) para seus folguedos; 

no jardim — e tambem condicao necessaria haver jardim na 

casa, para que a crianca possa nele brincar. Por isso, os itens 

"quintal" e "quintal e galinheiro"', em abcissa, deixam de ter 

significacao no grafico correspondente, porque apenas nos inte- 

ressa o exame das dependencias indicadas como local preferido 

de brinquedo. Pelo quadro XXYIII nota-se que os individuos de 

ambos os sexos disseram possuir jardim em suas casas, em pro- 

porcoes semelhantes, o que nao impediu de o sexo feminino men- 

cionar mais freqiientemente do que o masculino, o jardim. E' pre- 

cise notar que nestes dois graficos que acabamos de mencionar 

(Figs. 19, 4 e 5), percebe-se menos a influencia das dependencias 

da casa sobre a escolha desses lugares porque a influencia e abso- 

luta; a crianca brinca no quintal e no jardim de sua casa, quando 

esta possue tais dependencias. Observa-se apenas que, morando 

em casas que tern essas duas dependencias nas mesmas propor- 

qoes, as meninas escolhem quintal e jardim mais intensamente do 

que os meninos; 

na rua — para o sexo masculino, quanto maior o espaco livre 

da casa, menos ele menciona a rua como lugar de brinquedo. Para 

o sexo feminino observa-se o mesmo fenomeno ja assinalado para 

o sexo oposto. Parece tratar-se de fato diverso, pelo fato de a li- 

nha pontuada (sexo feminino), que representa a freqiiencia de 
procura da rua para brincar, nao apresentar a mesma queda con- 

tinua, da esquerda para a direita, como a observacao para o sexo 

masculino. Note-se que em abcissa os valores podem deixar de se 

suceder na ordem em que figuram porisso que representam loca- 

lizacoes e nao valores continuos de uma serie. Observe-se, entao, 

que as meninas que possuem quintal escolhem a rua em 11 %; as 

que tern quintal e jardim e quintal e galinheiro, ja preferem a 

rua em freqiiencia relativa menor; as que tern tres dependencias, 

ainda menor e as que tern quatro, a menor de todas; 

nos campos — so e significativa a freqiiencia para o sexo mas- 

culino e observa-se que, a medida que as dependencias da casa vao 

aumentando em numero, vai crescendo tambem a preferencia por 
brincar nos campos; essa conclusao desnorteia e contradiz a con- 

clusao alcancada com o estudo da influencia das dependencias 
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da casa no brincar na rua. Talvez possamos levanlar uma hipd- 

tese para explicar o fenomeno: campos, regra geral, para o sexo 
masculino, e o campo d'e futebol. Ora, sendo o futebol um jogo 

de grupo, e provavel que a casa (jue disponha de maiores ou mais 

numerosas dependencias proporcione ks crian^as facilidades maio- 

res para a forma^ao de grupos, pois, 6 de observa^ao corrente o 

fato de a casa de maiores propor^oes se tornar o centro de reuniao 

das criancas moradoras de casas vizinhas e menores; a faciiidade 

de se constituirem os grupos origina, depois, a procura dos cam- 

pos para o brinquedo do grupo. Para os moradores de casas de 

mais dependencias ou dependencias maiores, portanto, torna-se- 

-Ihes mais facil conseguirem grupos de corapanheiros para pro- 
curarem o campo onde possam jogar o futebol. 

24. Respostas separadas por sexos e pelo tipo de habita^ao 

a) Exame das respostas ao item sobre habita^ao — Os da- 

dos relativos a habitacao foram solicitados ao ser preenchida a 

capa do questionario e conforme se pode observar na tdcnica de 

sua aplica^ao (Anexo II), pedia-se que as criancas indicassem sc 

a moradia era propria ou alugada, para designarem, depois, a que 

tipo pertencia, xios oito especificados: porao, cortigo, apartamento^ 

hotel, pensao, vila, quarto e chacara. 

Das 4.957 respostas aproveitadas, havia 3.722 criancas resi- 

dentes em casas alugadas (75,1 %) e o restanbe morava em casa 

propria — 1.235 (24,9%), com igual distribui^ao dos sexos para 

as duas modalidades. 

Entre os residentes em casas proprias, houve 37 que indicaram 

os tipos a que pertenciam suas casas (apartamento, pensao, yila, 

etc.) e como esse niimero reduzido nao favorece compara96es, foi 

deixado de lado. Assim, as respostas das criancas que habitam 

casas proprias vao ser estudadas em niimero de 1.198, deduzidas 

as 37 mencionadas. Os residentes em casas alugadas distribuem-se 
conforme o Quadro XXX. 

QUADHO XXX 

Residincias alugadas 

Tipo | N.o ' 7c 

casa   2709 72,8 
porao   125 3.3 
corti^o   124 3.3 
apartamento 51 1.4 
hotel   5 0,1 
pensao   54 1,4 
vila   471 12.0 
quarts   106 4.4 
chdcura   19 0.5 
Total   3721 100.0 
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b) Lugares proximos da casa — Yferificaremos, em primeiro 

lugar, como se distribuem as respostas das crian^as que moram 

em casas alugadas e proprias na escolha de locals perto de casa. 

Foi observado o mesmo processo empregado nas outras tabelas, 

QUADRO XXXI 

Lugares de brinquedo das criangas, segundo o tipq de suas moradias 

Tipo de moradia 

Lugares 
Casa 

propria 
Casa 

alugada Vi la Porao e 
corti^o 

M F M F INI F M F 

Dentro de casa. n.0 

% 
86 

15,3 
140 

23,8 
194 
15,5 

490 
30,4 

34 
13,8 

71 
33,6 

13 
11,5 

34 
27,6 

Area    n.0 

% 
16 

2,8 
33 

5,6 
31 

2,5 
74 

5,5 
5 4 3 5 

2,0 1,9 2,6 4,1 

Porao n.0 

% 
7 

1,2 
23 

3,9 
15 
1,2 

30 1 
0.5 

1 4 
2,2 — 0,9 3,3 

Quintal ..   n.0 

% 
156 

27,7 
223 
37,9 

295 
23,5 

454 
33,8 

58 
23,6 

75 
35,5 

23 
20,3 

50 
40,6 

Jardim   n.0 

% 
16 57 

10,0 
21 63 1 13 2 2 

2,8 1,7 4,7 0,4 6,2 1,8 1,6 

Hua   n.0 

% 
92 

16,3 
28 

4,8 
294 

23,5 
120 75 23 

10,9 
36 22 

17,9 8,9 30,5 31,8 

Parque   n.0 14 20 50 29 5 7 4  , „ 

% 2,5 3,4 4,0 2,1 2,0 3,3 3,5 .— 

Campos   n.0 

% 
127 14 219 20 42 2 21 1 

22,5 2,4 17,5 1,5 17,1 0,9 18,5 0.8 

Recreio do grupo. n.0 

% 
5 

1,0 
15 

2,5 
19 
1,5 

65 
4,8 

8 
3,2 

5 
2,4 

4 
3,5 

1 
0,8 

Casa dos vizi- 
nhos   

n.0 

% 
12 

2,1 
21 
3,6 

26 
2,1 

44 
3,3 

2 
0,8 

5 
2,4 

1 
0,8 

4 
3,3 

Terrenos vasios.. n.0 

% 
12 

2,1 
2 

0,3 
25 

2,0 
4 

0,3 
6 

2,4 
— 1 

0,8 
— 

Clube   n.0 

% 
20 12 64 32 10 5 4 
3,5 2,0 5,1 2,4 4,1 2,1 3,3 

Sub-totais   563 588 1253 1344 246 211 113 123 
99,8 100,2 100,1 99,9 99,9 99,7 99,9 100,0 

Combina^. lug. .. 28 19 59 53 7 7 8 5 

Totals   591 607 1312 1397 253 218 121 128 
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Moninos e meninas quc rcsidcra cm casa alugada, casa prdpria. vila, porfto e corti^o 
c que brlncam dentro dc casa, no quintal, na rua e no campo 
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Fig. 20 — D^idon do Quadro XXXI. 

em que foi feita a comparacao entre os lu^ares isolados, com cx- 
clusao das rcsposlas reunidas sob a dcnomina^ao de "combina- 

cnes dc lugares"; o total quc serve dc compara^ao h a soma dos 

12 lugares indicados. 
Os cinco primeiros lugares constiluem 05 seguintes indices: 

— casa pr6pria: masculino - 281 ( frtninino - 47fi (80.9%) 
— casa alugada: masculino - 556 (l.rtyj Umin. - 1029 (76,6%) 
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Observa-se que ha uma freqitencia relativa ligeiramente supe- 

rior da preferencia por brincar dentro de casa, fanto para meni- 

nos como para meninas, quando residem em casas proprias, 

c) Cada lugar, individualmente — Estudaremos cada um 

dos lugares, em funcao do tipo de habitacao, afim de verificar 

se a ligeira superioridade dos residentes em casa propria perma- 

nece inalterada ao serem considerados os locals de per si. 

Como ja dissemos atras, apenas alguns tipos de respostas per- 

mitem conclusoes: dentro de casa, quintal, rua e campos, dos 

quais: 

dentro de casa — nao ha diferencas para o sexo masculino, 

entre os residentes em casa propria ou alugada; as meninas in- 

dicam-no com freqiiencia maior quando moram em casa alugada 

— pequena diferenga, de 6 %; 

quintal — tanto meninos como meninas mencionam o quintal 

em maior porcentagem, quando a casa em que residem ^ propria; 

tambem nesse item as diferencas porcentuais nao ascendem a 

5%; 

rua — tanto o menino como a menina que residem em casa 

propria mencionam a rua em porcentagem menor — as diferen- 

cas nao ascendem a 7 %; 

campos — sendo significativa a freqiiencia desse lugar, so- 

mente para o sexo masculino, observamos ai que os meninos que 
residem em casa propria mencionam-no em maior freqiiencia do 

que os seus companheiros moradores de casas alugadas; pode-se, 

lembrar aqui que, quando estudamos o lugar de brinquedo e as 

dependencias que a casa possuia (pag. 91) notamos tambem que 

o menino, com mais dependencias em sua casa, dizia brincar no 

campo com maior freqiiencia. Talvez haja correlacao entre as 

dependencias da casa e o fato de ser alugada ou propria — dai 

termos observado, mais ou menos, nesta articula^ao, aquilo ja uo- 

tado quando estudamos a influencia das dependencias da ca&a da 

crianga sobre o lugar de brinquedo por ela mais procurado. 

Vejamos, agora, como se manifesta a influencia do alojamen- 

to da casa alugada em que mora a crianga, sobre o lugar de brin- 

quedo. 

Resolvemos juntar cortico e porao porque nos pareceram nlo- 

jamentos bastante semelhantes do ponto-de-vista social e econo- 
mico, restando os outros — quarto, pensao, hotel e apartamento 

— nenhum deles com freqiiencia que conduza a uma conclusao. 

As tabelas das freqiiencias absolutas e relativas dos locsds com- 

binados com os tipos de habitacao sao as indicadas no Quadro 
XXXI. 

O exame dos quadros e dos graficos respectivos (Flgs^ 201 nos 

revela primeiro que a influencia do tipo de habitagao sobre o lo- 

cal de brinquedo, existe mas nao e marcada. Outros fafbres in- 
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tervem para acentuar a preferdncia deste ou daquele local. Dk« 

zemos isso com base na diferenga porcentual entre as preferdii> 

clas dos locals de brinquedo quando a criamja mora neste ou na- 

quele tipo de habita^ao. Essas diferen^as porcentuais nao sao 

grandes. Vejamos: 

dentro de casa — os meninos que moram em casa alugada c 

prdpria sao os que dizem, em maior freqiiencia, brincar dentro 

de casa; os que moram em porao e corli^o se apresentam com a 

menor freqiiencia relativa, talvez porque a habita^ao mal Ihe che- 

gue para morar, enquanto o seu companheiro de casa alugada ou 

prdpria dispoe de mais espago em casa que e usado para brincar; 

no sexo feminino, a maior freqiiencia do brincar dentro de casa 

e fornecida pelas que residem em vilas, sendo de nolar-se que 

a menor e fornecida pelas que moram em casas proprias — 33,6 % 

para 23,8%, respectivamente; talvez que estas ultimas, de maior 

estabilidade economica, disponham de outros lugares para brin- 

car, preferindo-os a propria casa, o que nao acontece as suas com- 

panheiras que residem em tipos de habita^ao reveladores de con- 

di^oes economica menos favoraveis. Talvez preferissem, mas as 

condicoes nao permitem a escolha... 

no quintal — sexo masculino — a maior contribui9ao e dos 

habitantes de casa propria e a menor dos de porao e corti^o, tal- 

vez porque os primeiros disponham de quintal em suas casas e 

os segundos nao os tenham; 

— sexo feminino — a que mais brinca no quintal e aquela 

que mora em porao e corti^o e a que menos brinca e a que mora 

em casa alugada. Note-se que para o sexo feminino a hipdtese 

acima nao encontra justificativa; embora morando em porao e 

corti^o, nao dispondo provavelmente de quintal, sao as que for- 

necem a maior porcentagem nesse lugar. Aqui, o quintal s6 pode 

ser o patio comum dos moradores de corti9o e o da casa onde i 

alugado o porao; 

na rua — sexo masculino — os que mais brincam na ma sao 

os que moram em vilas, porao e corti^o e os que menos brincam, 

em casas proprias, sendo a diferen^a porcentual de 16 %; 

— sexo feminino — o fenomeno e semelhante: a maior fre- 

qiiencia do brincar na rua 6 obtida entre as meninas que moram 

em porao e corli^o e a menor entre as que moram em casas prd- 

prias, sendo a diferen^a porcentual de 14%; 

nos campos — somente o sexo masculino fornece dados signi* 

ficativos, repetimo-lo; o que diz mais brincar nos campos reside 

em casa prdpria e a sua superioridade porcentual sobre os de ou- 

tros tipos de habita^ao nao vai al&n de 5%. 
Jk observAmos, quando da articula^ao do lugar de brinquedo 

com as depend^ncias da casa, que quanto mais numerosas eram 

essas depend^ncias, mais crescia a freqiiencia do brincar nos 
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campos; agora, observamos uma ligeira ascendencia, para brincar 

no campo, do menino que mora em casa propria, sobre os sens 

companheiros de casa alugada, vila, porao e corti^o. Parece que 

os campos exercem maior atragao justamente sobre aqueles me- 

ninos que melhores condicoes de moradia dispdem. 

25. Outro aspecto da analise 

Ja observamos que o menino prefere brincar em lugarfes afas- 

tados de sua casa; no tamos tambem que no quintal a menina atin- 

ge uma porcentagem igual a 34,3 % e o menino, de 23,8 %; re- 
solvemos, entao, verificar se tambem em relagao ao grupo de lo- 

cais proximos ou interiores a residencia (como um todo), o me- 

nino se apresentava de maneira identica a que se conduzia quan- 

do o estudo foi feito relativamente ao con junto total de 12 locais, 

interiores e exteriores. Para isso, separamos um primeiro grupo 

de cinco locais e um outro de sete: dentro de casa, area, porao, 

quintal e jardim, de um lado e de outro: — rua, parque, campos, 

recreio do grupo, casa dos vizinhos, terrenos vasios e clube. O 

nosso probl'ema e o seguinte — se, quando o menino tern de es- 

colher entre os doze locais, ele prefere brincar fora ou longe de 

casa, que preferira ele quando so houver possibilidade de esco- 

Iha entre os cinco "dentro ou perto de casa"? E* claro que, para 

isso, basta considerarmos os cinco primeiros locais iguais a 100%. 

E' o que foi calculado nos quadros seguintes. 

QUABRO XXXII 

Lugares dentro ou perto da casa 

Lugares 
Masculino Feminino 

n.0 
% n.0 

% 

Dentro de casa.. 350 32,9 702 36,7 
Area    63 5,9 127 6,6 
Porao   24 2,2 62 3,2 
Quintal ....... 585 54,9 873 45,7 
Jardim   43 4,0 146 7,6 
Tolais   1065 999,9 1910 99,8 

Observacoes da Fig. 21: — em geral, como tambem se observa 

na Fig. 12 (pag. 82) aqui reproduzida para coinparacao, o me- 
nino prefere o quintal em menor proporgao do que a menina — 

23,8 e 34,3 %, respectivamenle — mas quando se consideram so- 

mente os lugares dentro ou perto da casa, o menino prefere o 

quintal mais do que a menina — 54,9 e 45,7 %, respectivamente. 

Quando comparamos o brincar dentro de casa (a primeira indi- 
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QUADRO XXXIII 

Lugares fora da casa 

Lugares 
Masculino Feminino 

n.0 
% n.0 

% 

Rua   '  541 42,0 203 36,2 
Parque   91 7,1 75 13,4 
Campos   446 34,6 37 6,6 
Recr. grupo .... 39 3,0 66 15,3 
Casa vizinhos ... 46 3,6 7» 13,9 
Terr, vasios .... 46 3,6 9 1,6 
Clube   80 6,2 73 13,0 
Totais ........ 1289 100,1 561 100,0 

meiros. Parece qxie, so podendo escolher dentro ou perto de casa, 

o menino brinca naquele lugar que maior raio de acao permite 

e passa a brincar no quintal mais do que a menina. Por outro 

lado, observa-se que, nos lugares fora de casa, ha duas inversoes 

de preferencias: parque e clube; em rela^ao a rua, notamos um 

acrescimo da freqiiencia relativa, um quase nivelamento da pre- 

ferencia, demonstrando esse fato que, desde que individuos de 

ambos os sexos estao fora de casa para brincar, ambos brincam 

na rua nas mesmas proporcoes; no entanto, enquanto o menino 

continua a preferir, sobretudo, a rua e os campos, a menina brin- 

ca, mais do que ele, no parque e no clube. 

26. Conclusoes sobre o cstudo do lugar de brinquedo 

IVesumo das observacoes feitas com a pergunta 7 — wDe to- 

dos os lugares onde voce brinca em qual voce brinca mais?": 

A — A menina brinca dentro ou perto de casa muito mais 

do que o menino: 75,1 para 43,3 %. 

B — O nivel economico da familia, avaliado pela profissao 

paterna, exerce influencia diferente sobre meninos e meninas, 

quanto ao brincar dentro ou perto de casa. Embora brinque perto 

de casa sempre mais do que o menino, a menina vai apresentando 

uma tendencia para preferir esses lugares cada yez menos, a me- 

dida que o nivel economico da familia vai subindo, acontecendo 

fenomeno contrario e com intensidade maior para o menino, que 

vai procurando cada vez mais os lugares proximos a casa, a me- 

dida que o nivel familiar vai-se elevando. 

C — Os locais de brinquedo cuja freqiiencia possibilita es- 

tudo, em nossa pesquisa, sao: dentro de casa, quintal, rua e cam- 

po, concluindo-se de cada um deles: 
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a) — cffntro de casa — a menina, filha de operarios, briaei 

mais dentro de casa do que a filha de pais de profissao libertl 
— 29 para 23 %; o menino nao apresenta oscila^ao nesse pQw 

fticular; 

b) — quintal — comparando os sexos, o fenomeno se apr^ 

sen la invertido, numa iutensidade eqiiivalente: 

( sexo masc. 23,1% 

quando filho de opcrarios ( 

( sexo fem. 36,8% 

quando filho de pais de { sexo masc. 28,0% 

profissoes liberais ( 
( sexo fern. 32,4% 

c) — rua — o menino procura a rua para brincar com maior 

frcqiiencia do quc a menina: 22 % para 8 %; mais ainda: o nlvd 

economico da familia exerce influencia sobre esta prefer^ncit 
determinando menor procura desse local, a medida que o nhrd 

familiar ascende, nao alterando, entretanto, a preferencia 

culina pela rua, sempre maior: 

( sexo masc. 24,8% 

quando filho de operarios ( 

( sexo fem. 10,3% 

quando filho de pais que ( sexo masc. 17,0% 

exercem profissoes liberais ( 

( sexo fem. 4,7% 

d) — campos — quase que exclusivamenle so o menino pr(h 

cura o campo: sexo masculino — 18,1^ e sexo feminino — 1,4%; 

e mais; o nivel economico da familia influe sobre a freqiiencia do 

brincar no campo, determinando sua diminuicao quando o nivd 

melhora; 

— quando filhos dc opcrarios — masc. 21,8% 

— quando filhos de pais de 

profissoes liberais — masc. 12,8%. 

D — A menina brinca na ordem de preferencia: 

1. quintal   .31,3%: 

2. dentro de casa   27,6%; 

3. rua   8,0%; e 

4. jardim da casa  5,7%; 
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e o menino brinca na ordem de preferencia seguinte: 

1. quintal   23,8%; 

2. rua    22,0%; 

3. campo   18,1%; e 

4. dfentro de casa  14,2%. 

E — O grupo escolar freqiientado nao parece exercer influen- 

cia sobre o brinquedo dentro ou perto de casa, para meninos e 

meninas; ha uma excecao: no grupo escolar da Rua Augusta, a 

ntfenina diz brincar dentro ou perto de casa menos do que o me- 

ninoy mas convem notar que nesse o numero de observacoes e o 

menor dentre todos os outros grupos escolares. 

F — A nacionalidade dos pais, avaliada por casais, parece 

nao interferir na escolha dos locals, quer se trate de meninos, quer 

de meninas. 

G — As dependencias da casa onde reside a crianca, incluin- 

do quintal, quintal e jardim, quintal e galinheiro, jardim, quin- 

tal, horta e galinheiro e combinacoes de tres dos elementos, pa- 

recem exercer influencia na escolha do local de brinquedo: 

a) — dentro de casa — no sexo masculino, parece que qual- 

quer que sejam as dependencias da casa, o menino brinca no seu 

interior quase uniformemente; no sexo feminino, parece que 

quanto maior o numero de dependencias, prefere a menina, cada 

vez menos, dentro de casa; 

b) — na rua — para um e para o outro sexo, quanto mais 

espaco ou dependencias possue a casa, a crianca menos menciona 

a rua como lugar de brinquedo; 

c) — nos campos — somente para o sexo masculino — a me- 

dida que vao crescendo, era numero, as dependencias da casa, ca- 

da vez mais diz o menino brincar nos campos. 

H — Parece haver uma ligeira superioridade de preferencia 

do brincar dentro ou perto de casa, quando as criancas residem 

em casa propria, obseryacao feita para os dois sexos; para os lu- 

gares isolados, temos: 

a) — dentro de casa — sexo masc. — os que dizem brincar 

menos dentro de casa sao os meninos morando em poroes e cor- 

tices; sexo fem. — dizem brincar menos as meninas que moram 

em casas proprias; 

b) — na rua — sexo masc. — os que mais nela brincam, re- 

sidem em vilas, pordes e corticos e os que menos brincam, habi- 

tam casas proprias; sexo feminino — o fenomeno e semelhante; 

procuram a rua as meninas r'esidentes em poroes e corticos; as 

que residem em casas proprias, menos dizem brincar na rua; 

c) — nos campos — o menino, morador de casa propria, es- 

colhe o campo com ligeira ascendencia sobre o morador de po- 

rao e cortico, de casa alugada e de vila. 



Capitulo V 

PERGUNTA 11 — "SEUS COMPANHEIROS DE BRINQUEDO 

SAO MAIORES OU MENORES DO QUE VOCfi?" 

27. Estudo das respostas indicativas do tamanho dos oompa- 

A indaga^ao feita, sobre se os companheiros eram menom 

ou maiores que os respondentes, acrescenlaram eles a esta grada- 
gao, uma terceira resposta — mesmo tamanho — colocando res- 

postas tambem com os tres elementos combinados dois a dois, au- 

mentando de mais tres tipos e de mais uma setima, com os trds 

elementos presentes. 

Das sete variedades de respostas, devido a pequena frequ^a- 

cia, nao autorizam estudo as seguintes; 

correspondendo todas elas a quase 11% ou sejam 543 crian^as, rci^ 
tando para serem estudadas 4.387, de ambos os sexos. 

O estudo dessas respostas, indicativas do tamanho dos com- 

panheiros de brinquedo, nao revcla grandes diferen^as que pos- 

sara ser atribuidas ao sexo. 

O quadro dos totais absolutes e relalivos para cada sexo e 

para os dois reunidos e o respectivo grafico mostram grande se- 
melhan^a, atraves de todos os tamanhos de companheiro indica- 

dos pelas crian^as. 
Ha uma leve dissemellian^a quando se considera a ordem dc 

preferencia pelo lamanlio dos companheiros; cntre os meninos i 

a seguinte: 

nheiros 

maiores, menores e mesmo tamanho.. 6,2% 

— menores e mesmo tamanho 

— maiores e mesmo tamanho 

3,0% e 

1,7% 

— maiores e menores . . . 

— - menores   

— mesmo tamanho   

maiores    

11,3'^ 

19,8"; 
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Ao passo que as meninas escolhem do modo a seguir: 

Grafico demonstrativo das preferencias de tamanho dos companheiros por aquelas 
crian^as que querem ser chefes ou que querem obedecer ao chefe 

(ambos os sexofe) 
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Fig. 22 ^ Dados do Quadro XXXIV. 

maiores e menores   40,6% 

menores   25,2% 

maiores   11,4% 

mesmo tamanho   11,1% 

pelo que se nota preferirem os meninos, companheiros do mesmo 

tamanho aos maiores, ao mesmo tempo que as meninas escolhem 

quase igualmente os maiores e os do mesmo tamanho (0,3 % do 

diferenca). 

Outra ieve diferenca na intensidade da preferencia por com- 

panheiros menores aparece a favor do sexo feminino, com cerca 

de 5 % a mais, diferenca essa que resulta em freqiiencia inferior 
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dos companheiros maiores e do mesmo lamanho, quando com- 
parados cum os apresentados pelo s^xo masculino: 

— sexo feminine; — maiores — mesmo tamanho 22,5% 

— sexo masculino: — maiores — mesmo tamanho 28,5% 

Concluindo: 

1. Finalmente, pode-se dizer quc as crian^as invesligadas re* 

velam indiscutivel preferencia por companheiros de brinquedo 

maiores e menores. Essa preferencia pede um esclarecimento re* 

ferente a idade dos que responderam a pergunta, pois e evident® 

que, abrangendo a pesquisa individuos de 8 a 14 anos, esse con- 

ceit© de maior on de menor pode variar segundo seja indicado 

por uma crianca de 8 ou por uma de 14. A de 12 anos, por exetn- 

plo, maior, para a de 9, pode ser considerada menor pela de 14. 

Somente quando se estudarem as respostas atraves das idades 4 

que ficarao mais completas as observa^oes permitidas pela inda- 

ga<?ao sobre o tamanho do companheiro. 

2. Entre as criancas e, mais entrc as meninas do quc entre 

os mcninos, a preferencia, a seguir, e por companheiros menores. 

3. Os companheiros maiores e os de igual tamanho t4m pre- 

ferencias com a mesma intensidade nos dois sexos juntos ou se- 

parados, as meninas escolhendo um pouco mais (quase igualmen- 

QUADRO XXXIV 

Freqiienciot ubsoluta e relativa das respostas d perg. 11: "Seus companheim 
de brinquedos sdo maiores ou menores do que voci?" 

Tamanho 
M F r 

n.® r/ | /c j n.® n.® i * 

^faiores   330 13,6 286 11.4 616 t2A 

Menores   481 19,8 630 25,2 1111 22.5 

M. tamanho .... 363 14,9 i 278 11.1 641 13.0 

Maiores e meno- 
res    1004 41,3 1015 40,6 2019 40.9 

Maiores e m. ta- 
manho   44 

1 

1.8 42 1.7 86 1,7 

V( e ni. ta- 
manho   r.» '2M 100 4.0 140 3.0 

Maior. menr c in. 
tamanho i :><* 6. 

1 
M9 1 6.0 r..2 

Total   2 I'iO 0 2.MHI 100.0 99.9 
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QUADRO XXXV 

Tamanho do companheiro e nacionaUdade paterna 

Tamanho 
Brasileiros Estrangeiros Mistos 

M F T M 1 F 1 T T M F 

Maiores n.0 

% 
128 
12,9 

113 
10,3 

241 
11,5 

131 
14,6 

123 
14,3 

254 
14,5 

72 
13.0 

49 
9.0 

121 
11,1 

Menores n.0 

% 
198 
19,9 

278 
25,3 

476 
22.7 

176 
19,6 

207 
24,1 

383 
21,8 

120 
21,6 

133 
24,9 

253 
24,2 

Mesrac 
tamanho 

n.0 

% 
158 
15,9 

117 
10,6 

275 
13,1 

130 
14,5 

114 
13,2 

244 
13,9 

79 
14,2 

55 
10,3 

134 
12,3 

Maiores e 
menores 

n.0 

% 
397 
39,9 

446 
40,5 

843 
40,2 

376 
41,9 

329 
38,2 

705 
40,1 

231 
41,6 

241 
45,1 

472 
43,3 

Outras 
respostas 

n.0 

% 
114 
11,4 

146 
13,2 

260 
12,4 

84 
9,3 

87 
10,1 

171 
9,7 

53 
9,6 

56 
10,4 

109 
9,9 

Total n.0 

% 
995 

100.0 
1100 
99,9 

2095 
99,9 

897 
99,9 

860 
99,9 

1757 
100,0 

555 
100,0 

534 
99.9 

1089 
100.1 

te) os primeiros e os meninos com escolha levem^ente superior dos 

segundos. 

28. Respostas sobre tamanho dos companheiros, de acordo com 

a nacionalidade patema 

As respostas sobre o tamanho dos companheiros, quando es- 

tudadas de acordo com a nacionalidade dos pais das criancas, de- 

vem ser precedidas de um esclarecimento relative a proporcao 

com que aparecem essas nacionalidades para um e para o outro 

sexo. Assim, os dados revelam: 

— em casais nacionais, predomina o sexo feminino, com 105 

individuos a mais; 
— em casais estrangeiros, predomina o sexo majsculino, com 

37 meninos a mais; e 

— em casais mistos, predomina o masculino (21 a mais). Po- 

de haver uma diferenca significativa, quando forem estudadas as 

respostas dos filhos de casais nacionais, pois a predominancia de 

representantes do sexo feminino pode fazer aparentar a presenga 
de um fenomeno que e conseqiiencia, unicamente, do numero de 

individuos de um sexo e nao da nacionalidade desse grupo con- 
siderado. 

Vamos passar para as respostas articuladas. 

Como na parte geral, os companheiros mais freqiientemente 

selecionados sao os maiores e menores, na mesma resposta, o que 

sempre oferece dificuldade de comparacao por nao se poder saber 
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cm que proporcao r escolhido um tamanho ou outro ou se se 

reparte igualmenle. Em bora, considerando as respostas engloha 
damente, como de falo se apresenlam, pode-se dizer ser essa es- 

colha mais acentuada enlre as crian^as que tern apenas um pai 

brasileiro e tamb^m que aparece aqui predominio do sexo femi- 

nino com 45,1%, tendo mais ou mcnos 5 % a mais do que todos 

os outros grupos de diferenle filiagao, de outro sexo. Essa pre- 

dominancia devc refletir-se em outros grupos, fazendo decrescor 

suas freqiiencias, como verificaremos posleriormente. 

Vejamos agora, como se dispoem os companheiros, pelo ta- 

manho, considerando apenas as respostas indicativas de um $6 

tamanho para os dois sexos reunidos: 

Casais brasileiros 

Casais estrangeiros 
• ( 

Casais formados de um \ 
so conjuge brasileiro ) 

menores   22,7% 
mesmo tamanho 13,6 
maiores   11,5 

menores ...... 21,8 
maiores   14,5 
mesmo tamanho . 13,9 

menores   24,2 
mesmo tairanho . 12,3 
maiores   11,1 

\ 9,1 Tc de diferen^t 
/ 2,1 " 

> 7,3 
/ 0,6 

>11,9 
> 1,2 

Os dados acima mostram que, a medida que os companhei- 

ros de brinquedo crescem em tamanho, entre os filhos de casais 

com um so conjuge brasileiro e com os dois conjuges brasileiros, 

a escolha vai diminuindo em freqiiencia. Essa diminuiQao e mail 

acentuada para os filbos de brasileiro e eslrangciro (casais mislos). 

As criancas com pais estrangeiros, preferindo, com os outros 

dois grupos, os companheiros menores em primeiro lugar, prefe- 
rem, apbs, os maiores e somente entao, os dc igual tamanho, nao 

acompanhando a ordem de preferencias aqui, a ordem de tama- 

nho (decrescente), como nos grupos anlcriorcs. 

Separados os sexos, temos, para o masculino: 

Brasileiros Estrangeiros Um sd conj. brasileiro 

Menores   10,9'/^ 

M. tamanho . . 15,9 
Maiores   12,9 

Menores   !9,()% 
Maiores   14,6 

M. tamanho . . 14,5 

Menores   21,6% 

M. tamanho 14.2 

Maiores   13.0 

pelo que se perccbe seguir o fenbmeno a marcha assinalada log 

acima para as respostas dos dois sexos reunidos. Nola-se. a mai 

um ligciro decrescimo nos Ires grupos, dos tamanhos "menores1 

com conscqiientc aumcnlo dos companheiros de "igual tamanho 

v dos "maiores". 
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Vejamos o sexo feminino: 

Brasileiros 

Menores   25,3% 

M. tamanho .. 10,6 
Maiores     10,3 

Estrangeiros 

Menores   24,1% 

Maiores   14,3 

M. tamanho .. 13,2 

Um so con/, brasileiro 

Menores   24,9% 

M. tamanho .. 10,3 
Maiores   9,2 

continuando, identica a do outro sexo, a marcha do fenomenor 

apresentando as freqiiencias relativas dos companheiros menores 

uma ascendencia algo significativa, de cerca de 5 % (mais ou 

menos) para cada grupo de nacionalidade ao mesmo tempo que 

baixa a freqiiencia relativa dos companheiros do mesmo tama- 

nho tamhem nos tres grupos de filiacao e, ainda, baixa a fre- 

qiiencia dos companheiros maiores. 

Assim, os meninos, filhos de qualquer dos tres grupos de na- 

cionalidade considerados, brincam menos que suas companheiras 

de sexo oposto, com individuos menores em tamanho. Inversa- 

mente, as meninas, atraves dos tres grupos de paternidade estu- 

dados, hrincam menos que os meninos com individuos maiores 

ou do mesmo tamanho. 

29. Eespostas sobre o tamanho dos companheiros, de acordo com 

o gosto de chefiar ou de obedecer ao chefe no brinquedo 

Perguntas 11 e 12 — "Quando voce brinca com outras crian- 

cas, voce gosta de ser o chefe e mandar no brinquedo, ou gosta 

mais de tomar parte no brinquedo e obedecer ao chefe? 

As respostas a pergunta 12 sao as seguintes: 

( ser chefes   54,2% 

Os meninos querem ( 

( obedecer   41,3% 

As meninas querem ( ser chefes   49,0% 

( 
( obedecer   47,8% 

( ser chefes   51,6% 
As criangas querem ( 

(masc. + fem.) ( obedecer ..... 44,6% 

Foram separadas as respostas das criangas que queriam ser 

chefes no brinquedo e nelas foi verificada a freqiiencia relativa 

segundo a preferencia pelo tamanho do companheiro. O mesmo 
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em que proporcao v cscolhido um tamanho ou outro ou se se 

reparte igualmente. Embora, considerando as respostas engloba* 
damenle, como de falo se apresentam, pode-se dizer ser essa es- 

colha mais acentuada entre as crian^as que apenas um pai 

brasileiro e tambem que aparecc aqui predominio do sexo femi- 

nino com 45,1%, tendo mais ou menos 5 % a mais do que todos 

os outros grupos de diferente filiagao, de outro sexo. Essa prc- 

dominancia deve refletir-se em outros grupos, fazendo decresccr 

suas freqiiencias, como verificaremos posteriomiente. 

Vejamos agora, como se dispoem os companheiros, pelo ta- 

manho, considerando apenas as respostas indicativas de um $6 

tamanho para os dois sexos reunidos: 

Gasais brasileiros 
' 2,1 

Gasais estrangeiros ... ( 

Gasais formados de um ^ 
so conjuge brasileiro f 

menores   22,7% , q i 
mesmo tamanho . 13,6 ^ 9,1 de diferen^a 
maiores   11,5 

menores    21,8 
maiores   14,5 
mcsmo tamanho . 13,9 

menores   24,2 
mesmo tarranho . 12,3 
maiores   11,1 

7,3 
0,6 

Ml,9 
/ 1,2 

Os dados acima mostram que, a medida que os companhei- 

ros de brinquedo crescem em tamanho, entre os filhos de casais 

com um so conjuge brasileiro e com os dois conjuges brasileiros, 

a escolha vai diminuindo em freqiiencia. Essa diminui9ao e mais 

acentuada para os filhos de brasileiro e estrangciro (casais mistos). 

As criancas com pais estrangeiros, prefcrindo, com os outros 

dois grupos, os companheiros menores em primeiro lugar, prefe- 
rem, apos, os maiores e somenle entao, os de igual tamanho, nao 

acompanhando a ordem de preferencias aqui, a ordem de tama- 

nho (decrescente), como nos grupos anteriores. 

Separados os sexos, temos, para o masculino: 

Brasileiros Estrangeiros | Vm s6 cdnj. brasileiro 

Menores   19,9% 

M. tamanho .. 15,9 
Maiores  12,9 

Menores   19,6'; 

Maiores   14.6 

M. tamanho . . 14.5 

Menores   21.6% 

M. tamanho ,, 14,2 

Maiores    13,0 

pelo que se percebe seguir o fenomeno a marcha assinalada logo 

acima para as respostas dos dois sexos reunidos. Nota-se, a mais* 

um ligeiro decreseimo nos Ires grupos, dos tamanhos "mcnores,,
1 

com conscqiicntc aumcnto dos companheiros de Migual tamanho9* 

e dos "maiores". 
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Yejamos o sexo feminino: 

Brasileiros 

Menores   25,3% 

M. tamanho ,. 10,6 
Maiores    10,3 

Estrangeiros 

Menores   24,1% 

Maiores   14,3 

M. tamanho .. 13,2 

Um so con/, brasileiro 

Menores   24,9% 

M. tamanho .. 10,3 

Maiores   9,2 

continuando, identica a do outro sexo, a marcha do fenomenc^ 

apresentando as freqiiencias relativas dos companheiros menores 
uma ascendencia algo significativa, de cerca de 5 % (mais ou 

menos) para cada grupo de nacionalidade ao mesmo tempo que 

baixa a freqiiencia relatiya dos companheiros do mesmo tama- 
nho tamhem nos tres grupos de filiacao e, ainda, baixa a fre- 

qiiencia dos companheiros maiores. 

Assim, os meninos, filhos de qualquer dos tres grupos de na- 

cionalidade considerados, brincam menos que suas companheiras 

de sexo oposto, com individuos menores em tamanho. Inversa- 

mente, as meninas, atraves dos tres grupos de paternidade estu- 

dados, brincam menos que os meninos com individuos maiores 

ou do mesmo tamanho. 

29. Kespostas sobre o tamanho dos companheiros, de acordo com 

o gosto de chefiar ou de obedecer ao chefe no brinquedo 

Perguntas 11 e 12 — "Quando voce brinca com outras crian- 

gas, voce gosta de ser o chefe e mandar no brinquedo, ou gosta 

mais de tomar parte no brinquedo e obedecer ao chefe? 

As respostas a pergunta 12 sao as seguintes: 

( ser chefes   54,2% 
Os meninos querem ( 

( obedecer   41,3% 

As meninas querem ( ser chefes   49,0% 

( 
( obedecer   47,8% 

( ser chefes   51,6% 
As criangas querem ( 

(masc. + fern.) ( obedecer ...,. 44,6% 

Foram separadas as respostas das criangas que queriam ser 

chefes no brinquedo e nelas foi verificada a freqiiencia relativa 

segundo a preferencia pelo tamanho do companheiro. O mesmo 
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Coi feilo para as que queriam ubedecer ao cliefc. Com as respo^ 

las dos individuos dos dois sexos reunidos, ha o seguinte: 

Preferencias, em geral, de tamanho 
dos companheirus 

Maiores e menores   40,9<;'« 

Menores 22..') 

Mesmo tamanho   13.0 

Maiores 12,5' r 

Prefercnaas de tamanho dos com- 
panhetros por aqueles que querem 

ser chefes 

Maiores c menores   39,4% 
Menores   25,7% 
Matures     12,5% 
Mesmo tamanho   11,6% 

Preferencias de tamanho dos com- 
panheiros por aqueles que qrtierem 

ubedecer ao chefe 

Maiores c nienores  42,3% 
Menores   19,5% 
Mesmo tamanho   14,4% 
Maiores   13,0% 

Parece que as criangas que preferem chefiar o brinquedo, 

cxercem essa chefia quando seus companheiros sao menores em 

Grafico demonstrativo das preferencias de tamanho dos companheiros por 
aquelas criangas que querem ser chefes ou querem obedecer o 

chefe (ambos ou sexos). 

50 
mm mi 4m t mt 4m 4m 4m '>* "<* mm* mr * i I ft •#! 

40 

Sf ^ 

•y 20 
a 

«o 

o 

• O »o. C OM^AIMC lOO\ mm OOtMQuC OO 

Fig. 23 - Dados dos Quadras XXXIV e XXXVI. 
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tamanho: ha mais preferencias por criancas menores nesse gru- 

po (25,7 %) do que entre aqueles que preferem obedecer ao chefe 
(19,5%). 

Inversamente, parece que as criancas que gostam de obedecer 

ao chefe, preferem companheiros maiores em tamanho: ha 13% 

de preferencias por criancas maiores no grupo das que obedecem 

ao lider e um pouco menos (12,5 %) entre as que querem ser 
chefes. 

As criancas do mesmo tamanho sao mais escolhidas por aque- 

las que pretendem obedecer ao lider (14,4 % para 11,6%). 

As que t&n preferencias pelo grupo de maiores e menores, 
conjuntamente, nao permitem observacoes identicas as anteriores, 

podendo apenas ficar assinalado haver maior freqiiencia para 
obedecer (42%) do que para chefiar (39%). 

Essas preferencias por companheiros de varios tamanhos 

quando se deseja ser ou obedecer ao chefe, tomadas tais prefe- 

rencias separadamente, nao apresentam grandes divergencias ao 

serem comparadas com as preferencias geralmente analisadas. 

Os dados podem ser estudados, a seguir, da mesma maneira, 

separados os sexos das criancas pesquisadas, comparando-se as 

preferencias em geral e, apos, com a discriminacao da vontade 

de chefiar e de obedecer. 

Preferencias dos meninos, 
em geral 

Maiores e menores   41,3% 

Menores   19,8% 

Mesmo tamanho   14,9% 

Maiores   13,6% 

Preferencias de tamanho de com- 
panheiros por meninos que querem 

ser chefes 

Maiores e menores   40,6% 
Menores   21,9% 
Maiores   13,7% 
Mesmo tamanho   13,7% 

Preferencias de tamanho de com- 
panheiros por meninos que querem 

obedecer ao chefe 

Maiores e menores   41,7% 
Menores   17,8% 
Mesmo tamanho   16,2% 
Maiores   14,3% 

O grupo mais freqiiente, de companheiros maiores e menores, 

tern leve preponderancia entre os que querem obedecer ao chefe. 

Entre os meninos, aqueles que querem ser chefes brincam 

mais com os de tamanho menor do que aqueles que preferem 

obedecer, com superioridade de mais de 4 % e, inversamente, es- 

tes ultimos preferem os maiores (14,3%)a aqueles (13,7%).. 

Os do mesmo tamanho sao mais escolhidos entre aqueles me- 

ninos que gostam de somente tomar parte e obedecer ao chefe, 
em cerca de 2,5 % a mais. 
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As meninas distribuem-se 

Preferfncias femininat, em geral, 
pelo tamanho dos companheiros 

Maiorcs e mcnorcs  40,6 % 

Menores   25,2% 

Maiores   11,4% 

Mesmo tamanho   11,1% 

i seguinte modo: 

r PrefertnciaM femininas pelo tama- 
nho de co/npa/i/i^roj de brtnquedo. 

qitando querem see chefet 

Maiores e menores   38,2% 
Mcnorcs   21). 7 ^ 
M;ii(»res    11.2'; 
Mesmo tamanho   

Preferencias femininas pelo tarn* 
nho de companheiros de brinquedo, 
quando querem obedecer ao chefs 

Maiores e menores  42,9% 
Menores    21,0% 
Mesmo tamanho   12,9% 
Maiores   11,7% 

A preponderiancia do grupo composto de maiores e menom 

permanece das preferencias gerais para as particulares de ser 

GrAfioo representativo do tamanho dos companheiros, e da chefia no brinquedo^ 
segundo os sexos 
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chefe e de obedecer a um chefe no brinquedo, ontre as meninas. 

E' o que se nota para os dois sexos, indistintamente. 

Tambem a escolha de companheiros menores, entre as me- 

ninas que chefiam ou obedecem ao chefe, reflete a preferencia 

geral, ocupando lugar scguinte e revelando mais acentuada pre- 

ferencia entre as meninas que querem ser chefes, com superiori- 

dade de 8,7 %, que ja e significativa, da indiscutivel necessidade 

d'e as meninas que gostam de mandar no brinquedo escolherem 

para suas companheiras as menores em tamanho. O mesmo foi 

observado para o sexo masculino, sendo, porem, a superioridade 

de 4 %. 

De identica forma a do sexo masculino, os lideres brincam 

pouco menos com os maiores do que os que obedecem ao chefe: 

11,2 para 11,7 %. 

A posicao relativa dos companheiros maiores e dos compa- 

nheiros de igual tamanho e identica para os dois sexos, compa- 

radas as respostas desejando ser ou obedecer a um chefe. As 

meninas, mais do que os meninos, acham preferivel, para obe- 

diencia ao chefe, os companheiros do mesmo tamanho aos maio- 

res, ao passo que quando chefes, elas escolhem mais os maiores 

que os de igual tamanho. 

Fin aim en te, os aspectos mais notaveis da combinagao dos 

dois fenomenos — lideranca e tamanho do companheiro — sur- 

QUADRO XXXYI 

Tamanho dos companheiros e gosto de Uderar 

Tamanho 
Pergunta 12 

Ser chefe Obedecer 
M F fi T M i F 1 T 

Maiores   181 139 320 146 142 
13,7 11,2 12,5 14,3 11,7 13,0 

Menores   290 367 657 181 253 434 
21,9 29,7 25,7 17,8 21,0 19,5 

Mesmo tamanho. 181 116 297 165 155 320 
13,7 9,2 11,6 16,2 12,9 14,4 

Maiores e meno- 537 473 1010 425 515 940 
res     40,6 38,2 39,4 41,7 42,9 42,3 

Outros   134 142 276 102 137 239 
10,1 11,4 10,7 10,0 11,3 10,7 

Total   ... 1323 1237 2560 1019 1202 2221 
100,0 99,7 99,9 100,9 99,8 99,9 
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gem da compara^ao dos tres tipos puros de compaiihia, na Fig. 24. 

Colocados os tamanhos dos companheiros em ordein decres- 

cente, entre os meninos e entre as meninas, a medida que dirai- 

nue o tamanho do companheiro, aumenta a porccntagcm de es- 

colha para chefiar, acontecendo o mesmo para obcdecer ao chefc. 

Entre as meninas e os meninos, a escollia dos companheiros 

menores e maior quando manifestam desejos de ser chefes, esc6- 

Iha essa mais acentuada entre as meninas. 

30. Tamanho do companheiro e pergnnta 13 — "Voc6 brinca 

com gente grande?" 

O estudo das resposlas a respeito de adullos no brinquedo di 

os seguintes resultados: 

— crian^as que brincam com gente grande 18,3% 

— meninos que brincam com gente grande 20,6% 

— meninas que brincam com gente grande 16,0% 

Daqueles que brincam com gente grande, podemos estudar 

a distribui^ao de seus companheiros pelo tamanho. Reunidos os 

dois sexos, predomina a preferencia por companheiros maiores e 

menores, conjuntamente, permanecendo essa predomin^ncia quan- 

do se observam os individuos de cada sexo, em separado, com uma 

leve ascendencia masculina. Sobre os resultados gerais tornados 

da generalidade das respostas a pergunta 11 (tamanho), ha aqui 

um excesso de 6 a 10%. 

As respostas indicativas do tamanho que permilem melhorcs 

observacoes sao as que vem a seguir. Geralmente (dois sexos reu- 

nidos), a meninice prefere, quando brinca com gente grande: 

sendo notavel o aparecimento do grupo de maiores suplantando 

os outros dois e servindo mesmo de comprova?ao as resposlas da- 

das a pergunta 13 — "Voce brinca com gente grande?'f — as crian- 

yas que brincam com adultos tem como companheiros de brin- 

quedo, considerando somente os maiores, os de igual tamanho c 

os menores, os primeiros, cm evidencia. Sendo scparados por sexo 

os resultados, continua essa mesma observayao a valer, sendo 

identica para os dois sexos a ordem aeima, liavendo levementc 

mais acentuada preferencia por maiores entre as meninas, o que 
parece compcnsar um tanto a maior esedlha, por parte dos me- 

ninos, de gente grande como companhia no brinquedo. 

— maiores   

— menores   

— mesmo tamanho 
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A freqiicncia relativa de menores apresenta pouca alteragao; 

os do mesmo famanho sao muito mais freqiientes no sexo mas- 

culino. 

Finalmente, os tr^s grupos (cada sexo, separadamente e am- 

bos, em conjunto) nao revelam uma ascensao dfe freqiiencia na 

ordem direta ou inversa do aumento do tamanho do companhei- 

ro: dos maiores a preferencia passa aos menores e vai depois aos 

do mesmo tamanho. 

Entre as crian^as que tern relacoes de brinquedo com outras 

de idade igual ou aproximada a sua, isto e, que responderam ne- 

gativamente a pergunta 13, temos: geralmente, como num e nou- 

tro sexo, sobressaem os companheiros maiores e menoresf juntos; 

inalteradas ficam as observacoes sobre tal aspecto. 

Outras respostas qu'e indicam os tipos mais puros de compa- 

nheiros, sao, para os dois sexos reunidos: 

decrescendo a freqiiencia na razao direta do aumento do tama- 

nho do companheiro escolhido, apresentando a mesma ordem de 

decrescimo e com as freqiiencias aproximadas do resultado puro 

(geral) da pergunta 11. E' tambem uma prova da fidelidade das 

respostas: as criangas que brincam com outras de idade aproxi- 

mada a sua, preferem companheiros menores aos maiores. 

Separados os sexos, para o masculino ha: 

sendo a coloca^ao de maiores absolutamente invertida se compa- 

rada com a ordem apresentada pelas criangas que brincam com 

gente grande. Ve-se, mais, que o decrescimo de freqiiencia e feito 

em relacao direta com o crescer do tamanho do companheiro, sen- 

do de notar-se, tambem, haver mais acentuada freqiiencia do com- 

panheiro do mesmo tamanho em relacao ao resultado puro, sem 

articulacao, da pergunta 11. 

Vejamos, apos, o sexo feminino: 

menores   

mesmo tamanho 

maiores   

25,9% 

12,5% 

11,4% 

menores   

mesmo tamanho 

maiores   

21,9% 

16,1% 

12,7% 
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— menorea     293% 

— maiores    10,2% 

— mesmo tamanho   9/2% 

pelo que se nota bem maior freqiiencia dos menores, superior k 

do sexo masculino e superior, tambem, ao resultado puro da per- 

Grafico denionstrativo das prefcrencias dc tamanho dos companh^iros |>or 
aquelas crian^as que dizem brincar ou nao brincar com gente grande, se- 

gundo os sexos. 
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Fig. 25 — Dados do Qnadro XXXVII 

Runta 11 (2o %)j ^sse aum^cnto produz consoqiientc diminui^ao 

dos outros dois tipos do companhciros — maiores e do mesmo Id' 

manho — cujas frcqii^ncias sao bem reduzidas, quando compi- 

radas com o resultado puro sobrc tamanho. A ordem tamb&n se 
inverte, sendo diforentc, por isso, da aprtciada no sexo masculino 

pouco antes. 



QUADRO XXXVII 

Perg, 13: "V. brinca com gente grande?" 

T a ra a n h 0 

Nao Sim 

M F T M F T 

Maiores n.0 84 71 155 242 210 452 i 
% 17,1 18,0 17,5 12,7 10,2 11,4 

Menores n.0 62 51 113 413 614 1027 
% 12,6 12,9 12,7 21,9 29,8 25,9 

M. tamanho n.0 48 26 74 306 190 496 
% 9,8 6,6 8,3 16,1 9,2 12.5 

Maiores e n.0 244 183 427 739 822 1561 
menores % 49,7 46,4 48,1 38,9 39,9 39,4 

Outros n® 53 63 116 198 224 422 
% 10,8 16,0 13,1 10,4 10.9 10,7 

Total n.0 
491 394 885 1898 2060 3958 

% 100,0 99,9 99,7 100,0 100,0 99,9 

31. Resximo das observacoes feitas no estudo da pergunta 11 — 

tamanho do companheiro de brinquedo 

A — Considerando o lamanho do companheiro de brinquedo 

na parte relativa a diferenga entre os sexos, em geral, isto e, nas 

respostas totais a pergunta — "Sens companheiros sao maiores ou 

menores do que voce?" — nota-se que a ordem de preferencia 

masculina e: 

1. maiores e menores 

2. menores 

3. mesmo tamanho 

4. maiores 

ao passo que a feminina e: 

1. maiores e menores 

2. menores 

3. maiores 

4. mesmo tamanho 

e hd uma leve diferen^a a favor do sexo feminino (5 % a mais) 

pelos companheiros menores. 

B — Considerando as nacionalidades dos pais das criangas 

investigadas, a ordem de preferencia e a mesma acima referida. 
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para meninos e meninas com pais naciooais « para filhos de ca* 

sais mistos, nesta ordem: 

1. maiores e menores 

2. men ores 

3. mesmo tamanho 

4. maiores 

ao passo que os filhos de casais eslrangeiros, num e no outro sexo, 

oreferem: 

1. maiores e menores 

2. menoreg 

3. maiores 

4. mesmo tamanho. 

A compara^ao da frequencia dos determinados tamanhos nao 

revela grandes diferengas relativas as diversas nacionalidades dd 

pais, mantendo-se, mais ou menos, as freqiiencias relativas das 

respostas estudadas no inicio, isto e, da pergunta sobre tamanho 

do companheiro, pura. 

C — As respostas vistas segundo as variances por chefiar oa 

somente tomar parte no brinquedo, mostram, enlre os meninos c 

enlre as m^eninas que, a medida que diminue o tamanho do com- 

panheiro, aumenta a porcentagem de escolha de companhciros, 

para chefiar e para obedecer ao chefe. Entre os meninos v me- 

ninas a escolha dos companheiros menores e mais acentuada quan- 

do manifestam anseios de chefiar e mais acentuada ainda entrc 

as meninas. 

D — Estudadas as respostas segundo a preferencia de brin- 

quedo com gente grande, entre os meninos, tornados os companhei- 

ros com indica^ao de um so tamanho, nota-se ser o acr&cimo di 
frequencia da escolha feito na razao direta do crescimento do ta- 

manho do companheiro. Nas predile^oes femininas, inverte-se a 

ordem (e, aqui, menores — maiores — mesmo tamanho) e acen- 

tua-se a frequencia da escolha de menores; ambos os sexos, fi- 

nalmente, por suas respostas combinadas as indagagoes sdbre t®" 

manho e adulto, fornecem um elemento de prova da fidelidade 

do modo pelo qual foi respondido o questionario: crian^as que 
nao brincam com gente grande preferem os menores aos maiort* 

para companheiros de brinquedo e as quv brincam com gente 
grande preferem os maiores aos menores. 



Capitulo VI 

PERGUNTA 12 — "QUANDO VOCfi BRINCA COM OUTRAS 

CRIANCAS, VOCfi GOSTA DE SER O CHEFE E MANDAR NO 

BRINQUEDO, OU GOSTA MAIS DE TOMAR PARTE NO 

BRINQUEDO E OBEDECER AO CHEFE?,, 

32. Totalidade das respostas obtidas 

Dos 5.345 questionarios aplicados, foram estudados 93,8 % 

(5.016), nao sendo aproveitados, por motivos varies, 6,1 % (329 

criancas). 

As respostas aproveitadas distribuem-se 'em 2.469 para o sexo 

masculino e 2.547 para o feminino. 

Houve os seguintes tipos de respostas a pergunta 12: 

— ser cheffe   51,6% 

— obedecer ao chefe  44,6% 

— ser e obedecer   3,1% 

linice as criangas, consideradas sem distingao de sexos, pre- 

domina a vontade de ser chefe no brinquedo, com porcentagem 

superior ao desejo de obedecer, em 7 %. 

33. Respostas dadas por meninos e por meninas 

Separando-se os s'exos para estudo das respostas, obtem-se 

os seguintes resultados: 

— ser o chefe, se mais velho 

— nem ser nem obedecer ... 

— total   

0,2% 

0,5% 

100,0% 
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QUADRO XXXVill 

Respostas d pergnnta VJ — Gosto de lid era r ou de obedecer 
ao chefe no bringuedo 

Res postas 
M V | T • 

n,0 
1 ('c n.0 1 % n.® % 

Ser chefe   1338 54,2 
1 

1249 | 49,0 2587 51.6 

Obedecer ao chefe 1020 41.3 

| 

1218 i 
f 

47,8 2238 44,6 

Outras respostas. 111 4,5 ( so 1 3,1 191 3.8 

Total   2469 100,0 2547 I 
! 

99,9 5016 100.0 

£sses dados se tornam mais evidentes nos seguintes grificoi 

(Fig. 26) : 
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Fig 26 - Dados do Quadro XXXVUI 
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As observacoes possiveis desses dados sao: entre os meninos, 

predomina a vontade de ser chefe sobre a de obedecer-Ihe no 

brinquedo, em 12,9%. Os meninos que querem ser chefes, com- 

parados com as meninas que tern os mesmos desejos, apresentam 

maior freqiiencia — de 5,2 % (54,2 para 49 %). 

Entre as meninas, predomina tambem o desejo de ser chefe 

no brinquedo sobre o de obedecer-lhe, com diferenca de 1,2 %. 

Comparados os sexos pelas respostas que exprimem desejo de 

obedecer ao chefe, nota-se predominancia do sexo feminino em 

6,5 % (de 47,8 para 41,3%). 

No exame das respostas dadas pelas criancas, em geral, e pe- 

las criancas de cada sexo, nao foram levadas em considera^ao as 

que apresentavam freqiiencia muito pequena, constituindo apenas 
3,8 % dos casos aproveitados. 

34. Gosto pela lideranga e gnipos escolares freqiientados 

As respostas a pergunta 12 foram estudadas segundo os nove 

grupos escolares freqiientados pelas criancas. Gomparando: "ser 

chefe", em geral, reune 51,6 % das respostas, ao passo que atra- 

ves dos grupos escolares ha, desde 45 % (Vila Pompeia) ate 59 % 

— da Escola Primaria do Institute de Educacao. 

Ordenadamente, para ser e para obedecer ao chefe, assim se 

dispoem as respostas pelos grupos: 

Ser chefe % Obedecer ao chefe % 

59,2 Cruz Azul   . 51,0 
57,4 Vila Pompeia   . 50,7 
53,4 Artur Guimaraes   . 48,6 
51,8 M. Floriano   . 45,8 
51,6 Jiilio Ribeiro   . 45,4 
50,7 4.° do Braz   . 45,1 
47,1 Marechal Deodoro   . 43,3 
45,4 Rua Augusta   . 39,5 
45,3 Esc. Primaria (I. Ed.) .... . 33,7 

Separados os sexos, os grupos escolares assim se ordenam: 
— Sexo raasculino — 

Ser chefe % 

Rua Augusta   63,0 
4.° do Braz   61,3 
M. Deodoro    57,1 
Escola Primaria   57,6 
Jiilio Ribeiro   55,0 
M. Floriano   51,8 
Artur Guimaraes   51,2 
Cruz Azul   49,3 
Vila Pompeia   45,9 

Obedecer ao chefe % 

Vila Pompeia   48,6 
Cruz Azul   47,9 
M. Floriano   44,4 
Artur Guimaraes   42,3 
Jiilio Ribeiro   41.2 
Rua Augusta   39,8 
M. Deodoro   39,4 
4.° do Braz   34,9 
Escola Primaria   34,1 
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— Sexo 

Ser chefe % 

Escola Primaria   60,2 
Rua Augusta   59,1 
M. Deodoro   50,1 
M. Flohann   49,7 
Jiilio Ribeiro   47,3 
Vila Pompeia   44,9 
Artur Guimaracs   41.8 
Cruz Azul   41,7 
4.° do Braz     40,4 

feroinino — 

Obedeccr ao chefe % 

4,° do Braz   58,7 
Artur Guiraanles   56,9 
Cruz Azul   54,2 
Vila Pompeia   52,5 
Jiilio Ribeiro   50,8 
M. Floriano     47,2 
M. Deodoro   46,8 
Hua Augusta    37,4 
Escola Priiniria   33,4 

Comparando a lisla dos grupos escolares com a porcenlagcm 

obtida pelas respostas de ser e de obedecer ao chefe, temos os $e- 

guintes que atingiram ou ultrapassaram os 51,6 % do desejo de 

ser chefe: Escola Primaria, Rua Augusta, M. Deodoro, 4.° do Braz 

e Julio Ribeiro. Ultrapassaram os 44,6 % das respostas "obedecer 

ao chefe", os grupos: Cruz Azul, V. Pompeia, Artur Guimaraes, 

M. Floriano, Julio Ribeiro e 4.° do Braz. 

Quando sao separados os sexos dos inqueridos, as diferen^as 
se tornam mais nitidas, dada a maior preferencia dos meninos de 

desejarem ser chefes. 

Entre os meninos, ullrapassam os 54,2 % da generalidade, os 

grupos escolares: Rua Augusta, 4.° do Braz, Escola Primaria, M. 

Deodoro e Julio Ribeiro, constituindo os grupos escolares popu- 

lacao com pais operarios de 6 a 75 ^ r, represenlados os dois ex- 

tremos pela Escola Primaria do Institute de Educa^ao e pelo grupo 

escolar Marechal Deodoro, o que parece nao revelar influ^ncia 

do nivel "economico-social (representado pelas profissoes palernas, 

seguijdo a porcentagem destes exislentes nos estabelecimentos) s6- 

bre o desejo de ser chefe no brinquedo. Os grupos escolares, co- 

locados na ordem de preferencia ja referida (ser chefe), aprc- 
sentam-se, com as porcentagens de pais operarios: 

1. Rua Augusta   or; de pais operarios 

2. 1.° do Braz  (itr; it 

3. Escola Primaria ... (>', 

4. Marechal Deodoro . 75' r •t 

5. Jiilio Ribeiro   59% tt • * 

6. Marechal Floriano . 77''; ft 

7. Artur Guimaraes .. 58'.; 
1 * tt 

8. Cruz Azul   
ft 

R. Vila Pompeia   
tf % % ft 

Knlrc as respostas "ser chefe" do se\o feminino. a ordena^ao 

e a seguinte, de acordo com a porcentagem tie pais opcrdrios — 

que vai adiante <Io eslabelccimento: 
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1. Escola Primaria (Inst. de Educacao). 6% 

2. Rua Augusta   54% 

3. Marechal Deodoro    75% 

4. Marechal Floriano   77% 

todos eles acima da porcentagem obtida para o total (49%), en 
contrando-se abaixo desse limite: 

5. Julio Ribeiro   59% 

6. Vila Pompeia   66% 

7. Artur Guimaraes   58% 

8. Cruz Azul   38% 

9. 4.° do Braz   60%. 

A obs'ervacao feita para o sexo masculino, de nao haver in- 

fluencia do nivel economico-social indicado pelo grupo escolar, 

pode tambem ser repetida para o sexo feminino. 

As respostas de obedecer ao cbefe acompanham quase sem- 

pre, em ordem inversa, as freqiiencias de ser chefe. Entre os me- 

oinos, a modificacao na ordenacao das respostas e maior do que 

entre as meninas. As modificacoes maiores aparecem na Escola 

Primaria do Instituto de Educacao e no grupo Rua Augusta; este, 

em que predominam as respostas masculinas de ser cbefe, devia 

colocar-se em ultimo lugar entre os que responderam que prefe- 

riam obedecer e aparece no pre-antepenultimo lugar; a Escola Pri- 

maria, que tern a 3.a classificacao para os que desejam ser lideres, 

recebe o ultimo lugar para os desejosos de obedecer. 

Calculada a correlacao de Spearman entre os grupos escola- 

res e as respostas sobre o gosto de liderar o brinquedo, foram 
encontrados os seguintes indices: 

ser chefe (masc.) e obedecer ao chefe (masc.)   = — 0,87 

ser chefe (fern.) e obedecer ao chefe (fern.)   = — 0,98 

ser chefe (masc.) e ser chefe (fern.)   = + 0,43 

obedecer ao chefe (masc.) e obedecer chefe (fern.).. = + 0,37 

Esses indices mostram haver intenso relacionamento inverso 

entre o conjunto das respostas, por grupos escolares, de ser chefe 

e de obedecer, para os dois sexos. A correlacao existente entre as 

respostas de ser chefe dadas por meninas e dadas por meninos, 

segundo os grupos escolares freqiientados, e baixa, podendo-se o 
mesmo dizer do relacionamento das respostas de obedecer ao che- 

fe entre os dois sexos. 

Foram correlacionadas, depois, as respostas de ser chefe da- 
das pelos meninos e ordenadas segundo a freqiiencia por grupos 

escolares e a ordenacao dos grupos escolares; de acordo com a 
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poroentagem de pais de profissoes operarias. Foi obtido o indice 

de 0,18 qire mostra correlacao quase nula para a bipotese de 

que a medida que aumenta a porcentagem de pais operarios, au- 

mente a freqiiencia das respostas de ser chefe no brinquedo. En- 

tre as respostas femininas, o indice de correlacao encontrado foi 

de 0,12, tambem quase nulo. 

Nas respostas por grupos escolares, ha o fato notavel de as 

meninas ultrapassarem os meninos na preferencia por liderar o 

brinquedo na Escola Primaria do Institute de Educacao. Na falta 

de outro dado de significacao, pode-se atribuir essa diferenca ao 

meio social a que pertencem tais alunos, embora ja tenha ficado 

assentado pouco ou nada influir o meio sobre o desejo de lide- 

ranca, pelos dados analisados. Gomplementarmente, os meninos 

ultrapassam as meninas nas preferencias por obedecer ao chefe; 

o mesmo acontece, com maior int'ensidade, no grupo escolar da 

Rua Augusta: 

As maiores diferencas entre os sexos sao notadas no 4.° grupo 

escolar do Braz, para ser chefe: masc. 61,3% e fem. 40,4%, com 

diferenca de 20,9 %; havendo a seguinte dissemelhanca no mes- 

mo grupo escolar: obedecer — masc. 34,9 % e fem. 58,7 %. 

35. Gosto de liderar e profissao dos pais dos alunos 

Para verificar a rela^ao geral existente entre os tres tipos de 

respostas a pergunta 12: ser chefe, obedecer e outras, e os tres 

tipos de profissoes exercidas pelos pais dos alunos que responde- 

ram, foi calculado o coeficiente de contingencia quadratica media 

de Pearson. Esse coeficiente, segundo Fontenelle (29), "exprime 

numericamente o gran de associacao entre dois atributos" (no 

caso, as respostas a pergunta 12 e as profissoes paternas) "de mo- 

do a ter o valor zero quando os atributos forem independentes e o 

valor 1 quando forem perfeitamente associados". Yule demons- 

trou que o valor maximo de C, quando os atributos sao compos- 

tos, cada um, de 3 classes, e 0,816. Recomenda, tambem, conforme 

diz ainda Fontenelle, restringir o uso do coeficiente de contingen- 

cia as tabelas de forma 5x5 ou maiores, sendo indispensavel ta- 

helas com grande numero de classes. Nao obstante, vamos usar 

uma tabela de 3x3. 

obedecer (masc.) 

obedecer (fem.) 

39,8%; 

37,4%; 

diferenca a favor do sexo masculino .. 2,4%. 
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0 coeficiente de contigencia para as respostas dos dois sexos 
rcunidos e 0,062; para o masculino e 0,08 e para o feminino e 

0,07. Pode-se afirmar, portanto, nao haver nenhuma correlagao 

entre as respostas dadas a p^ergunta 12 e os varies tipos de profis- 

soes dos pais das criancas que deram as respostas. 

Essa nao existencia de correlagao ja e manifesta quando so 

examinam as freqiiencias relativas das respostas segundo o nivel 

profissional, tornados os dados do quadro acima: 

Ser chefe 

Sexo masc. Sexo fem. 

f Operarias   55,2% 48,8% 

Profissoes ^ Intermediarias ... 50,5% 48,6% 

[ Liberals   56,0% 50,9% 

Ohedecer ao chefe 

Sexo masc. Sexo fem. 

f Operarias   41,4% 48,7% 

Profissoes ^ Intermediarias ... 42,9% 48,6% 

Liberals    38,4% 42,4% 

36. Gosto de liderar e nacionalidade patema 

Foi calculado o coeficiente de correlacao de contingencia de 

Pearson para as respostas a pergunta 12, segundo as nacionalida- 

des dos pais das criancas. Para os dois sexos reunidos foi encon- 

trado o indice de 0,02, ausencia de correlacao. Com a separagao 

dos sexos, nota-se o mesmo fenomeno — nao relacionamento. To- 

memos as respostas com as porcentagens de freqiiencia: 

Ser chefe 

Sexo masc. Sexo fem. 

fCasais brasileiros ... 53,4% 48,1% 

Nacionalidades ^Casais estrangeiros .. 54,1% 49,3% 

i Casais mistos   54,5% 50,5% 
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Ohedecer ao chefe 

Sexu inasc*. Sexo fem. 

Casais brasileiros ... 12,3r< 48,7% 

Nacionalidades Casais estranjeiros .. 10,l'* 48,4% 

Casais mistos ....... 40,5/< 45,2% 

37. Gosto de liderar e companheiro adulto (perg^unta 13) 

i 

i 

> ser chcfcs 57% 
1 obedecer 37% 

\ ser chefes 53% 
/ obedecer 42% 

\ ?er chefes 53% 

f ohc lecer 43% 

\ ser chefes 4K% 
/ ohclccer 49% 

Para relacionar as duas indaga^ots acima, vamos verificar 

antes as respostas 5 pergunta 13 — "Voce brinca com gentc gran- 

de?", que sao: 

— sira   886 — 18% 

— nao   3937 — 82%. 

■ uiui^diti cuiu t, auuc, qucirin 

Os meninos que 

^ nao brincain com adultos, querem 

^ brincam com gcnle grande, querem 

As meninas que ^ 

nao brincam com adultos, querem 

Podia parecer que as criancas, brincaudo com gente grande, 

preferisscm obedecer ao chcfc no brlnqucdo, pclo motivo do le- 

rem as pessoas nrniid( s maiores inicialivas on anloridade nos fol- 
guedos; mas nao < o que aconlcce: com alguma varia^ao sem 

significado, cslas c riancas tern cpiase a mcsma freqiiencia rclativa 

na cscollia da chcfia; a d'Terenca 6 de 1 S . 

A nao scr em rclarao as meninas que brincam com genie 

grande, que superam em cerca de 5 % a freqiiencia do total do 

sexo (ser chefe, de 48 % para 53 %), parece nao haver influencia 
do companliciro adulto, revelado pelas respostas a pcrguuta 13, 

na prefcrencia por chefiar on por obed- cer ao chefe no brinque- 

do, continuando o fenomeno a ser rejiresentado como no inicio 

destc capilulo, quando sc esludaram todas as respostas a pergun- 

ta sobre lideianca: os meninos prefcrem ser chefes mais do que 

as meninas (54 para 49 rf ), ao pass0 que as meninas prefcrenl 

obedecer cm prnporcin maior do que os nr ni if»s ' IX para 41 %). 
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38. Fergunta 15 — "Vog£ brines mais com meninos ou com 

meninas?" 

Antes da analise combinada das respostas s6bre lidcran^a e 

sobre o sexo do companheiro, podexnos aproveitar os dados para 

fazer um ligeiro exame da esc^lha do coinpanheirot segundo o 

sexo, encontrando-se: 

muse. fem. total 

brincam com meninos   220-1 85 2349 

brincam com meninas   87 2366 2153 

brincam com meninos e meninas 106 76 182 

Verificamos que os meninos brincam mais com meninos, em 

96,4 % — quase que exclusivamente, porlanto, ao passo que as me- 

ninas tambem manifestam desejos de terem companhia do mes- 

mo sexo que o sen, com porcentagem de 96,5. As escolhas mistas, 

de meninos ou meninas que tem companheiros dos dois sexos, em 

vista do pequeno numero de casos — 182 em 1.981 - - nao t6m 

significa^ao. 

39. Gosto de liderar e sexo do companheiro 

Entre as crian^as que t^m companheiros do inesmo sexo, em 

geral. permanecein as mesmas preferdncias por chefiar ou por 

obedecer ao chefe que jd foram reveladas na analise do total de 

respostas: 51,6% para ser e 14,6% para obedecer. Os meninos 

t&n uma frequencia pouco menor para ser chefe (54^% para 

53,8) e as meninas tambem tern diminuida a frcqii^ncia para as 

respostas de liderar (49 para 48,8%); as respostas femininas dc 

obedecer t&n um leve aumento — de 47,8 % para 48,4. As outras 
respostas k pergunta 15 — crian^as que torn companheiros do se*o 

oposto ou dos dois sexos — nao foram consideradas. 

40. Lideranga e gosto de brincar com outras crian^as 

Foi feita arlicula^ao com a pergunta 18 - "Voc6 gosta mflis 

de brincar com outras crian^as ou gosta mais de brincar s6xi- 

nho?" e precisamos fazer um r^pido e previo exame das respos- 

tas, que revcla (nos 4.979 casos): 

— sbzinho   11,9^ 

— com outras crian^as    86.7% 
— sbzinho e com outras crian^as   1,1% 

— com outras pessoas  0,2% 
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Ainda mais, s€parados dos sexos, ve-se que os meninos gos- 

tam de brincar sozinhos, menos que as meninas (10,5 para 13,2 %), 
gostando mais, em conseqiiencia, de brincar com outras criangas. 

Combinando as respostas as duas indagagoes, lideranga e gos- 

to pelo brinqu'edo solitario, temos, em porcentagens: 

total masc. fem. 

f perg. 12 — geral 51,6 54,2 49,0 

Ser chefe -{ perg. 12 — perg. 18 47,7 51,7 44,6 

(sozinho) 

r perg. 12 — geral 44,6 41,3 47,8 

Obedecer ^ perg. 12 — perg. 18 49,6 44,7 53,3 

I (sozinho) 

Quando gostam mais de brincar sozinhos, os meninos tern di- 

minuida a freqiiencia de ser chefe, ao passo que tern aumentada 

a de obedecer. As meninas tern freqiiencias menores para liderar 

e maiores para obedecer, comparando-se com as respostas totals 

a pergunta 12. Os dots sexos juntos apresentam menor freqiien- 

cia para ser chefe, aumentando, conseqiientemente, a porcentagem 

para obedecer ao chefe. 

As respostas a pergunta 12, comparadas com o gosto pelo 

brinquedo coletivo, sao, em porcentagens: 

total masc. fem. 

perg. 12 — geral 51,6 54,2 49,0 

Ser chefe perg. 12 _ perg. 18 52,4 55,0 49,8 

I (c/ outras criancas) 

I perg. 12 — geral 44,6 41,3 47,8 

Obedecer ->perg ^ _ perg 18 43,9 49,6 47,1 

j (c/ outras criancas) 

Quando gostam mais de brincar com outras criangas, os me- 
ninos pouca alteracao revelam, aumentando 0,8 % na freqiiencia; 
as meninas tern diminuida a preferencia para obedecer ao chefe 

mais ou menos na mesma proporcao (0,7 %), em ambos os casos, 

passando das respostas sobre a lideranga, em conjunto, para as 

da lideranca-brinquedo coletivo. Na mesma marcha de analise, 
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as memnttji tem leve porcenlagem a mais <0,8 %), quando quc- 

rcm scr chefes e unia leve ponentagem a inenos (0,7), quando 

quercm « bodccer ao clicfi*. As t rian^as, somadas as freqiienciaf 

dos sexos, querem mt chefes mais do que o conjunto v menos obc- 
decer-lhe. 

41. Ser c obedcccr ao ehefe e briuquedo com animais 

Das resposlas a pergunla 191 — 4tVocd brinca com aniinais?" 

— !.8r»9 aproveiladas, das quais sao positivas 51,9% e nao 
brincam com animais 48,1 %. 

As resposlas combinadas sao: 

( ser ctoefe 55,9 ) 

meninos ( ) brincam com animais 
( obedecer 39,5 ) 

meninos ( 

( ser chefe 51,9 ) 

) nao brincam com aainiais 

( obedecer 43.5 ) 

( ser chefe 51,4 ) 

meninas ( ) brincam com animais 

( obedecer 45,1 ) 

( ser chefe 47,0 ) 

meninas ( ) nao brincam com animais 
( obedecer 50.3 ) 

Para o >exo masculino, a conclnsao inicial sdhre o gosto dc 
iiderar, permanece inalterada para as crian^as quc brincam ou 

nao com animais. 

Relativamente ao sexo feininino, iia urn levc aumenlo das por- 
centar;en.s ilav c(iie querem cl.-i iar <> innufMed » c . ••in rom 

animais; ha tambem um leve aumenlo para as qne prcferem obe- 

decer e nao brincam com animais. Os dois aumcntos nao Itoi 

significacao sutuienle para modifiear o fenomeno de preferir ser 

ou obedecer ao chefe, estudado de inicio. 

42. Pcrg. 12 (Uderan^a) e perg. 11 (tamanho dos companheiro) 

Bela^ao entre as resposlas de ser e obedecer ao chefe no 

brinquedo e o fato de os eompimhoiros serem m dores (»ii mcno- 

res que o examinando. 

Kstudaram-He as resposlas ^ piTguntu 11: 'St tis companhri- 
ros sao maiores ou menores do qne voce?M, para verificn^ao de 

qualqner variarao segundo as resposlas de ser e de obedcecr ao 
chehe. Os dados examtnados pi rfrncent a nina f ibel i qne i ser- 
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viu de objeto de estudo quando foi tomada a pergunta 11 coisra 
eixo, isto e, quando as respostas a essa pergunta foram articuia- 

das com as respostas a pergunta 12. 

6sse aspecto, que ja ficou no capitulo anterior, permitiu a 

verificacao das variacoes, por exemplo, tomando como um todo 

os meninos que desejavam ser chefes no brinquedo e calculando, 
dentro desse todo, as freqiiencias porcentuais do tamanho do com- 

panheiro escolhido, segundo as sete variedades indicadas. O mes- 

mo se repetiu para os meninos que mostravam desejos de obede- 

cer ao chefe, para as meninas, etc.. 

Agora, os mesmos dados dessa tabela (pg. 115) vao ser ana- 

lisados de um novo ponto-de-vista. Yamos tomar, por exemplo, 

todos os meninos que dizem preferir companheiros maiores e. 
dentro do seu total, considerado aqui como um todo, yamos ve- 

rificar as freqiiencias relativas das respostas desses meninos, se- 

gundo seus desejos manifestados de mandar no brinquedo e ser 

chefe, e de obedecer ao chefe. 0 mesmo processo de analise sera 

repetido para os meninos que preferem companheiros do mesmo 

tamanhoy e assim por dianl'e. Aqui, entao, a unidade para com- 

paracao sera o total da escolha de um determinado tamanho, po- 

dendo-se perceber como podem variar em um dado tamanho, os 

desejos de ser ou de obedecer. Quando foi estudada a perg. 11, 

a unidade de comparacao era o total de individuos que queriam 
ser chefe e verificou-se a variacao desse desejo atravcs dos sete 

tipos de respostas sobre tamanho dos companheiros. 

Agora, a comparacao das respostas revelando desejos de ser 

chefe ou de obedecer-lhe. segundo o tamanho dos companheiros 

sera feita. 

Para os que brincam com maiores e para os que brincam com 
criancas maiores e do mesmo tamanho, considerando apenas o 

sexo masculino, as freqiiencias sao geralmente as mesmas que as 

observadas para a analise geral da pergunta 12 (v. comedo deste 

capitulo). 

Ha diferencas grandes quando se consideram os que prefe- 
rem companheiros menores, quando sobe bastante a porcentagem 

de ser chefe — de 54 % para 60 %, descendo, conseqiientemente 

a de obedecer, de 41 % (no geral) para 37,5 %. 

Ha tambem boas diferengas relativaraente a escolha de com- 

panheiros do mesmo tamanho; ha diminuigao da freqiiencia (de 
54 % no geral, para 49 % quanto as respostas de s'er chefe. As 

respostas de obedecer nao revelaram dissemelhanga quanto ao 
geral da pergunta 12, isto e, os meninos querem obedecer ao chefe 

menos do que se-lo. 

As respostas do sexo feminino revelam preponderaneia por 

obedecer ao chefe, em contraste com o observado no geral, isto e, 
as meninas querem mais ser chefes do que obedecer, para os que 
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prefer em companheiros maiores em tamanho (% para 48,3 % 

— ser chefe); para as que preferem companheiros do mesmo ta- 

manho a diferen^a e a mesma e de maior intensidade (55,3% 

para 41f4 % — esta, a porcentagem para ser chefe). As meninas 

que escolhem companheiros de brinquedo maiores e menores tam* 

bem apresenftam preponderdncia na von lade de obedecer ao chefe 

(60,3 7c para 46,2^1 de ser chefe). A unica exce^ao apresentada 

pelas meninas e o caso da escolha de companheiros menores em 

tamanho, quando elas tern maiores dcsejos de ser chefe, de 58,0 %t 

comparados esses com os 40 f/' que apresenlam para obedecer. 

Os dois sexos reunidos assim se dispoem, ordenadamentc, so- 

gundo a Hderan^a e o tamanho: 

Ser chefe 

menores   58,9% 
maiores   51,6% 
maiores e menores.. 49,6% 
mesmo tamanho ... 45.7% 

Obedecer ao chefe 

mesmo tamanho . . . 49,3% 
maiores   46,4% 
maiores e menores.. 46,2% 
menores   38,9% 

Da compara^ao dos dois grupos acima ressalta o fato de ha- 

ver preferencia por menores quando as criangas querem ser ch^ 

fes de brinquedo, preferencia essa que e a menor de todas quan- 

do a meninice diz obedecer ao chefe. 

Outra notavel observa9ao a ser feita com os mesmos dados 

refere-se aos individuos do mesmo tamanho cujo predominio 4 

patente entre as criangas reveladoras da vonlade de obedecer ao 

lider, sendo tal resultado contrario ao geral em que as crian^as 

revelam sempre maior vontade de ser chefe que &e obedecer-lhe. 

43. Resume das obscrvagoes permitidas pela ana Use da indagm- 

gao sobre Uderanga 

Resumindo as observacoes referenles a pergunta sobre lide- 

ranga ("Quando voce brinca com outras criancas. voce gosta dc 

ser o chefe e mandar no brinquedo ou gosla ma is He lomar parte 

no brinquedo e obedecer ao chefe?"), podemos dizer: 

A — As respostas, em geral, revelam maior vontade dc oi 

meninos serem chefes, comparados com as meninas — 54,2 parm 

49 7c. As respostas de obedecer ao chefc predominam no sexo 

feminine — 47,8 para 11,3 %. 

B - As mesmas respostas, estudadas alrovrs dos 9 grupos 

cscolares, revelam, colocados os grupos e^colnres em ordem de 

freqiiencia de respostas: 

a) Orrelogao nei^aliva, de ordem, qunse total, enlre: 
ser chefe (mosc.) c obedecer (ma^c.)  — 0,87 

ser chefe (frm.) c obedecer (fern.) — 0,98 
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b) — Correlacao baixa ou pouco significativa entre: 
— ser chefe (masc.) e ser chefe (fem.)   4- 0,43 

— obedecer ao chefe (masc.) 'e obedecer ao 

chefe (fem.)   + 0,37 

c) — Correlacao muito baixa, ou quase nula, entre: 
— ser chefe e porcentagem de pals operarios 

dos grupos escolares (sexo masculino) .... +0,18 
— ser chefe e porcentagem de pais operarios 

(feminino)       + 0,12 

d) — Parece influir sobre a inversao da preferencia por ser 

chefe (predominancia, aqui, das meninas) o nivel social a que 

pertencem as criancas da Escola Primaria do Institute de Educa- 

^ao: sexo masculino, 57,6% para 60,2 do sexo feminino; 

e) — No grupo escolar da Paia Augusta, predomina, entre 

os meninos, a vontade de obedecer ao chefe — 38,8 para 37,4 % 
(ser); 

f) — As maiores diferencas entre os sexos aparecem no 4.° 

grupo escolar do Braz — 20,9 % a favor do sexo masculino, para 

ser chefe. 

C — Nao ha nenhuma correlacao entre as respostas de ser, 

chefe, obedecer e outras e as profissoes exercidas pelos pais das 

criancas. 

D — Nao ha influencia nenhuma da nacionalidade dos pais 

das criancas sobre a preferencia por ser chefe, obedecer e outras. 

E — Parece nao haver influencia de preferir ou nao a crian- 

ca o brinquedo com gente grande no fato de querer ser chefe ou 

ambos os sexos, quando gostam de brincar sozinhas, aumentando, 

tambem para os dois sexos, a vontade de obedecer. As diminui- 

coes sao de 2,5 % e de 4,5 % num caso e os aumentos sao de 3,4 

obedecer-lhe no brinquedo. Somente as meninas que brincam com 

gente grande tern aumentada a escolha de ser chefe em cerca de 

15%, comparadas com o total que sempre apresentam para essas 

respostas. 

F — Examinadas as respostas de ser e de obedecer ao chefe 

segundo o sexo do companheiro no jogo e aproveitadas apenas 

aquelas de meninos preferindo brincar com criancas do mesmo 

isexo e de meninas com meninas, nao foram notadas alteracbes 

de grande significacao na marcha geral do fenomeno — desejo 

de liderar. 

G — Quando a crianga gosta ou nao de brincar sdzinha: 

a) — A vontade de ser chefe no brinquedo diminue para 

e de 5,5 % no outro caso; 

b) — A vontade de liderar aumenta quando gostam de brin- 
car com outras criancas, para os meninos, de 0,8 % e tambem de 

0,8 % para as meninas, ao passo que diminue o desejo de obe- 
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decer ao chefe, enlrc us meninos — 0,7 % e vntre as meniiiia 

— 0,/ %. 

II — Quando os mcninus brincani ou oao com animais, is 

porcentagens dos dcsOjos de scr ou tie obedecer ao chcfv pertna- 

necem inalteradas. com pequenas flutua^oes para as mcninaa, nio 

significativas. 

I — O estudo do cuinportamcntu infantil no brinquedo, sc- 

gundo as aspira^oes da crian^a, de nele mandar e querer ser 

chefe ou apenas loniar partc sob a chefia de outras criangas, lem 

sido intensivamente feito, scgundo a expressao de Ch. Buehler (45) 

e a sua interprela^ao permite situar as crian^as em grupos de di* 

versa inlensidade de lideran^a ou de obediencia a um lidcr, na 

procura ou na efetiva^ao de um ideal, fato esse proprio da in- 

fancia ou da adolescencia. A mesma psicdloga vienense, afirman* 

do ser a lideranca um dos fatores da organiza^ao dos grupos, re- 

fere-se ao que Winkler e Hennaden ix-alizaram: um estudo es- 

pecial sobre os adolescentes-lideres, pertcncentes ao movimento 

juvenil na Alemanha, em que cncontraram caracleristicas deter^ 

minadas da person alidade e as analisaram: dos trds tipos de li- 

deres encontrados, cada um deles satisfaz plenamente as necessi- 

dades do adolescente; o lider deve represenlar, de algum mcdo, 

sens ideais pessoais. O problema dos ideais dos adolescentes e 

criancas — continua Ch. Buehler — tern sido muito investigado 

e a sua dificuldade consiste no fato de que, em geral, as crian- 

cas nao sao capnzes e os adolescentes nao estao disposlos a res- 

ponder perguntas sobre sen ideal ou modelo. Com efeito, a par- 

tir de uma idade muito tenra, eles imitam ou veneram pessoas 
com quern gostariam de pareccr, mas isso, muita vez, nao !he« 

chega a ser conciente e sendo, e provavel que nao confessem. Ain- 

da nao so sabe exatamente ale que ponto essa imitacno c vene- 

ragao tern influencia sobre o descnvolvimento. Classificaram os 

investigadores os lideres em: suberano, pedagogo e apdstolo, sen- 

do o sobcrano o que alrai a meninice dos 12 aos 14 anos, o pedi- 

gogo exerce maior atravao dos 11 aos 16 anos (puberdade) e o 
aposlolo dos 16 aos 1?^ anos. 

j __ Os rcsultados que a analisc do pergunta relaliva ao de- 

scjo de liderar permitiu, nao puderam fazcr chcgar a grandes mi- 

nucias devido a limilnrao da pmpria tecnica de pesquisa; assim 
mesmo, as duos unicas allernativas pennitidas pela queslio im- 

prcssa. embora limitando exprcssamente as rcsposlas, fnrani ul- 
papassadas por alguns individuos, que respondcram qucrcr: 

ser e cdiedecer ao chele; 

nem ser nem cd»edem ; 

srr, sr ma is velho; 
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o que revela, mesmo da parte das criancas, a necessidad-e de te- 

rem sido previstas ou sugeridas outras respostas a indagagao feita. 

E' verdade que outras indagagoes poderiam nao ser claras para 

as criancas investigadas, como, por exemplo, uma gradacao na 

maneira de manter a lideranca. Uma tecnica de pergunta adapta- 

vel ao caso seria uma combinagao de uma "rating scale" usada 

por Paul Witty e pelo mesmo relatada em uma tese publicada 

pela Universidade de Columbia (30), em que se indagavam, en- 

tre outros tracos da personalidade infantil, a lideranga, por meio 

de uma escala apresentada ao professor e onde se pedia, mesmo, 

a intensidade da fidelidade atribuida a qualificacao dada. A di- 
visao e: 1. — extraordinarias qualidades de lideranca — conse- 

gue que os outros o sigam; 2. — decididamente um lider; 3. — 
tendencia para ser lider; 4, — media para a idade; 5. — tenden- 

cia para seguir; 6. — decididamente um seguidor; 7. — sempre 

um seguidor — nunca toma iniciativa sugestionavel. 

L — Esta ultima ponderacao, bem como outras ja indicadas 

no decorrer deste relatorio, poderao oriental* mais objetivamente 

a realizagao de novas pesquisas a serem feitas no campo da psi- 

cologia do escolar, entre nos. 



C a p i t u 1 o VII 

PERGUXTAS 13 E 14 — VOCE BR1NCA COM GENTS GRAN- 

DE?" E "QUAIS SAO AS PESSOAS GRANDES COM QUEM 

VOCft BRINCAT" 

44. Respostas sobre o brinquedo com gente grande 

As respostas foram de dois tipos — negalivas e posilivas. 

Atialisaremos sempre as respostas das crian^as (sexo masculino e 

feminino reuuidos), para depots examina-las scparadamente, pa- 

ra constata^ao das diferenfas que possam ser atribuidas ao sexo. 

A Fig. 27 nos mostra as respostas dadas pelo total de crian^as 

pesquisadas. Observando-se a enorme prepomlerancia das res- 

postas negativas sobre as positivas, podemos concluir: 

a) A meninice e uma idade de agrega^ao daquelcs de idade 

aproximada. E' verdade que, pela natureza do metodo emprc- 

gado, nao podemos dizer exalamente o que entendem as crian* 

^as por "gentc grande". Sera grande um companhciro inais vc- 

Iho? Surgem, ao mesmo tempo, alguinas duvidas: 
1. os que brincam com gente grande nao serao filiios unicos? 

II. os que dizem que brincam com outras criancus nao serao 

filhos de familias de prole numerosa ? 

45. "Quais sao as pessoas grandes?" — em geral 

As duvidas levantadas podem ser parcialmente resolvidas pe- 

la analise desta nova indagayao: "Quais sao as pessoas grandes 

com quem voce brinca?" (pergimla 14). Vamos procurar estudar 

as respostas positivas de H43 crianvas (4«% do sexo masculino e 
380 do feminino), lendo havido uma neccssidade previa de das- 
sifica^ao, segundo o grau de parenlesco das pessoas indicadas co- 

mo companheiros de brinquedo, alem de separa-Ias por sexo. Tc- 

ria sido convenienle, no questiomirio. procurar pedir uma indi- 
cacao da idade aproximada das pessoas grandes coin as quais 
brincas.seui as criaiujas inqueridus. que poderiu fornecer nielho- 

rt s elemenlos de analise do fa to. Oulros detalhes, como ja ficou 

referido atnis numero de irmaos poderiam completar ainda 

mats a analise, pelo esludo dos mdividuos que, na aus^ncio ou 

nao de companheiros de brinqaedo na prdprin rasa, ou de idade 
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aproximada, procurasscm companheiros inaiores ou entre as Mpc»> 

soas conhecidas". 

(Jl'ADHl) XLII 

ftespostas a perg. 15: — "Voci brinca com gentf grande?" 

M F T 

Respostas 

■ 
n.® i 

i 
",6 n.® €/c n.® i 

i 
% 

Sim 
i 501 r 

j 
20,6 402 16,0 903 : 18,3 

Nao 
t 

1930 I 79.4 ! 2111 84,0 4041 81,7 

Total 2431 1 
i 

100,0 2:)i3 
t 

100,0 4944 j 100,0 

urADun xLin 

Ju spfstns a pcrg. lb: — "Quais sao as pcssrns grartcfes (fnt quem 
VOC& br*iu u '" 

Pessoas grandes 

Pai   
Mae   
Pais     
Parenles do scxo masculine  
Parenles do scxo feminino   
Pai e parentes do scxo masculino  
Pais e parentes dos sexos masculino e feminino.. 
Parenles masculines e femininos  
Pessoas conhecidas masculinas   
Pessoas conhecidas femininas   
Pessoas conhecidas 
Pessoas conhecidas 
Pessoas conhecidas 
Pessoas conhecidas masc. e 
Parenles   
Conhecidos masc. e femininos 
Oulras respostas   

Total   

fem. e parentes fern. . 
e parentes masc  

parenies masc. 

n.® % 

19 2.3 
7 0.8 

20 2,4 
226 26,8 
112 13,3 

21 2.5 
13 1.5 

46 5.4 
102 12.1 

01 7.2 
42 :>.u 
23 2.7 
16 i 
27 3.2 
i:> 1.8 
10 1.2 
83 9.9 

843 100.0 

Emhora com as condensoroos fcitns. forain \ { r ficados IS li- 

pos difcrcnlcs do r< sposlas, que jxHl.-rn ser analisadas dctalhadt* 

menlc polo tsludo d«> oodii^o fAm u V). A maiorin das respos*' 

tas apresenlou frequ^ncia nuiito n «1 /.ida, inaprov* ii.isd. portaii* 

to, para um ostudo cstalislioo e poin <» si^nifioativa. incsmo, part 

o quc se csta fazendo. Procuramos < inu ar as respostas com fre- 
qftencia snpce^M a ^ , quc sao as <!<> Qnadrv) XLIIl. 

Quaodo sc . .'usid. i as n ^hdialixadas, os indices 

do quadro cilado pmpnrcionam fll.uon clrmcnlos iilcis para o CO- 



nhecimenito dos companheiros adultos, bastando a simples ins- 

pegao para dar uma ideia da variacao das escolhas infantis, 

46. Diferengas de sexo no brinqnedo com gente grande 

A Fig. 28 permite comparar a freqiiencia das respostas afir- 

mativas e negativas nos dois sexos. Dai podemos tirar conclus5e«: 

Respostas d pergunta: "Voce brinca com gente grande?, por sexo. 
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a) O sexo nao influe na conclusao anterior, isto i;, em am- 

bos os sexos brinca-s^e inais com aqueles que nao suo coosiden- 

dos Mgenie grande**, o que leva a supor que se brinque mais coni 

os da mesma idade ou de idade aproximada. E* verdade que, 

aqui, nao indagamos do brinquedo com crian9as menores que po- 

dem estar incluidas entre os companheiros que nao sejam "geolc 

grande". 

b) Notamos, porem, uma varia^ao quauto ao sexo: as me- 

ninas parecem brincar menos com gente grande que os meDinot 

e 4tipso facto", ter como companheiros os de idade aproximada, 

identica ou menor (nao indagada). 

c) Isto nos leva a levantar o scguinte problema: quem sabe 

se os encargos com irmaos menores cometidos as meninas tenham 

influido nesta varia^ao? Aqui, ficamos na dependencia de averi« 

guar o que dizem os investigadores. 

47. Diferengas de sexo na escolha dos companheiros adultos 

Todos os dados devem ser separados segundo o sexo dos in- 

queridos e, ap6s, para verificagao de outras influ^ncias, como as 

devidas a profissao ou nacionalidade dos pais das criangas, tfm 

que ser desdobrados novamcnte, lomando-se, em consequ&idt 
disso, exlremamente rarefeitas as frequencias, pelo que vamos se- 

lecionar apenas as classificagoes de "gente grande" com maior 
quantidade de respostas, que se reduzem apenas a seis, podendo 

ser estudadas, imedialamenle, atraves da varia^ao condicionadt 

ao sexo. 

QUADRO XL1V 

Pcstoas urandts indieadas como companheiroa de brinquedo 

Pessoas grandes 
Masculine Feminino 

n.« % n.» % 

Parenles do sex. masc. 17S 38,4 48 12.6 

PareDlcs do m*\. fem It 2,4 101 26.6 

Pessoas conhec. masc.. 92 19.9 10 2.6 

Pcssoaa conhee. fem. . 4 0.9 37 I 15.0 

Parentes mas« , e fem. 17 3.7 7.6 

Pcssoai conhecidas .. . 27 5.8 15 3.9 

Outras rcspost is   134 28,9 120 31.6 

T o 1 a 1 ..   463 100.0 380 99.9 
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a) Uraa primeira observa^ao que ressalta do exame dos da- 

dos do quadro acima e o fato da preferencia por pessoas do mes- 

mo sexo: os meninos, quando brincam com "gente grande,^ es- 
colhem para tal individuo do seu sexo em porcentagem predo- 

minante, notando-se ainda, entre as meninas, uma leve preferen- 

cia por pessoas grandes do sexo oposto (12 %), o que nunca apa- 

rece entre os meninos: as preferencias masculinas, quando diri- 

gidas a pessoas grandes do sexo oposto sao sempre diminutas 

(2,4% e 0,9%). 
b) As pessoas grandes escolhidas no brinquedo sao, para os 

meninos e para as meninas, em maior intensidade, os parentes, 

aqui incluidos, como se pode verificar pelo codigo das respostas, 

os primes, irmaos, cunhados, tios, aparecendo, as yezes, os pais 

e irma mais velha. Para meninos e meninas aparecem, logo apos, 

como companheiros grandes, as pessoas conhecidas, que sao — 

para os meninos: — amigo d'e meu pai, amigos, amigos e vizi- 
nhos, companheiros, mo^os e, para as meninas: amigas, compa- 

nheiras, mocas, mocas que moram em minha casa. 

18. Brinquedo com gente grande e nacionalidade patema 

Observando os dados do Quadro LXV — Nacionalidade, po- 

demos concluir; 

QUADRO XLV 

Respostas ''sim*' a pergunta IS: — "V. brinca com gente grande?" 

Articulacoes 
M F T 

n.0 % n.0 % n.0 % 

( 
N

a
c
io

n
a
li

- 
d

a
d

e
s 

p
a
te

rn
a
s Brasileiros 

Estrangeiros 

Mistos 

214 

163 

111 

21.6 

18.7 

21,2 

190 

123 

78 

17,4 

14,6 

14,6 

404 

286 

189 

19,4 

16,7 

17,9 

.o « 
Operarias   281 19,6 194 13,8 475 16,7 

w C V3 t-i rZ 4> Intermediarias .. 158 21,6 145 18,7 303 20,1 

Liberais   58 25,4 57 21,7 115 23,4 

Cfl 
V 

2.° ano   196 17,4 190 16,2 386 16,8 
to 
to 
OS 3.° ano   195 22,9 153 18,7 348 20,8 

o 4.° ano   108 24,0 78 15,0 186 19,2 

T-t Sim   231 25,1 184 18,2 415 21,5 

P
e
rg

 

Nao    204 16,1 193 14,2 397 15,2 
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a) ~ A nacionalidade dos pais nao parece ter influ6ncia s6- 

bre o brinquedo com gente grandc (perg. 13). As diferengas exit* 

tentes entjre cs filhos de casais nacionais, esirangciros v com um 

c6njuge eslrnngeiro, n^sse particular, sao ininiraas, levando a crcr 

q\xe a nacionalidade paterna nao altere o fendmeno. 

b) — E' entre os Jilhos dc casais estrangeiroH ((uc se apre- 

senta com menos freqii^ncia o brinquedo com gente grande. 

c) — A conclusao de que durante a meninice a crian^a do- 

monstra indiscutivel predile^ao por comp^nheiros de idade igual 
ou aproximada da sua, permanece inalterada quando se estuda 

o fenomeno atrav^s da nacionalidade dos pais. 

d) — O fenomeno brincar com gente grande estudado com 

a separa^ao dos sexos permanece inalterado, continuando a nio 

influir a nacionalidade. 

i ) — Os mciiinos, de casais cst;miLiriros. tem frequen- 

cias menores na escoiha de adultos. 

nrADrtO XLVI 

Pessoas grandes com as quais brincam as criangus, considerados os tris 
tipos de nacionalidades paternas 

Pessoas grandes 

Brasileiros Estrangeiros Mistos 

M F T M 
! F T M : K I 

T 

Parcnles masc... 

i 
76; 

37,1; 
21 

11,3 
97 

24,8 
59 

39,0 
20 | 

17.li 
79 

29.7 
42 

39.3 
n 

14,5 
53 

29,C 

Parcntes fem. ... 
1 

i 
01 

2.9! 
47 

25.31 
53 

13,6 
5 ' 

3,4 
40 | 

34,2 
45 

nj.:» 
1 

0.9 
17 

22.1 
18 
9,8 

Pess. conhecldas 
raasc I 

:i:> 
17.1 

H 
4,3j 

27 
I ».,» 

43 
11,0 

3(1 
/ , 7 

30 
20,1 

1 
0.7 

1 
0,9 

](< 
13,7 

31 
i j,: 

17 
6,4 

25 
23.! 

1 
1.3 

11 
M.i 

26 
14,3 

11 
6.0 

i 
Pess. cnnlu-cidiis 

fem. 1.5 

Parenti.v masc. e 
fem 3.9 

16 I 
8,6 

24 
6,1 

5 
3.4 

r. 
5.1 

: ! 
M 

2 
1,9 

8 
1(1 5 

10 
5,5 

Pess. eeheeid.'is, 13 , 
6,3 | 

1 
2,2 | 

17 
4,3 

7 
4.7 5 1 

13 
4.9 

8 . 
7.5 

5 
6.6 

1 13 
7,1 

Outras i < sp .... 04 j 
31.2 ! 

03 
33,9 

127 
32.5 

42 
28.2 

28 
23.9 

7(i 
2(i.3 

29 
27.1 

23 
30.3 

52 
28.4 

Total  | 
205 

100.0 
186 

100.0 
391 

100,0 
149 ( 

100,1 
117 

100.0 
266 

10(60 
107 

I MM.O 
76 

100,1 
183 

100,0 

f) — As meninns dcmonslram Iwc allcruvao ncssc ponto: o 

fato se apresenta com idcntica freqiicncia nos casos dc casais cs- 

Irartgeiros e misto^ (com um eslrniii/'ir .) i. ? ; -ncia 
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essa menor que a dos casais brasileiros. Sera isso devido a me- 

Ihor posicao financeira dos casais no campo estudado? 

g) — Comparando os sexos, vemos que nos tres tipos de na^ 

cionalidade paterna ha predominancia das respostas femininas 

do brincar com gente grande sobre o nao brincar, quando com- 
paradas com as respostas respectivas de meninos. 

49. As pessoas grandes, segundo as nacionalidades dos pais das 

criancas 

As pessoas grandes com as quais brincam as criancas inque- 

ridas (pergunta 14) podem ser apreciadas no Quadro XLVI; po- 

dem-se fazer as seguintes observacoes: 

a) — Comparando-se as escolhas de meninos e meninas por 

companheiros englobados na rubrica de "parentes masculinos" e 

"parentes femininos", nota-s'e uma freqiiencia maior entre filhos 

de casais estrangeiros (para as meninas); para os meninos, quase 

nao se notam diferencas significativas na comparacao dos tres 

grupos de nacionalidade. 

b) Os companheiros de brinquedo rotulados de "pessoas co- 

nbecidas masculinas", entre os meninos, revelam uma porcenta- 

gem ascendente na ordem de nacionalidades: casais brasileiros, 

casais estrangeiros e casais mistos (um conjuge brasileiro e um 

estrangeiro). Os mesmos companheiros aparecem, entre as meni- 

nas, com pequenas diferencas porcentuais (ha uma leve ascen- 

dencia das filhas de casais brasileiros). 

c) — As meninas, filhas de casais estrangeiros, quando-pre- 

ferem os "parentes masculinos e femininos", tern preferencias me- 

nores do que as filhas dos dois outros grupos de paternidade, jus- 

tamente o inverso do verificado na letra a), acima. 

50. Companheiro adulto e profissao paterna 

Quadro XLV.— Profissoes: 

a) Continua indiscutivel preferencia por companheiros de 

idade igual ou aproximada, — estudado o fenomeno atraves da 

profissao dos pais. 

b) A profissao dos pais, ou antes, o nivel economico por 

ela determinado, tern influencia marcada sobre o brinquedo com 

gente grande — a medida que esse nivel sobe, o brinquedo com 

gente grande se torna mais freqiiente: as porcentagens sao: 16,7- 
20, 1-23,4. 

c) A discriminacao dos sexos nao altera a linha geral do 

fato. 

d) 0 nivel economico continua influindo poderosamente so- 

bre o brinquedo com gente grande em ambos os sexos. 
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e) Mantem-se o fato ja observado: a» meninaa brincam me- 

nos com gente grande que os meninos, nos tres grupos de profb- 

sao eatudados. 

51. "Qtmis as pessoas grandes?", segundo a proflssao patema 

Podemos procurar verificar, a seguir, as influ^ncias deter* 

minadas na escdiha de companheiros adultos peios v6rios niveif 

sociais de onde proveem as criangas, segundo os tr^s grupos de 

profissao de seus pals — profissoes operarias, intermediirias e li- 
berais: 

QUADRO XLVII 

Pessoas grandes, segundo as profissoes pateruas 

Pessoas 
grandes 

j Operarias IntennedtArias Ltberais 

1 
M F T | 

t 
M F 

i 
T i M ! P T 

Parentes n.0 ! 105 

1 
28 133 54 16 70 19 4 1 3S 

masculinos % i 40,5 15,1 30,0 37,0 11.4 24,5 32.8 7,3 m 

Parentes n.® 5 58 63 5 36 41 1 
1 

7 9 
femininos 1,9 31.4 14.2 3.4 25,7 14,3 1.7 12.7 7.1 

Pessoas co- n.0 ; 57 - 57 23 5 28 12 
- 
a 17 

nhec. raasc. % 22,0   12.8 15,8 3.6 9.8 20 7 9! 1M 

Pessoas co- n.n 4 29 33 — 24 24   4 4 
nhec. fem. 1,5 17,5 7,4 — 17,1 8.4 7.3 11 

Parentes n.0 5 14 19 11 11 
i 

22 1 4 5 
masc. e fem. 7c 1.9 7,6 4,3 7.5 7.9' 7.7 1.7 7.3 4.4 

Pessoas 18 13 31 7 1 8 2 1 3 
coohecidas % 6.9 7.0 7.0 i 4,8 0.7 : 2.8, 3.4 1.8 17 

Ootras res- n.® 65 43 105 46 47 93 i 23 29 ss 
postas 

0/ /o 25,1 23,2 24.3 31.5 33.6 32.5 39.7 54,5 419 

259 185 444 146 110 286 ! 58 55 119 
Total 99,8 100,0 100.0 100,0 100.0 t00.0| 100.0 100.0 I00J 

a) — As crian^as que brincam com parentes masculinos, I 

mcdida que se eleva o nivel da profissao paterna, Icm diminuldt 

a sua preferdncia por lais companheiros; 
b) — No caso de crian^as que brincam com parentes fcmi- 

ninos, unicamente para o sexo feininino e que sc repete a obser* 

va^uo acima, scndo maxima a diferen^a entre os filhos de peb 

operarios c os de profissoes liberals (de 31,4 para 12,7 entrs 

os meninos, a cscolha c pequena e eslaciondria para os lr£» gru- 

pos de profissoes; 
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c) — Para as outras especies de companheiros grandes, qua- 

se nao ha modificagoes d^e freqiiencia quando se comparam as res- 
postas das crian^as dos varios niveis economicos, havendo alguma 

modificacao apenas para "pessoas conhecidas — fem.", em que se 

nota decrescimo na sua indicagao, a medida que decresce o nivel 
profissional da familia. 

52. Companheiro adulto e grau escolar freqiientado 

Os dados do Quadro XLV — Glasses, revelam: 

a) — A conclusao de que as criancas preferem companheiros 

de idade igual ou aproximada permanece valida, qupndo se exa- 
mina o fato atraves das classes que as criancas freqiientam na 

escola. 

h) — Entre as m"eninas, ha uma tendencia para diminuir a 

freqiiencia do fenomeno do 2.° para o 4.° grau, notando-se, porem^ 

um pequeno aumento no 3.°. Sera isso devido a um grande mi- 

mero de criancas desse sexo de idades inferiores n'esse grau? Tal 

fenomeno ira ser estudado poslerionnenle. Supondo um aumen- 

to sucessivo de idade atraves dos graus escolares, podemos dizer 

que as meninas brincam menos com gente grande quanto maior 

progresso escolar e cronologico revelarem, havendo uma diferen- 
ca no 3.° ano que talvez seja motivada por um acumulo de crian- 

cas de menores idades nesse grau. As diferencas, todavia, sendo 
pequenas, nao sao significativas. 

c) — No caso dos meninos, notamos fenomeno inverso — a 

medida que ingressam "em classes mais adiantadas, portanto. que 
crescem em idade, aumenta a preferencia por gente grande como 

companheira de brinquedo. 

d) — Reunidos os dois sexos, o total segue a tendencia do 

sexo feminino, para apresentar maior freqiiencia do fenomeno no 
4.° que no 3.° ano. Es verdade que ha preponderancia do elemen- 

to feminino nos 20s, e 40s. anos (50 a mais no 2.° e 30 a mais no 

4.°), ao passo que no 3.° predomina o masculino (34 a mais), in- 

fluindo, assim, no total das respostas das nossas criancas. 

53. Companheiro adulto e grupo escolar freqiientado 

Os dados do Quadro XLVI1I — Grupos Escolares permitem 
observar: 

a) — Repetimos a conclusao anterior — as criancas prefe- 

rem brincar com companheiros de idade igual ou aproximada 

da sua. 

b) — Notamos que na Escola Primaria do Instituto de Edu- 

ca^ao ha um aumento consideravel da freqiiencia de "gente gran- 
de". Como ja vimos, o nivel economico indicado pela profissao 

dos pais tern influencia marcada sobre o brinquedo com gente 
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^nrande. Ora, a Escola Primaria do Inatitiito de EUluca(jao tem pop- 

ccntagem infima de alunos filhos de oper6rios — 6% — e pai*> 

ce-nos que as crian^as desse meio mais facilmente podem (er 
anias. pagens ou maes desocupadas para companheiras de seas 

brinquedos. 

c) — Separadas as respostas por sexo, nao ba altera^ao sen- 

sivel do fato jd apontado: pequena procura de adultos. 

d) — No caso das meninas, repcle-se mais acentuadamente: 

hd um numcro bem apreciavel de crian^as da Escola Primdria 

do Instituto dc Educa^ao que brinca com gente grande. 

e) — Nao ha repeli^ao do fenomeno entre os meuinos, o que 

pod^emos explicar: 

QUADHO XLVIII 

Rcspoylas "si'n" u pergitnln 13: "V. brinca comyeutr ml* ' 

Articulacocs 
M 

C3 ( 
O 
o crt 
w 
& 
o 
a, 
3 u 
O 

m* 0O 

cu 

CL 

M. Floriaiio . 
M. ;/"'»(}on) , 
A. iiuiiiiaracs 
Fn:. Augusta 
V. Ponipcra . 
4.° do Hraz . 
Cruz Azul .. 
J. Rib: iro . . . 
I. Hdurjrao . 

Sdziohu   
Com otrinis criangas 

Scr chvfc 

n.0 
n.® | % n.® i % 

98 19.8 91 1G,9 189 13,3 
82 : 20.2 68 15.2 160 17,6 
51 1 17,0 33 14,3 84 16,1 
19 | 17.4 15 13,1 34 15.2 
51 24,2 23 9.0 74 158 
47 18.1 31 13,8 78 16,1 

I 18 26,1 10 139 28 19,8 
f 86 22,1 35 11.1 121 17 2 

49 24.2 96 30,4 145 28.0 

i 61 22.1 49 14.2 110 17.8 
424 20,2 343 16,2 7(37 18.2 

1 280 21,8 2iS0 20,3 490 10.7 
183 18,9 170 14,3 353 16.4 

I. pelo mcnor numero de alunos do scxo niasculino 

202 para 316 do feminino — que frequenlam a Es- 

cola Primaria; 

II, pela aten<;ao maior de que, porventura, a mcnina 

de nieios mais favorecidos ciilturaiinente seja obje- 
to, o que Ihes d£ mais cornpanheiros adultos. Essa 

afirma^ao 6 mera hipolesc e coino tal a regislra- 

mos aqui. 

f) — A frcqudncia ma's elevada de Mgenie grantle" para com- 

panhia coube, depois do Instituto dc Educa^ao, ao grupo escolar 

Cruz Azul, onde lambdm hd porccntagcm elcvnda de pais dc pro- 

fissdcs liberais, corroborando a infludncia prcponderante do aiu- 

biente econ6mico no aspecto estudado. 
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54. Companheiro adulto e respostas a perg. 16 — "Voc^ brinca 
sozinho?" 

Com os dados do Quadro XLV — Perg. 16 notamos: 

a) — Entre as crian^as que responderam a pergunta 16 — 

"Voce brinca sozinho?" — quer o fizessem afirmativa on negati- 

vamente, permanece inalterada a principal caracteristica liidica 

quanto a idade das pessoas que nele tomam parte, isto e, a esco- 

Iha continua a ser daqueles que nao consideram gente grande. 

b) — As criancas que dizem brincar sozinhas, brincam mais 

com gente grande que as que costumam brincar em companbia. 

Qual sera a razao desse fenomeno? Talvez as criancas de nivel 

economico mais elevado, que sao tambem as que mais dispoem 

de companheiros adultos — governantes, pagens, maes desocupa- 

das, etc. — sejam, pela reclusao em que geralmente vivem, obri- 

gadas a brincar freqiientemente sozinhas. Mas nao podemos fun- 
damentar essa suposicao, porquanto nao sabemos se a maioria 

de respostas afirmativas dadas sobre o brinquedo solitario (perg. 

16) provem de criancas de ambiente economico privilegiado. 

c) — As diferencas existentes quanto ao sexo nao se desta- 

cam, pois a mesma tendencia continua: seja qual for a resposta 

dada a p'ergunta 16, ha manifestacao, num e no outro sexo, de 

brincar mais com companheiros nao considerados gente grande. 

d) — Como tambem anteriormente, as meninas brincam sem- 

pre com gente grande menos do que os meninos. 

e) — Entretanto, entre os que dao a pergunta 16 uma res- 

posta negativa e que, portabto, dizem nao brincar sozinhas, a di- 

ferenca entre os sexos e menor. 

55. Companheiro adulto e perg. 18 — "Voce gosta mais de brin- 

car com outras criancas ou gosta mais de brincar sozinho?" 

Conforme tivemos ocasiao de observar anteriormente, a per- 

gunta 18 deu margem as principais respostas seguintes: 

— brincam sozinhos    12,6%; 

— brincam com outras criancas   86,0%, 

sendo desprezadas as respostas — sozinho e com outras criancas 

e com outras pessoas — ambas de freqiiencia diminuta. As res- 

postas aproveitadas e combinadas com as de companheiros adul- 
tos, segundo o Quadro XLVIII — Perg. 18 proporcionam dizer-se: 
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a) — A prefer^ncia por companheiros de idadc aproximada 

continua, tanto para as que gostam de brincar sozinhas como para 

as que o desejam com outras crian^as: pouco indicam genie 

grande. 

b) — Os meninos gostani mais de brincar com gente grande 

que as meninas. 

c) — Notamos algumas diversidades en Ire os sexos: os me* 

ninos que preferem brincar solitoriamente, mais escolhem os adul- 

tos que os de des^jos Itidicos coletivos, enquanto que no caso das 

meninas dd-se fenomeno inverso — aquelas desejosas de brincar 

coletivamente dao maior rel^vo a gente grande que as do grupo 
de brinquedo solitdrio. 

d) — Observando as respostas "brincar sozinho" e "brincar 

com outras crian^as", vemos em ambos os casos manifestarem os 

meninos maior intensidade de escolha pelo folguedo com adultq 

que as meninas. 

56. Companheiro adulto e gosto de liderar (perg. 12) 

A pergunta 12, estudada, sobre o gosto de ser chefe ou de 

obedecer a um chefe, permite dizer-se que as crian^as gostam de: 

ser chefe   masc. 54%; fcm. 49%; total 51%; 

obedecer ao chefe .. masc. 41%; fern. 48%; total 44%. 

Quando se estudarani as respostas reveladoras dos des6jos de 

ser ou de prestar obedi£ncia a um chefe, segundo o h&hito de ter 

como companhia de brinquedo a "gente grande", a unidade de 

compara^ao era, por exemplo, o total de meninos que brincavam 

com gente grande (respostas "sim") e, denlro desse total, verifi- 

cou-se como variava tal desejo de chefiar, ou de obedecer. Vao 

ser estudados agora os mesmos dados ahsolutos do Quadro XXXIX 
 Perg. 13, com a diferen^a de mudar-se a unidade de compa- 

ragao. Estabelecida, entao a pergunta 13 (MV. brioca com gente 

grande?") como eixo, vamos verificar, por ex., entre os meninos, 

parlindo do total d^stes que querem ser chefes, quais sao, cm 

t^rmos de porcentagens, aqueles que brincam com gente grande 

e, complementarmente, os que nao brincam com gente grande. (.«>- 

mo tem sido feito anteriormentc, vamos verificar como varia de 
intensidade o brincar com gente grande, segundo essa nova ar- 

ticulagao: 

a) — • Os dois sexos reunidos brincam com gente grande em 

19,7 ^ quando querem ser chefes e em 16,4 % quando querem 
obedecer, mostrando tal compara^oo scr mais forte a prefer^ncia 

por :i.diillu entre os criancas desejosas de "njondar" no brinquedo. 
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b) — Os meninos que querem ser chefes apresentam fre- 

quencia de 21,8% para a escolha de gente grande e a de 18,9% 

ao desejarem ofredecer, continuando a observacao feita para a me- 

□inice — preferencia maior por adultos entre os meninos que gos- 

tam de "mandar" na atividade. 

c) — As meninas indicam os adultos em 20,3%, se desejam 

chefiar e em 14,3 % se prestar obediencia ao lider, sendo as obser- 

vacoes identicas as feitas para o sexo masculino, acima — mais 

brincam com genie grande quando podem chefiar o brinquedo. 

d) — Comparando os dois sexos, embora haja maior prefe- 

rencia de adultos entre os desejosos de liderar o brinquedo, nos 

dois casos, ha predominio feminino: para os meninos, a diferenca 

e de 2,9 % e para as meninas a diferenca entre ser e obedecer (den- 

tro das respostas positivas ao. brincar com adultos) e de 6%. 

e) — Complementarmente, uma vez que a pergunta 13 so- 

mente deu origem a respostas "sim" e "nao", tanto no sexo mas- 

culino como no feminino, o brinquedo em que nao participa gente 

grande e mais freqiiente entre os indivlduos que obedecem ao 

chefe, aqui tambem com maior diferenca consagrada ao sexo fe- 

minino, de 6 %, enquanto que o masculino tem a mesma ja refe- 

rida, de 2,9 %. 

f) — Como observagao geral, pode dizer-se que meninos e 

meninas. revelando desejos de brincar com gente grande, mais 

acentuadamente o fazem quando preferem ser chefes do que quan- 

do indicam vontade de obedecer ao chefe no brinquedo. 

57. Conclusoes sobre os resultados da perg. 13 ("gente grande") 

e perg. 14 ("quais sao as pessoas grandes?") 

Resumindo as observacoes feitas no estudo do adulto como 

companheiro de brinquedo, diremos que: 

A — As criangas demonstram, nos diversos pontos-de-vista 

em que foram consideradas as respostas a pergunta 13 ("Voce 

brinca com gente grande?"), acentuada preferencia por compa- 

nheiros nao indicados por elas como "gente grande", ou melhor, 

por companheiros de idade identica ou aproximada a sua. Este 

fenomeno e observado, igualmente, quando sao separados os se- 

xos dos inqueridos, notando-se, porem, que as meninas brincam 

menos com gente grande do que os meninos (a diferenca e de 

16 % para 20,6 %). 

B — O fenomeno e identicamente notado nas diferentes ar- 

hculacoes esludadas — nacionalidade e profissao paterna, grupo 

escolar e grau frequentado, gosto de liderar, de brincar solitaria- 
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nrente e pratica de brinquedo coletivo — com as ressalvas adianle 
enumeradas. 

C — Nacionalldade paterna — em geral, os filhos de casaii 
cstrangeiros parecem brincar menos com genU* ^rande c!o que os 

filhos de outros dois tipos dc casais (nacionais e mistos); quando 

se separam as respostas femininas das masculinas, vcmos que per- 
manece a mesma observagao para os meninos, ao passo que as 

meninas menos brincam com gente grande quando a ascendtada 

4 nacional. 

D — Profissao paterna — o nivel econdmico da famllia por 

aquela avaliado tern grande influcncia sobre o brinquedo corn 

ftente grande: quando o nivel se eleva, lorna-se mais frequente 

a companhia de adultos; de outro lado, as meninas brincam me- 

nos com gente grande do que os meninos, nos tres grupos de pro- 

fissao estudados. 

E — Grupo escolar — na Escola Primaria do Institute de 

Educa^ao ha uma porcentagem elevada de gente grande para com- 

panhia do brinquedo infantil, especialinenle em rela^ao ao sexo 
feminino; igualmente. no grupo escolar Cruz Azult notamos essc 

fato, especialmente entre os meninos. Como, dos grupos escola- 

res estudados. esses dois sao os que menores porcentagens de pais 

operarios apresentam, confirma-se a influencia do nivel econ6- 

mico-social na escolha de adultos para os folguedos. 

F — Grau escolar — enquanto as meninas de 2.° e 3° grau 

brincam com gente grande mais do que as de 4.°, entre os mcrd- 

nos, a medida que ingressam em classes mais adiantadas, crescc 

a escolha de gente grande. 

G — Entre as crian<jas que brincam s6zinhas (perg. 16), os 

meninos escolhem "gente grande" mais do que as meninas; entre 

as que nao brincam sozinhas, o sexo masculino tambem supera o 

feminino. 

H — Das crian^as que gostam de brincar sozinhas (perg. 18), 

predomina o sexo masculino na escolha de adultos e entre as que 

gostam de brincar com outras crian^as, tambem hd predominio 
masculino. 

I — Meninos e meninas, ao revelarem brincar com gente 

grande, nas respostas combinadas com o des^jo de liderar (perg. 

12), mais acentuadanrente o fazem quando preferem ser chefee 

do que quando indicam somente vontade de obedecer ao chefe 
no brinquedo. 

J — As pessoas grandes (pergunta 14) sao: 

— parentcs do sexo masculino, 263%: primos. lios, irmaos, 

cunbados, "parcntes"; 
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— parentes do sexo feminino, 13,3 % : primas, irma, tia, irma 

mais velha; 

— pessoas conhecidas do sexo masculino, 12,1 %: amigro de 

men pai, amigos, vizinhos, companheiros, mocos. 

L — Ha preferencia gerai, quando escolhida gente grande, 

por pessoas do mesmo sexo dos pesquisados, com leve restri^ao 

para as meninas, que brincam com parentes do sexo masculino 

em freqdencia algo significativa. 

M — Entre as criancas que brincam com parentes masculi- 

nos, diminue essa escolha a medida que se eleva o nivel social 

indicado pelas profissoes paternas; o mesmo acontece com as me- 

ninas que indicam como companheiros adultos os parenles f'e- 

mininos. 



Capitulo V 111 

PKRGUNTAS 16 E 18 — "VOCfi BRINCA S6ZINHO?" E "VOCt 

GOSTA MAIS DE BRINCAR COM OUTRAS CRIANQAS OD 

GOSTA MAIS DE BRINCAR SOZINHO?" 

58. As respostas gerais as duas indagagocs analisadas 

A analise dav duas indaga^oes acima deve scr feita conjunta- 

menle pela semelhanca das situa^oes: o modo de como se realiza 

o brinqu^edo, com ou sem companlua, pode ser relacionado com 

a inclina^ao demonslrada pelas crian^as, por jogos das mcsniaa 

cspccies, com ou sem companhia. 

A previsao de varia^oes de respostas permiliu a feitura de 

quatro tabelas para a pergunta 16, com o que se vai verificar 

exercera influencia nas respostas os varios lipos de habita^ao das 

criangas, as dependencias que possuem as mesmas habita^oes, a 

nacionalidade dos pais das crian^as, o grau escolar por elas fne- 

qiienlado e as afirma^oes que fazem, dc brincar ou nao com gente 
grande (pergunta 13). 

As respostas a pergunta 18 (gusto de brincar colelivamente) 

vao s^er estudadas segundo a nacionalidade c a profissuo dos pais 

das crian^as, alem da combinacao com as respostas dadas a ou- 
tran indaga^oes, sdbre a chefia nos folguedos c sobrc a companhia 

adulta, ja analisadas anlcriurmcnte, de outros ponlos-de-vista. 

a) As respostas a pergunta 16 — "Voce hrinca sdzinho?M — 

num total de 1.697 individuos. sao afirmativas c negativas, cm por- 
centagens algo prdximas: 

rcvclando uma pe<piena asccndcncia das rcspdsla^ iv ^ativas, t* 
obviamentc, brinquedo social mais frcqiicntc. 

As mesmas rvsposlav. com discriminarrn. dc scxns. indicaro 

uma pratica levcmente at entuadu da parte dos mcmnos. de brill- 
quedo exigindo comjianhia. A- respostas iicgnti\as sao: 

2.623 individuos - I'i.lS ; 
2 617 individuos - 56,9*7; 

    13,8r; . 
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— sexo masculino 

— sexo feminino 

1.295 individuos — 57,3%; 

1.379 individuos — 56,6%, 

havendo diferenca de 0,7 % . 

b) A pergunta 18 ("Voce gosta mais de brincar com outras 

criancas ou gosta mais de brincar sozinho?") permitiu quatro ti- 

pos de respostas, sendo apenas duas de maior significacao, den ire 

as 5.008 criancas estudadas: 

— sozinho   637 individuos — 12,7%; 

— com outras criancas   4.298 individuos — 85,8%; 

— sozinho e com outras criancas ... 59 individuos — 1,2%; 

— com outras pessoas   14 individuos — 0,3%, 

Ha preponderancia notavel das criancas que nao gostam de 

brincar sozinhas, preponderancia igual para os dois sexos como 

se nota a seguir, em numeros absolutos e relatives: 

com a diferenca de 1,8 % entre os dois sexos. 

c) Comparando-se as respostas as duas perguntas analisa- 

das, a primeira observacao que ressalta e o fato de revelarem as 

criancas um acentuado gosto pelo brinquedo nao soiitario mas, 

na realidade, nao poderem brincar como gostam, impedidas por 
motives quaisquer, pois, brincam sozinhas na proporcao de 43 %. 

Parece-nos que a diferenca de 43 % para 12,7 % e muito grande 

para indicar a relacao entre o gosto e a realidade, embora nao 

haja elementos para afirmar-se que nao seja efetiva. 

0 processo empregado para coleta desses dados nao permite 

indagacoes que possam reafirmar ou contrariar essa primeira 

observacao feita. Somente pesquisas posteriores poderao levar a 

conclusoes mais definidas, quando se puder verificar, pela obser- 

vacao direta, que entre uma maioria de criancas que revelam gos- 

tar de brincar com outras, tenham elas menores possibiiidades de 

realizar sens desejos e brinquem na companhia de outras em me- 

nores intensidades do que desejariam faze-lo. 

Pode-se atribuir essa discrepancia, de outro lado, a maneira 

pela qual foi formulada a pergunta n.0 18 — "Voce gosta mais 
de brincar com outras criangas ou gosta mais de brincar sozinho?" 

— em que a colocagao, no inicio da frase, da indagacao "voce gosta 

mais de brincar com outras criancas..." pode ter induzido as 

criancas a repeti-Ia como resposta, uma vez que a queslao c hem 
longa. Acresce notar que ao chegarem nessa parte do questiona- 

rio, as criangas ja poderiam demonstrar um certo grau de fadiga, 

por estarem pouco habituadas a um tipo diferente de indagacao. 

— sexo masculino 

— sexo feminino 

2.148 — 86,7% e 

2.150 — 84,9%, 
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em um ambiente pouco usual, pois que as aplicadoras nao cram 

suas professoras comuns. ftsses fatores poderiam, entao, levar ai 

criangas a uma leitura incomplela da queslao. Temos a impres- 
sao de que poderiam ser conseguidas respostas indicativas de 

maior fidclidade da situa^ao, com o mesmo metodo de investiga- 

cao, fomiulando-se de maneira diversa a pergunta, como, por 

exemplo: 

— Como voce gosta mais de brincar: 

com outras crian^as?   

sozinha?    

em que a primeira indanacao faria um apelo a alen^ao infantil, 

completando-se o senlido da intcrrogo^ao com os dois modos dife- 

renles de brincar. 

59. uVoce brinca sozinho?", segundo os tipos de moradia 

Passemos, agora, tratando da pergunta 16 — uVoc£ brinca 

sozinhoy" — a observagao das variayoes que possam surgir das 

respostas, estudadas segundo os diversos tipos de rcsidencia dos 

individuos pesquisados. E' o que se pode nolar no Quadro XLIX, 

com os dados mais significativos representados na Fig. 30. 

a) As respostas afirmativas a indaga^ao sobrc o brinqucdo 

solitario, estudadas atravcs dos varios tipos de habita^o, como 

sejam, a casa propria, casa alugada, porao, corti^o e vila — per- 

tencendo, portanlo, a extremos de situacao economica — nao apre- 

sentam diferencas de importancia, situando-se as frequencies re- 

latives em uma zona entre 40 e 45 %, sem diferencas para os dois 
sexos, tambem; 

b) Somente aqueles que residem em quartos e que respon- 

deni afirmativamenle a questao sobre brinqucdo solitario cm por- 

centagem menor do que os antecedentes e do que o grupo total, 

podendo parecer que esse tipo residcncial conduza as criancas (de 

um c de oulro sexo) a mais procurarcm coparticipantes de brin- 
qucdo, posslvelmente pela inexistencia de espaco para seus fol- 

guedos no local onde moram. 

60. "Voce brinca sdzinho?M e dependencias da habltagao dot 

pesquisados 

As respostas obtidas e estudadas com a scpara^io das diver- 

sas dependencias da habita^ao dos pesquisados. cujas freqiidn- 

cias absolutes c relativas podera ser examinada- no Quadro XLIX 

e represenladas na Fig. 30, permitem dizcr-se: 
a) Nao h& varia^oes grondemente significativns, considcran- 

do um ou oulro sexo dos rrspondentea, para n fntn de brincar siV- 
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QUADRO XLTX 

Respostas positivas a perg. 16: — "Foc-j brine a sozinho?" 

M F T 

Articulacoes 
% % n.0 n.0 

% n,0 

Gasa propria   245 44,8 250 42,8 495 43,8 

Casa alugada   517 42,6 589 43,9 1106 43,3 

Porao   22 41,5 28 42,4 50 42,0 

O Corti^o   24 44,4 26 45,6 50 45,0 
& 
H Vila   100 42,0 89 43,4 189 42,7 

< Quarto     31 36,0 25 36,8 56 36,4 

o 
< 
PM 
c W3 4 dependenc.   112 43,6 126 43,6 238 43,6 

3 
O 3 dependenc  233 47,3 250 45,0 483 46,0 

<w Quintal e jardim   76 43,9 101 45,9 177 45,0 
w 
z 
w 

Quintal e horta   32 40,5 38 49,4 70 44,9 

§ 
Quintal e galinheiro .. 166 40,9 181 41,0 347 41,0 

w 
Quintal   290 40,4 314 42,7 604 41,6 

QUADRO L 

Respostas positivas d perg. 16: — "V. brinca sozinho?'* 

Articulagoes 
M F T 

n.0 
| % n.0 

j % n.0 
% 

P
e
rg

. 
1 

G
ra

u
 

N
a
c
io

n
a
li

- 
1

3
 

| 
es

c
o
la

r 
da

d
e
s 

Brasileiros   

Estrangeiros   

Mistos   

393 

355 

204 

43,0 

43,7 

41,0 

470 

349 

216 

44,3 

42,8 

42,0 

863 

704 

420 

43,7 

43,3 

41,5 

2.° ano   

3.° ano   

4.° ano   

344 

395 

226 

31,1 

53.5 

54.6 

404 

418 

236 

35,7 

54,0 

44,4 

748 

813 

462 

33,4 

53,7 

48,9 

Sim   

Nao   

231 

688 

53,1 

39,4 

184 

829 

48,8 

41,6 

415 

1517 

51,1 

40,6 
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zinho, residindo a crian^a em casas com quatro, tr6s ou duas da* 

jKnulencias - quintal jardim, horla e galinheiro; 

b) Pode-se tentar explicar uma pequena varia^ao, quando 

aparecem duas dependencias, horta ou jardim cm combina^io 

com quintal, em que as meninas, principalmente na combina^ao 

quintal e horta, apresentam uma frequ6ncia de quase 50 % dc 

afirma^oes positives & indaga^ao dc brinquedo solilario, parecen- 
do atrair a horta a atividade das meninas, uma vez que, quando 

em casa possuem outras dependencies para brincar, as respostas 

afirmativas sao em porcentagens menores, cntre 40 e 45 rr. 

61. "Voce brinoa sozinho?" e nacionalidades patemas 

Os dados distribuidos pelos tres tipos de filia^ao das crian^as 

segundo a nacionalidade, considerando-se os casais brasileiros, os 

estrangeiros e nqueles com um oonjuge brasileiro, indicados !io 

Quadro L — Nacionalidade, nao demonstram dissemelhan^as para 

com o que ficou observado geralmente, isto 6, as respostas afir- 

mativas permanecem na zona de 40 a 45%. 

€2. "Voce brinca sozinho?" e graus escolares freqiientados 

Vejamos, agora, as diferen^as reveladas pelas crian^as que 

freqiientam os graus escolares alcangados pela pesquisa, aprovci- 

tando-se para base de comparacao as prefer^ncias gerais, que sao: 

— respostas "sim": 

segundo os dados do Quadro L — Gran escolar (Fig. 29): 

a) As criangas de segundo grau sao as que menos brincain 

sdzinhos, sendo a freqiirncia de 31,1 ^, inferior & do sexo fcmi- 

b) Separados os sexos, os meninos, menos ainda, brincain 

siizinhos, sendo a freqiiencia de 31,1 7c, inferior a do sexo fcmi- 

nino, com 35,7 % ; 

c) As raaiores freqiiencias para o brinquedo solitario aparo- 

cem entre os alunos de terceiro ano, meninos e meninos, com in- 
dices superiores a qualquer outro resultado, sempre acima <le 

d) Gs alunos dc quarto grau apresentam uma grande difc- 

renra relalivu ao sexo, de cerca dc 10^, prcdominando o brin- 

quedo solilario cntre os meninos; 

v) Considerando-se sbmenle o sexo masculino, nota-se haver 

um aumenlo crescente de respostas afirmativas 6 medida que §e 

— sexo masculino   

— sexo feminino   

— masculino 4- feminino 

42,7% 

43,4% 

43,1%, 

53 G : 
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cleva o grau escoiar freqiientado: 31,1% — 53,5% — 54,6% e 
como a elevacao pode indicar tambem a elevacao das idades me- 

dias, e possivel que essa tendencia seja um caracteristico do cres- 

cimento — brinquedo solitario mais freqiiente a medida que a 

idade avanca — o que podera ser confirmado mais tarde, ao se- 

rem anaiisadas as respostas segundo a idade; 

f) Entre o sexo feminino tambem se observa crescimento na 

freqiiencia do segundo para o terceiro grau (35,7 para 54%), vol- 

tando, contudo, a freqiiencia geral ao passar para o quarto grau 

(44,4 %; nao obstante, este ultimo valor pode ter sido esporadico. 

ficando essa afirmacao para tambem ser comprovada atraves das 
idades. 

RKPOTTM A PCRGUHTA ih-'vod SRINCA 50£INM0? 
5EOUNOO A CLASSE rREQUENTADA 
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*0 

30 

55M SIM < ^o 
5 
h 

w 
a 
4-0. 
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^ AO 
£r 
f 2.0 

NAO HAG NAO 
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63. "Voce brinca soxinho?" e companheiro adulto (pcrj. IS) 

Arliculando as respostas deata per|*unla com as obtidas nt 
indaga^ao **Vocc brinca com gentc ^rande/'\ examinados os da- 

dos do Quadro L — Perg. 13, reprcsentados na Fig. 30, aporecea 

diferencas significativas cnlre as crian^as que prcfcrem compa- 

nheiros de idade superior a sua. Nola-sc: 

asC5P0£,TA5 APXROUHTAlb: 
votceRmcA soziNHop^rouHOO as TATOFIES cohsiokraoos 

C0HPAKMC1Q.0 ADCUD C H0RA0IA 005 PCSQUlGAOOS 

t IM 

ZO 
* 

5 ^ 

5 . 

10 

io 
Pvl 

AO 

zc 

SIN-I 

rvlAO 

v-OtC CAIWO CD-" 
GtMTC W^AWCt? 

QoAftTO 
tiro 

pUIMTAJL 
OAACMM MOfcTA 
OCPCM DC H Ci A.* 

rv-iCr^/KO i/\ 

RG'JRA *>0(OACOt OOI 9OAOQCI XLIX C V. } 

OtRAl 

a) Os mcninos que hrincam com gente grande respondera 

que brincam sdzinhos em mais de 53^'. porccntagem l)vm supe- 

rior ao resultado global. lTma razao possivcl para cssa difercn^a 

6 o fato de a ausencia <ie companheiros de idade igual ou ajKth 
ximada nao permitir urn brimpjcdo mtiilo constantc c<»m os adul- 

tos pclos afareres que ^Ics comuniente lC*m, levando, cnlao, os niO" 
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ninos a se empenharem mais freqiientemente em atividades soli- 

tarias; 

b) As meninas, naturalmente por razoes semelhantes, apre- 

sentam porcentagem de pratica de jogos solitarios (quase 49) tam- 

bem acima das respostas gerais (43%) e pouco inferior ao sexo 

masculino; 

c) As crian^as (meninos « meninas) que nao brincam com 

gente grande, nao sofrem modificacoes nas respostas de brincar 

solitariamente ou nao, permanecendo as respostas afirmativas & 

pergunta 16 em cexxa de 40 %. 

64. Respostas a perg. 18 — "Gosta mais de brincar sdzinho, ou 

com outras criangas?" e nacionalidades paternas 

As respostas a pergunta 18 (uVoc^ gosta mais de brincar com 

outras criancas ou gosta mais de brincar sozinho?") foram ana- 

lisadas segundo a variacao das profissdes e nacionalidades pa- 

ternas, podendo-se dizer, apds o exame do Quadro LI: 

a) Os tres tipos de nacionalidade dos pais nao produzem mo- 

dificacoes nos gostos infantis pelo brinquedo solitario, permane- 

cendo, em todos eles, a frcquencia na zona de 10 a 15 % e, con- 

seqiientemente, entre 85 e 90 % o gosto pelo brinquedo social. 

uma freqiiencia um pouco majorada do gosto pelo brinquedo so- 

litario, entre as meninas fiihas de casais mistos (um conjuge bra- 

sileiro e um estrangeiro), alcangando 16,7%. 

65. "Gosta de brincar sozinho ou com outras criangas?" e pro* 

ilssoes paternas 

Os tres tipos de profissao dos pais — operarias, intermedia 

rias e liberais — nao influem significativamente nas respostas re- 

veladoras do gosto pelo brinquedo em colaboragao, pois que as 

porcentagens se situam, em todas elas, ao redor de 85 %, como 

no computo geral. As respostas. indicativas do gosto pelo brinque- 

do solitario sofrem uma diminuicao ao serem considerados os m- 

dividuos com pais exercendo profissoes liberais, diminuicao que 

reduz a freqiiencia a 10 % e menos (no computo geral e de mais 

de 11 %, ate 14 %), ao mesmo tempo que da origem a freqiiencia 

acrescida nos outros tipos de respostas: "sozinho e com outras 

criangas" e "com outras pessoas". Essas diferengas, por serem 

diminutas, nao autorizam afirmar-se que haja uma preponderante 

influencia do nivel economico-profissional nas respostas. 
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66. O desejo de brinear solitaria ou coletivamente e o de ser ou 
de obedecer ao chefe (perguntas 18 e 12) 

A analise dos dados da articulagao da pergunta 12 — "Gosta 

de ser o chefe e mandar no brinquedo ou gosta mais de obedecer 

ao chefe?" — com a indaga^ao sobre o brinquedo solitario ou co- 

letivo (desejo), conforme o Quadro LI — Perg. 12, nao revela di- 
ferencas dignas de atencao para as respostas mais freqiientes que 

sao duas: "ser chefe" e "obedecer ao chefe". Permanece a por- 
centagem proxima ou superior a 80 % do ndinero de crian^as que 

gostam mais de brincar com outras. 

67. O desejo de brincar coletiva ou solitariamente e a escolha 

de companheiros adultos (perguntas 18 e 13) 

Do mesmo modo nao ha influencias notaveis entre as crian- 

^as que gostam mais de jogos coletivos quando sao separadas em 

duas especies de preferencias: por companheiros adultos ou por 

companheiros de idade igual ou aproximada. (V. Quadro LI). 

68. Resumo das observa^oes feitas sobre a pratica e o gosto pelo 

brinquedo coletivo (perguntas 16 e 18) 

Em resumo, podemos indicar as seguintes observa^oes gerais; 

A — Ha uma leve superioridade das respostas negativas a 

indagacao "Voce brinca sozinho?", praticando as criancas pesqui- 

sadas o brinquedo coletivo com uma diferenca de 13,8 sobre a 

ausencia dessa pratica; 

a) Menos leve, mas tambem revelando diferenca, e o que sur- 

ge da comparacao dos sexos, praticando os meninos o brinquedo 

coletivo com superioridade de 0,7 % sobre as meninas. 

B — O gosto pelo brinquedo solitario obtem respostas nega- 

tivas em frequencia d'e 85 %, com superioridade de mais de 70 % 

sobre as negativas, superioridade mais manifesta para o sexo mas- 

culino, que sobrepuja'o feminino em quase 2%. 

C — Ha notaveis diferencas entre o gosto pelo brinquedo so- 

litario e as afirmacoes positivas a pergunta — "Voce brinca sozi- 

nho?". Sao desproporcionalmente grandes essas discrepancias, de 

modo a nao se poder afirmar, em conseqiiencia, que o gosto nao 

seja transformado na pratica real por restrigoes quaisquer; 

a) As diferencas indicadas entre as duas indagacoes que 

procuram estabelecer rela^oes entre o gosto e a pratica do brin- 

quedo solitario podem ser atribuidas a reda^ao sugestionadora 
de uma das perguntas, o que exige posteriores observacoes para 

uma definitiva conclusao. 
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D — As respostas afirniativas sobre a pratica do brinquedo 

solitario, estudadas atrav^s dos varies tipos de habita^ao dos pct- 
quisados, nao sofrem modifica^oes; 

a) As crian^as que residem em quartos, ma is do que os re- 

aidentes em outros alojamentos, praticam jogos sociais. 

E — En ire as crian^as que brincam sbzinbas e possuem at 

mais variadas dependencias da moradia (quintal jardim, horta 

ou galinheiro), apenas as do sexo feminino, quando possuepa hor- 

ta, brincam mais sozinhas do que as outras. 

F — A nacionalidade paterna nao influe ua pratica do brin- 

quedo solit&rio. 
G — Considerando o grau escolar freqiientado, os alunos do 

segundo grau sao os que menos brincam sbzinhos e, no sexo mat- 

culino, a medida que se eleva o grau escolar freqiientado, crescc 

a freqiiencia dos que brincam sbzinhos. 
H — Os meninos e lambem as meniuas (um pouco menos), 

se brincarem com gente grande, brincam sozinhos mais do que 

aqueles que t&n, eventualmente, companheiros da mesma idade. 

I — As respostas sbbre o gdsto de briucar sozinho ou com 

outras criancas, estudadas atravds da profissao e nacionalidade 

dos pais, da preferbneia pela lideran^a no brinquedo e da exis- 

ttocia de companheiros adultos, nao revelam diferencas signifi- 

cativas: sempre as criangas dizem gostar de brincar mais com 

companheiros, que sbzinhas. 



Capituio IX 

PERGUNTAS 19 E 20 — "VOCfi BRINCA COM ANIMAIS?" E 

"COM QUE ANIMAIS VOCE BRINCA MAIS?" 

69. Respostas ^erais ao brinquedo com animais 

Os resultados obtidos de respostas de 4.998 criangas iadicam 
maior freqiiencia d-e brinquedo com animais (52,4%) do que a 

ausencia destes nas atividades ludicas. 

Considerando as diferencas relativas ao sexo, notamos que 

o masculino apresenta uma superioridade de 10,6% (57,8 para 

47,2%) nas respostas afirmativas quanto ao brinquedo com ani- 

mais . 

70. Pergrinta 19 (brinquedo com animais) e profissoes patemas 

Procurando verificar se o nivel social-economico, julgado pe- 

ias profissoes paternas, introduz modificacoes nessas preferen- 

cias, notamos as diferengas contidas no Quadro LII — Profissoes, 

assim determinadas: 

a) Entre os meninos, elevando-se o nivel economico-social 

das profissoes paternas, diminue a freqiiencia do brinquedo com 

animais; 58,2 % para 57,2 % e para 52,1 %; 

b) Entre as meninas, elevando-se o nivel economico-social. 

eleva-se tambem tal brinquedo: 45,6 para 46 e para 48,5 %. 

71. Pergunta 19 e grupos escolares freqilentados 

Para serem examinadas, apos, as diferencas que tambem pos- 
sam ser atribuidas ao nivel economico-social, na consideracao de 

uma discriminacao maior, relativa a porcentagem de pais de pro- 

fissoes operarias que os grupos escolares freqiientados apresen- 
tam, ordenamos as respostas por essa porcentagem de pais ope- 

rarios e verificamos que nao se confirmam as observacoes acima, 
de que a medida que se eleva o nivel economico paterno, os me- 

ninos e as meninas tenham direcoes opostas na escolha de ani- 

mais para brincar. Notam-se tres agrupamentos, entre os meni- 

nos, reunindo o primeiro as porcentagens de respostas positivas 



superiores» a 63 'c, incluindo os grupos escolares de in a is elevado 

nivel — Cruz Azul e Escola Prim&ria do Instituto de Educa^io; 

o seguodo agrupamento, de frequ^ncias entre 54,7 e 61,8 %v con- 

tem os grupos escolares dc nivel um pouco menos elevado — Ma- 

rechal Floriano e Marechal Deodoro — e os grupos escolares in* 

termedi&rios — 4.° do Braz, Julio Ribeiro e Artur Guimaraes; fi- 

nalmente, o terceiro agrupamento, de frequ^ncias inferiores a 51 % 

para brincar com animais, abarca dois estabelecimentos algo dife- 

rentes na porcentagem de pais operdrios: o Vila Pomp^ia (66% 

de oper&rios) e o Rua Augusta (54%). Entre as meninas, com 

exce9ao das freqiientadoras dos grupos escolares Marechal Flo- 

riano e M. Deodoro, cresce a escdlha de animais para brincar k 

medida que se eleva o nivel econ6mico-social dos grupos escola- 

res, havendo uma confirmagao apenas parcial de que o nivel fa- 
miliar possa dar facilidade para brincar com animais, pois, as 

duas escolas que constituem exce^ao sao as de maiores porcen- 

tagens de pais oper^rios, exercendo, por isso, um grande p4ao 

contrdrio para poder-se estabelecer a generaliza^ao acima feita. 

a) Estudando a ordena^ao das respostas afirmativas mas- 

culinas e femininas, encontramos o Instituto de Educa^ao e o Cruz 

Azul com a mesma situa^ao para cada sexo e com iguais diferen- 

9as entre as respostas dos dois sexos — 83 % ; o Vila Pomp^ia 

situa-se em lUtimo lugar entre os meninos e em pentiltimo entre 

as meninas, com diferenga porcentual entre os sexos inferior a 

10 %; tambem o Marechal Deodoro tem colocagoes hem proximas 

— 4.° e 5.° lugar, com diferen^a de 13,6 %, sendo acompanhado 

pelo Julio Ribeiro. Estao em lugares bem diversos de ordena^ao 

os grupos Artur Guimaraes, Marechal Floriano, 4.° do Braz e Rua 

Augusta, embora este tenha porcentagens quase iguais para o mas- 

culino e feminino (diferen^a de 1,9%). Estabelecida a correla- 
cao de Spearman entre as respostas positivas e as porcentagens 

de pais operArios dos grupos escolares, encontr&mo-la posiliva 
(-f- 03) para o sexo masculino e o mesmo para o feminine, o 

que si^iifica que meninos e meninas, considerado o grupo escolar 
frequentado na base de sua popula^ao operdria, tem as respostas 

iddnticamente ordenadas pela frequ^ncia com que brincam com 

animais; o grau de correla^ao 6 moderado entre grupos-profiss6c« 

e grupos-brinquedo com animais. 

72. Pcrgunta 19 e nacionalidades paternas 

Considerando, apds, a nacionalidade palerna, ndo se podem 

indicar grandes difcren^as relativas a dsse fator: entre os meni- 

nos, permanccem as porcentagens dc 56 a 59. proximas. portantc. 

da escdlha global de animais para brincar. que «• de 58 . Kntrc 

as meninas, tamhrm, a fluluacoo v pequena pnra qtinlquer um 
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dos tres tipos d'e nacionalidade paterna: as varia^oes estao ©ntre 
44 e 48 %, bem proximas, entao, da porcentagem de conjunto, fe- 

minino, de 47 (V. Quadro LII — Nacionalidade). 

73. Pergunta 19 e desejo de liderar o brinquedo 

Foi ainda feita uma nova observacao relativamente ao brin- 

quedo com animais, segundo as criancas que gostam de ser domi- 
nadas ou de chefiar o brinquedo. A separa^ao dos sexos nao in- 

troduz modificacoes naquelas verificacoes iniciais: os meninos 

mais brincam com animais do que as meninas. Alem disso (Qua- 

dro LII — Perg. 12), as criancas dominadoras (que querem ser 

o chefe no brinquedo) mais brincam com animais do que as do- 

minadas (que gostam de obedecer ao chefe) com superioridade 

de cerca de 5 %. 

74. Pergunta 20 — "Com que animais voce forinca mais?" 

Nesta parte foram consideradas apenas as criancas que de- 

ram respostas afirmativas a indagacao anterior: 2.564, sendo 

1.404 do sexo masculino e 1.160 do feminino. 

Antes de fazermos referencia a intensidade das respostas, pre- 

ferimos um exame ligeiro do codigo (Anexo V), para a indica^ao 

das variadas especies de animais que entram nos folguedos in- 

fantis. Foram as seguintes as respostas: 

Passemos, agora, as freqiiencias. Dos mais significativamente 

escolhidos pelas criancas, nota-se que o cao e o animal mais fre- 
qtienle no brinquedo dos dois sexos e mais no masculino. Em se- 

gundo lugar ha o brinquedo com cao e gato, com superioridade 

do sexo feminino, pelo qual parece ser maior a escolha de gato, 

por aparecer logo apos, o brinquedo com esse animal, com predo- 

— cao, cachorro, cachorrinho. — papagaio 

cachorrinha 

— gato, gatinho 

— cahra, cabrinha, cabrito 

— cavalo 

— burro, burrinho 

— macaco, macaquinho, sagui 

— coelho. lebre 

porco, porco da India 

— ratinho branco 

— ovelha, carneiro 

— vaca 
- leao (feroz) —?~ 

— arara 

— passarinho 

— peru 

—- pintinho 

— galinha 

— ave 

— reptil 

— tartaruga 

— sapo 

minhoca 
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minio feminino. Outros inenos freqiientes — cao, cavalo c burro 

— sao companheiros dos meninos, enquanto quo as meninas matt 

escolhem o grupo cao, gato e ave. 

75. Resumo das observa^oes permitidas pelo estudo das pergun. 

tas 19 e 20 

Resumindo, finalincnte, as resposlas a questao brinca 

com animais?" e h relativa a especifica(;oes destes, diremos: 

A — Ha mais criancas que dizem brincar com animais do 

que as que respondem negalivamenle a tal indaga^ao. 

B — Os meninos brincnm com animais mais do que as 

ninas. 

C — As criancas de diferenles niveis economico-sociais. avt- 

liados pelas profissoes patcrnas, apresentam pequenas variacScs 

de resposlas afinnativas a questao — brincar com animais -- va- 

ria^oes nao correlacionadas com os grupos escolares que sao re- 
presentativos das camadas profissionais da populagao paulistana. 

D — A nacionalidadc palerna dos inqueridos nao interv&n 

de modo positivo nas freqi'iencias observadas. 

E —^ O gosto de liderar o brinquedo indica maior freqfi^n- 

cia na escolha de animais para brincar, para os dois sexos, do que 
o gosto de obedecer ao chefe. 

F — Os meninos procuram mais freqiientemente os animais 

seguintes: 

(; — Os animais mais trequentemente procurados pelas me- 

ninas sao: 

1 — cao   

2 - cao c i^alo .. . 

3 — gato   
1 — cavalo e burro 

f) — cao c cavalo . 

2 - - cao e galo  

3 gato   
1 - cao, gato, ave . . 

- cao, galo, coclho 

cao ; 

18,9% 

io,4r: 

1,3% 

1.2% 
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QUADRO LII 

Respostas "sim" d perg. 19: — "V. brinca com animais?" 

Articulacoes 
M 

n.o | % 

1 

n.o % 

r 

% 

»o 2 co C 
CO M 

Oper^rias   839 58,2 647 45,6 1480 52,0 

Intermedi^rias .. 419 57,2 364 46,0 783 51,3 

£i Liberals   137 52,1 133 48,5 270 50,3 

i Brasileiros   560 56,6 488 43,8 
V 

1048 49,9 

N
a
c
io

n
! 

d
a
d
e
j 

p
a
te

rn
 

Estrangeiros ... 509 58,0 405 47,4 914 52.8 

Mistos   320 59,7 257 48,0 577 53,9 

G
ru

p
o

s 
E
sc

o
la

re
a

 

M. Floriano   
M. Deodoro   
V. Pompeia   
4.° do Braz  
J. Ribeiro   
A. Guimaraes ... 
R, Augusta   
Cruz Azul  
E. P. (I. Educ.). 

291 
246 
106 
149 
211 
178 

57 
46 

132 

58.4 
60,0 
48.6 
57.5 
54.7 
61.8 
51,0 
63,0 
64,4 

281 
209 
111 

84 
145 

97 
57 
39 
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50.5 
46,4 
41,1 
40,0 
45,0 
42.0 
49.1 
54.2 
55.6 

572 
455 
217 
233 
356 
275 
114 
85 

311 

54,3 
52,9 
44.5 
49,7 
50.6 
53,0 
50,0 
58,6 
59,0 

P
e
rg

. 
1

2
 Ser chefe   

Obedecer chefe 
768 
543 

59,5; 
55,4 

590 
517 

48.5 
43.6 

1358 
1060 

54,2 
48,9 





3.a PARTE 

FATORES DO BRINQUEDO, EM FUNgSO DA IDADE 





Capitulo X 

AS PERGUNTAS ANALISADAS, SEGUNDO A IDADE 

DAS CRIANgAS 

76, Pratica do brincar e suas razoes 

Vamos comecar, com a analise das respostas a pergunta 1 

("Voce costuma brincar?"), o estudo das varia^oes produzidas pe- 

la idade das criancas pesquisadas nos yarios aspectos focalizados 

pelo questionario e ja explorados anteriormente no que diz res- 

peito as diferencas de sexo. A questao — "costuma brincar?" — 

as respostas masculinas afirmativas, nas varias etapas cronologi- 

cas consideradas, oscilam entre 60 e 68 %, indicando, em todas 

as idades, maior numero de respostas "sim" do que "as vez'es". 

A evolucao dessas respostas no grupo estudado, apos uma leve 

acentuacao de freqiiencia dos 9 aos 11 anos, tern alguma tendon- 

da para declinar nas idades mais avancadas, enquanto que as fe- 

mininas, com menor amplitude de variacao (vao de 54,6 a 47,3 %), 

quase nao revelam oscilacoes nos varios niveis de crescimento, 

embora com tendencia para acompanhar o sexo oposto; comple- 
mentarmente, pois as respostas negativas sao desprezaveis (me- 

nos de 2 %), a menor constancia no brincar (respostas "as ve- 

zes"), apos os 11 anos, tende a uma certa intensificacao de fre- 

qiiencia, isto e, as freqiiencias masculinas indicam aumento no 

fato de brincar quaudo as condicoes permitem e as femininas in- 

dicam-no somente apos os 13 anos. E' o que se representa nas 
Figs. 31 e 32. 

Dos motivos apresentados pelos que costumam brincar fre- 

qiientemente, foram estudados aqueles mais representativos: "por 

gosto", "falta de ocupacao", "ter permissao" e "na dependencia 

de condicdes", incluindo este ultimo as respostas "quando acabo 

o servico", "quando nao tenho servico", "quando tenho tempo", 

"depois de fazer as compras". Estao representados nas figuras 33, 
34, 35 e 36. 

A lendencia, acima revelada, para a diminuicao das respos- 

tas afirmativas ao "costuma brincar?", poderia ser explicada pelo 
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aparecimento mais freqiiente aos 11 anos (justamente quando co- 

m«ca aquele declinio), de oclipacoes diversas dos folguedos, como 

estudo ou trabalho, mas esse fato nao e r^gistrado nas respostas 
indicativas das razoes, exceto quanto a "faita de ocupa^ao" que 

tambem diminue a partir dos 11 anos, para os dois sexos. Pode-se 

supor, aqui, que a pratica do brincar, favorecida por falta de 

ocupagao, tende a decrescer porque diminue essa falta de ocupa- 

cao. De outro lado, para as criancas que costumam brincar "as 

yezes", o motive alegado — "por ter servico" — declina a partir 

dos 12 anos entre as meninas e dos 13 entre os meninos, come- 

gando a desaparecer, entao, as limitacoes mais fortes que pode- 

riam concorrer para uma pratica menos freqiiente, corroborando, 

portanto, o aumento das respostas "as vezes". Ainda mais, entre 

as respostas afirmativas a "costuma brincar?" (sexo feminino), 

parece estar influindo tambem a questao de permissao, pois que 

ela diminue com o aumento da idade, dificultando, por isso, a 
pratica do brincar e dando freqiiencias menores as respostas afir- 

mativas, a partir dos 11 anos. 

O motive "por gosto", indicado pelos que brincam sempre e 

"as vezes", apresenta nessas duas diferentes intensidades do brin- 
car, marcha ascendente, parecendo revelar, a despelto de obs- 

QUADRO LIU 

Respostas a pergunta 1: — "Voce costuma brincar?** 

— Idades e sexos — 

Sexo Respostas 
I d a d e s 

8 9 10 11 12 13 14 T 

Sim 
n.0 

% 
65 

68,4 
220 
60,4 

329 
63,4 

390 
67,7 

314 
65,3 

214 
65,0 

69 
56,5 

1601 
64,4 

o 
B 
9 

Nao 
n.0 

% 
1 
1,1 

3 
0,8 

6 
1,2 

2 
0,3 

5 
1,0 

5 
1,5 

4 
3,3 

26 
1,0 

o w 
ce 
s 

As vezes 
n.0 

% 
29 

30,5 
141 
38,7 

184 
35,4 

184 
31,9 

162 
33,r/ 

no 
33,4 

49 
40,2 

859 
24,6 

Total 
n.0 

% 
95 

100,0 
364 
99,9 

519 
100,0 

576 
99,9 

481 
100,0 

329 
99,9 

122 
100,0 

2486 
100,0 

Sim 
n.0 

% 
53 

54,6 
207 
50,6 

276 
51,3 

354 
51,9 

245 
49,1 

145 
51,8 

26 
47,3 

1306 
51,0 

o 
c 
c Nao 

n.0 

% . 
6 
1,5 

12 
2,2 

8 
1,2 

7 
1,4 

16 
5,7 

3 
5,5 

52 
2,0 

B 
cy rA* As vezes 

n.0 

% 
44 

45,4 
196 
47,9 

250 
46,5 

320 
46,9 

247 
49.5 

119 
42,5 

26 
47,3 

1202 
47,0| 

Total 
n.0 

% 
97 

100,0 
409 
100,0 

538 
100,0 

682 
100,0 

499 
100,0 

280 
100,0 

55 
100,1 

2560 1 
100,0 
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taculos, uma como que auto-determina^ao maior para o divert!* 

men to, a medida que se tornam mais idosos; a observagao e part 

os dois sexos. Isto significa que, com a entrada na puberdaife 

dao os puberes, com maior freqiidncia, o prdprio querer como 

molivo de sua atividade ludica, o que c concordante com a re- 

beldia e descoberta do mundo interior na idade, conforme alegam 

Arlitt, Hollingworlh, Brooks c outros que estudaram a vida psi- 

cologica do adolescente. 

Dcclinando, apos os 11 anos (sexo masculine e feminino), a 

razao "por estudo", dada pelos que brincam "is vezes", pod cm 

-se-Ihe fazer as mesmas observagoes feitas para a razao "por ter 

servi^o*': e mais uma limita^ao que diminue e permite uma io- 

tensidade crescente do brincar, correspondendo i eleva^ao da 

frequencia das respostas "as vezes" a questao "Voce costuma 

brincar?". 
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QUADRO UV 

Motivos dados para o brinquedo (perg. 2) por criangas que responderam 
positivamente a perg, 1: — "Voce costuma brincar?i" 

— Idades e sexos — 

Motivos 

I d a d e s 

1- CD 

-tjwwmwvi* 

8 

viymnnQtwtvBT*' 

9 
1 
i 

10 

vtonrntennuvv 

11 

lAnsBwami 

12 
1 

1 13 
1 

iflTTTTi'riWWfi*** 

1 
T 

LHMHIMMI 

n.0 
23 69 84 112 80 50 12 430 

Falta de ocupagao % 37,1 33,3 26,2 30,7 26,0 24,4 17,4 28,0 
n.0 

26 106 177 181 171 127 50 838 

Gosto % 41,9 51,2 55,1 49,6 55,7 61,9 72,5 54,5 
n.0 4 15 26 25 18 11 2 101 

Ter permissao % 6,4 7,2 8,1 6,8 5,9 5,4 2,9 6,6 3 
n.0 

1 1 6 9 7 2 1 27 so 
Ter companhia % 1,6 0,5 1,9 2,5 2,3 1,0 1,4 1,8 GO 

n.0 3 1 4 3 6 1 1 19 o 
Ter brinquedos % 4,8 0,5 1,2 0,8 1,9 0,5 1,4 1,2 fi 

n.0 
1 1 4 10 4 3 — 23 

Para atingir um fim % 1,6 0,5 1,2 2,7 1,3 1,5 — 1,5 
n.0 1 6 6 17 8 8 1 47 

0 

Na depend, condi?. % 1,6 2,9 1,9 4,6 2,6 3,9 1,4 3,0 
o 

n.0 — 1 3 — 5 2 — 11 
Ser proprio da idade % 0,5 0,9 — 1,6 1,0 — 0,7 

n.o 3 7 11 8 8 1 2 40 

Oulros % 4,8 3,4 3,4 2,2 2,6 0,5 2,9 2,6 
n.0 62 207 321 365 307 205 69 1536 

Total % 99,8 1100,0 99,9 99,9 99,9 100,1 99,9 99,9 

n.o 11 45 79 77 65 24 3 304 
Falta de ocupa^ao % 21,6 22,5 28,5 22,2 26,1 16,5 11,5 23,5 

n.0 
29 115 126 196 116 88 17 687 

Gosto % 56,9 57,5 45,5 56,5 46,6 60,7 65,4 53,2 
n.0 

8 20 25 28 22 9 1 113 

Ter permissao rrf /O 15,7 10,0 9,0 8,1 8,8 6,2 3,8 8,7 
n.0 

2 2 9 7 7 1 1 29 
Ter companhia % 3,9 1,0 3,2 2,0 2,8 0,7 3,8 2,2 CD 

n.o   2 2 3   — — 7 a 
Ter brinquedos % 1,0 0,7 0,9    — — 0,5 P 

n.o 3 4 6 11 5 1 30 

Para atingir um fim %   1,5 1,4 1,7 4,4 3,4 3,8 2,3 

n.o * j 7 9 12 15 6 1 50 P 
Na depend, condi^. % — ; 3,5 3,2 3,4 6,0 4,1 3,8 3,9 

o 
n.o 1 i 3 5 9 5 3 — 26 

Ser prdprio da idade % 2,0 1,5 1,8 2)6 2,0 2,1 — 2,0 

n.o 3 18 9 8 9 2 46 

Outros % 1,5 6,5 2,6 3,2 6,2 7,7 3,6 

51 1200 277 347 249 145 26 1292 

Total % 100,1 100,0 99,8 100,0 99,9 99,9 99,8 99,9 
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01ADRO L\ 

Mot wot dados pelas c nan fas que responderam "As oezrs" a perg. 

— "V. costuma 6r»iicar?" 

Mo t i v o s 

Ida d e 

8 , 9 10 11 12 13 
l 

14 
i 
1 T 

n.0 12 | 63 93 91 97 
1 

51 21 431 
Senrico % 40,0 1 46,3 53.4 51.1 60.2 50.9 44.7 51.8 

Falta de ocupacao 
n.o 3 i 9 13 10 i 1 50 
% 10,0 1 6.6 1 7,5 5,6 4,3 3.8 8.5 6,0 c* 

n.« 5 I 23 14 18 4 5 3 72 M 
Estudo % 16,7 1 16.9 i 8.0 10,1 2,5 4.7 6.4 8.6 O 

Estudo a servi^o 
n.o 1 1 4 3 1 1 2 1 13 
% 3.3 1 2,9 1 1.7 i 0.7 0.6 1.9 2.1 1.6 
n.« — ! 7 1 6 8 9 10 2 42 

Falta de tempo % — i 5.1 , 3.4 4,5 5,6 9,4 4.2 5.0 % 
n.o 5 ; 12 1 21 ! 23 22 17 10 ,110 m 

G6sto % 16,7 1 8.8 1 12,1 I 12.9 13.7 16.0 21.3 1 13.2 ■ 
n.o 4 f 15 1 15 I 15 14 9 3 75 A 

Penoissio, ter e nao % 13,4 ! n.o 1 8,6 1 8,4 8.6 8.5 6.4 9.0 0 
n.o — 1 3 i 9 12 7 5 3 39 

Outros % — 
1 2'1 1 5.1 6.8 4.3 4.8 6.4 4,7 — 

n.o 30 ,136 174 (178 161 1106 47 832 
9 

Total % 100,1 l 99,7 
( 

99.8 100,1 
I 

99.8 100,0 
1 

100.0 . 99,0 
t 

O 

> 

n.o 1C 
1 

1 87 
1 
112 158 too 1 43 10 

1 i 
526 

s 

Servipo % 37,2 1 44.6 1 45.0 49.7 40.8 35.5 38.5 43.9 
n.o 3 ! 10 13 14 10 10 60 

Falta de ocupa^ao % 7.0 I 5.1 ! 5.2 4,4 4.1 8.3 5.0 
** 
X 

n.# 4 i 14 r 20 25 11 8 \ 82 
3 

Estudo % 9.3 1 7.2 ' 8.0 7.9 4.5 6.6 { I 6.8 

Estudo e service 
n.0 1 1 7 2 2 3 1 1 1 17 
% 2.3 i 0.5 ' 2,8 0.6 0.8 2.5 3.8 > 1.4 

Palta de tempo 
n.o 1 12 20 29 27 23 6 118 
% 2.3 6.1 8,0 9.1 11.0 19.0 23.1 9.8 

(nistc) 
n.o 4 31 35 15 , 56 25 / 203 m 
% 9.3 15,9 14.0 1 1.2 22.8 20.7 26.0 160 a 
n.o 9 31 24 19 . 19 . 0 1 100 

9 

Permissao, ler e nao % 20.0 15,9 9.0 6.0 7.7 1 ♦ 9 3.8 9,1 
n.o .n 9 JS 26. 20 f 3 1 82 

9 

Outro* % 11.6 4.5 •VJ 1 9.1 8.1 1 
2.1 3.8 6.9 9 

Tota I 
n.o 43 195 249 3 1 H >15 121 26 1107 A 
% 99.9 99,8 99.8 '•9.0 99.8 99.0 | 

1 
09.9 oo.8 

o 
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Figs, 33. 34, 35 e 36 

77. Lugar de brinquedo 

As grandes diferencas ja assinaladas, anteriormente, na es- 

colha de locals proximos ou interiores a residencia, com predo- 

minio masculino pelos lugares fora de casa, continuam em todos 
os niveis de crescimento alcancados pela pesquisa. Os meninos, 

desde os 8 anos, quando prefer em os locals proximos a casa em 

c^rca de 60 % e sao suplantados pelas meninas, fjue entao apre- 

sentam mais de 75 %, continuam com inf'erioridade de preferen- 

cia por lugares interiores, apresentando 50 % aos 9 anos, de onde 

decresce sempre, com mais lentidao ate os 12 e continuamente 

abaixo de 50%, ate alcan^ar 25 % aos 14 anos. As m'eninas apre- 

sentam flutuacoes pequenas para o grupo de locais da casa ou 

dela proximos, permanecendo na zona dos 75 % ate os 13 anos, 

quando aparece uma leve diminui^ao, para os indicarem em pouco 

menos de 70 % aos 14. Em resumo, e notavel a tendencia dos me- 

ninos, a medida que aumenta sua idade, de procurarem locais ex- 

teriores a residencia (Fig. 38). Veremos, mais adiante, quals os 

lugares ma's procurados e escolhidos em detriment© da casa. 
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QUADRO LVI 

Ordem de preferincia pelog lugnres de brinquedo, segtmdo idade e $exo 

Sexo masculino 5>:ro feminino 
anos anot 

Lugares 
I | i " 1" 1 

  
81 9' 10 11 12' 13 14 

81 91 10! 11 12! 131 14 I | j i 1 ! 

Casa 

i 

r 
i 

1 

3i 
1 

' 1 
4' 4 

1 
i 

1 
41 

| 
4 

1 
21 

1 

1 
1' 

i 

1 

2 

i 
2 

1 

! 
•i1 

t 
I 

Area    5 
i 

fit 7 7 8 
1 

9! 
i 

7 4 
1 

51 

i 
5' 4 

i 
fi 

i 
m ■ 
/ 

t 
5 

Porao ... 7 
1 

91 
i 

121 
1 

ii 11! 12! 11 
i 

r» 
i 

8' 
i 

10' 9 10 9 10 

Quintal r li 11 
1 

i li * i 3\ 3 
i 

r 
r 

I 
i: 

i 
1 1 1 1 2 

Jardim   12 

I 

7 
! 

1 
6! 

i 
10 

l 
12 

1 

1 
HI 

1 
12 .) 4 •» 

1 
|! 

) 

1 
51 

l 
4 4 5 

Rua   3: 
i 

21 
i 

ol 4* \ 
I 

2 

1 

2! 
1 

2 2 3 
i 

i 
3 

j 
3 

i 
3 

i 
3 3 

l 
3 

Parque .... K 
1 

51 i 

! 
51 

j 
5 

1 
61 1 

i 
71 | 

5 
1 

9 
f 

fit 
! 

7 10 11 
! 

1 
51 

l 
7 

Campos . .. A\ 
i 

1 
3! 3 

♦ 
3 

1 
31 l 

i 
1! 

t 
1 

1 

10 s Hi 
1 

111 
} 

h; 
i 

9 9 
i 

10 

Rccreio i S'l 
• 

1 
11; 

j 

1 
Hi 7 

1 
7' 9i 8 51 10 

1 
9 

i 
G! 0 G 4 

Casa viz. ... s'1 0 11 8 
i 

i 
8 10 

| 
i r, 7 7 

1 
9 10 

Terr. vas. .. 
i 

10 n 
1 

1 
7 

i 
9 

\ 
io; 

i 61 1 
10 

i 
12 12 12' 12 12 12 

i 
9 

Clubc .. .. 
! 

i 
n i io; 

i 
fi 

f i 
5 

1 
5 

1 ! ^ 
0 

1 \ 
/ 8 8 

l 
9 

} 
f 

Os lugares interiores mais intensamente indicados sao: den* 

tro de casa e quintal, podendo-se apreciar, nas rcspostas masculi- 
nas para os dois9 o desinter^sse que vao oferccendo, a niedida 

que a idade dessaa crian^as aumenta: dentro de casa (Fig. 39) 

tem uma queda brusca dos 8 aos 9 anosv mantendo-se mais ou 

menos est^vel at6 os 12, para cair novamente nas duas ultimas 
idades; quintal (Fig. 40) permanece com escolhas de intensidades 

mais ou menos prdximas dos 35 % at6 os 12 anos, caindo brus- 

camente aos 13 e 14 anos para 17 e IS'r. AJem dessa cvolu^ao 

de intensidade de escolha nas varias idades, para cada lugar de 
brinquedo, pode-sc tamb^m apreciar a posi^ao relativa dos luga- 

res indicados, convindo lembrar que as mcninos, dos doze consl- 
derados, escolhcm o quintal em primeira plana, dos 8 qos 12 nnoa, 

para s6 depois darem primazia aos campos de futebol e que as 
meninas o preferem em primeiro lugar dos 8 aos 13 anos. As 

freqii^nciaa femininas pouco flutuam para dentro de casa, osd- 

lando mais para quintal* 
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Dos locals exteriores a moradia, ma e campos concentram as 

maiores freqii&icias masculinas, ocupando a rua o segundo posto 

dos 9 aos 14 anos, enquanto que compos (Fig. 42) aumenta pro- 
gressivamente a partir dos 11 anos ate alcancar, aos 13 e 14, as 

maximas preocupacoes da meninice. As meninas, embora com 

freqiiencia mais ou menos estacionada, tem a ma em terceiro lu- 

gar, em todas as idades. A evolucao de sua procura ve-se na 

Fig. 41. 
Os lugares, estudados individualmente, foram ordenados pela 

freqiiencia, nos varios niveis de idade, para comparacao entre in- 

dividuos de sexo diverso e da mesma idade e, apos, entre indi- 

viduos do mesmo sexo e de idades diferentes, distanciadas entre 

si de 1, 2, 3 e ate 6 anos. Serao comparadas, entao, primeiramen- 

te, as criancas que tiverem um ano de diferenga entre suas ida- 

des: 8 e 9 anos, 9 e 10 anos, 10 e 11, ate 13 e 14; apos, aquelas que 
apresentarem dois anos de intervalo: 8 e 10 anos, 9 e 11 anos, etc., 

ate os mais distantes estagios, como de 8 a 14 anos. 

Os resultados das preferencias masculinas e femininas, em 

conjunto, expressam-se no indice de correlacao de Spearman 

("Method of Rank Differences") era grau positive de 0,42, con- 

forme foi notado na 2.a parte deste relatorio (pag. 82). Galculado 

agora, para cada idade, encontramos: 

8 anos masc. — 8 anos fem  + 0,65 

9 anos masc. — 9 anos fem  + 0,73 

10 anos masc. — 10 anos fem  + 0,55 

11 anos masc. — 11 anos fem  + 0,40 

12 anos masc. — 12 anos fem  + 0,45 

13 anos masc. — 13 anos fem  + 0,24 

14 anos masc. — 14 anos fem  + 0,36 

Podem-se dividir, entao, os indices acima, em tres agrupa- 
nentos, incluindo o primeiro as idades de 8, 9 e 10 anos, em que 

e alta a correlagao existente entre os individuos de sexo diferen- 

te, na ordenacao da escolha dos 12 lugares de brinquedo. O se- 

gundo agrupamento pode englobar as idades de 11 e 12 anos, em 

que se permite a afirmacao de uma maior diferenciagao entre os 

sexos, nas preferencias pelos lugares, consideradas conjuntamente. 

A maior diversificagao e aos 13 e 14 anos, com correlagao 

baixa, correspondendo ao comego da puberdade, quando se acen- 

tuam as modalidades caracteristicas de cada sexo. O Quadro LVI, 
com a ordem de preferencia para cada lugar, da ideia mais ana- 

litica do fenomeno. 

Estudando-se, a seguir, dentro de cada sexo, as diferencas 
de idade apresentadas pelos individuos de 1, 2, 3 e ate 6 anos de 
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FACULDADB DE FILOSOFIA. ClfiNCIAS E LETRAS 

COKRKLACAO gWTRg IDADS3 VA K3C0LFU 08 LOCAI3 08 BRiycCTDO 

Idtdes Indlc*o d« _ eorrtla^lo d« 9p«aman Difar 
en «not 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

0,760 
0,904 
0,815 
0,939 
0,796 
0,885 

u 8 . 10 0,596 
a 9 . 11 0,781 
9 2 10 12 0,698 
C 11 - 13 0,848 
u 12 • 14 0,965 
1 
i 8 11 0,836 
r 9 - 12 0,755 
0 3 10 - 13 0,706 

11 - 14 0,856 

8 12 0,848 
4 9 - 13 0,638 

10 - 14 0,729 

8 a. 13 0,734 
r; 9 " 14 0,767 

6 8 - 14 0,757 

S 8 9 0,833 
e 9 - 10 0,962 
X 1 10 - 11 0,932 
o 11 • 12 0,958 

12 • 13 0,836 
13 * 14 0,872 

F 8 _ 10 0,815 
e 9 - U 0,872 
to 2 10 - 12 0,879 
1 i \ . 13 0,039 
n 12 - II 0,S32 
1 
n n • 11 0,918 
0 - 12 0,788 

3 1 W* - 13 0,P65 
11 - 14 

z 12 0 , 0 : 3 
4 9 13 0, 

10 14 0 , / / i 

H a 13 0,841 
S 9 * 14 0,729 

6 8 - 14 0,844 
0,0 0,5 If® 
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intervalo de idade, foram calculados as indices de correlagao de 

ordem, de Spearman, indicados na Fig. 37. Pode-se notar, entao 

um decr^scimo no valor dos indices, a medida que auraentam os 

intervalos cronoldgicos, para os dois sexos, havendo algumas dis- 

crepancias, como, por exemplo, entre 8 e 10 anos (masculino) e 

12-14 (masculino), 8-11 (feminine) e 8-14 (feminino). 

As medias aritmeticas dos indices de correla^ao dividem ca- 

da sexo em tr^s grupos: 

Sexo masculino Sexo feminino 

Diferen^a Media das Grupo Diferenga Media das Grupo 
em anos correla^oes em anos correlagoes 

1 (^5 I 
1 

1 0,90 I 

2 0,78 11 : 2 0,85 
; 3 0,79 3 0,85 II 

4 0,84 
4 0.74 

0.75 i:i 0 0,79 III 

78. Tamaniho do companheiro 

Como ja vimos anteriormente, ao analisarmos as respostas 

gerais a esta pergunta (n.0 11), as freqiiencias aproveitaveis nes- 

te estudo referem-se as seguintes: maiores e menores, menores, 

mesmo tamanho, e maiores, sendo o primeiro grupo pouco defi- 
nido pela indicacao de dois tamanhos, significando serem as maio- 

res preferencias da meninice aquelas relacionadas com compa- 

nheiros de tamanho diverse do sen; sao essas freqiiencias predo- 

minantes em todos os grupos de idades, num e no outro sexo, 
oscilando bem pouco e restringindo-se no campo proximo dos 

40 %, com superioridade feminina aos 9 'e 10 anos e masculina 

nas outras idades, ambas ligeirissimas. 

Considerados os tres diferentes tamanhos mencionados isola- 

damcnte, somente entre as respostas que determinam serem me- 

nores os companheiros e que se diversificam os sexos dos respon- 

dentes, aos 11 e 12 anos, quando ha dissemelhancas de cerca de 

10%. Atraves dos varios niveis de idade, eritre os meninos, a 

freqiiencia e de 20%, praticamente, com excecao da primeira 
idade (8 anos) e da ultima, em que ha maior procura de compa- 

nheiros deste tamanho estudado. As meninas passam bruscamen- 
te dos 10 aos 11 anos com quase 10 % de acrescimo, mas como 

que estaciona a intensidade dai para diante. Finalmente, pouca 

influencia sofre a escolha deste tamanho — menores — atraves 
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QUADHO LVII 

Lugares de brinquedo — pergunta 7 

— Sexo masculino — 

Idades 

Lugares 

Em casa   

Area   

Porao   

Quintal     

Jardim   

Sub-total   

Hua   

Parque   

Campos   

Recreio    

C. vizinhos   

T. vasios   

Clube   

Total   

Nao considerados 

Ida d e s 

8 9 10 11 12 13 14 

n.0 

% 
20 
21,3 

53 
15,0 

69 
13,9 

85 
15,4 

78 
17,3 

38 
12,3 

7 
7,1 

n.0 

% 
6 

6,4 
15 
4,2 

13 
2,6 

13 
2,4 

6 
1,3 

6 
1,9 

4 
4,1 

n.0 

c/ JO 
3 

3,2 
6 

1,7 
2 
0,4 

8 
1,4 

1 
0,2 

3 
1,0 

1 
1,0 

n.0 

% 
27 

28,7 
90 

25,5 
144 
29,0 

143 
25,9 

113 
25,1 

55 
17,7 

13 
13,3 

n.0 

% 

— 13 
3,7 

1 16 
3,2 

9 
1,6 

1 
0,2 

4 
1,3 

— 

n.0 

% 

56 
59,6 

177 
50,1 

244 
49,1 

258 
46,7 

199 
44,2 

106 
34,2 

25 
25,5 

n.0 

% 

14 
14,9 

80 
22,7 

121 
24,3 

128 
23,2 

111 
24,7 

65 
21,0 

22 
22,4 

n® 
% 

2 
2,1 

20 
5,7 

22 
'4,4 

25 
4,5 

9 
2,0 

8 
2,6 

5 
5,1 

n.0 

% 

12 
12,6 

53 
15,0 

70 
14,1 

86 
15,6 

13 
2,9 

92 
29,7 

33 
33,7 

n.0 

% 

2 
2,1 

4 
1,1 

4 
0,8 

13 
2,4 

100 
22,2 

6 
1,9 

3 
3,1 

n.0 i 
% 1 

1 
1,1 

9 
2,5 

12 
2,4 

8 
1,4 

7 
1,6 

7 
2,3 

3 
3.1 

n.0 

% 

1 
1,1 

4 
1,1 

13 
2,6 

12 
2,2 

6 
1,3 

9 
2,9 

2 
2,0 

n.0 

% 

6 
6,4 

6 
1,7 

11 
2,2 

22 
4,0 

5 
1.1 

17 
5,5 

5 
5.1 

n,0 

% 

04 
99,9 

353 
99,9 

497 
99,9 

552 
100,0 

450 
99,9 

310 
100,1 

98 
100,0 

1 3 1 
i 

19 20 30 19 12 
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QUADRO LViU 

Lugaret de bringaedo — perganta 7 — Idadtt 

— Sexo feminino — 

1 d a d e s 
L u g a r c s 

1 
8 9 10 11 12 ( 13 

! " 

D.w 25 123 142 192 
i 

140 62 IS 
Em casa   9c 26.0 30,4 27,5 29,0 28.9 24.li 33J 

D.# 6 24 30 38 20 6 3 
Area   % 6.4 5,9 5,8 5.7 4,1 2,3 5.4 

n.® 4 14 15 13 11 5 
Porao   % 

n.® 

4,3 

33 

3,5 

123 

2,9 

171 

2,0 

257 

2.3 

162 

2,0 

112 15 
Quintal     35,1 30,4 33,11 38,8 33,4 43,8 274 

n.® 4 28 37 35 25 14 3 
Jardim     9c 4.3 6,9 7,2 5,3 5.2 5.5 54 

n.® 72 312 395 535 358 199 39 
Sub-total   % 76,0 77,2 76,6 80,8 73.8 77,7 724 

n.® 11 32 46 45 48 15 6 
Rua   % 11,7 7,9 8.9 6,8 9,9 5,9 11.1 

n.® 2 21 17 12 8 13 2 
Parque   % 2,1 5.2 3,3 1.8 1,6 5.1 w 

n.® 1 5 o 9 12 5 
Campos   % 1.1 1,2 1,0 1,4 2,5 2.0 — 

n.0 4 9 16 22 21 10 4 
Recreio   4,3 2.2 3,1 3,3 4.3 3.9 7.4 

n.0 1 15 18 20 19 5   

Casa dos vizi- f t 1,1 3,7 3,5 3,0 3.9 2.0   
nbos   2 1 1 4 1 n.® 

% — I 0.4 0.2 0.2 1,6 14 
Terrenes vavos.. n.® 3 10 17 18 18 5 2 

' i 3.2 2.51 3,3 2.71 3,7 2,0 3.7 
Clube   D.® 94 | 404 | 516 662 485 256 54 

% 100.2' 99.8 100,0 100.0 100,0 100.3 100,1 
Total   n.® 1 ; f 

% ! 1 6 13 19 i 18 14 1 
Nao eatadados .. 

das idadca e scxos; entre 20 e 24 % pode-se representor-lhe a exit- 
ttecia. 

Of companheiros de igna) tamanho sao indicados cm ascea- 

dente porcentagem k medida que se eleva a idade das criao^as 
pesqolsadas, com mlnimo de 10^ c miximo de 18%, demon*' 

Irando as meninaa alguma irregiilnridadc na oscenado das por- 
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centagens, enquanto que os nieninos t&m comu que uma ascen- 

sao regular 'e continua. Essa marcha ascendente chega ate qs 13 

anos, decrescendo, entao, levemente, aos 14 anos. 

Escolha de maiores: — variam as preferencias de ambos os 

gexos entre 9 % e 16,7 %, com ligeira tendencia para diminuir com 

o desenvolvimento das criancas, dos 9 aos 13 anos. 

Considerando as idades e as escolhas de tamanho, podemos 

dizer que a medida que aumenta a idade das criancas, notamos 

nas Figs. 43 e 44: 

I. os companheiros maiores vao-se tornando mais raros, 

pelo que vai diminuindo a freqiiencia dessas escolhas; 

II. ha como que um estacionamento nas escolhas de me- 

nores; e 

III. ha um aumento gradual na escolha dos de igual ta- 

manho. 

79. Lideran^a 

0 d'esejo de mandar no brinquedo e superior ao de obedecer, 

para o sexo masculino, em todas as idades estudadas, com exce- 

cao dos 13 anos, em que o de obedecer apresenta 50,6 %, superior 
em 8,8 % sobre a vontade de ch'efiar. O mesmo desejo de chefiar 

e mais intenso entre meninos do que entre meninas, com excecao 

dos 13 anos, em que ha superioridade feminina de 43,7 % para 

41,8 %. As meninas tambem gostam mais de ser chefes, ate os 

10 anos, depois do que passam a gostar mais de apenas tomar 

parte no brinquedo, obedecendo ao ch'efe. Comparadas as res- 

postas de obedecer ao lider nos dois sexos, nota-se predominant 

cia continua do sexo feminino, mesmo aos 13 anos, quando os 

meninos mais desejam obedecer do que ser chefes. 

Quanto a evolucao do desejo masculino de dominar no brin- 

quedo, parece diminuir com o avango da idade, ao passo que se 

da crescimento progressivo das respostas de obedecer, Pode-se ca- 

racterizar melhor a evolucao, dizendo-se que dos 8 aos 12 anos 

ha predominio da preferencia por chefiar (de 60 a 65 %) entre 

os meninos e nas etapas seguintes, uma certa igualdade entre os 

dois desejos opostos. O desejo feminino de ser dominado e le- 

vemente superior ao de dominar: ha 3,1 %, 3,7 e 5,4% de dife- 

renga aos 8, 9 e 10 anos, respectivamente e e levemente inferior 

aos 11 anos, 12, 13 e 14, com as diferencas de, respectivamente, 

1,1 %; 0,7; 8,0 e 9,2% (Fig. 45). 

Pode^se, entao, notar a mudanga do aspecto evolutiyo do fe- 

nomeno — desejo de liderar — entre as meninas, a partir dos 11 
anos, parecendo ser conseqiiencia do ingresso na puberdade, Den- 
tre as caracteristicas que a puberdade pode trazer as meninas, 
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QUADKO LIX 

Eespostas a pergunta 11: — "Seus companheiros de brinquedos sdo 
menores ou maiores do que voci?" 

— Idades e sexos — 

Tamanhos 
Idades 

8 9 10 11 12 13 14 T Sexo 

Maiores n.0 13 56 84 71 64 30 13 331 
% 13,7 15,7 16,5 12,6 13,5 9,1 10,6 13,5 

Menores n.0 23 64 95 118 94 70 30 494 o 
% 24,2 

o
 

00 
T"i 18,7 21,0 19,8 21,3 24,6 20,2 a 

Mesmo n.0 10 42 68 87 82 58 20 367 3 
tamanho % 10,5 11,8 13,3 15,5 17,3 17,6 16,4 15,0 « CO 
Maiores e n,0 36 160 195 226 199 141 47 1004 
menores % 37,9 44,9 38,3 40,3 41,9 42,8 38,5 41,0 
Outros n.0 13 34 67 59 36 30 12 251 

% 13.7 9,6 13,2 10,5 7,6 9.1 9,8 10,3 
Total n.0 95 356 509 561 475 329 122 2447 

% 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 99,9 99,9 100,0 

Maiores n.0 10 54 55 78 56 23 9 285 « 
% 10,7 13,7 10,4 11,6 11,3 8,8 16,7 11,4 

Menores n.0 21 74 107 197 137 68 14 618 1 

% 22,6 18,8 20,3 29,4 27,7 25,9 25,9 24,8 O 
Mesmo n.o 12 32 70 72 57 45 8 296 
tamanho % 12,9 8,1 13,3 10,8 11,5 17,2 14,8 11,9 d 

Maiores e n.0 35 191 242 239 186 103 20 1016 B rti 
menores % 37,6 48,5 45,9 35,7 37,6 39,3 37,0 40,7 
Outros n.0 15 43 53 83 59 23 3 279 

% 16,1 10,9 10,1 12,4 11,9 8,8 5,6 11,2 
Total n.0 93 394 527 669 495 262 54 2494 

% | 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

tem-se verificado o encaminhamento de seus cuidados para com 

os menores, num aparecimento precoce das tendencias maternais, 

• como, por exemplo, lembra Thom (31), com maiores desejos de 

liderar o brinquedo, por isso. 

Entre os meninos, a mudanca que se opera, conseqiientemen- 

te, tambem, a passagem para uma nova fase de vida, da-se apos 

os 12 anos, 'em que deixa de predominar o gosto de chefiar o brin- 

quedo, dividindo-se quase que igualmente com o de tomar parte, 

sendo chefiado. 

80. "Voce brinca com gente grande?" 

Na Fig. 46 podemos observar como se distribuem, pelas ida- 
des, as respostas do total de criancas examinadas. Tiramos dal 

as conclusctes de que a idade nao influe no aspecto geral do fe- 

nomeno, isto e, os meninos e as meninas brincam mais com aque- 
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les que nao consideram "gente grande", se beni que nao possa* 

mos definir — dada a precariedade do m&odo — o que seja east 
Mgenle grande". Agora, vejamos as varia^oes enlre as idades. 

Uma conclusao muito interessante se nos apreaenta: aos 8 anos 

e maior qu^e nas idades subseqiientes, exceto aos 14 anos« o nit* 

mero dos que brincam com gente grande. Que sera para a criinca 

dessa idade, "gente grande"? Nao podemos responder. Serio 
adultos? Serao meninos e meninas bem maiores? Aos 14 anos 

encontramos a maior porcentagem dos que brincam com "gente 

grande"; 31,4. Aqui, de novo, surgem problemas: 

— ao menino on menina de 14 anos repugna dedarar a ida- 

de menor que a sua do companheiro dc brinquedo? 

— "gente grande" serd para des, aqueles que, um pouco matt 
velhos, ja usam indumentaria do adulto? 

— quern sabe sc. aos 11 anos, estaru a crisc da puberdade • 

influir nessa maior frequ^ncia da, assim chamada "gente 

grande", como companheira de brinquedo? 
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QUADRO LX 

Respostas d pergunta 12: — "Quando voce brinca com outras criangas, voci 
gosta de ser o chefe e mandar no brinquedo, on gosta mats de to mar parte 

no brinquedo e obedecer ao chefe?" 
— Idades e sexos — 

Respostas 
Idade s S

e
x
o

 8 9 10 11 12 13 14 

Ser chefe  

Obedecer ao che- 
fe   

Ser e obedecer .. 

Outras   

Total   

n.0 

% 

n.0 

% 

n.0 

% 

n.0 

% 

n.0 

% 

55 
60,4 

36 
39,6 

91 
100,0 

233 
65,6 

117 
32,9 

5 
1,4 

355 
99,9 

283 
54,9 

210 
40,8 

17 
3,3 

5 
1,0 

515 
100,0 

313 
55,0 

240 
42,2 

14 
2,5 

2 
0,4 

569 
100,1 

235 
50,4 

195 
41.8 

31 
6,6 

5 
1,1 

466 
99.9 

128 
41.8 

155 
50,6 

17 
5,5 

6 
2,0 

306 
99.9 

53 
47,7 

50 
45,0 

5 
4,5 

3 
2,7 

111 
99,9 

so 
CO 
o 
p 

9 
o 

n.0 49 213 266 317 234 114 23 
Ser chefe   % 51,0 53,2 51,3 47,8 47,6 43,7 42,6 

Obedecer ao che- n.0 46 183 238 324 237 135 28 
fe   % 47,9 45,7 45,9 48,9 48,3 51,7 51,8 

B 
Ser e obedecer .. n.0 1 4 12 14 14 11 3 

% 1,0 1,0 2,3 2,1 2,8 4,2 5,5 a 

Outras   n.0 —   2 8 6 1    » . 
% —   0,4 *1,2 1,2 0,4   o 

Total   n.0 96 400 518 663 491 261 54 
% 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99.9 

Yamos, agora, analisar a varia^ao das idades atraves dos se- 

xos, pela observa^ao das figuras 47 e 48, onde se nota que predo- 

minam, com grande superioridade, num e noutro sexo, atraves 

das idades, companheiros que nao sao consider ados "gente gran- 

de". Observando os dois graficos, vemos que em ambos se re- 

produz o fenomeno ja observado no que representa o total das 

criangas: aos 14 anos aumenta subitamente a freqiiencia de gente 

grande como companheira de brinquedo. Os dois sexos se apre- 
sentam muito pouco diferentes quanto a existencia de "gente 

grande" como companheira de brinquedo, atraves das idades: en- 

tre os meninos, a idade de 8 anos e aquela em que, exoeto aos 14 

anos, a "gente grande" aparece com maior freqiiencia; entre as 
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menioas, 4 ao% 0 anos que mois brincam com ^gente grande*9 (cx- 

cetuandof naturalmente, on 14) c aos 11, brincam el as menos com 

genie grande do que era qualquer oulro Mlndr. ao passo que os 
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QUADRO LXI 

Respostas a perg. IS: — "F. brinca com gente grande?" 

— Idades e sexos — 

Respostas 
Idade s 

1 8 - 9 10 11 12 13 14 T Sexo 

n.0 24 62 105 117 93 62 38 501 o 
Sim % 25,2 17,3 20,5 20,7 19,8 19,7 32,7 20,6 

G 

n.0 71 297 407 448 377 252 78 1930 3 
Nao % 74,7 82,7. 79,5 79,3 80.2 80,2 67,2 79,4 CO 

% 99,9 100,0 100,0 565 100,0 100,0 99,9 100,0 
Total n.0 95 359 | 512 | 100,0 470 314 116 2431 

n.0 17 
1 

80 89 89 74 38 12 402 o 
Sim % 17,1 19,7 16,7 13,4 15,4 14,2 28,3 16,0 c 

n.0 82 326 444 574 418 I 229 38 2111 a • < 
Nao % 82,8 80,3 83,3 86,6 84,6 ' 85,7 71,7 84,0 S 

n.0 99 406 533 663 492 267 53 2513 
Sir 

Total % 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 

n.0 41 142 194 206 167 100 53 | 903 
Sim % 21,1 18,6 18,6 16,8 17,3 17,2 31,4 18,3 

n.0 
153 623 851 1022 795 481 116 4041 

rt +-> i 
Nao % 78,9 81,4 81,4 83.2 82,6 82,8 68,6 81,7 

o I 
H 1 

n.0 194 765 1045 1228 962 581 169 4944 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0| 100,0 1 

meninos nessa idade brincam tanto como aos 10 anos e pouco 

mais que aos 12 anos. Para os meninos, a idade em que menos 
brincam com gente grande e 9 anos. 

81. Os companheiros adultos 

As pessoas grandes, com as quais uma pequena parte do« 

individuos pesquisados brinca (18,3%), sao parentes e pessoas 

conbecidas de um e de outro sexo. Nos quatro tipos de respos- 
tas, em todas as idades, ha sempre escolha de adultos do mesmo 

sexo do inquerido. Comparados os companheiros adultos mas- 
cuiinos, verifica-se a predominancia dos parentes masculinos nas 

diversas idades, com excecao dos 14 anos, "em que sao ultrapas- 

sados por "pessoas conbecidas masculinas", em intima correspon- 
d&icia com a crise da puberdade, em que meninos e meninas co- 

mecam a ter intensificadas as relacdes com os grupos de adultos 

menos proximos de sua familia, havendo mudanca do interesse 

egoceritrico (infantil) para o contacto com outras pessoas de gru- 

pos sociais mais distantes, como, por exemplo, comenta Garrison 
(32). Embora os dados aqui analisados se refiram apenas a cerca 
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de 800 res pastas, podemos csbo^ar a dire^ao que torn am os inte- 

resses dos piiberes no alargamento de seus circulos de rela$dcs 

e anotar algumas diferencia^des reialivas ao sexo dos que respon- 

deram afirmativam<cnte ao falo de brincar com adultos — pessoas 
conhecidas masculinas, num caso e femininas, no outro. Pareee 

que os meninos sdmente aos 14 anos e que escolhem com maior 

intensidade aos companheiros adultos masculinos, ao passo que 

as meninas, ap6s os 10 anos, ja apresentam um aumento na fr^ 

qu^ncia dos companheiros adultos femininos, mantendo-se es&e 

elevacao ate os 13 anos, quando ha maior ascensao ainda, suplan* 

tando, mesmo, os "parentes femininosM que predominam dos i 

aos 13 anos. Parece, em sintese, a evolu^ao da escdlha de adul- 

tos corresponder ao ingresso na puberdadc, processando-se cm 

idades diversas para cada sexo: apds os 10 anos para as meni- 

nas e ap6s os 13 anos para o sexo masculino (Figs. 49 e 50). 

82. "Voce brinca mais com meninos ou com meninas?" 

As respostas a esta pergunta indicam, geralmente, prefer n 

cias indiferenciadas, em qualquer estagio, por companheiros do 

mesmo sexo. Uma exce^ao aparece aos 8 anos, quando os me- 

ninos manifestam algo diminuida procura dos de seu sexo: co- 

mumente, dos 9 aos 14 anos, o nivel e superior a 90% e na pri- 

meira idade (8 anos) desce para 83%. Como consequcncia, surge 

a companhia feminina mais frequentemenle solicitada por tais 
meninos, alcan^ando 8,5 %, quando nas outras idades, a nao ser 

aos 9 anos — com 6 % — a freqiiencia comum pode scr conside- 

rada a de 3,5 %. Nessas duas primeiras idades, cntao, e que Oi 
meninos procuram pduco menos companhia de igual sexo. As me- 

ninas nao apresentam modificayoes no aspecto estudado, nepre- 

sentando-se por 93,6 % e 3,4 % a intensidade do brincar com me- 

ninas e com meninos, respectivamente (Fig. 51). As outras res- 

postas indicadoras de que as crian^as brincam com meninos e 

meninas, iudiferentemente, pouca significa^uo apresentam at rave* 

das idades. 

83. O brincar solitariaraente e o gosto polo brinqucdo colethro 

A evolu^ao das respostas afirmativas dadas por meninos k 

pergunta 16 — "Vocfi brinca sdzinho?" — apresenta um aspecto 

bem caracteristico se forem eliminadas as idades extrenias (8 e 
14 anos), revelando uma tenddncia nitida dc correlacionar-se po- 

sitivamente com o desenvolvimento cronologico, elevando-se dc 
3-4 % aos 9 anos, a 49 % aos 13 (Fig. 52); os niveis extremos da 

idade apresentam c^rca dc 40%; confimia-se a observo^ao esbo- 
^ada na 2." parte (pug* 162) ao ser nnulisudo ostn pergunta. reri- 

tivamcnle ao grau escolar freqOentado pvlns crian^as. As respos- 
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QUADRO I-XII 

Rfspostas d perganla 14: — "Quois »do om prt»na* grandei com 
quem voci brinca?" 

I d a d e s 
Genie grande 

« » 10 ' 11 1 « ! 13 1 U 1 

Parentes masculinos . 5 30 38 43 32 21 9 
22,7 50.0 38,4 40,6 38,6 38.2 23,7 

Parentes femininos ... 1 1 3 4 1 1 
4.5 1.7 3,0 3.8 1.2 1.8 

Pessoas conhecid. mas- 5 7 20 20 19 8 12 
culinas   22.7 11.7 20,2 18,9 22,9 14,5 31,6 O 

Pessoas conhecid. femi- 2 — — 1 1 — — a 

ntnas    9,1 __ 0 9 1.2 
Parentes masculinos e — 3 6 3 5 3 

femininos   — — 3.0 5,7 3,6 9,1 — U 

Pessoas conhecidas ... — 4 5 5 8 2 3 
• 
m 

— 6,7 5,1 4.7 9,6 3.6 7.9 X 

Outras respostas   9 18 30 27 19 18 14 
40,9 30,0 30,3 25,5 22,9 32,7 36,8 

Total   22 60 99 106 83 55 38 
99,9 100,1 100,0 100.0 100.0 99.9 100,0 

Parentes masculinos 2 16 1 H 7 10 1 1 1 

12,5 21,3 1 12.0 3.6 ! I," 2.7 6,7 
Parentes femininos ... 5 10 22 27 ) 19 10 a* i • 

31,3 21.3 2""U 33.3 27.5 27.0 13.3 
Pessoas conhecid. mas- 2 3 1 2 |    1   3 

culinas    12.5 •1 1) 1.1 2.5 2,7 
1 

Pessoas conhecid. femi- 1 10 15 11 0 1 5 — 
ninas   0,3 13.3 10.3 18.5 15 91 10 33.;: e 

Parentes masculinos e f o 10 0 4 1 1 2 — 
femininos   6.3; 2.7 I 1.5 7.1 5,8 19.8 \x:\ S 

Pessoas conhecidas .,. 3 6 o 2 • 1 i ^ 
it, 

— ■1.0 0,9 2.5 2.9 ! 
Outras respostas  6 25 28 22 23 13 i 

31.3 33.5 32.2 2*7/2 33./ 35.: 
f 

Total   16 75 87 81 00 »> * 15 
100,1 90.0 100.0 100 0 100.( 100 (1 1 MW M 

las femininas, emboria inferiores k% mascuHnas *I»»h S an> I1, mais 

segiiramenfe se correlacionain com ** atimcii! > van ' I nff. dc •'W %- 

37 % a as 8-9 anos, eh»vando-8e a to r' a--, ;,p r , )S quain taiu- 

b^m declinam para 38,5 ^ (aos 14). C.onio a% io-xlfs . x rcmaa 

sao mais sujcitas a flulua^ocs de amnstra, lev '.i ao pcqucno 

numero de individuos, pode-se grneraltzar a cxittlencta de corf^- 

la^ao positiva, para ambos o® scxos. das rcspostaa "sim" a pre- 

sente indaga^ao, como »c lornarcm as crian^as mais tdo^as. Iv* • 
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conclusao a que chegaram Lehman e Witty, usando metodo dife- 

ente — pag. 78 (10). 

"Durante a puberdade ha notaveis modifica^oes na conduta 

social. Segundo dados de Hetzer, relativamente a distrihui^ao por- 
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QUADRO LX1II 

HetpotioM 6 pcrgunta tS: — "Voci brine a mot* com mcmiKOS on 
com menina*7" 

— Idades e aexos — 

Bcsposlas 
Idades Sexo 

8 9 10 11 12 13 14 T 

Com n.» 78 321 481 534 444 300 102 2264 
meninos % 83.0 00.2 92,7 93,4 92,7 93,8 90.3 92.1 

w 
_c 

Com n.® 8 22 16 15 13 8 5 87 
meninas % 8.5 6.2 3,1 2,6 2,7 2,5 4,41 3 5 ; Z 
Meninos n.® 8 13 22 23 22 12 6 106 ! * 
e meninas % 8,5 3.7 4,2 4.0 4.6 3,6 5.3 4.3 X 

n.® 94 356 519 572 479 320 113 i 2457 
Total % 100,0 100,1 100,0 100,0 100.0 99.9 100,0 99.9 

Com n.® 3 17 17 21 16 10 1 85 
meninos % 3,1 4,2 3,2 3,1 3,2 3.7 1.9 3.4 
Com n.® 91 374 487 644 473 246 51 236c, c 
meninas % 02,9 91,9 92,2 95,5 94,6 91,8 94.t 93 6 c 
Meninos n.® 4 16 24 9 11 12 2 E 
e meninas 4,1 3,9 4,5 1,3 2,2 4.5 3": 3.0 Oi tw 

n.® 98 407 528 674 500 268 54 2529 
Wk, 

Total % 100,1 100,0 99,9 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

centual d^e jogos coletivos correlacionada com idade c sexo, sofrem 

^stes jogos uma diminui^ao rapida entre as meninas, dos 11 aos 

13 anos e entre os meninos, dos 13 aos 15 anos". "As invcsdga* 

^oes de Lehman e Witty tamb&n indicam, segundo Ch. Buehler« 

47 jogos masculinos e 43 femininos, cuja diminui^ao acompanhs 

o progresso na puberdade; assim tambcm os estudos de Furfey11 

(33). Mais ainda, outras observa^oes de Hetzer situam um periodo 

de atitude anti-social de 2 a 6 meses entre as meninas de 11 a IS 

anos, tempo que precede a entrada na puberdade; a mc^ma fase 

negative, entre os meninos, foi notada dos 14 aos 16 anos (34). 

Podemos, entao, relacionar ^sse periodo anti-social com a evoln- 

^ao notada nas respostas a pergunta 16 — " Vocr brinca s6zinho7it
# 

que culmina aos 11-12-13 anos entre as meninas e aos 13 anoa 

no outro sexo. 

A outra indaga^ao, sdbre o gosto pelo brinquedo solitArio on 

pelo brinquedo coletivo, as crian^as duo uma preponder&ncia no- 

lavel, oomo ja ficou l egistrado (pug. 137). & maneira coletiva de 
jogar e, em cerca de H3 '3. suo reunidos os des^jos da meninioeb 

sem haver modifica^oes que possam ser atribuidas ao sexo on 

a idade dos individuos inqueridos. 
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QUADBO LXFV 

Pergunta 16: — "Voci brinca Bdzinho?** e Ptrg. IS: — "V. gotta matt de 

brincar com outrat criangas, oa gotta mait de brincar tbzinho?" 

— Idades e sexos — 

c^ 
O 

a 
N 

•o <0 
08 
a 
a 1 

u 
wQ 
o 
u 
o 
> 

Respostas 

Sim 

Nao 

Total 

Sim 

Nfro 

Total 

n.® 
% 

n.® 
Si 

Idades 

8 I 0 10 IJ^I 12 

i i , i i 
39 |I19 {203 213 197 
40.G | 34,0 | 43,7 42.0 47,1 

I ! I 1 

57 251 2152 291 221 
59,4 (ili.O i 56,3 57,0 ^2,9 

i ♦ 
250 |465 507 418 
100.0 1100.0 100.0 100,0 

Seso 

n.® 9i> 
% loo.o 

n.0 35 
37,2 

n.0 59 
Ot 02,8 

I 

94 n.0 

Vc .100,0 

143 
" 36,5 

249 
(53.5 

I I 
,39J 
100.0 

I 1 
222 291* 20:; 

i 43,8 40,4 44,5 

!2S5 340 257 
56.2 53,0 55.5 

i 

'507 .034 403 
100.0 100 0 100,0 

13 

r 
144 
49,3 

1 tx 
50,7 

292 
irm.o 

i 
115 
46,0 

135 
53,0 

250 
100.0 

14 : T 

I" ^ 
37 952 
39.0 42,8 

58 1271 
60.1 57,2 

3 
V 
m 

95 I 2223 - 
100,0 !O0,U 

20 1035 o 
38,5 43.3 = 

32 1357! fl 

01 5 56,7 

52 2392 ^ 
100.0 SIOO.O' *1' 

Sozinho 

Com oulr. 
£ ^ eriancas 
o c 

^ c Outras 
55 S rcsixistas w 1 

u * 

f 3 Total 
IT 

~ a 
.2 a 
£ Sozinho 

o 

5 Com outr. 
criancas 

Oulras 
respostas 

Total 

n.0 12 i 44 67 i 71 47 ! 30 I 11 282 
% 12,6 12,2 13,0" 12.3 9.8 I 9,2 9.5 11.4 

! ' I III 
n-0 SI 314 445 493 424 290 (102 2149, 
% 85,3 87.0 86,1 I 85,1 88.7 88,7 87,91 80.9 

c 
c 

n.® 
% 

•j 

2,1 
3 
0.8 

15 
1.0 2.0 

7 
1.5 2.1 

3 42 
2.6, 1.7 

n.® 05 301 .517 579 178 327 110 2473 
%'*)(»?' 190.0 100.1 109 0)99.9 199,0199,9 100 M 

n.® 15 0! 
15.3 j 

69 101 
13,1 147 

1-.7 32 1 T 352 
IM 12.2 1 13.5 11.0 

I I I 
n.® ' \ 336 452 578 J20 226 44 2155 
% 84.7 83,8 1 S5 9 ^4,1 k5 | ^0.3 84.6 1414.9 

111 
n." — . 4 i 1 8 6 4 I • 28 
^ — I 1,0 1 Ml! 1.2 1.2 ■ I,,*. 1.91 1.1 

I I 
n," *18 401 .'.Ji; 087 499 2«2 
•7 100.0 100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 1100.0 

52 '2515 

s 
4. 
h. 
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QUADRO LXV 

Pergunta 19: — "Voce brinca com animais?" 

Respostas 
I d a d e s 

8 9 10 11 12 13 14 T 

Sim 

Nao 

Total 

n.0 

% 
n.0 

% 
n.0 

% 

55 
58,5 
39 

41,5 
94 

100.0 

176 
49,4 
180 
50,6 

356 
100,0 

283 
56,2 

221 
43,8 

504 
100,0 

335 
51,3 

218 
48,7 
653 

100,0 

267 
57,8 

195 
42,2 

462 
100,0 

205 
65,5 

108 
34,5 

313 
100,0 

74 
62,2 
45 

37,8 
119 
100,0 

1395 
58,1 

1006 
41,9 

2401 
100,0 

o 
c 
s 
s 
(U 

n.0 41 167 217 293 261 136 29 1144 O 
Sim % 42,3 41,9 41,6 44,5 53,2 51,3 55,8 46,1 fl •■•HI 

n.0 56 232 305 365 230 129 23 1340 S3 
Nao % 57,7 58,1 58,4 55,5 46,8 48,7 44,2 53,9 

O c/i 
n.0 97 399 522 658 491 265 52 2484 & 

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Podem-se repetir nesta fase as mesmas observacoes relativas 

a discrepancia entre os desejos de brincar coletivamente e a pra- 

tica real de atividades ludlcas em companhia de outras criancas, 

com esta nova observacao referente a permanencia do fenomeno 

da disparidade entre o desejar e o praticar o brinquedo coletivo 

em qualqirer epoca da vida da meninice. O grafico e os dados 

respectivos (Figs. 52 e 53 e Quadro LXIV) permitem uma apre- 

ciacao melhor das nao variacoes. 

Seria interessante ter-se indagado aqui, as criancas que gos- 
tam de brincar com outras, que razao as impede de tal fazer. 

84. Brinquedo com animais 

O fato que procura estudar a pergunta 19 — "Voce brinca 

com animais?" — revela-se predominante para o sexo masculino, 

em relacao ao feminino. Entre os meninos, a nao ser aos 9 anos 

em que a frequencia e pouco inferior a metade (49,4 %), as res- 

postas positivas sao preponderantes em todas as idades. As me- 

ninas, somente dos 12 aos 14 anos e que ultrapassam os 50 %, pa- 

recendo isso indicar procurarem, principalmente, outros brinque- 
dos que nao os animais, nas primeiras idades. Os meninos, com 

o crescer da idade, tern aumentado o costume de ter animais para 

brincar, o que e pouco sensivel em relacao as meninas (Fig. 54). 

As respostas a pergunta 20 — "Com que animais voce brinca 
mais?" — colocam os meninos, na escolha do cao, em marcha 

ascencional ate os 11 anos, quando ha uma queda, para recome- 
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OUADRO LXV1 

Respostus d perg. 20; "Com que animoia voci brinca mon?" 

— lifadet t srxoa — 

t 
A n t id a i s 

8 9 

1 

10 

dad 

111 

e s 

12 13 « 14 T 

? 
H 
O 

n..' 33 115 | 193 234 1 165 133 50 • 923 
Cao •J 60,0 65,0 67,2 69.6 61.3 64,9 66.7 65.7 

nol 5 15 21 1 23 ( 12 9 4 89 
Gato 9.1 8.5 7.3 6.8 4.5 4.4 5.3 6,3 
Cao c n,® 10 11 26 37 45 33 12 174 
gato ' < 18.2 6.2 9.1 11,0 16.7 16,1 16,0 12.4 
Cao, gato n.® — 1 1 2 2 1 1 8 J t,• 
e ave r'r — 0,6 0,3 0,6 o"? 0.5 1.3 0.6 n 

Cao c n.® 2 
* % •) 5 , 5 4 5 •> 24 = 

cavaio ' r 3,6 1.7 1.0 1.5 1.5 2,4 2,7 1.7 — 
Cavalo ■ n.® 2 (i 12 10 11 10 2 53 

». 

e burro 'r 3,6 3.i 4.2 3,0 4.1 4,9 2.7 3,8 
Cao, gato n." — i ; 3 1 1 —• 6 W 
e coelho ' r — ; 0.3 0.0 0.4 0.5 — ! 0,4 
Cao, gato n.® — 3 i 2 5 1 - 12 
e cavalo f/c 1.7 0.3 IV6 1 0 n r% — 1 00 
Outros n.® 3 23 1 20 20 24 12 4 115 
animais 1 < r :Vt 15 01 10 1 5.9 ■SO 5 0 5.3 8.1 

n.® oo it? 287 336 269 205 75 1404 
Total 'r 100,0 100,0 100.0 99,9 100.0 100,0 100.0 99,9 

n.® 19 109 122 ' 193 149 88 15 695 | 
Cao 47,5 63,7 56,5 64,3 56,4 62,9 51.7 59.9' 
Gato p. 7 17 21 23 38 12 3 121 j 

17,5 9.9 9.7 7.7 14,4 8,6 10,3 10.4 
Cao e n.® 7 21 48 56 55 23 9 2191 
gato 17,5 12.3 22,2 18,7 20.8 16,4 31.0 18.9 
Cao, gato •n.® 1 3 2 7 2 — 15 1 

e ave % - 0,6 1.4 0.7 2.7 1,4 — 1.3 
Cao c n.® — — 1 1 — — 2 

cavalo r — — — 0,3 0,4 — __ o'.2 ^ . 

Cavalo n.® 1 — •> — -— 3 ! * 
e burro f/c 2,5 0~0 — — — 0.3' 
Cao, gato n.® — t 4 , > — 1 — 14 3 
e coelho % — 2.3 1.0 I 7 — o 7 — 1 2 
Outros n.* 6 19 I i» 20 14 , In 0 •» 91 
animais % 15,0 lt.1 7 4 6', 7 5.21 1 1 6,0 7 S 

n.# 40 1 /1 210 3011 204 140 29 1160 
,Tota! % 100,0 00.9 100,0 100,0 99,9 100.0 99.9 100.0 
l 

c^ar ii mesma ascfiisad. apo.n. ftste animal. * i tn- us r< pi-cscnlanlCS 
femininos, teni prrfcrcncias em ilire^iio menos corncleristiea, era 

ziguc-za^ue. mas sempre inferiorcs hs do scxo oposto nas idades 

correspondentes. O Ijrincnr com goto, no roxo maxculino, ton 

marcha reipT^fliiva, ao passo fjue no feminine n3o tcm ^t.ihilidade 
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embora continuamcntc superior as i^colhus znasculinas. 0 ter- 

ceiro tipo tie rcsposta — cao e gato — geralmente intcrraedidrio 

enlrc ccnunhi !ns, tern de caratlensneo a asccusao para 
os meninos, dos 9 anos em diante e um grande predominio fe- 

ininino aos 14 anos, embora esle seja infer;or ao do mesino »exo 

por cao somente (Fig. 55). 



4.a FARTE 

OS BRINQUEDOS 





Capitulo XI 

JOGOS PRA TIC ADOS (PERGUNTA 3: "ESCREVA O NOME DE 
TODOS OS BRINQUEDOS OU JOGOS DE QUE VOCfi BRINCA" 

85. Classifica^ao de jogos 

0 estudo dfessa pergunta foi feito tendo-se em vista a ativi- 

dade predominante no jogo ou brinquedo mencionado pela crian- 

ga. A vista desses jogos aludidos foi organizada uma classifica- 

^ao (anexo n.0 VIII). Estabelecido um criterio para classificar os 
brinquedos, dentre os varios que poderiam ter sido escolhidos, fo- 

ram, segundo a atividad'e neles predominante, divididos em: 

a) jogos de fun^ao; 
b) jogos de salao; 

c) jogos de recepcao e expressao; 

d) jogos de representacao (ficcao) e 

e) jogos de constru^ao. 

Os jogos de funcao sao aqueles que mais exigem forca mus- 
cular, agilidade, habilidade motora e rapidez, como, por exem- 

plo, os jogos com bola, barra-manteiga, pegador, pingue-pongue 

c semelhantes. 

Os jogos de salao, ja caracterizados pelo proprio nome, sao 

os mais sedentarios e, por isso mesmo, praticados preferentemen- 

te no interior da casa: anel, baralho^ berlinda, dama, domino, for- 

quinha, ganso, loto, vispora, xadrez, etc. 

Entre os brinquedos de recepcao ou de expressao, em que a 

atividade que predomina consiste em apreciar fatos ou espetaculos, 

cncontramos: assistir briga de galo, ir ao cinema, conversar, ver 
e recortar figuras, ouvir. vitrola. Na mesma classe, colocamos os 

brinquedos de atividades de expressao, como contar historias, 
cantar, corneta, conversar, piano, radio, recitar, sanfona, violao, 
po en do estes ultimos ser de recepcao e de expressao. 

Foram classificados como jogos de representacao aqueles em 
que, embora muita vez com exigencia de bastante atividade fisica 

(cscoteiro, por exeraplo), predomina a atividade imitativa, do 
faz de conta". Estao aqui os brinquedos com boneca, casinha, 
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"cow-boy", escola, mobilia, soldado-ladrao, soldadinho de chtun* 

bo, etc. 

Finalmente, os jogos de construgao ou producao em que se 

salienta a atividade empenhada em armar ou combinar objetoa, 

como os jogos de armar e os brinquedos com areia, barro, dese- 
nhos, escrever, fazer figuras, cole^des, usar ferramentas, fazer 

brinquedos, costurar, plantar, passar cinema, etc. 

A discrimina^ao de todos os jogos de cada uma das cinco 

classes vein no anexo citado (n.0 VIII). 

E' facil imaginar que muitas crian^as diziam brincar raais de 

dois ou tres jogos que abrangiam mais de uma classe; em vista 

disso, foi organizado o codigo da ciassificagao de jogos (y. codigo, 

anexo n.® V) que indue todas as combina^oes encontradas de cin- 

co elementos, que tantos foram os agrupamentos de jogos classi" 

ficados; organizou-se, depois, a medida que foi sendo necessiriq 

ja que a exlensao dos jogos enumerados nao justificava a orgn- 

niza^ao de um codigo de antemao, uma classifica^ao de jogos, in- 

cluindo aqueles que por nos foram chamados de desconhecidos; 

por exemplo: a crian^a dizia apenas — "animais". Fazia ani- 

mais? brincava com animais vivos? fazia-se de animal e com isso 

brincava? Na impossibilidade de determinar-se cbmo era o brin- 

quedo e, portanto, na impossibilidade de saber qual a atividade 

dominante no jogo mencionado, era ele colocado na lista dos des- 

conhecidos. E* de notar-se que os jogos desta natureza foram 

pouco frequentes, o que nao vem alterar o aspect© geral do es- 

tudo desta pergunta. 

Observando-se a freqiiencia resultante de cada agrupamento 

de jogos da classifica^ao considerada, verificamos que apenas os 

que se seguem abaixo alcancaram uma freqiiencia justificadori 

do estudo, para isto sendo aproveitadas unicamente as categorias 

de jogos com indices iguais ou superiores a 3 1 do total das rcs- 

postas. 

Os mcrecedorcs de estudo sao: 

a) jogos de iuncao; 

b) jogos de representacao (fic^ao); 
c) jogos de funcao + recep^ao; 

d) jogos de funcao + representa9ao; 

e) jogos de funcao -f- construcao; 

f) j0^0S funcao ; salao; 
g) jogos de representacao -}- salao; 

h) jogos de funcao + recepcao salao; 

i) jogos de funcao -f representacao ■+ construcao; 

j) jogos do funcao -f representacao -|- salao; e 

1) jogos de funcao -f representacao l salao + 

-f recepcao. 
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A yrimeira observa^ao que pode ser feita entre essas respos- 

tas consideradas e o predommio dos jogos motores, d^ funQao, 

que as crian^as indicam, deixando de o fazer apenas na segunda 
dessas categorias, (somente 44, os da letra "g"); nas outras to- 

das, em proporcoes variaveis, evidentemente, aparecem sempre, 

ao lado de outras categorias, os brinquedos de destreza ou habi- 
lidade motora. Assim, entre as 4.839 criangas consideradas (2.497 

meninas e 2.360 meninos cujas respostas foram aproveitadas por 

apresentarem freqiiencia relativa superior a 3 %), apenas 221 

(14 do sexo masculino e 205 do sexo feminine) se empenham fre- 
qiientemente e com exclusividade em jogos de fic^ao ou de "faz 

de conta". Representam menos de 5 %, o que revela, nas idades 

abrangidas pela pesquisa, constante escolha por jogos motores. 

Os de representacao + salao sao quase desprezaveis, com ape- 

nas 1,5 %. 

86. Classilicagao de jogos e diferencas de sexo 

A seguir, podemos estudar as categorias de jogos tomando em 
consideragao o sexo dos respondentes e, apos, o grupo escolar fre- 

qiientado. 

A iit'eratura consultada nos informou que "na habilidade mo- 

tora, 72 % dos meninos alcan^am ou excedem a mediana das me- 

ninas" (35). "Os homens e os meninos sao melhores do que as 

meninas e as mulheres nos esportes que exigem for^a e rapidez" 

(36). Verificamos, tambem, que foi observado que "ambos os se- 

xos participam da maioria das atividades ludicas e se empenham 

em muitas com igual freqiiencia" (37). 

Lehman e Witty (obra citada, pagina 91) dizem que os me- 
ninos e meninas de oito anos e meio a doze anos e meio de idade 

apresentam grande semelhan^a de interesses ludicos; ha dois ti- 

pos de atividades, no entanto, em que se notam grandes diferen- 

Qas devidas ao sexo: 

a) De cinco anos e meio a oito anos e meio de idade, os me- 

ninos preferem jogos extremamente ativos e vigorosos; as meni- 

nas preferem jogos e brinquedos sedentarios; unicas atividades 

caracteristicas dos sexos: "baseball" e bola, para os meninos e 
brincar de casa, para as meninas. 

b) De oito anos e meio a doze anos e meio de idade, a mes- 

ma observacao ja feita; ha diferenca, no entanto, quanto a ma- 

neira por que os individuos de sexos diferentes praticam certas 

atividades: as meninas jogam bola ao cesto ("basket-ball"), por 

exemplo, com menos energia do que os meninos. 

c) Os meninos preferem as atividades que exigem destreza 

muscular, habilidade, forca e coordenagao de movimentos. 
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Vejamos o que a nossa pesquisa pode acreacentar a esses re- 

sultados. Acrescentar, dizemos, ou apcnas reforcar a observable 

desses autores. 

De fato, verificamos que uma grande maioria de meomas — 

44,3 % — enlrega-se a jogos de funbao e ficcao, enquanto o sexo 

masculino se empenha em igual grupo de jogos numa freqiiencia 

de 11,3 %. Por outro lado, uma grande maioria de meninos, 53,7 %. 

se empenha em jogos exclusivamente de funbao, enquanto que a 

menina, apenas numa proporbao igual a 14,1 % parece dirigir-se 

para semelhante tipo de jogo. Sete e nove decimos por cento de 

meninas dizem brincar mais, exclusivamente, de jogos de ficbio» 

enquanto que o menino nem siquer apresenta freqiiencia de jogos 

dessa natureza. 

A observabao do Quadro LXVII (totais) e Fig. 56 autoriza-oos 

a dizer que os meninos praticam os jogos de funbao com predo-J 

minancia, e nos graus sucessivos de preferencia, continuam a apt* 

recer jogos de funbao, combinados com os de outras categprias. 

As meninas, com predominlncia, praticam os jogos de fun* 

cao e ficbao, seguidos pelos de funbao, ficbao, e salao. 

Os nossos resultados parecem concordar com os dos autores 

acima citados e e de se notar que o procsesso de colheita dos dados 
nao foi o mesmo em ambas as pesquisas; confessamos serem os 

dados de Jordan tornados de Helen Thompson Wooiley que foi 

uma das primeiras investigadoras, mas o metodo usado por Leh- 

man <e Witty, sabemo-lo, foi diferente; no entanto, por caminhos 

diferentes, os resultados se aproximam, o que faz merecerem 4s- 

tes mais credito e valor. 

Podemos reproduzir os dados obtidos, para cada sexo, orde- 

nadamente, pela freqiiencia nas categorias mais indicadas: 

Sexo masculino 

a) funbao   

b) funbao + salao   

c) funbao -f- representabao   

d) funbao + conslrubao     

e) funbao + representabao H- salao .. 

53,7% 

13,6% 

11,3% 

7,3% 

1,4% 

Sexo feminino 

a) funbao + representabao   

b) funbao J- representabao + salao .. 
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Classifica<;cio de jogos e sexo 
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c) fun^ao   

d) represenla^ao 

e) fungao + salao 

Fizemos, depois, o estudo dessas mesmas categories de jogos^ 

lendo em vista, entao, o grupo escolar pelas criangas freqiientadD. 

O problema era: que jogo predomina em cada grupo escolar es- 

colhido que, como sabemos, representa uma zona caraclcrislict 

da cidade (v. tabela e grafico que daremos ;i seguir: Quadro 

LXVII e Figs. 57 e 58). 
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g7. Classificacao de jogos, sexos e grupos escolares 

Vamos fazer, 'entao o exame da distribuigao do tipo do jogo 

de acordo com o grupo escolar frequentado pela crianga. Havendo 

uma nitida diferenca de escolha segundo o sexo, esse exame pre- 

cisa leva-lo em consideragao separadamente. Tomemos apenas as 
categorias de brinquedo mais indicadas, as cinco primeiras alu- 

didas a pag 210. Y'ejamos para o sexo masculino: 

Observacdes para o sexo masculino 

a) Funcao 
Diferenga 

A < 

B < 

Escola Primaria do Inst. Educacao 28,6% ) 

13,2% 

Rua Augusta   41,8% ) 

>... 4,5% 

Artur Guimaraes   46,3% ) 

>... 0,2% 

Cruz Azul   46,5% ) 

>... 3,5% 

Marechal Deodoro   50,0% ) 

>... 7,7% 

Marechal Floriano   57,7 ) 

>... 2,3% 

Vila Pompeia   60,0% ) 
0 % 

4.° do Braz   60,0% ) 

>... 2,7% 

Julio Ribeiro   62,7% ) 

b) Funcao + saiao 

( 4° do Braz  9,6% 

( 
( Julio Ribeiro   10,8% 

( 
B < Vila Pompeia   11,1% 

( 
( Marechal Deodoro    11,5% 

( 
( Marechal Floriano     13,3% 
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( Rua Augusta   16,4% 

( 
( Escola Primaria do Inst, Educa^ao 16,5% 

A < 

( Cruz Azul   21,1% 

( 
( Artur Guimaraes   21,5% 

c) Fun^ao + representa^ao (fic^ao) 

Vila Pompeia   3,5% ) 

Marechal Floriano   6,9 ) 

Rua Augusta   9,1% 

Marechal Deodoro   10,0% 

4.° do Braz   12,3% 

Artur Guimaraes    13,4% 

Julio Ribeiro   14,5% 

Escola Primaria do Inst. Educa^ao 20,4% ) 

Cruz Azul   21,1% ) 

d) Funcao + conslruc^ao 

Cruz Azul   — 

Artur Guimaraes e Julio Ribeiro.. 2,7% 

Escola Primaria do Inst. Educa^ao 3,4% 

Rua Augusta   4,5% 

4.° do Braz     7,3% 

Marechal Floriano   11,1% 

< 

B < 

B < 

r' 
Marechal Deodoro   11,2 ^ 

Vila Pompeia     12,9% 

e) Funcao + representa^ao + salao 

Cruz Azul   — 

Marechal Floriano   2,3% 

Marechal Deodoro   2,6% 

Vila Pompeia   3,1% 

4.° do Braz e Julio Ribeiro  1.2% 
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( Artur Guimaraes     6,0% 

( 
A < Rua Augusta   9,1% 

( 
( Escola Primaria do Inst. Educacao 12,1% 

1. Nos cinco primeiros agrupamentos de jogos considerados, 

nota-se a aproxima^ao das preferencias dos alunos de alguns gru- 

pos escolares (A), aproximacao essa que se repete em todos, exce- 

tuando-se apenas para os jogos de fungao + representagao. Sao 

os grupos escolares: 

— Artur Guimaraes 

— Rua Augusta 

— Cruz Azul 

— Escola Primaria do Institute de Educacao, 

que constituem um micleo com: 

a) preferencias mais baixas por jogos de fun^ao; 

b) preferencias mais baixas por jogos de fun^ao + cons- 

trucao; 

c) preferencias mais altas por jogos de fun^ao + salao; 

d) preferencias mais altas por jogos de fun^ao + repre- 

sentacao + salao. 

2. Em oposicao, os restantes grupos escolares (B) se reunem 

de modo a inverter as preferencias acima. Sao os grupos esco- 

lares : 

— Marechal Deodoro 

— Marechal Floriano 

— Vila Pompeia 

— 4.° do Braz 

— Julio Ribeiro. 

3. Sao os elementos do primeiro nucleo (A) — os de vida 

economica mais favorecida — que podem levar-nos a conclusao 

de que os alunos desses grupos escolares (Inst, Educacao, Cruz 

Azul, Artur Guimaraes, Rua Augusta), preferindo os jogos de fun- 

^ao, escolhem-nos sempre em companhia dos jogos de salao ou 

de representacao e de salao por terem mais facilidade, em suas 

casas, para tais brinquedos. 
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( Rua Augusta   16,4% 

( Escola Primaria do Inst, Educa^ao 16,5% 

A < 

( Cruz Azut     21,1% 

( 
( Artur Guimaraes    21,5% 

c) Fun^ao -f representa^ao (fic^ao) 

Vila Pomp6ia   3,5% ) 

Marechal Floriano    6,9 ) 

Rua Augusta   9,1% 

Marechal Deodoro   10,0% 

4.° do Braz   12,3% 

Artur Guimaraes   13,4% 

Julio Ribeiro   14,5% 

Escola Primaria do Inst. Educagao 20,4% ) 

Cruz Azul   21,1% ) 

d) Fun^ao + conslru^ao 

Cruz Azul   

Artur Guimaraes e Julio Ribeiro.. 2,7% 

Escola Primaria do Inst. Educa^ao 3,4% 

Rua Augusta     4,5% 

4.° do Braz   7,3% 

Marechal Floriano   11,1% 

Marechal Deodoro     11,2% 

Vila Pompeia   12,9% 

e) Fun^ao -}- representa^ao + salao 

Cruz Azul     — 

Marechal Floriano   2.3% 

Marechal Deodoro   2,6% 

Vila Pompeia   3,1% 

4.° do Braz c Jiilio Ribeiro  1.2% 

< 

B < 

B < 
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{ Artur Guimaraes   6,0% 

( 
A < Hua Augusta    9,1% 

< 
( Escola Primaria do Inst. Educacao 12,1% 

1. Noa cinco primeiros agrupamentos de jogos considerados, 

nota-se a aproxima^ao das preferencias dos alunos de alguns gru- 

pos escolares (A), aproximacao essa que se repete em todos, exce- 

tuando-se apenas para os jogos de funcao + representagao, Sao 

os grupos escolares: 

— Artur Guimaraes 

— Rua Augusta 

— Cruz Azul 

— Escola Primaria do Institute de Educagao, 

que constituem um nucleo com: 

a) preferencias mais baixas por jogos de fungao; 

b) preferencias mais baixas por jogos de funqao + cons- 

tru^ao; 

c) preferencias mais altas por jogos de funcao + salao; 

d) preferencias mais altas por jogos de funcao + repre- 

sentacao + salao. 

2. Em oposi<?ao, os restantes grupos escolares (B) se reunem 

de modo a inverter as preferencias acima. Sao os grupos esco- 

lares : 

— Marechal Deodoro 

— Marechal Floriano 

— Vila Pompeia 

— 4.° do Braz 

— Julio Ribeiro. 

3. Sao os elementos do primeiro nucleo (A) — os de vida 

economica mais favorecida — que podem levar-nos a conclusao 

de que os alunos desses grupos escolares (Inst. Educacao, Cruz 

Azul, Artur Guimaraes, Rua Augusta), preferindo os jogos de fun- 

cao, escolhem-nos sempre em companhia dos jogos de salao ou 

de representacao e de salao por terem mais facilidade, em suas 

casas, para tais brinquedos. 
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4. Os elementos do segundo nucleo, perlencentes is classes 

socials nvenos favorccidas economicamente, tem suas preferdnciaa 

voltadas para os jogos puramenle de fun^ao ou desta e de cons- 

tru^ao, que podem nao exigir o ambiente domeslico para serem 

praticados (brinquedos de rua) e nao exigem, tambem, em al- 

guns casos, material que deva ser comprado para esse fim. 

5. Em alguns agrupamentos se nota a proximidade de pre- 

ferencia entre os elementos de duas escolas de bem diversos ni- 

veis economico-sociais: Escola Prim^iria do Instituto de Educa^ao 

e Julio Ribeiro. Estara aqui influindo a proximidade geogr^fica 

dessas duas escolas? 

6. Em resumo, achamos poder ficar aqui a afirmativa dc 

que, entre os meninos investigados, existem influencias mesologi- 

cas na escolha dos brinquedos, classificados estes pela atividade 

predominant^. Os jogos motores se fazem sempre acompanhar 

dos jogos de constru^ao entre os meninos de classes menos favo- 

red das econbmicamente, ao passo que os mesmos jogos motores 

sao preferidos na companhia de jogos de salao e de representa- 

£ao, entre os meninos filhos de pais de profissdes liberals, uma 

vez que os grupos escolares que a pesquisa abrangeu, como j& fi- 

cou dito no lugar devido, de um certo modo, retratam a popula- 

^ao paulistana do ponto-de-vista das classes sodais (representa- 

das estas pelas profissdes dos pais das crian^as freqiientadoras 

das escolas publicas). 

Obseruagdes para o sexo feminino 

a) Fun^ao + representa^ao 

Escola Primaria do Inst. Educa^ao 36^2% 

Rua Augusta 38,8% 

B < 
Marechal Floriano e Julio Ribeiro 42»2% 

Cruz Azul 44,1% 

4.° do Braz 47^% 

A < Vila Pompeia e Marechal Deodoro 48,7% 

Artur Guimaracs 49,6% 
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b) Fungao + representacao + salao 

Cruz Azui   — 

( Marechal Florlano   2,3% 

( 
( Marechal Deodoro   2,6% 

A < 

( Vila Pompeia   3,1% 

( 
( 4.° do Braz e Julio Ribeiro   4,2% 

( Artur Guimaraes   6,0% 

( 
B < Rua Augusta   9,1% 

( 
( Instituto de Educacao (Esc. Prim.) 12,1% 

c) Funcao 

Artur Guimaraes   9,6% 

Marechal Deodoro   11,3% ) 

> 

Rua Augusta e Inst. Educacao  12,1% ) 

Marechal Floriano   14,4% ) 

> 

Julio Ribeiro     14,7 ) 

Cruz Azul     17,6% ) 

> 

Vila Pompeia   18,4% ) 

4.° do Braz   21,2% 

d) Representacao 

Instituto de Educacao (Esc. Prim.) 1,8% 

Julio Ribeiro   4,0% 
Marechal Deodoro   7,2% 

Vila Pompeia   8,8% 

4.° do Braz   9,2% 

Artur Guimaraes   9,6% 
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Rua Augusta   10$% 

Marechal Floriano   11,4% 

Cruz Azul   16^% 

d) Fungao + salao 

4.° do Braz   1,8% 

Vila Pompeia   42% 

Marechal Deodoro   2,6% 

Cruz Azul     2,9% 

Artur Guimaraes   3,1% 

Rua Augusta     5,2% 

Marechal Floriano   5,9% 

Julio Ribeiro   8^% 

Escola Pnmaria (Insl. de Educ.). 9,1% 

1. Antes de aprecia^o'es pariiculares, consideradas as pre- 

ferencias femininas nos varios grupos escolares escolhidos, apre- 

sentam elas um cainpo de variagao menor que o apresentado pelo 

sexo masculino, condizendo com as ohservayoes dos investigado- 

res, como, por exemplo, as ja citadas em Jordan (35), referentes 

as capacidades fisicas, devido a cren^as e conven^oes acerca de 

atividades fisicas em que meninos e meninas devem participar; 

relativas aos inter esses por tipos diferentes de leituras, em que 

as aventuras atraem as preferencias masculinas e a fic^ao, as fe- 
mininas; e os resultados ohservados por Lehman e Witty a res- 

peito de, por exemplo, pratica diversa de meninos e meninas quan- 

do se entregam a mesma atividade ludica (38). 

2. As maiores diferen^as aqui reveladas sao entre os jogos 

de representa^ao, em que o Instituto de Educa^ao reune e 
o gmpo Cruz Azul tem 16,2 % e entre os jogos de fungao + repre- 

senta^ao + salao em que o 4.° do Braz tem 3,7 % c o Instituto 

de Educa^ao tem 29,7 %. 

3. Os dois nucleos a que nos referimos quando estudamos 

o sexo masculino parecem nao ter permanecido para este sexo, 

pois que aparecem levemente separados para os jogos de fun- 

^ao + represcnla^ao -f- salao e tamb^m para os jogos de fun- 

eao 4- representa^ao. A observa^ao feita para o sexo masculino, 

de que os alunos de meios mais favorecidos econdmicamente pre- 

ferem os agrupamentos de jogos em que existem os de salao: 

fun^aO -|- repressuta^ao + salao 

— fun^o salao, 
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pode ser aqui repetida para o Instituto de Educacao, mats repre- 
sentativo dessa classe. Ao m^esmo tempo, em contraposi^ao, no 

Instituto de Educagao, as meninas, menos dp que nos outros gru- 

pos escolares, empenham-se em jogos de: 

— fungao + representacao, 

— fun^ao, 

— representagao. 

4. 0 agrupamento de jogos de fun^ao reune os grupos esco- 

lares em 3 principais sub-agrupamentos, variando a freqiiencia 

de 21 % a 9 %, tendo frequencias mais proximas no primeiro sub- 

-grupo o Marechal Deodoro, o Rua Augusta e o Instituto d'e Edu- 

cacao, no segundo sub-grupo, o Marechal Floriano e o Julio Ri- 

beiro, comportando o terceiro deles o Cruz Azul e o Vila Pom- 

peia. As influencias aqui exercidas nao pareoem ter causas muito 

claras a primeira vista, embora se notem intensidades diversas 

nos sub-agrupamentos; estara influindo a falta de espago? a exis- 

tencia de ocupacoes? de outras oportunidades de brinquedo? 

5. Pode-se dizer, ainda, que o agrupamento de maiores pre- 

ferencias femininas — jogos de fun^ao + representacao — nao 

apresenta grandes diferenc-as indica.das pelo nivel social: oscila 

entre 36,2 % e 49,6 %. Repete-se aqui a proximidade entre as fre- 

quencias das respostas dos alunos da Escola Primaria do Insti- 

tuto de Educacao e do grupo escolar Julio Ribeiro. 

6. Em sintese, pode-sc afirmar haver influencias mesologi- 

cas indicadas pelas classes sociais, que se exercem nas preferen- 

cias ludicas femininas, principalmente nos jogos mais domesticos, 

mas nao tao acentuada como a que se verifica no sexo masculino. 

88. Classificacao de jogos, sexos e idades 

Observaeoes dos dados do Quadro LXVIII (Figs. 59-60): 

a) As atividades predominantes nos brinquedos participados 

por meninos, em todas as idades (8 a 14 anos) sao as motoras, 

De 8 a 14 anos a pratica de jogos motores permanece na zona com- 

preendida entre 40 e 60%, sempre em marcha ascendente: apos 

uma eievagao rapida, dos 8 aos 9 anos, tern marcha mais lenta ate 

atingir o maximo de 59,2 % aos 14 anos. Como ja vimos, no agru- 

pamento de jogos motores, incluimos os seguintes: acusado, bici- 
cleta, bola ao cesto, bola bolinha, futebol, malha, patinete, pa- 

tim, pegador, etc. 

b) As meninas revelam uma identica marcha para o mesmo 

tipo de jogos, com a diferen^a de iniciar-se aos 8-9 anos em cerca 

de 6 %, para subir apos, crescendo continuamente, ate alcangar 
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32,7 %, que e o maximo, na idade maxima. Mas, ao contririo do 

que acontece com o sexo maaculino, a predomin^ncia 6 cbos brin- 

quedos de representa^ao + salao em todas as idades. 

c) Outro agrupamento em que aparecem tambem jogos mo- 

lores — fun^ao + constru9ao — tem marcha ascendente (sexo 
masculino) acompanhando a da idade ate os 12 anos, onde se 

estabiliza, ai permanecendo nas outras idades, flutuando a fre- 

qiiencia entre 3 e 8 % (quando se estabiliza); a reuniao de jogos 

fun^ao + fic^ao denota decrescimo com a evolu9ao cronoldgica 
masculina: dos 8 anos (20%) desce ate os 12 anos, em que al- 

can9a 8 % e onde se man tem nas idades seguintes. 

d) Outros tipos de agrupamento, fun9ao + salao e (110900 + 

fic9ao + salao, com maior ou menor oscila9ao, poucas altera9oe9 
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apres^entam, com meninos de maior ou menor idadc, permanecen- 

do o priraeiro tipo ao redor dos 14 % e o segundo, aon 4%. Hi, 
porem, tendencia a aumentar a frequincia dos de fun^ao -f salio 

apos os 12 anos e a diminuir a frequencia dos de fun^ao 4- fio$io 

+ salao ap6s essa idade. 

e) Todas as categorias em que entram fic^ao, sempre com 

a frcqiiencia maxima entre 5 % e 20 % t&n tendencia a ter esta 

frequencia diminuida com a idade, entre os meninos. 

f) As meninas, como ja dissemos acima, em todas as eta- 

pas cronologicas consideradas, indicam, predominantemente, as 

classifica^oes fungao + ficcao, que se apresentam aos 8-9 anos 

com cerca de 47 %, para dai baixarem suavemente ate os 14, quan- 

do atingem 32,7 %, que e o m&ximo tambem dessa idade (nela 

alcan^am as meninas, com os jogos motores, a mesma porccn- 

tagem). 

g) Os jogos puramenle imitativos, que quase nao aparecem 

entre os meninos (sempre abaixo de 1 %), tern predile^oes femi- 

ninas colocadas em terceiro lugar aos 8, 9 e 10 anos, ao redor dos 

10 %, com decrescimo pouco perceptivel at^ os 12 anos, quando 

aparecem com 5,6 % e sofrem, entao, uma queda brusca, alcan- 

cando 1,4 e 3,4 % aos 13 e 14 anos, respectivamente. 

h) Como tambem acontece para o sexo masculino, os dois 

tipos — fun^ao + fic^ao + salao e fun^ao + saldo — tim uma 

certa estabilidade de frequencia, com pi^eferencias invcrsas is 

observadas para o sexo masculino: maiores para o primeiro tipo 

(fun^ao + ficgao + salao) que fica em torno dos 17 % ati 12 
anos, desaparecendo a estabilidade para dar lugar a uma queda 

brusca, com 11 % aos 13 anos e 5 % aos 14 e os do segundo tipo 

aqui consignado (fungao + salao), entre 3 e 8 %, revelam uma 

leve tendencia para aumentar a medida que as meninas se tor- 

nam mais velhas. 

i) E' de notar-se aqui o mesmo ja observado para os meni- 

nos; tendencia a diminuigao da frequencia, com o aumento da 

idade, dos jogos em que ha fic^ao, mesmo sendo predomlnantes 

neste sexo. 

j) Elm sintese, podemos afirmar apresentarem as meninas, 

ao se tornarem mais idosas, um decrescimo dos jogos de fic^io 

— regiao dos 10 % — e dos de fun9ao + fic^ao — regiao dos 45 % 

— e um acriscimo dos jogos de fun^ao — de 8 a 35 %,; os me- 

ninos, um aumento dos jogos de fun^ao, com o da idade — zona 

dos 50 % — e diminui^ao dos folguedos motores e imitativos (fun- 

cao 4- ficcao) — regiao de 12%. 



Capitulo XII 

JOGOS MAIS PRATICADOS (PERGUNTA 4: "DfiSSES BRIN- 

QUEDOS OU JOGOS, QUAL E' O QUE VOCfi BRINCA MAIS?"" 

89. As respostas obtidas 

A pergunta que vai permitir esta analise, para estudo do jogo 

mais praticado, e conseqxiencia da pergunta n.0 3 — "Escreva o 

nome de todos os brinquedos ou jogos de que voce brinca". 

Para apresentagao de todas as atividades ludicas mais pra- 

ticadas pela meninice investigada (de 8 a 14 anos), foi feita uma 

lista constituida pelas respostas das criancas, sendo as respostas 

contadas de acordo com o niimero de jogos mencionados. A mes- 

ma lista permite a apreciagao da intensidade da pratica de jogos 

das criancas de ambos os sexos, ordenados pelas respectivas fre- 

qiiencias. No conjunto foram observadas 5.506 respostas, dadas 

por 5.219 criancas, o que da uma resposta para cada crianga, em 

media. 

Essa lista compreende um total de 205 atividades ludicas, al- 

gumas nao identificadas, como torre alta-torre baixa, gruta ita- 

Bana, pedra branca, etc. Dos 205 jogos, ha apenas 79 que apare- 

cem comumente aos dois sexos, considerando comuns desde aque- 

les como boneca, que apresenta 533 escolhas femininas e apenas 

uma indicada pelos meninos, como tambem pegador, escolhido 

pelos meninos com freqiiencia de 156 e pelas meninas com 221. 

Separados os 79 jogos comuns aos dois sexos, rest am 74 especies 
que o sexo masculino indica e 52 variedades diferentes que o sexo 

feminino escolhe. 

E' preciso notar que a tabulacao foi feita com os resultados 

dfe cada articulagao, das varias feitas com a presente pergunta. 

Os dados acima foram tornados das respostas a pergunta 4, se- 

gundo as profissoes paternas. Houve criancas que nao deram in- 

dica^ao da profissao paterna, pelo que suas respostas nao pude^ 
ram ser consideradas. Do mesmo modo, quando se fez a tabu- 

lagao pelos resultados da pergunta 4 — nacionalidade, algumas 

respostas deixaram de ser computadas, por nao trazerem dados 
sobre a nacionalidade paterna, e assim as outras articula^oes. Hd, 
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portaiito, para cada ariicula^ao da pergunta 4, um rcsultado difa- 

rente, mas essa diferen^a nao assume um aspecto que possa pre- 

judicar a generaliza^ao pelo estudo de uma so articula^ao. Quan- 

to ao ndmero total de atividadcs indicadas como sendo de maior 
pr^tica, aparecem varia^oes maiores, quase s^mpre motivadas por 

freqiiencias diminutas (escolha de uma crian^a por de term in ados 

Jogos). alterando, de leve, a discriminacao de jogos comuns ou 

privativos de cada sexo. 

Para algumas das articula^oes estudadas, encontramos: 

Articular oes 

Perg. 4 e profissoes   
Perg. 4 e grupos escolarcs 
Perg. 4 e classe   
Perg. 4 e nacionalidadc . 
Perg. 4 e pergunta 12 
Perg. 4 e pergunta 13 

JOROS CO- 
muns aos 

2 scxos 

79 
81 
85 
77 
72 
74 

Jogos escolhidos pjr 
masc. fem. 

74 52 
67 62 
07 47 
78 55 
75 50 
74 50 

Total 

205 

210 
: 99 
210 
203 
204 

Pode-se, enlao, generalizar quanto ao numero de jogos co- 

mumente praticados pelos individuos dos do is scxos e de cada 

sexo separadamente, indicando-sc cerca de 200 atividadcs ludicas 

como as mais praticadas por meninos e por meninas; dessas 200 

atividadcs, cerca de 75 sao comumenle praticadas por meninos c 

meninas, cnquanto que o sexo masculino cscolhe com exclusivi- 

dade cerca de 70 e o feminino, perlo de 55. As escolhas rclativas 

k treqiiencia serao estudadas oportunamenle, com as respostas que 

tiverem porcentagens superiores a 0,5 %, pois, parece ser esse um 

limite minimo de alguma significa^ao e sem possibilidachcs de so- 

frer influencias ocasionais. 

Como os totais sao diferenles para cada uma das articula^oes 
planejadas, verificamos, tambem, as freqiiencias parciais para ca- 

da um dos jogos mais significalivamente indicados (com mais de 

0,5%), nao lendo sido notadas disscmelhancas que pudesscm in- 
validar as compara^oes enlre as varia.s modalidades de an^iise 

empreendidas, no estudo (los jogos mais praticados em fun^do de 

seus falores: profissao e nacionnlidade paternas, tamanho do coro- 
panheiro, des^jo de liderar, etc. 
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90. Jogos mats pmticados e sexo 

Podemos analisar a lista resultante da tabulagao da maior pdi- 

tica de jogos revelada pelas criancas das idades consideradas, com 

as respostas gerais a articula^ao pergunta 4 — profissoes. 

Os meninos brincam de 153 atividades, ao passo qne as me- 

ninas estendem sua atividade apenas por 131 jogos. Essa maior 

variedade de preferencias revelada pelo sexo masculino, consi- 

derada no que diz respeito ao grau de concentra^ao, inverte-se. 

Os meninos, empenhando-se em um numero maior de atividades, 

tem maior gran de concentragao que as meninas: o exame das 

listas de jogos mais praticados para cada sexo demonstra que para 

os jogos em que a escolha e de um so individuo, os meninos os 
indicam em numero de 60, ao passo que as meninas o fazem em 

numero de 35. Para o sexo masculino, isso representa 39,2 % do 
total de jogos e 2,1 % da freqiiencia de indicacoes, ao passo que 

as meninas, em 26,7 % do total dos jogos, apresentam somente 
1,2 % da freqiiencia de escolhas. 

Se acharmos pouco representativa a freqiiencia de uma uni- 

dade para estudar um determinado jogo, e se eliminarmos, entao, 

os jogos que a apresentarem, teremos um resto de 93 atividades 

para o sexo masculino e 96 para o feminino. Eliminando-se, pro- 
gressivamente, os jogos com freqiiencia de 1 a 12, este ultimo nu- 

mero representando a freqiiencia inferior a 0,5% do total de cada 

sexo, teriamos os seguintes numeros restantes de jogos: 

masc. fem. 

inicialmente aparecem   153 jogos — 131 jogos 

eliminados os jogos com 

freqiiencia d'e: restam os jogos: 

1   93 96 

2   72 74 

3   62 65 

4    51 62 

5   47 56 

6    42 51 

7    37 48 

8   31 45 

9   29 39 

10  28 39 
11      26 37 

12   23 34 
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Alguns jogos tem frequdncla muilo diminuta utun .>exo, com 

grande frequ^ncia no sexo oposto: 
jogos niasc. fern. 

casinha   6 262 
boneca   1 SXi 

barra-bola   8 158 

escola   12 177 

corda   I 127 

roda   1 85 

pelo que podem ser coosiderados tipicamente femiuinos. 

Tomando em considera^ao a meninice investigada (ambos ot 

sexos reunidos), a ordem de pr&tica mais intcnsa e a que se segue: 

Jogos N* % 

1. bola   870 15,8 

2. boneca .. 534 9,7 

3. pegador . 377 6,8 

4. bicicleta •* 329 6,0 

5. futebol ... 327 5,9 Uomcnte sex. masc.) 

6. bolinha ... 30-1 5,5 

7- casinha ... 268 1,8 

8. escola  189 3,1 

9 barra-bola 166 3,0 

10. corda .... 131 2,4 

Os jogos mais ou menos igualmente distribuidos, embora com 

diversa intensidad'e de prdlica, pelos dois sexos, sao: 

bola   masc. 733; fern. 137 

pegador   masc. 156; fem. 221 

bicicleta   masc. 257; fem. 72 

Reunidas as 5.506 resposlas dos dois sexos e classificados os 

jogos mais pralicados pela fun^ao predominante, segundo o c6- 

digo organizado para o estudo da pergunta 3 (Ancxo VIII) e que 

constitue cinco categorias de brinquedos c uma sexta de jogos nao 

classificados, encontr&nos: 

Categorias n." '7 

jogos de fun^ao   3627 65.9 

jogos de fic^ao   1279 23^ 
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jogos de salao   278 5,0 

expressao-recepsao   49 0,9 

jogos de constru^ao  44 0,8 

nao classificados   229 4,2 

total     5506 100,0 

QUADRO LXIX 

Jogos mats praticados 

(Freqii^ncia absoluta) 

Sexo masculino 

1. bola   733 1. 
2. futebol   327 2. 
3. bolinha     299 3. 
4. bicicleta   257 4. 
5. pegador     156 5. 
6. patinete    76 6. 
7. carrinho   55 7. 
8. bola ao cesto    50 8. 
9. acusado   41 9. 

10. automovel   37 10. 
10. papagaio    37 11. 
12, "cow boy"   34 12. 
12. pingue-pongue   34 13. 
14. damas  1 ; 32 14. 
15, domino   31 15. 
16. piao   27 16. 
17. baralbo   22 16, 
18. patim   21 18. 
18. soldado-ladrao   21 19. 
20. malha   17 19. 
21. loto   14 21. 
21. soldadinho de chumbo. 14 21. 
23. animais   13 23. 
24. escola   12 23. 
24. caminhao   12 25, 
24. revolver   12 26. 
27. peteca    11 27. 
27. ludo    11 27. 
29. cavalinho   10 27. 
30. balao   9 30. 
30. gloria   9 30. 
32. balan^o   8 32. 
32. barra-bola   8 32. 
32. correr   8 32. 
32. gin5stica    8 35. 
32. jogos, jogar   8 35. 
32. nadar   8 35. 

Sexo feminino 

boneca      533 
casinha   262 
pegador    221 
escola   177 
barra-bola   158 
bola   137 
corda   127 
roda     85 
barra manteiga     75 
amarelinha    73 
bicicleta   72 
mobilia   36 
patinete   34 
bola-atras    32 
peteca   30 
comadre    28 
domino    28 
mamae   27 
bola ao cesto    26 
jogos, jogar       26 
acusado   24 

loto   24 
len^o-atras ..  21 
pingue-pongue   21 
ratinho   20 
baralho   17 
pular distancia   15 
ludo     15 
bateria     15 
automovel   14 
balan^o   14 
aparelhinho   13 
cabra-cega   13 
pegador esconde-esc. .. 13 
carrinho   12 
patim   12 
jogos de formar   12 



ss 
38 
38 
38 
38 
38 
43 
43 
43 
43 
43 
48 
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Sero masculino 

barra bandeira   
bilhar   
box   
lutar     
maquina de escrever .. 
maquinu dc cinema . . . 
aviao   
casinha   
pcgador-tempo   
soldado   

trem   
dado   
scJa   
teni*   
xadrez   
arco   
bola-atrAs   
botao   
corda   
ferraraenlas   

contar histdrias   
pegador-socorro   
pica-p&u   
pular   
peg. esc.-esconde   
guerra   
barra manteiga   
bonde   
boccie    
cabra-cega   
fazer casinha   
Icr histbria   
jogos de formar ...... 
pular aUura   
rei-rainha   
pegador ajuda   
albuns   
amarelinha   
artista   
bola a quatro   
brinquedos    
carriola   
circo 
cscondc-lenvn   
espingarda   
espada   
histdria   
jogo de pdhinha .... 
len^o-atrus   
rnotocich-r.i    
mamde 

SfT/t fe/mmno 

38. bola   
7 38 caracol . ... 
( 38 damas   
4 41. barra bandeira   
7 41. rozinheira   
/ 41 . fifa   

1 » 41. fogao   
h 
6 

41. rcrStar      
46. iiisldria .... 

ti 46. ordeni ..... 
c tr pegador tempo   
r» correr ... .. 
:> dado   
i) rontar historia   
;> anel   
4 bilboque   
4 casamento    
4 csconde-lenco 
i ginfistica . . ....... 
4 bolinha 
4 brinquedos   
4 passes     
i pegador sor.o r.i 
4 't'i rainha ... 
4 pianinhn 
4 costureira   

corrupio      
3 ten is   
3 comidinha 
3 
:i 

lifdes de escola   
nadar    

3 
3 
3 

pedrinha .....   
pisca-pisra ...   
prendas   

3 pular     
3 vend.a    

cubo     
•» anunais     
2 carrinho <le boneca ... 
•> euntar    
•> r i viic Ir . ,,    
•i circo   

2 
estatua   
foguinho   
gamfiu   

•> gldria    
Irr hixtdria   

*» Jouo-bobo   
2 rndquina fotografira ... 
2 pegador-leva 
•» pUR.»r cabelinbo    
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Sexo masculino 

pegador-leva   2 
pedrinha   2 
sela corrente   2 
terra   2 
voador   2 
roubar osso   2 
ambulancia   1 
aimore   X 
bandido   1 
bandolim   1 
batalhao   1 
bola expressa   
bolice   
bolhas de sabao   
bota   
boneca   
cabanas   
cavaquinho   
mecano (conslr.)   
comadre   
est^tua   
marreta   
foguinho   
fazer brinquedos  
gamao   
agilidade infantil   
li^oes de escola 
m^iq. de escrever   
mobilia   
mccanico   
pedra branca   
peixe espada   
pisca-pisca   
plantar   
pillar distancia  !. 
pular trampolim   
quebra-cabe^a   
roda   
ratinho   
vitoria   
yjolino   
costurar chapeu   
rodar   
pegador-abaixa   
polo aquatico   
sela parada   
jogo do galo   
palha ou chumbo .... 
lampeao   
bola ao ar   
constru^ao   

Sexo fe mini no 

papagaio   2 
roleta   2 
jogo de bastidores .... 2 
cabeleireiro   2 
pegador com passos .. 2 
mercado   2 
torre alta-torre baixa .. 2 
gruta italian a   2 
bandido   1 
bola expressa ........ 1 
bonde   1 
jogo de botao   1 
cavalinho     - -. 1 
cabanas   1 
cole^ao   1 
desenhar   1 
fazer casinha de terra . 1 
guerra   1 
agilidade infantil   1 
nao se zangue   
passear   1 
pegador-trepa ....... 1 
pintura   1 
pular altura   1 
pular com vara   1 
quebra-cabe^a   1 
saci     1 
soldado   1 
sela corrente  :... 1 

terra    • 1 
tijolo   1 

diabolo   1 
bola ao ar   1 
aprender versos   1 
sr. raeu amo   1 

puxar ien?o   1 
bola americana   1 
jogos de armar   i 
ns. (adivinhagao) .... 1 

branco e azul   1 
toquinhos   1 

brincar com cacos .. • • 1 
voador   1 
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— Sexo masculino 

tavcrna   
rcraar   
sanfona   
moinho   
"jig saw"   
no rio   

frontao   
loja    

bola com pau   
tienlro dagua   
massa   
castelo   
quera pega o porco 
viola     
cscorrcgador ..... 

N = 
raasc. 2743 

fem. 2763 

Separados os sexos das criangas, verificamos as seguintes di- 
ferencia^oes, para as mesmas categorias de jogos: 

Jogos de: Afasc. Fem. 

fungao   2271 82,8% 1358 49.1% 

ficgao   139 5,1 % 1144 41,4% 

salao   142 5,2% 135 4,9% 

expressao-recepgao 15 0,5% 33 U% 
construgao ....    17 0,0% 23 0.8% 

nao classificados   r>9 5.8f; 70 2.5% 

total     2743 100,0% 2763 99.9 <5 

E' notavel o falo de nao lerem sido encontrados brinqucdos de 
conslru^ao, eulre os meninos, em maior niimero; talvez neja em 

virtude de ter havido uma parle especial (pergunlas 23 a 29) re- 

lativa as coisas usadas para brincar. 
Os jogos mais praticados sao os motores, mais cnlre os me- 

ninos que entre as meninas (superioridade de 30%). Os jogos de 

fic^ao gozam de poucas escdlhas mascuiinas, ao passo que as rae- 

ninas os escolhem quase tanto quanto os dc fungao. Os jogos de 

saiao lem preferencias aproximadas nos dois sexos. 

Fssas observngdes condizem com as feilas por Lchmau c Wit- 

ty (10) nos Estados Unidos - atividadcs mais vigorosas sao as pi«- 

feridas pelo scxo masculino e as scdcnlarias, pelo fcminioo — 

pag. 101. Mais uinda. afirmani esses outon-s lia\tT <fifereng/i no 
modo pelo qual os indivlduos dc cada xo se cmpenham em certot 
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jogos; por exemplo, meninos e meninas divertem-se com bola ao 

cesto, "baseball" em r^ecinto fechado, etc., mas as meninas pare- 

cem empregar menos energia nesses brinquedos. Em geral, os au- 

tores notam que as meninas tendem a evitar participagao ativa 

em certos jogos que proporcionam diversao extremamente vigo- 

rosa para os meninos (pag. 102). 

Na presente pesquisa, dado o fato de nao ter havido indaga- 

cao sobre a maneira pela qual sao praticados os jogos, nao pode- 

mos estabelecer comparagoes; somente observagoes posteriores po- 

derao fornecer elementos para identicas consideracoes, principal-* 

mente a respeito de brinquedos comuns aos dois sexos como: pe- 

gador, bola, bola ao cesto, acusado, pingue-pongue, etc. 

Entre os jogos revelados pela pergunta numero 4, vamos con- 

siderar somente os que apresentam uma frequencia de mais de 

0,47 %. Das listas totais de cada sexo, ja indicadas anteriormente, 

daremos somente as freqiiencias relativas das escolhas. As meni- 

nas apresentam um campo de preferencias ludicas (jogos mais 
praticados) mais largo do que o dos meninos, que se fecham em 

uma area menor de atividades. E' tambem a observagao de Mc 

Ghee, citado por Lehman e Witty (39). 

QUADRO LXX 

Jogos mais praticados 

— Frequencia superior a 0,5 (0,47 %) — 

Sexo Masc, Sexo Fem. 

Ordem Jogos % 

1. bola   26,7 
2. futebol   11,9 
3. bolinha   10,9 
4. bicicleta   9,4 
5. pegador    5,7 
6. patinete   2,8 
7. carrinho   2,0 
8. bola ao cesto  1,8 
9. acusado   1,5 

10. automovel   1,3 
10. papagaio   1,3 
12. "cow boy"   1,2 
12. pingue-pongue   1,2 
12. damas   1,2 
15. domind   1,1 
16. piao     1,0 
17. baralho   0,8 
17. patim   0,8 
18. soldado-ladrao   0,7 

Ordem Jogos % 

1. boneca    19,3 
2. casinha   9,5 
3. pegador   8,0 
4. escola    6,4 
5. barra-bola    5,7 
6. bola     5,0 
7. corda ....,  4,6 
8. roda      3,1 
9. barra manteiga   2,7 

10. amarelinha   2,6 
11. bicicleta    2,6 
12. mobilia   1,3 
13. patinete   1,2 
13. bola-atras   1,2 
15. peteca   1,1 
16. comadre   1,0 
16. domino  • 1,0 
16. mamae    1,0 
19. bola ao cesto    0,9 
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20. niiilba   
21 loto   
21. soldadinho chuinbo 
21. animais 

0,(1 
o.:* 
0,.) 
0,5 

Sub-total   .s 
Jogos nao istudados   14.1 
Total   100,0 

19. Jogc^. jogar   0, 
19. acu^ndo   0. 
22. loto    ().; 
22. Irn^o-atras   o, 
24. pinguc-pongue   (i; 
24. ratmho    g. 
20. baraiho .... o,( 
27. pular diM&ncia ... 0J 
27. ludo    U.i 
27, batcria    0^' 
27 autombvcl .    0^ 
27 balanco   0J 
27 aparclhinho   0.1 
27 cabm-cega   OJt 
27. pcgadnr cm- esc  0J 

Sub-total   117,1 
Jogos nuo estudados , . 123 
Total   100,fl 

Dentre os jogos indicados, a prim^eira vista salta aos olhos a 

predominancia, para os meninos, de jogos de atividade intensa. 

exigindo for^a fisica e mobilidade: 

1. bola   26.6% 
2. futebol    11,8%; 

aparecendo, para as meninas, o predominio de jogos de iniita^io 

ou de ficcao: 

1. boneca     19,2r7 

2. casinha   9.1%. 

Esse mesmo falo foi notado por HeI6ne Antipoff (13) cm Heln 
Horizonte, estudando respostas de 760 crian^as do 4.° grau cscolar 

a questao — "qual o seu brinquedo preferido?"; comcnta quo "o 

jogo da bola predomina entre os me^inos,, (p^g. 19). A mcsma 

invesligadora cita nesse trabalho outros experimentos em quc se 

notou a predomin^ncia de identicas atividadcs ludicas: Croswcll. 

em observacoes de 4.000 criancas de Massachussetls, achou quc a 

atividade ludica entre 9 e 13 anos 6 absorvida, enlre os meninos, 
pelos jogos molores, em grande parle. 

I^ehman c Witty (10) tambem. em suas observacoes, colocam 

no tdpo de lima lista de brinquedos participados mais por meni- 

nas que por meninos, o brincar com boneca (Tabcla XVIII, pag 

66) v nas cm quo os meninos pnrliripnm mais do que u> meninus. 

o "football", que 6 o que tanib^m chamnmnv de "rugby" (Tabcla 

xvn. p .Lf r>r>). 
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91. logos mais praticados e profissdes patemas 

Dada a grande diferenca existente entre as respostas masculi- 

nas e femininas, examinaremos cad a um dos sexos separada- 
menle. 

As preferencias masculinas (jogos mais praticados), conside- 

rados os jogos individualmente, atraves dos tres grupos de pro- 

fissdes paternas, com o estudo daqueles de freqiiencia mais signi- 

ficativa, sao: 

a) Bola predomina nos tres grupos de profissdes, decrescen- 

do a medida que se eleva o nivel economico dos pesquisados: 

31% para 21% e para 15%, alcan^ando entre os individuos de 

pais de profissdes liberais apenas a metade da frequencia obtida 

entre os filhos de operarios, igualando-se quase, aqui, com bici- 

cleta (frequencia proximo de 15 % nesse terceiro grupo profis- 

sional) ; 

b) futebol tem preferencias iguais •entre filhos de operarios 

e de pais com profissdes intermediarias (12%), reduzindo-se a 

8 % a frequencia entre os filhos de pais com profissdes liberais; 

c) reunidos esses dois jogos, pois o qirestionario nao pro- 

curou delimitar quais os jogos de bola coletivos e quais os indi- 

viduals, temos as seguintes frequencies relatives: 43-33-23, com 

diminuicao acompanhaiido a elevacao do nivel economico-social; 

d) bolinha tem escolhas mais ou menos semelhantes na fre- 

qiiencia e na ordem de aparecimento, nos tres grupos profissionais; 

e) bicicleta (que tambem indue velocipede e tico-tico) apre- 

senta as porcentagens 7-11-14 e segue em correlacao positive 

com a melhoria do nivel economico dos pais; ocupa, ainda, o se- 

gundo lugar entre os filhos de pais de profissdes liberais; 

f) papagaio, na ordem de preferencia, aparece antes entre 

os operarios (8.° lugar) do que nos outros dois grupos profissio- 

nais (17.° e 15.°); 
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profissOes paternas 

iMt; 1.1 

g) pegador, na fjrdcm dc freqiu'iicia, nau sofre influeiicia do 

nivel social indicado pda profissao paterna; 

h) danias c domino sao mais escolhidos pelo grupo do fi- 

Ihos de pais dc profissoes liberals (lugares 7.° e 6.°, rrsprctivn- 
mente), revclando maior pralica dc jogos dc saliio entre os filhot 

de casais favorccidos, ocupando lugarcs dc nrdenarao M e 1") en- 

tre os de casais mais pobrcs: barallio, da mcsmo natureza quo 61- 

tes dois, pouca flutua^ao sol r« alrav^s dos grupos profissionais 
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As maiores intensidades de pratica das meninas, reveladas no 

cstudo da influencia dos tres tipos profissionais paternos, sao: 

a) Boneca e casinha tem frequencias bem proximas nos tres 

grupos; 

b) pegador, entre filhas de operarios e de pais de profissoes 

intermediarias, ocupa o 3.° lugar, diminuindo a freqiiencia com 

a elevacao do nivel social, ocupando o 5.° lugar entre os mais 

favorecidos; 

c) bicicleta, mais do que entre os meninos, sofre influencia 

do nivel economico, passando do 11.° lugar (operarios), para o 

3.° (profissoes liberais); aqui, parece, esta abrangida uma valo- 

rizacao do que seja conveniente a menina; 

d) roda tem um aspecto diverso do anterior: ocupa o 6.° 

lugar entre os operarios e passa ao 20.° entre os de profissoes 

melhor remuneradas; como sabemos, e jogo de grande influencia 

da tradicao, coincidindo o observado com as verifica^oes socio- 

logicas de que o tradicional e abolido por ultimo entre os menos 

favorecidos; 

e) barra-bola e bola pouca flutuacao apresentam nos tres 

grupos; 

f) corda tem maiores escolhas entre os operarios; tambem, 

escola; 

g) patinete segue marcha identica a de bicicleta, embora 

com menores intensidades e ordem de classifica^ao inferior: 15.° 

- 15.° — 9.°. 
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QUADKU) LXXl 
Jogog mats praticados, segtindo as pro/tssdrs pair runs 

— Sexo masculino — 

Profiss^es I'rofjsMM s Profiss^g 
operdrias mlirnutl. liberals 

J o g o s 
Ord. % Ord. % Ord. 

Bola   31.1 1 21,5 1 15,4 
Futebol     •> 12.2 ') 12.4 4 8.2 
Bolinha ..................... 10,U 3 12.1 3 8.6 
Bicideta     4 7,5 4 n.i 2 15.0 
Pegador ......... ....   5 5.7 5 5.4 5 6.4 
Patinetc     G 2,0 G 3.0 7 3.0 
Carrinho     7 2.2 8 2.0 21 0,4 
Papag^io     8 1.7 17 0.7 14 1.1 
Bola ao cesto       ...   9 1.5 / 2.3 10 2.3 
Pingue-pongue     10 1.3 12 1.1 14 1.1 
"Cow bov'*      1.3 19 r 17 0.8 
Automdvei        12 1,2 11 1.1 10 2.3 
Acusado    . 12 1,3 9 1 * 9 2.6 
noniino       14 1.0 12 1,1 fi 3.7 
Damns   15 1.0 17 o.7 7 3.0 
Malha     16 n s on 0 *) m | 

Piao        17 u,7 10 1,0 17 0.8 
Palim      ......... 18 0.7 10 o .s 14 1.1 
Baralho     0,0 15 1.0 12 1,9 
Soldado de chumbo     20 0.,1 19 (1 0 22 0.4 
Animais   0.1 22 0.5 17 0.8 
Dotn   21 0.4 19 0.0 17 0.8 
Solclndo-ladrao      21 0,1 12 1 1 12 1.9 

N = 1012 82 i 266 

QUADRO LXXII 

Joffos mais praticados, segundo as profissoes patcrnas 

— Sexo feminino — 

J'rofuiLMJi Hruhi»de> pntfjs^..rs 
i.perflrias inlfrmed. liberals 

»M«i. ' r <>rd. % Ord. r'r 

Biinccii   ' ' '■^ * 1 1^,1 
(otsinha      - 1 •' - ^ 2 9Jt 
Pegador   ^ ^ ■'> 6.3 
J.vcnlj     * '-J 11 ' 7 3.0 
Barr.i-bola   ' ' j ' ■< 7,2 
Bola   R ' ' •' f 0 4.3 
Corda     » 1 ^ 7 * ' 9 2,3 
Roda    •'» ' u 20 0.7 
Barra manteiga     *0 3.1 * • •'13 1,3 
Amarelmlia   ^ - *9 1 [' 12 2.0 
Btriclela   ''' * - ' 3 7,9 
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Mobilia   12 1,6 19 1,0 20 0,7 
Patinete   15 1,0 15 1,4 9 2,3 
Bola-atr^s    13 1,3 16 1,1 23 0,3 
Peteca  .. 26 0,6 13 1,5 8 2,6 
Comadre    22 0,8 13 1,5 16* 0,5 
Domino  19 0,8 12 1,6 23 0,3 
Mamae     i ;  14 1,1 16 1,1 — —- 
Bola ao cesto     15 1,0 15 1,0 20 0,7 
Jogos, jogar     15 1,0 16 1,1 23 0,3 
Acusado  . ;  22 0,8 15 1,4 — — 
Loto     19 0,8 22 0,9 16 1,0 
Len^o-atras      18 0,9 30 0,5 16 1,0 
Pingue-pongue    28 0,4 22 0,9 11 2,0 
Ratinho   33 0,3 11 1,7 — — 
Baralho   28 0,4 25 0,7 13 1,3 
Pular distancia  26 0,6 25 0,7 — — 
Ludo   28 0,4 28 0,6 16 1,0 
Bateria   24 0,7 30 0,5 — — 
Automovel   19 0,8 34 0,1 — — 
Balance   25 0,6 32 0,3 23 0,3 
Aparelhinho   32 0,3 32 0,3 — — 
Cabra-cega   31 0,4 28 0,6 20 0,6 
Pegador esconde esconde    33 0,3 24 0,8 23 0,3 

N = 1580 881 302 
# 

92. Jogos mais prat&ados e grupos escolares 

a) Sexo masculino: 

O jogo de bola predomina na escolha de alunos de todos os 

grupos escolares estudados, com exce^ao da Escola Primaria do 

Instituto de Educacao, em que cede lugar a bicicleta. 

O brinquedo com bicicleta, revelador de melhores condicoes 

economicas, e preferido em segundo lugar (14,6%) pelos alunos 

do grupo escolar Marecbal Floriano, o de maior porcentagem de 

pais operarios, o que e uma inversao desconcertante; nos outros 

grupos escolares ocupa do 3.° ao 4.° lugar e com freqiiencia apro- 

ximada de 4 a 7 %. Os alunos do grupo Rua Augusta revelam as 

maiores preferencias por esse brinquedo, nele ocupando o 2.° 

lugar. 

As indicagoes de futebol pouco flutuam, entre 2.° e 3.° lugar, 
nos varios estabelecimentos de ensino e somente no Instituto de 

Educacao e que seus alunos o colocam em 5.° lugar, com fre- 

qiiencia de 7 %, bem menor do que aquela que surge nos outros 

grupos, ao redor ou superior a 10%. 

O jogo de bolinha, pelo qual os alunos de alguns grupos es- 

colares revelam acentuada pratica, aparecendo apos bola no Julio 
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Ribeiro, 4.° do Rraz, Vila Pompeia, Rua Augusta c Instituto de 

Educacao, parece nao sofrer nenhuma influ^ncia do nivel social 

a que pertencem as fdmilias dos alunos. 

As frequencias da pratica do brinqucdo de Mcow boy^ sao 

hem semelhantos ein todos os grupos escolares, apreacntando um 

valor discrcpante no grupo Cruz Azul, em que parece ter havido 

influencia do pcqueno numero de individuos. 

Pegador c igualinenle popular nas varias escolas pesquisadas, 

decrescendo essa popnlaridade snincnte nos grupos Cruz Azul c 

Rua Augusta, podendo ter sido essa nova discrep&ncia em conso- 

qiiencia do reduzido numero de crian^as cxistentes nesses estabe- 

lecimentos. 

Papagdio c muito escolhido nos grupos Marechal Floriaoo, 

Marechal Deodoro c Vila Pompeia, decrescendo essa csc61ha no 

Instituto do Educa^ao c no Arlur Guimaraes. Para empinor pa- 

paguio as crian^as precisam de espago grandc, sendo as maiores 

frequencias juslamenle nos grupos situados cm lugares distancla- 

dos da zona de grande concenlra^uo. Assim, tendo geralmenbe a 

frequencia de 1,3 rf, tem-na aumentada para 2,5% nos grupos M, 

Floriano. M. Deodoro e V. Pompeia, aparecendo muito pouco nos 

grupos ,1. Ribeiro, A. (iuimaraes c Instituto de Educa^ao, e nao 

aparecendo no Cruz Azul, Rua Augusta e 1° do Braz. 

b) Sexo feminino: 

Boneca predominantementc aparece em todos os grupos esco- 

lares, cedendo o primeiro lugar a casinha somente no Rua Au- 

gusta, tendo ai, os dois, frequencia aproximada. 

Nos grupos M. Floriano, M. Deodoro, V. Pompeia e Cruz Azul, 

^sse mesmo jogo de fic^ao — casinha — aparece em segundo lu- 

gar, com frequencias proximas de 11 %. 

Alguns jogos motores nparccem em segundo lugar nos grupos 

A. (riiimaraes e J. Ribeiro (pegador) c no Instituto de Educa^ao 

(bicicleta), passando pegador para 3.° lugar em oulros grupos — 

M. Floriano. M, Deodoro, R. Augusta, I." do Braz c Gruz Azul. 

Roda, que teve grande influencia do nivcl social indicado pcla 

profissao palerna. tern maiores frequencias entrc as alunas do 

A. Guimoraes, 4.° do Braz r J. Ribeiro, de maiores porccntagcns 

de pais operarios. en<iiinnto que as frequencias menorcs sao no 

M. Floriano, M. Deodoro e I. de Educo^iio, dc composi^ao profla- 

sional diversa. 
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QUADRO LXXIII 

Sexo mascnlino 
Ordem de preferencia pelos jogos, atravts dos grupos escolares 

(freqiiencia relativa) 

Marechal Deodoro Marechal Floriano Vila Pompeia 

1. bola ..... 
2. bicicleta 
3. futebol ... 

4. bolinba ... 
5. pegador 
6. patinete 
7. papag&o 
8. domino 
9. carrinho 

10. acusado 
11. automovel 
11. "cow boy" 
13. damas 
13. pingue-pongue 
15. piao   
15. malha ... 
17. patim 
17. bola ao cesto 
17. baralho . 
20. sold.-chuinbo 
20. 16to   
20. sold.-ladrao 
23. animais 

N = 561 

^.0 do Braz 

29,8 
14,6 
10,0 

7,8 
7,7 
3.4 
2.5 
2.1 
2,0 
1,4 
1.2 
1,2 
0,9 
0,9 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

1. bola 
2. futebol 
3. bicicleta 
4. pegador 
5. bolinba 
6. papagaio 
7. acusado 
8. patinete 
S. damas 

10. bola ao cesto 
10. pingue-pongue 
12. carrinho 
12. domino 
12. malha 
15. automovel 
16. loto   
16. "cow boy" 
18. patim 
19. sold.-chumbo 
20. sold.-ladrao 
20. piao 
20. animais 
20. baralho 

N = 485 

Julio Ribeiro 

32,6 
12,4 

8.4 
5,1 
3.5 
2.3 
2.1 
1,8 
1,8 
1.6 
1,6 
1.4 
1,4 
1,4 
1.2 
1,0 
1,0 
0,8 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

1. bola   27,7 
17,1 

1. bola   25,6 
18,6 2. bolinha   2. bolinha   

3. futebol   13,0 3. futebol   13,5 
4. pegador .... 5,5 4. pegador   6,5 
5. bicicleta .... 5,1 5. bicicleta .... 4,3 
6. bola ao cesto. 4,4 6. bola ao cesto. 4,0 
7. pingue-pongue 1,7 7. carrinho .... 2,5 
8. acusado .... 1,4 8. piao   1,8 
8. patinete .... 1,4 9. "cow boy" .. 1,3 

10. patim   1,0 10. patinete .... 1,0 
10. domino .... 1,0 11. acusado .... 0,9 
10. damas ...... 1,0 11. baralho   0,9 
10. carrinho ... . 1,0 13. sold.-chumbo.. 0,7 
10. automovel 1,0 13. domino   0,7 
15. animais   0,9 13. automovel 0,7 
16. "cow boy" . . 0,7 16. patim   0,4 
17. baralho   0,3 16. pingue-pongue 0,4 
17. piao   0,3 18. papagaio 0,2 
17. sold.-chumbo.. 0,3 18. sold.-ladrao . 0,2 

1. bola   33,7 
2. bolinha .... 11,4 
3. futebol ..... 10,6 
4. bicicleta .... 5,7 
5. pegador .... 4,2 
6. acusado .... 3,4 
7. patinete .... 3,0 
7. carrinho   3,0 
9. papagaio 2,6 
9. automovel 2,6 

11. pingue-pongue 1,5 
12. piao   0,7 
12. bola ao cesto. 0,7 
12. baralho .... 0,7 
15. animais 0,4 
15. "cow boy" .. 0,4 
15. damas .... 0,4 
15. domino . .. 0,4 
15. malha   0,4 
15. patim   0,4 

N = 264 

Artur Gaimaraes 

N = 292 N = 445 

1. bola   18,2 
2. futebol   15,9 
3. bolinha 11,0 
4. bicicleta .... 7,5 
5. patinete .... 5,8 
6. pegador .... 3,7 
7. carrinho 2,7 
8. pingue-pongue 2,0 
9. sold.-ladrao . 1,7 
9. baralho .... 1,7 
9. bola ao cesto. 1,7 
9. domino   1,7 

13. damas   1,4 
13. loto   1,4 
13. patim   1,4 
16. "cow boy" .. 1,1 
16. automdvel 1,1 
16. sold.-chumbo.. 1,1 
19. acusado .... 0,9 
20. papagdio 0,6 
20. piao   0,6 
20. animais .... 0,6 
23. malha   0,3 

N - 346 
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Raa Augusta 

1. bolu   23,4 
2. bicideta .... 13.5 
3. fotebol   10,8 
3. boltnha   10,8 
5. patinete   7,2 
6. piao   3,6 
7. damas   1,8 
7. domiod   1,8 
7. pegador   1,8 
7. sold.-chumbo.. 1,8 

11. pingue-pongue 0,9 
11. patim   0,9 
11. "cow boyH .. 0,9 
11. carrinho ... 0,9 
11. autom^vel .. 0,9 

M = 111 

Raa Augusta 

1. casinh;! 15.1 
o M • t.onc i •• .... 13.5 
3. pegador .... 8,7 
4. corda   7.0 
5. escula   6,3 
6. bola   4.8 
6« bicicleta .... 4.8 
8. barra-manteiga 3.2 
9. bola-atras 2,4 
9. 16tc)   2.4 

11. pcteca   1,0 
11. patinete .... 1.6 
11. acusado .... 1.6 
11. amarelinha 1,6 
11. bateria , . . . 1.6 
11. barra-bola 1.6 
It. r;iNr;i ccga 1.0 
n. comadre .... 1.6 

N = ll'i 

Crux Aiut 

1. bo la  35,0 
2. futebol   11,2 
3. bolinha   7,5 
3. bicicleta .... 7,5 
5. automdyel .. 5.0 
5. "cow boyM .. 5,0 
7. pegador   3,7 
8. carrinho   2,5 
8. malha ...... 2.5 
8. sold.-chnmbo.. 2,5 

11. piao    12 
11. damas   1,2 
11. baralbo   1,2 

N ss 80 

QUADRO LXXTV 

— Sexo feminino — 

Crux Azul 

1. honeca ..... 21.6 
2. casinha   12,5 
3. pegador .... 7,9 
4. corda   5,7 
5. mamac   4,5 
6. barra-bola .. 3.4 
6. bola   3,4 
8. barra manleiga 2,3 
8. acusado   2,3 
8. aparelhinho . 2,3 
8. mobilia .... 2,3 
8. rnda   2.3 

13. bateria   1,1 
13. baralbo .... 1,1 
13. bicicleta .... 1,1 
13. bola ao cesto. 1,1 
13. comadre .... 1,1 
13. rscol.. .    1,1 
13. ludn   1.1 

N = 88 

Eicola Primdria do 
Inst. Educafdo 

1. bicicleta  19,7 
2. bolinba   loj 
3. bola    10J 
4. pegador   8,1 
5. futebol ..... 72 
6. sold.-ladrio 42 
7. damas   22 
7. patinete .... 24 
9, dommo   14 
9. autom6vel M 
9. carrinho   
9. pingue-pongue 14 

13. acusado .... 14 
13. animais 
13. baralbo .... M 
13. "cow boy'* .. 14 
17. patim   04 
17. bola ao cesto. 04 
17. malhn   04 
20. loto   0,4 
20. papagaio ... 0,4 

N » 223 

E. P. - Inst. Educafdo 

1. boneca ..... 184 
2, bicicleta .... 84 
2, casinha   84 
4. barra-bola 64 
4. bola   64 
0. pegadnr .... 54 
I . ror<*t   44 
8. esrol.i ...... 3.1 
9. patinete 24 

10. pingue-pongue 24 
U. ludo   M 
12. loto 15 
13. dominn .... 1.0 
13. amarelinha 14 
15. peg. esc.-esc. . 14 
15. acu.iado 1.3 
15. biiralhn ... 1.3 
18. comadre .... 0,8 
18. capra-cega 04 
18. aparelbinbo 04 
18. pcteca   04 
*.«. ■ barra-manteiga 04 
•ft autnmovel 04 

... 04 
m» * • t U'I.V ,, 04 

\ - 392 
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Marechal Floriano 

1. boneca   24,2 
2. casinha   13,7 
3. pegador .... 0,6 
4. corda   5,4 
5. escola   5,2 
6. peteca   4,7 
7. barra-bola .. 4,6 
8. bola   4,4 
9. bicicleta .... 2,0 
9. bola-atras .. 2,0 
9. amarelinha .. 2,0 

12. mobilia   1,9 
13. pingue-pongue 1,« 
14. bateria   1,5 
14. roda   1,5 
14. domino   1,5 
17. jogos, jogar .. 1,2 
18. barra-manteiga 1,0 
19. aparelhinho , 0,8 
20. patinete   0,7 
20. peg. esc.-esc. . 0,7 
20. mamae   0,7 
23. comadrc   0,5 
23. bola ao cesto. 0,5 
23. len^o-atras .. 0,5 
26. acusado   0,3 
26. automovel .. 0,3 
26. baralho .... 0,3 
26. loto   0,3 
30. balan^o   0,2 
30. cabra-cega .. 0,2 
30. ludo   0,2 
30. ratinho   0,2 

X = 591 

Marechal Deodoro 

t, boneca   14,8 
2. casinha   11,1 
3. pegador .... 7,9 
4. barra-bola . - 7,3 
5. escola   7,1 
6. bola   6,1 
7. corda   3,8 
8. barra-manteiga 2,8 
8. roda   2,8 

10. amarelinha .. 2,6 
11. mamae   2,0 
12. mobilia   1,6 
13. lengo-atras . 1,4 
13. domino   1,4 
15. acusado .... 1,2 
15. bola ao cesto. 1,2 
15. peteca   1,2 
18. loto   1,0 
19. patinete   0,8 
19. bola-atras ... 0,8 
19. balan^o .... O/S 
22. aparelhinho . 0,6 
22. comadre .... 0,6 
22. bateria   0,6 
22. jogos, jogar .. 0,6 
22. pular distancia 0,6 
27. bicicleta .... 0,4 
27. baralho   0,4 
29. peg. esc.-esc. . 0,2 
29. cabra-cega . . 0,2 
29. ludo   0,2 
29. pingue-pongue 0,2 

N = 505 

Vila Pompeia 

1. boneca   20,3 
2. casinha   14,2 
3. barra-manteiga 7,4 
4. barra-bola .. 7,1 
5. escola   5,4 
5. pegador .... 5,4 
7. pular distancia 4,7 
8. bola   4,0 
9. bicicleta .... 3,4 

10. corda   2,4 
11. roda   1,7 
It. mobilia   1,7 
11. len^o-atras . 1,7 
14. cabra cega ... 1,3 
14. bola-atr^s . . 1,3 
16. amarelinha . 1,0 
16. bola ao cesto. 1,0 
18. jogos, jogar . 0,7 
18. acusado .... 0,7 
18. aparelhinho . 0,7 
18. bateria   0,7 
18. mamae   0,7 
23, automovel .. 0,3 
23. balan^o   0,3 
23. comadre .... 0,3 
23. domino   0,3 
23. loto   0,3 
23. patinete .... 0,3 
23. peteca    0,3 
23, pingue-pongue 0,3 

N = 296 

4.° do Braz 

1. boneca   16,3 
2. barra-manteiga 11,6 
3. pegador .... 8,6 
4. casinha   7,3 
5. corda   6,7 
6. escola   5,1 
7. roda   4,3 
8. bola   3,4 
9. comadre ... 26 
9. bola-atras .. 2,6 
9. barra-bola . . 2,6 
9. acusado .... 2,6 

13. mobilia .... 2,1 
14. mamae   1,7 

Julio Ribeiro 

1. boneca   16,1 
2. pegador   11,3 
3. amarelinha 6,4 
4. escola   6,2 
5. casinba .... 5,9 
6. bola   4,8 
6. corda   4,8 
8. roda   4,5 
9. barra-boia 3,7 

10. peteca   2,4 
tO. patinete .... 2,4 
12. pular distancia 1,6 
13. mobilia   1,1 
13. bola ao cesto. 1,1 

Artur Gnimardes 

1. boneca   26,6 
2. pegador .... 10,9 
3. escola   8,6 
4. casinha   7,5 
5. bola   5,2 
6. barra-bola .. 4,9 
7. roda   4,5 
8. corda   2,2 
8. bicicleta .... 2,2 

10. patinete ... 1,9 
11. peteca   1,5 
11. comadre .... 1,5 
13. acusado .... 1,1 
13. mamae   1,1 
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— Sexo feroinino — 

15. aparelbinho . 1,3 
15. amarelinhu 1,3 
15. balance .... 1.3 
18. peg. esc.-esc. . 0,8 
18. dominb 0.8 
18. biciclet.i ... 0.8 
18. peteca   0.8 
22. bateria   0.4 
22. barnlho .... 0.4 
22. bola ao cesto. 0.4 
22. autoni(Sve) 0,4 
22. pingue-pongue 0.4 
oo pular distynriu 0.4 

N = 233 

13. barru-manleiga 1.1 
16. aparelhinho 0.8 
16. balanco .... 0.8 
18. lenco-otros 0^ 
18. jogos. jogar .. 0.5 
18. bicicleta .... 0,5 
18. comadre 0.5 
18. mamae .... 0.5 
18. pingue-pou^ue 0,5 
24. acusado 0.3 
24. domino   0,3 
2t. ludo   0.3 
24. loto   0.3 
24. bateria   0.3 
24. peg. esc.-esc. 0.3 

N = 373 

13. barra muateiga 1,1 
13. domino   I.I 
13. jogos, jogar 1.1 
18. mobilia 0,7 
18. Idto   0.7 
18. lenco-atr&s 0.7 
18. amarelinlm 0.7 
18. balan^o .... 0.7 
23. aparelhinho 0^ 
23. bola-ufrn.s 04 
23. autom >%*el 04 

93. Jogos mais praticados e nacionalldades patemas 

Em geral, nao ha modificagoes profundas com a scpara^ao 

das respostas relativas ao jogo mais praticado, segundo a nacio- 
nalidade paterna. As preferencias continuam as mesmas para ca- 

da sexo. Para registro de algumas allera^oes, separamos cerca de 
20 atividades para cada sexo e tipo de paternidade (casais nacio- 

nais, rstrangeiros e mistos). 

No sexo masculino, comparando-se os tr^s tipos de naciona- 

lidade de casais, predomina bola em todos, com maior porcenta- 

gens enlre os cstrangeiros; bolinha tern frequencies aproximadas, 

ocupando o 2.° lugar enlre os eslrangeiros e <» •'.0 nns outros tipos 

de filia9ao; as mesmas posi^oes tem futebol, mas insTrsamentc: 

3.° lugar entre os brasileiros c 2.° nos outros dois tipos de nacio- 

nalidade. Biciclela permanece mais ou menus no mcsmo atravds 

dos tr^s tipos. Automdvel tem predominio entre os brasileiros, o 

mesmo acontecendo com "cow boy"; neste ultimo caso. scrd por- 

que vao mais ao cinema? Piao aparece bem entre os brasileiros, 
pouco entre os eslrangeiros e quase nada nos flllios de casais 

mistos. 

Observa^oes para o sexo feminino: 
— Boneca 6 predominante em qualqucr tipo de nacionalida- 

de, mais entre brasileiros; casinha e pegador ocupam o Z® e 3.® 

lugares nos diferentes casais, sendo casinha mais escolhido pelos 

brasileiros e pegador menus; 
— barra-bola tem maiores preferencias entre brasileiros: 

— escola segue marcha asccndeiite de porccntagem na tirdcm: 

eslrangeiros para mistos c para bnsileiros; 
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— corda predomina eiitre cstrangeiros e patin'ete entre bra- 

sileiros; 
QUADRO LXXV 

Influencia da nacionalidade paterna na escolha do fogo 

mcds praticado (%) 

— Sexo masculino — 

Casais brasileiros 

1. bola   23,1 
2. bolinlia   11,7 
3. futebol   11,6 
4. bicicleta .... 10,1 
5. pegador   6,0 
6. patinete   2,2 
7. carrinho .... 2,1 
8. automdvel .. 1,7 
9. "cow boy" ,. 1,5 
9. acusado .... 1,5 
9. bola ao cesto. 1,5 

12. piao   1,4 
12. damas   1,4 
14. domind   1,1 
15. baralho   1,0 
15. pingue-pongue 1,0 
17. sold.-chnmo . 0,9 
18. papagaio .... 0,7 
19. revolver .... 0,7 
20. ludo   0,6 

N - 1114 

Casais estrangeiros 

1. bola   30,4 
2. futebol   11,1 
3. bolinha   10,3 
4. bicicleta .... 8,7 
5. pegador .... 4,6 
6. patinete .... 3,4 
7. papagaio ... 2,3 
8. carrinho   2,1 
9. bola ao cesto . 1,9 

10. acusado .... 1,7 
11. domino   1,6 
12. pingue-pongue 1,4 
13. automovel . 1,1 
14. "cow boy" .. 0,8 
15. sold.-ladrao . 0,7 
15. damas ...... 0,7 
15. loto   0,7 
15. piao   0,7 
19. baralho   0,6 

N = 1019 

Casais mistos 

1. bola   26,2 
2. futebol   14,2 
3. bolinha   9,8 
4. bicicleta .... 8,9 
5. pegador   6,6 
6. bola ao cesto. 2,4 
7. carrinho .... 1,8 
7. patinete .... 1,8 
9. papagaio 1,1 
9. domino   1,1 
9, acusado   1,1 
9. "cow boy" .. 1,1 
9. automovel 3,1 
9. pingue-pongue 1,1 

15. patim   1,0 
15. damas   1,0 
15. maiha   1,0 
18. baralho   0,8 
13. sold.-ladrao 0,8 

N = 621 

Casais brasileiros 

1. boneca   22,2 
2. casinha   11,1 
3. pegador   7,2 
4. barra-bola .. 6,0 
5. escola   5,7 
6. bola    4,8 
7. corda   4,2 
3. roda   2,9 
9. bicicleta .... 2,8 

10. barra-manteiga 1,7 
10. patinete .... 1,7 
12. amarelinha .. 1,5 
13. mobilia   1,4 
13. peteca   1,4 
15. baralho   1,2 
16. pingue-pongue 1,0 
17. raamae   0,9 

— Sexo feminino — 

Casais estrangeiros 

1. boneca   17,0 
2. casinha   9,1 
3. pegador   9,0 
4. escola   7,8 
5. bola   6,3 
6. corda   5,5 
7. barra-bola 4,8 
8, barra-manteiga 2,9 
9. amarelinha 2,8 

10. roda ........ 2,6 
11. bola-atras . ■ . 1,9 
12. bicicleta .... 1,7 
13. domind   1,2 
14. lengo-atras . , 1,1 
14. mobilia   1,1 
16. acusado .... 1,0 
1C. mamae   1,0 

Casais mistos 

1. boneca   19,6 
2. pegador   9,3 
3. casinha   9,0 
4. escola   6,5 
5. barra-bola .. 5,1 
6. corda   4,9 
7. bola   4,6 
8. amarelinha . 3,5 
8. barra-manteiga 3,5 

10. roda   2,5 
11. bola-alr^s ... 1,7 
12. bicicleta .... 1,6 
12. comadre ... 1,6 
14. mamae   1,4 
14. acusado .... 1,4 
14, mobilia ..... 1,4 
17. patinete   1,1 
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17. UMo .. 0,9 1G. peteca .... 1,0 17. peU-ca   1,1 
17. holii ao i \to 0,9 1G. pular dist^iK i;« 1.0 19. leii^o-atrAj 0.9 

N - 27,5 N =» 959 N 632 

barra manteiga segue a marcha: casais mislos — estran- 
geiros ljrasi!eir(»s; e amarelinha: hra.sileiros rslrangeiros 

niistos; 

— lolo tcm maiores freqii^ncias enlne brasilciros. 

94. logos mais praticados e grau escolar 

Antecipando o esludo da evolucao dos jogos atrav^s das ida- 

des, fizemos a verifica^ao de sua vuriacao segundo o grau escolar 

frcquentado, que revela prefer6ncias ludicas dc acordo com o 

progrcsso escolar e com as idades cronologicas. Procuramos vcrl- 

ficar (juais os jogos que nuinl£m umo rela^ao direta ou inversa 

com o aumenlo do grau escolar: 

a) Kntrc os meninos, em razuo inversa, estao; pegador, au- 

tomovel, bicicleta, carrinho; cm razao direta, estao: domind, so|- 

dado-ladrao, fulebol e bola ao ccslo; alem disso, bola c bolinha 

nlcan^am o maximo no 3.° ano; 

b) enlre as mcninas, apenas amarelinha diminue com o pro- 

grcsso escolar, ao passo que pegador c peteca aumcntam com ^ssc 
progrcsso; 

c) ainda cnlre as mcninas, ha doi^ grupos com o maximo de 

freqiicncia no grau intermediario (3.°) e oulro com minimo nesse 

grau intermediario; estao no primeiro grupo: baralho, balan^Ov 
barra-manteign, bola ao ccsto. corda e pular, enquanto que do 

segundo hd: casinha, escola, patincte c roda; 

d) finalmente, com os mesmos caracleristieos ddsses dots 

grupos, mas com difercn9as mais acenluadas. csluo barra-bola, que 

dc 2/r no 2.° grau passa a 18 % no 3.° e volla a 4 % no 1.° « bo- 
nce a, que tern marcada prefercncia no 2.° ano (25 /c), d eve en do 

ao passar para o 3.° (9 %) e voltando a ascender enlre as alunas 

do 4.° ano (19 ^ ); 

c) em sintese, para o sexo masculino, diminuem os brinque- 

dos mecdnicos de muito movimenlo (bicicleta e o tfpico) com o 
progrcsso escolar, ao mesmo tempo que aumcntam os jogos cole- 

tivos, orgunizados (uumenlo de fulebol e bola ao ceslo c dtminul- 

^ao de bola, bolinha); para o sexo feminino, com a eleva^fio do 

progress^) escolar, aumcntam os jogos colelivos (pegador c barm- 
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-bola), ha a freqiiencia muito diminuida de boneca no 3.°' grau, 

com certa tendencia para diminuir com o progresso escolar (do 

2.° para o 3.0-4.0); e barra-bola tern valor acentuadamente elevado 

no 3.° grau. 
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Fig. 61 '— Dados dos Quadros LXXI e LXXII 

QUADRO LXXVI 

Jogos mais praticados e grau escolar 
— Sexo masculino — 

Jogos 2.° grau 3.° grau 
n.0 % n.0 % 

Acusado   14 1,0 17 1,6 
Animais   5 0,3 5 0,5 
Automdvel   23 1,6 14 1,4 

4.® grau 
n.® % 

5 0,9 
1 0,2 
2 0,4 
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Baralbo   0.4 8 0.8 6 1.1 
Bicicleta     149 10.4 81 7.8 32 6.0 
Bola ao cesto   1.3 15 1.5 17 S.2 
Bola       340 23,7 277 26.8 130 24.4 
Bolinha   10,0 120 11.6 40 7,5 
Carrinho   ........ 30 2.1 22 2.1 5 0.9 
"Cow boy'*   1.7 3 0,3 5 0.9 
Damas   1.0 12 1.2 5 0.9 
Domino      10 0.7 12 1.2 10 1.9 
Fotebol     86 6.0 119 11.5 124 23,3 
Lolo       6 0.3 6 0.6 3 0.6 
Malha     8 0.6 4 0.4 5 0.9 
Patinele   2.3 32 3.1 13 2.4 
Patim     0.8 7 0.7 4 0.8 
Pegador   6,0 50 4.8 21 3.9 
Pingue-pongue   0.8 16 1.5 8 1.5 
Piao      6 0.4 8 0.8 5 0.9 
Papag&io      7 0,5 23 2,2 9 1.7 
Soldadinho de cbumbo    9 0.6 4 0,4 3 0,0 
Snldado-ladrao     5 0,3 8 0,8 9 1.7 

N = 1434 1034 533 

QUADHO LXXVII 

Jogos mais praticados e grau escofar 

— Sexo fcminino — 

•logos 2.° grau 3.° grau 4.° grau 
n.0 

% n.® Tr n.® fr 
Acusado     7 0.6 9 1.4 U 1.1 
Aparelhinho     ....... 10 0,8 2 0.3 9 0.9 
Autom6vel ., ...............   (i 0,5 

3,3 Amarelinha     42 9 1.4 17 1.7 
Bateria   ....... 10 0,8 4 0.6 6 o.r. 
Balan^o      6 0,5 6 1.0 4 0.4 
Baralbo   ............. ....... 5 0.4 6 1,0 5 o..'» 
Barra-bola       26 2.1 114 18,1 42 1.1 
Barra manteiga    1,9 25 4,0 29 2.S 
Bicicleta       35 2,8 15 2.4 25 2.5 
Bola-atrAs     0,6 10 1.6 14 M 
Bola ao cesto      3 0.2 18 2,9 6 0.0 
Bola    4.0 33 5.2 58 5,7 
Boneca       324 25.7 58 9.2 193 19.0 
Cabra cega     7 0.6 3 0.5 1 0.1 
Casinha   187 14.8 34 5.4 99 9.7 
Comadre     11 0,9 2 0.3 16 1.6 
Corda ... ................... 3.8 45 7.1 51 5.0 
Domin6      0.9 5 0,8 10 1.0 
Escola      .   82 6.5 32 3,1 64 6.3 
Jogos, jogar    0.9 2 0.3 6 0.6 
I^nco-atnta ....... .... 10 0.8 5 0.8 t 0.7 
I.udo ....... 0.2 2 0.3 Ti 0.5 
LAto     or. 6 1.0 r, 0.6 
Mobflia   o.x 4 0.6 13 U 
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Peteca     
Pingue-pongue     
Pular     
Roda   
Ratinho    

N ~ 1263 631 1018 

7 0,6 — — 8 0,8 
18 1,4 5 0,8 15 1,5 
75 5,9 58 9,2 97 9,5 

2 0,2 4 0,6 8 0,8 
6 0,5 10 1,6 21 2,1 
4 0,3 7 1,1 8 0,8 
5 0,4 12 1,9 3 0,3 

40 3,2 4 0,6 25 2,5 
— — 1 0,2 — — 

QUADRO LXXVUI 

Jogos mais praticados e tamanho do companheiro (perg. 11) 

Jogos 

Tamanho dos companheiros de brinquedo 

S
e
x
o

 

Menores Maiores 
Mesmo 

tamanho 
Maiores e 
menores 

n.0 % n.0 % n.0 
% n.0 

% 

bola   110 29,7 148 27,5 107 25,7 304 27,0 
futebol   36 9,7 54 10,0 46 11,0 162 14,4 o 
bolinha   45 12,2 51 9,5 47 11,3 119 10,6 >"3 
pegador   12 3,2 31 5,8 22 5,3 69 6,1 P 

O 
bola ao cesto ... 8 2,2 5 0,9 7 1,7 25 2.2 (A 

acusado   9 2,4 7 1,3 2 0,5 16 1,4 
"cow boy"  2 0,5 3 0,5 7 1,7 IS 1,6 
pingue-pongue ... 8 2,2 5 0,9 4 1,0 14 1,2 

boneca   65 20,4 148 21,5 51 15,5 218 19,2 
casinha   19 5,9 87 12,6 30 9,1 114 10,1 
pegador   28 8,8 58 8,4 31 9,4 24 .2,1 
escola   19 5,9 54 7,8 23 7,0 73 6,4 O 
corda   14 4,4 36 5,2 19 5,8 52 4,6 a 

barra-bola   14 4,4 30 4,4 18 5,5 70 6,2 a 

bola   22 6,9 43 6,2 14 4,2 47 4,1 s 
barra manteiga 10 3,1 12 1,7 17 5,2 33 2,9 
roda   9 2,8 17 2,5 13 3,9 31 2,7 
aparelhinho .... 2 0,6 5 0,7 2 0,6 

r* 
i 0,6 

acusado   5 1,6 1 0,1 2 0,6 14 1,2 
gmarelinha   6 1,9 10 1,4 5 1,5 34 3,0 

Maiores   319 
Menores   688 

N = M. tamanho .. 329 
Maiores e me- 

nores   1132 
Sexo feminino 

Maiores   370 
Menores   538 

N = M. tamanho . . 416 ! 
Maiores e me- X 

nores   1126 | 
Sexo masculino 

95. Jogos mais praticados e tamanho do companheiro 

Na analise da pergunta relativa ao tamanho do companheiro 

de brinquedo (n.0 11), ja vimos que as respostas mais significa- 



QUADEO LXXIX 

Jogos mai$ prat%cados t brinquedo com adulto 

'Brmca com gente grande?" 

Jogos Sim Ndo 

1 n.# 
% n.* % 

acasado   6 lil 31 

• 

1,4 
automdvel   8 1,4 30 1,3 

w 

baralbo   5 0.9 18 0,8 
C 

bicickta   47 8,2 189 8.4 — 
bola ao cesto .... 14 2,5 37 1.6 3 
bola   150 26.3 551 24.4 O 
bolinha   67 11,7 226 10,0 m 

carrinho    12 2,1 44 1.9 m 

"cow boy" ..... 8 1.4 25 1.1 y. 
damas    9 1.6 23 1.0 
(iomind    8 1.4 26 1.2 
futebol   66 11,6 261 11.6 
palinetc   11 1,9 61 2.7 
patim   4 3 0,5 19 0.8 
pegador   22 3.9 133 5.0 
pingue-pongue ... 5 0,9 28 12 ** 
piao ..     G 1.1 18 0.8 i * „ X 
papagAio   10 1,8 24 1.1 s. 
^nldado-ladrao . . 4 0.7 18 0,8 

acusado   4 0,9 23 1.1 
amarelinhu   7 1.6 60 3.0 
barra-bola ..... 21 5,4 4 0.2 
barra manteiga . 8 1.8 72 3.6 
hicic^ela   18 4.0 153 7.6 c 
bola-atras   3 0.7 30 1.5 ! C 
bola ao cesto ... 4 0,9 19 0.9 ! 
bola   26 5,8 116 5.7 1 c 
boneca   76 17.0 201 9.0 
rasinha   43 9.6 225 U.l 
comadre   3 0,7 23 1.1 
corda   15 3,4 116 o,> i iv 
domino   4 0,9 24 1.2 m 

rscola     22 4,9 164 8.1 
Irnco-atras   4 0.9 18 0.9 
moV ilia   5 1,1 31 1.5 1 
mamae   3 0,7 27 1.3 
patinete   4 0.9 29 1.4 
peirador ....... 34 7.6 196 9.7 
peg. esc.-esconde. 5 1,1 9 0,1 
pcteca   12 2.7 19 0.0 X 
polar 25 1.2 

roda   10 2,2 59 2 9 

N = 

) aim 571 
mMC- f oto 2257 

r.m f »lm <<" few- J oio 202S 
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tivas sao aquelas que indicam os companh'eiros maiores, os me- 

nores e os de igual tamanho. Tentamos ordenar esses tamanhos, 

do maior para o menor, para verifica^ao de uma correlacao entre 
o aumento em tamanho e em preferencia por jogo; encontramos, 

assim, numa relacao direta, entre os meninos, o. jogo de bolinha; 

entre as meninas, para o brinquedo de casinha, a medida que 

cresce o tamanho, cresce tambem a freqiiencia, ao passo que com 

o brinquedo de escola, a freqiiencia aumenta a medida que dimi- 

nue o tamanho do companheiro. 

96. logos mais praticados e companheiro adulto 

Ja tivemos ocasiao de verificar que o companheiro adulto © 

escolhido pelas criancas em cerca de 20 %; procuramos, aqui, com- 

parar as freqiiencias dos jogos mais praticados entre as criancas 

que responderam afirmativamente a pergunta 13 — "Voce brinca 

com gente grande?". 

As variacoes notadas nas respostas masculinas sao para os jo- 

gos de funcao, seguintes: bola ao cesto, bola, bolinha, pegador, 

patinete; os que preferem companheiros adultos, mais praticam 

o jogo de bola ao cesto; bola e mais indicada pelos que brincam 

com adultos, o mesmo acontecendo com bolinha. Pegador e pati- 

nete, ao contrario, tern diminuida a freqiiencia quando as crian- 

cas possuem companheiros adultos que quando nao os possuem. 

As atividades femininas que aparecem com freqiiencias dife- 

rentes devido a existencia ou nao de companhia adulta, sao: bo- 

neca, casinha, escola, bicicleta, corda, peteca, amarelinha, barra- 

-bola, barra manteiga, bola-atras, amarelinha e pegador, que tern 

a freqiiencia elevada quando brincam com adultos, ao passo que 

corda tern menor freqiiencia quando as respostas sao positivas a 

pergunta 13. Ha, ainda, os jogos que tern diminuida a freqiiencia 

no caso de ter companheiro adulto e aumentada para as criancas 

de companheiros de idade igual ou aproximada (bicicleta, casi- 

nha e escola) e outro grupo com maior freqiiencia para compa- 

nheiros adultos e menor para companheiros de idade igual ou 

aproximada (peteca e boneca). 

97. Jogos mais praticados e brinquedo com animais 

As variacoes encontradas sao poucas: bolinha tem maior fre- 

qiiencia de meninos que nao brincam com animais e pegador tam- 

bem a tem aumentada, diminuindo nos casos de brinquedos com 

animais; carrinho tem posigao invertida: para os que brincam com 

animais, a freqiiencia e maior, enquanto que e menor para os que 

nao brincam com animais. 
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En Ire as meninas, boneca, casinha e escola lem freqti^ncia 

aumentada para os que responderam ncgativamente a questao — 
wbrinca com animais?** e tem diminuida cntre os que o fizeram 
afirmativamente. 

Pegador, no sexo masculino, aparece com acentuadissima in- 

ferioridade sdbre as respostas gerais a pcrgunta 4 para os que 
brincam com animais e, em conseqii^ncia, com grande superio- 

ridade daquehes que nao brincam com animais. Considerando os 

Jogos que sao praticados solitariamente para verificar quaisquer 

QUADRO LXXX 

Jo go* metis praticados e respostas A perg. 19: 
com animais?*' 

Sexo masculino % 

Jogos Sim Nao 

acasado   1,1 1,8 
animals   0,6 0,1 
autombvel   1,6 1,0 
baralho   0,6 0,8 
btciclcta   9,5 9,9 
bola ao cesto   2,4 1,2 
bola     26,8 25,7 
bolinha   9,5 12,4 
carrinho   2,6 0,9 
"cow boy"   1,6 0,8 
damas   1.0 1.5 
domino   1,1 1,6 
futebol   12,4 11,5 
loto    0,6 0,4 
malbn    0.6 0,5 
patinete   2,6 3.0 
patim   0,7 1,0 
pegador   4,9 7.1 
pingue-pongue   1,2 1.3 
piao ...   1,0 0,8 
papagitio   ! :; 1,3 
sold.-chumbo   0,6 0,5 
sold, ladrao   0,8 0,7 

— "Voc^ brinea 

S 

frra. 

raasc. 

nio 1366 
sim 1435 

nio 1101 
sim 1585 

.SVjo feminino % % 

Jogos Sim Nio 

acusado   0,8 U 
animais   0.3 MM 

aparelhinho   0.6 0,8 
automovel   0.4 
amarelinha   2.1 2,9 
ha to ha   0,6 0,8 
balanco      1.1 0.6 
haralho   0,8 0.4 
barra-bola   5,1 5.6 
harra manteiga 2.4 3.0 
hiciclcta   3.1 3.2 
hola-atras   0.9 1.5 
bola j<» ci'stn 0.9 0,9 
bola   5.0 5.0 
boneca   1 8.2 21,9 
cabra-ccga     0,3 0.6 
casinha    7,7 11.8 
com ad re   1.1 0.9 
corda   4.7 4.6 
domin6    0.8 U 
escola   5.8 7.4 
jogos jogar    0,4 0,7 
lenco-atris   0.8 0,7 
ludo    0.3 0,4 
loto   0.6 0,7 
mobilia    0.8 1.9 
mamic   0.6 1.4 
p.it iiirtc   1.4 1.2 
pegador    .... 15.0 1,4 
peg. esc.-esc  0,3 0,7 
petcca     1.3 1.2 
pniguc pon. .gue .... 0,8 0.7 
pillar   1.1 0,9 
rod#   2,2 2,6 
ratinho   0.1 0.1 



253 

modificagoes nas escolhas, era case de brincarem com aniraais, 

rcunimos os seguintes: bicicleta, patinete, patim, automovel, ba- 

lanco, papagaio, soldadinho d'e chumbo, carrinho e animais» No 

sexo masculino, somam 19,6 % esses jogos, sendo de 20,3 % a fre- 

cfiiencia das respostas positivas e 18,4 % das negativas. Tambem 
nao ha diferencas no sexo feminino, em que as respostas gerais 

alcancam 5,7%, enquanto que as masculinas sao de 6,2% as 

femininas, de 5 %. 

98. Algumas conclusoes sobre os jogos mats praticados 

A — Estudadas as respostas indicadoras dos jogos raais pra- 

ticados, resolvemos considerar apenas aqueles que apresentassem 

uma freqiiencia superior a 0,5 %, encontrando-se, com essa limi-® 

ta^ao, 23 atividades IMicas escolhidas pelo sexo masculino e 34 

pelo feminino. Sao do sexo masculino, na ordem de freqiiencia 

em que aparecem: bola, futebol, bolinha, bicicleta, pegador, pa- 

tinete, carrinho, bola ao cesto, acusado, automovel, papagaio, "cow 

boy", pingue-pongue, damas, domino, piao, baralho, patim, sol- 

dado-ladrao, malha, loto, soldadinho de chumbo e animais. Sao 

do sexo feminino, conservada a ordem de freqiiencia: boneca, ca- 
sinha, pegador, escola, barra-bola, bola, corda, roda, barra man- 

teiga, amarelinha, bicicleta, mobilia, patinete, bola-atras, peteca, 

comadre, domino, mamae, bola ao cesto, jogos-jogar, acusado, lo- 

to, lenco-atras, pingue-pongue, ratinho, baralho, pular distancia, 

ludo, bateria, automovel, balanco, aparelhinho, cabra-cega e pe- 

gador esconde-esconde. 

B — Os jogos praticados com freqiiencia aproximada pelos 

dois sexos foram: 

C — Os jogos proprios do sexo masculino foram: futebol, bo- 

linha, carrinho, papagaio, "cow boy", piao e malha e os tipica- 

mente femininos foram: casinha, boneca, barra-bola, escola, cor- 

da, roda, barra manteiga, amarelinha, mobilia, peteca, comadre 

e mamae. 

D — Os 23 jogos masculinos foram reunidos em grupos com 

vista a atividade predominante, encontrando-se 83 % para os jo- 

gos motores, 5 % para os jogos de ficcao e outro tanto para os de 
salao. Os 34 jogos femininos reunem-se em motores, com 49 %, 

de ficcao ou imitativos, com 41 % e de salao, com 5 %. 

E — Os brinquedos, considerados individualmente, revelam, 

em arabos os sexos, o uso de um objeto para brincar: os meninos 
escolhem em primeiro lugar a bola e as meninas, a boneca. 

bola .. 

pegador 

bicicleta 

masc. 733 — fem. 137; 

masc. 156 — fem. 221; 

masc. 257 — fem. 72. 
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F — Aparece a influencm da profissao paterna na preferto- 

cia por certos jo^os: entre os meninos, a escdlha de b icicle la e 

de damas aumenta com a clcva^ao do nivel econumico familiar, 

ao passo quc bola, fut^ebol i* bolinlia diminuem em frequencia 

quando melhora o nivel econumico dos pais; entre as meninas, 

bicicleta tambem apresenta a mesma inarcha que no outro sexo, 

enquanto que o brinquedo de roda quase desaparece ao melhorar 

o nivel profissional patenio. Escola c corda diminuem tambem 

quando ek va o nivel profissional, nao sofrendo nenhuma in- 

fluencia os jotjos com boneca e de casinha. 

Ci - Os grupos escolares, retratando, de inodo mais ininucio- 

so, os varios niveis econdmico-sociais da popula^ao estudada, re- 

velam as lendencias ja notadas quando se estudaram os jogos 

airaves das profissdes paternas, ajjrescntando, contudo, algumas 

discrepancias, como, por ex., para bicicleta (sexo masculino): os 

dois grupos cscolarcs com maiorcs porcentagens de pais operarios 

tern bastanles criangas que a indicam como brinquedo mais pra- 

ticado. 

11 — A elasse freqiientada pcrmitc a aprecia<;ao dos brinqur- 

dos, segundo a idade e o progresso escolar; com os meninos e de 

salientai-^c uma ascensao Ix in nilida da pnitica do fulebol, a me- 

dida que se eleva o grau freqiicnlado, lendo bicicleta e pcgador 

niarcha inversa. Kntre as meninas, para os jogos mais comuns 

— boneca, casinha, escola e corda — nao ha correla^ao positiva 

enlre o grau escolar c o da frcqiiencia de escbllia, que somenlc 

aparecc em rcla^ao a pcgador. 

1 -Os jogos, estudados segundo a nacionalidade paterna dos 
pesquisados, nao revclam significalivas transforma^oes na sua pre- 

ferencia ou ordenacao, pcrmaneccndo, em gerai, tanlo para filhoa 

de casais brasileiios, eomo dc otrangeiros ou mivios, as predile- 

^bes ja verificadas quando sc nolaram as difcren^as de scxo na 

indica^ao dos jogos. 

j 0 tamanho do companhciro de brinquedo paxece exer- 

cer influcncia somenlc sobrc as escolhas masculinas por bolinha: 
cresce o tamanho daqueles c cresce a frccjuencia da escolha desta; 

nas eseolhas temininas, quando aumenta o tamanho do compa- 
nhciro, aumenta a frcqiiencia dc casinha e diminue a de escola- 

L — As variances das prcferencias pclos brinqucdos nos ca- 

sos em cjue as crian^as tern companheiros adullos ou dc idallc 

igual ou aproximada, refercm-se a prdtica dos scguintes jogos 

masculines: hola ao cesto, bola, bolinha, patinctc e pcgador, en- 

quanto que aparecem para os folgucdos fernininos segninlcs: ama- 
relinha, barra mantciga, bicicleta, bolu-alras, boneca. casinha. cor- 

da. escola, pcgador e petcca. 

M Quando hrincam ou n:i<» com animais, lia moiores e mc- 
nnrev « sedlhns masculinas para bolinha, carrinhn e pcgador e fc- 
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mininas para boneca, casinha. escola e pegador. Os totals dos 

jogos praticados, considerados os que nao dependem de compa- 
nhia, nao apr^esentam modificacoes significalivas de freqiiencia, 

quando as criancas tem ou nao animais para brincar. 

99. Evolugao dos jogos mais praticados atraves das idades 

Para a nossa analise, tornou-se possivel aproveitar apenas os 

jogos que aparecem mais significativamente nas varias idades 

atingidas e, assim, a limitacao e maior, estudando-se apenas uma 

duzia de atividades mais praticadas. Essa nova limitacao se ex- 

plica pela maior discriminacao da analise: cada jogo sera estu- 

dado em todas as sete idades. o que vai produzir rarefacao da 

freqiiencia nas escolhas menores. Uma das idades com maior nu- 

mero de individuos e a de 11 anos — cerca de 700 — e nela os jo- 

gos que ainda podem ser estudados alcancam cerca de 2 %, indi- 

cacoes mais on menos de 14 criancas. As listas completas de jogos 

em que se empenham as criancas de cada idade nao serao dadas 

pelos motivos acima, sendo observada, imicamente, num e no ou- 

tro sexo, a freqiiencia em relacao ao total de cada idade, que para 

isso foi computado. 

No sexo masculino, predomina incontestavelmente a bola, dos 

8 aos 14 anos, sendo nesta ultima idade acompanhada de futebol. 

Este aumenta gradualmente, confirmando a observacao de Gul- 

lick e Hall (40) : "aumento gradual dos jogos de grupo como ca- 

racteristico ludico da meninice" e segundo, tambem, a opiniao de 

Hollingworth (40), que acha que os jogos das criangas de 11 anos 

sao fortemente sociais no sentido de envolverem muitos jogadores. 

Tais afinnacoes sao corroboradas pelos dados da freqiiencia as- 

cendente de futebol e de outros jogos coletivos como bolinha e 

pegador, dos quais se podem separar apenas bicicleta, carrinho, 

patinete e automovel, mais individuais. Ainda aos 14 anos, vol- 

tando a descrever os dados obtidos, bola ao cesto atinge a mesma 

ascendencia de futebol, apenas superado por bola, futebol e bo- 

linha . 

O jogo de bolinha ocupa lugares predominantes, com o ma- 

ximo aos 10 anos, revelando, apos, uma tendencia para diminui- 

cao. Lehman e Witty, falando das atividades para as quais de- 

ram as criancas de 8 a 15 anos a maior parte de seu tempo (Ta- 

bela XXY-a, pag. 100), indicam o jogo de bolinha ("marbles") 

que ocupa os seguintes lugares: 8 anos, 3.°; 9 anos, 4.°; 10, 6.°; 

11, 7.°; e 14 anos, 4.°. Quanto a porcentagem de meninos que 

brincam de bolinha, dao (Fig. 31, pag. 173): 
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idades   8^. 9% 10l4 IP/. 12V- W 2 111^ IfSVi 

porcenta^em .41 45 43 33 31 21 14 7 

sendo, em geral, a niesma tend^ncia rcvelada pela pe^quisa do La* 

boratorio de Psicologia^ embora tenham os invesliadores no- 

tado variances devido a ^esta^oes do ano, na America do Nortc, 

Os brinquedos de cole^oes pralicamente nau aparecern em 

nossa pesquisa, o que tamb&n jk foi observado por Mme. Anlipuff 

em Belo Horizonte, em contraste com o verificado por outros pcs- 

quisadores na Europa e nos Estados Unidos, embora Lehman e 

Witty tenham observado nm "inler^sse nao especialmcnte mar- 

cante por cole^oes" (nao alcan^am, em suas pesquisas. 13% era 

aenhuma idade) e tenham, por isso mesrao, realizado pesquisas 

subseqiientes para procurar esclarecer as razoes de diminuta prc- 

ferencia. Durost, perguntando a 10.000 crian^as e adolescentes sA- 

bre cole^oes, encontrou a idade mais caracteristica dos 8 aos 13 

anos (41); um estudo vienense nao publicado (42) mostrou que 

100% dos meninos de 11-12 anos e 91 % das meninas da mesma 

idade colecionavam alguma coisa. 

O nao aparecimento d^sse inter^sse com apreci6vel freqfl^n- 

cia talvez seja uma falha do m^todo de colheita de dados. Inda- 

ga^oes posteriores. especialmente determinando tais atividades, 

realizadas pela prof. Noemy da Silveira Rudolfer (43) com a co- 

lahora^ao de sens alunos do curso de Pedagogia da Faculdadc de 

Filosofia, Ci^ncias e Letras, em 1941, nesta cidade, revelaram que, 

"entne c^rca de 700 crian^as de cscolas prim^rias, quando sc Ihcs 

pergunta se colecionam pap^is on figuras de bala, dizem — na 

sua maioria - — fazWo"; "das quais, praticam-nas, mais da mc- 

tade dos meninos e menos da metade das meninas"; "um pouco 

mais da metade dos meninos diz, tambem, jogar com essrs papeis 

e figuras, o que nem uma menina faz"; "ha uma evidenle predo- 

mindncia de um cerlo tipo de balas sobre os outros, sendo prcfc- 

ridos os que oferccem retratos de futebolistas e que mais prome- 

tem arligos de futvbol como brindcs, predominio maior entre os 

meninos do que entre as meninas"; "a seguir vem as l)alas que 

oferccem retrains de arlistns de cinema e explica^oes sobtv gran- 

des inventos, com freqiiencin mnior entre as meninas do que en- 

tre os meninos"; e finalmentc, d pergunta sAbre o que fa/em com 

o material colecionado, "metade <Ios meninos e menos de um sexto 

das meninas dizem que, com ele. visam ohter um hrin<le ou. enmo 

dizem, um prAmio; mais de dnis ter^os das meninos e menos de 

um ter^o dos meninos dizem que, com esse material, eolecionam. 

guardom, fazem albunr' As perguntns feitas foram: 1. Voc^ co- 

I< eiono pap^is de bala?"; 2. "Que pnpeis de hnla vocd coIecfnnaT*; 
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3. "Como voce consegu-e os papeis que voce coleciona?" e 4. "Que 

jogos voce faz com os papeis de bala?" 

Continuando a considerar os brinquedos mais freqiientemen- 

te indica'dos, encontramos bicicleta, que reune os brinquedos me- 

canicos de locomocao, como velocipede e tico-tico, e assim mar- 

cha: cresce pouco dos 8 aos 10 anos, quando atinge o maximo 

(2.° lugar na ordenacao), com cerca de 14 %, decrescendo, apos, 

^empre, ate que aos 14 se reduz a 4%. Encontramos marcha se- 

melhante para bicicleta em um grafico publicado por Ch. Bueh- 

ler, citando trabalhos vienenses a serem publicados (44). 

Pegador tern marcha semelhante ao anterior^com maximo aos 

9 anos — 8 % — depois do que decresce ate os 13 anos (3%), 

apos o que torna a subir um pouco, alcancando 5 %. • 

O brinquedo com carrinho segue em zigue-zague desde os 8 

anos (quando tern o maximo de 4,85 %), ocupando uma zona com- 

preendida entre 4,5 e 1,5 %, com leve tendencia para desaparecer 

com o aumento da idade. 

Automovel, de 4,8 % aos 8 anos, decresce continuamente ate 

os 13, quando desaparece. 

Acusado aparece aos 9 anos com menos de 1 %, tern uma leve 

subida ate os 11 anos (2%), de onde cai para 0,7 % (12 anos), 

atingindo o maximo aos 13 (2,7 %) para novamente cair aos 14. 

Bola ao cesto permanece na zona dos 2,5 % ate os 13 anos, 

alcancando aos 14 o maximo de 5,6 % (4.° lugar). 

"Cow boy" tern o "climax" nas primeiras idades (4 % aos 8 

anos), de onde sempre decresce. 

No sexo feminino predomina boneca na maioria das idades, 

dos 8 aos 12, sendo pouco suplantada aos 13 por barra-bola e aos 

14 bem ultrapassada por barra-bola, escola e barra manteiga. O 

maximo de preferenci^t por boneca e atingido aos 9 e 10 anos; 

Hurlock cita Ellis e Hall (40) como tendo verificado ser a boneca 

mais popular entre 9 e 10 anos. 

Lehman e Witty dao uma tabela (XXVI-a, pag. 102) com os 

brinquedos femininos (de 8 a 15 anos) aos quais e dedicada a 

maior parle do tempo, com a respectiva ordem de freqiiencia: 

Ler livros   

Boneca, carro de boneca, rou- 

pas de boneca, etc  

Brinquedos Idades 

8 9 10 11 

3.° 1.° 1.° 1.° 

1.° 4.° 2.° 3.° 

<iesaparecendo, apos os 11 anos, o brinquedo com boneca. 
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QUADRO LXXXI 

Evolugdo dos jogos mais praticados, atraues das idades 

(%) 

— Sexo masculino — 

8 anos 9 anos 10 anos 

1. bola   . 15,5 t. bola   23,2 1. bola   27,7 
2. bicicleta . 11,7 2. bicicleta .... 12,3 2. bicicleta 11,9 
3. bolinha   . 10,7 2. bolinha   12,3 3. bolinha .... 11,5 
4. pegador . 6,8 4. pegador   8,5 4. futebol .... 7,6 
5. carrinho .. 4,9 5. futebol   5,9 5. pegador 6,0 
5. automovel . 4,9 6. patinete .... 3,5 6. carrinho 3,2 
7. "cow boy" . . 3,9 7. automovel 2,9 7. patinete 2,3 
7. patinete . 3,9 8. "cow boy" .. 1,9 8- sold.-ladrao 1,6 
9. futebol .. .. . 2,9 8. pingue-pongue 1,9 9. acusado 1,4 
9. piao   . 2,9 10. bola ao cesto. 1,6 9. automovel 1,4 
9. baralho . .. . . 2,9 10. sold.-chumbo.. 1,6 9. "cow boy" . 1,4 
9. damas .... . 2,9 12. patim   1,3 12. damas   1,2 
9. domino .. . . . 2,9 12. carrinho .... 1,3 12. domino .... 1,2 

N = 103 N = 373 N — 564 

11 anos 12 anos' 13 anos 

1. bola 
2. bolinha 
3. futebol 
4. bicicleta 
5. pegador 
6. patinete 
7. acusado 
8. bola ao cesto 
9. papagaio 

10. pingu>e-pongue 
11. piao   
12. "cow boy" 
12. carrinho ... 

N = 564 

26,2 
11,8 
10,6 

9,3 
5.7 
2,6 
2.3 
2,1 
1.8 
1,5 
1.4 
1,3 
1,3 

1. bola   
2. futebol' .... 
3. bolinha .... 
4. bicicleta 
5. pegador 
6. patinete 
7. carrinho 
8. bola ao cesto 
9. papagaio 

10. piao   
10. "cow boy" . 
10. pingue-pongue 
10. domino   

N = .541 

29,7 
15,7 

8,8 
7,6 
5,0 
3,3 
2.6 
1,8 
1.7 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

1. bola   
2. futebol .... 
3. bolinha 
4. bicicleta 
5. pegador 
6. acusado 
7. patinete .... 
7. papagaio 
9. bola ao cesto 

10. carrinho 
10. piao   
10. domino . .., 
13. pingue-pongue 

N = 366 

74 anos 

I. bola   23,9 
I. futebol   23,9 
3. bolinha   9,2 
4. bola ao cesto. 5,6 
5. pegador .... 4,9 
6. bicicleta .... 4,2 
7. patinete   2.8 
7. pingue-pongue 2,8 
9. sold.-ladrao . 2,1 

10. piao   1.1 
II. acusado .... 0,7 
11. malha   0,7 
11. "cow boy" ... 0,7 
II. patim   0,7 

N - 143 

29,4 
19,4 
10,6 

6.5 
3.3 
2,7 
1,9 
t,9 
1.6 
1.4 
1,4 
1,4 
1.1 
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•QUADRO LXXXH 

Evolugao do* jogos malt praticadot, atraves das idadtt 
Cf*) 

— Sexo fcminino — 

8 anos 9 anos 10 anos 

boneca .... . 17,9 1. boncca   24,0 1. boncca   
casinha .... 2. aasinha .... 12.1 2. casinha   
roda ...... . 9,5 3. escola   0,6 3. pegador .... 
escola   8.4 4. bola   1,5 4. bola   
pegador . 7.4 4. corda   1.5 5. escola   
bola   . 6,3 6. pegador .... 4,0 6. bicicleta .... 
COrda   . 5.3 7. roda   3.6 /. barra-bola 
amarelinha . 4.2 8. bicicleta .... 3,1 8. amarelinha 
bicicleta ... . 2.1 9. amarelinha 2.5 8. corda   
mobilia   . 2,1 10. barra-bola 2.0 10. mamae   
maniac   • 2,1 10. barra-manteiga 2,0 11. barra-manteiga 
domino .... • 2,1 12. ludo 1,6 12. acusado    
automdvel . 2.1 12. lolo   1.6 12. jogos-jogar 

N = 95 N = 443 N = 569 

11 anos 

boneca   19,7 
casinha   9,7 
pegador   9,0 
barra-bola .. 6,2 
escola   5,0 
corda   4,8 
bola   3,9 
roda   3,4 

bicicleta   3,0 
amarelinha .. 2,7 
barra-manteiga 2,4 
mobilia   1.9 

N = 448 

12 anos 

1. boneca   15,3 
2. pegador .... 9,6 
3. casinha   7,8 
3. barra-bola ,. 7,8 
5. escola   7,6 
6. corda   5,3 
7. bola   4,6 
8. barra-manleiga 3,2 
9. amarelinha .. 2,8 

10. roda   2,7 
11. ratinho   2,1 
12. bola-atras ... 2.0 

N = 562 

/J anos 

1. barra-bola 
2. boncca ..... 
3. pegador .... 
4. escola   
5. bola   
6. corda   
7. casinha   
8. barra-manteiga 
9. roda   

10. bola ao ccsto. 
11. biciclcta .... 
11. bola-atrds 

N = 289 

/4 anos 

1. barra-bola , . 11,3 
2. Larra-manleiga 9,7 
2. escola   9,7 
4. boneca   8.1 
5. bola   6,5 
5. corda   6.5 
7. pegador   3,2 
7. amarelinha .. 3.2 
7. lolo   3,2 
7. aulombvcl .. 3,2 

11. casinha   1,6 
11. acusado .... 1.6 
11. roda   1,6 

N « 62 
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E' de notar-se que aos 14 anos as meninas prcferem bem mais 

jogos motores como barra-bola, barra manteiga, de competicao e 
cooperacao, tendo marcha ascend'ente a preferencia, de acordo 

com o progresso nas idades. Ate os 10 anos, barra-bola tem uma 

frequencia minima, comegando a adquirir importancia dos 11 anos 

em diante (de 6,2% ate 11,3%, aos 14 anos). 0 crescimento de 

barra manteiga e mais lento, conseguindo destaque aos 12 e 13 

anos, para ser superado aos 14 apenas pelo anterior. Sao esses 

dois jogos que exigem organizagao e obediencia a regras e que 

somente surgem aos 11 anos e se conservam em evidencia. Dos 8 

aos 10 anos ha jogos coletivos, de movimento (roda, pegador e 

mesmo bola) mas sem obediencia a regras e sem solicitar tanta 

cooperacao como os anteriores. 

Bem indicado dos 8 aos 11 anos e o brinquedo de casinha^ 

quando entao decresce bastante, chegando aos 14 com frequencia 

minima. No seu predominio, tem o maximo, pode-se dizer, aos 8, 

9 e 10 anos. 

Verifica-se tambem que, a medida que se da o decrescimo da 

frequencia de Jogos de fic^ao (casinhae boneca), vai-se dando a 

ascensao de outro jogo de ficcao — escola — que aos 12 anos 

quase atinge o mesmo nivel de casinha, ultrapassa-a aos 13 e su- 

pera tambem boneca aos 14. E' de salientar-se que escola tem 

uma apreciavel frequencia aos 8 anos, decresce ate os 11, de onde 

recomeca a subir. 

0 brinquedo de roda mostra uma tendencia ao desapareci- 

mento com o aumento da idade, apresentando sua maior escolha 

aos 8 anos (9,5 %) para cair sempre, embora com freqiiencias me- 

nores permane^a ate os 14. 

Corda tem alguma preferencia, menor aos 8 anos (5,3*%), 
com 4,4 % aos 9 e 2,5 % aos 10, de onde sobe novamente a 4,8 % 

aos 11 anos, para atingir 6,5 % aos 14 anos. 

100. Tipos de jogos, agrupados por prooessos socials 

a) — No estudo dos jogos mais praticados, seria interessante 

classifica-los segundo caracteristicos comuns que nao apenas os 

cinco ja escolhidos anteriormente (funcao, ficcao, salao, expres- 

sao e constru^ao), para verifica^ao de sua evolucao atraves das 

idades, do progresso escolar e de uma indagagao referente a par- 

ticipagao social, como, por exemplo, o desejo de liderar o brin- 

quedo ou de obedecer a um chefe. Procurando agrupar os jogos 

para identifica-los pelos processes socials predominantes, de mo- 

do a evitar "overlapping", colocando cada jogo em uma so cate- 
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goria, atingimos uma classificagao que poderd facilitar compara- 

^oes com as feitas por Hetzer (46), por exempio, que notou ativi- 

dades ludicas muito sujeitas a regras, mais comuns ate os 10 anos^ 

e outras, tambera com regras, mas permitiudo iniciativa individual 

dentro de um esquema geral a ser seguido, que predoniinavam 

apos os 10 anos. 

Os 13 tipos que conseguimos reunir vcem a seguir, no Qua- 

dro LXXX1II, com as respectivas frequencies para cada sexo, to~ 

madas do Quadro LXX, que continha os jogos mais praticados com 

indica^oes superiores a 0,5 %. 

b) — As diferen^as relatives aos sexos foram as seguintes: 

Tipo VII — atividades dinamicas de competi^ao, sujeitas a 

regras e com marca^ao de pontos (bolinha, amareli- 

nha, etc.) — predomin^ncia de escolhas masculines, 

concorrendo bolinha para a freqiiencia etevada; 

Tipo XIII — jogos solit^rios, quase sempre sem participa9&o 

social (bicicleta, patinete, etc.) —• maiores escolhas mas- 

culinas, influindo bastante a freqiiencia elevada de bi- 

cicleta; 

Tipo XI — jogos cuja diferencia^ao nao foi estabelecida, po- 

dendo ser individuals e coletivos, onde sobressai bola 

— pratica masculine mais intensa; 

Tipo I — maiores escolhas masculines para os jogos de par- 

tidos, exigindo coopera^ao no grupo para competir com 

outros grupos, influindo bastante a alta freqiiencia de 

f utebol; 

Tipo III — jogos praticamente sem regras, salientando-se o 

processo de coopera^ao — ha escolhas femininas alta- 

mente predominantes, principalmente devido a casinha 

e escola; 

Tipo XII — brinquedos que permitem alguma iniciativa indi- 

vidual, mas obedecendo sempre a aspectos a serem imi- 

tados, podendo ser coletivos ou nao, dos quais boneca 

e maior parte — indica^oes exclusivamcnbe femininas; 

Tipos IV, de ca^a ou persegui^ao (pegador, etc.) e VIII, de 

competi^ao (baralho, domin6. etc.) — nao rcvclam di- 

ferengas de sexo no serem praticados. 

c) — O g6sto de liderar ou de obedccer ao chefe no brin- 

quedo (perg. 12) foi estudado segundo os mesmos agrupamcntos. 
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Os dados foram reunidos no Quadro LXXXIV. Nao se notam al- 
teracoes nas freqiiencias dos jogos mais pralicados para os dois 

casos de lideran^a, comparadas com as obtidas nas respostas ge- 

rais de cada sexo. Apenas o tipo III — jogos de coopera^ao, pra- 
ticamente sem regras (casinha, escola, etc.) — e qu'e tem fre- 

qiiencias mais intensamente significatiyas para as meninas que 

gostam de chefiar o brinquedo. Entre os meninos, o tipo XI (bola) 

tem maiores escolhas enlre os que gostam de obedecer ao chefe 

do que entre os que gostam de ser; possivelmente por ser jogo 
coletivo, submetido a regras, mas ficou incluido neste grupo por 

QUADRO LXXXIV 

Tipos de jogos, segundo o desejo de liderar o brinqpedo 

Sexo masculino | Sexo feminino 

Tipos Ser chefe Obedecer Ser chefe Obedecer 

n.0 
% n.® % n.® % n.® % 

I 
II 
III 
IV 
V 

1 VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
N = 

191 

31 
100 

191 
48 
22 

396 

295 
1520 

12,6 

2,0 
6,6 

12,6 
3,2 
1,4 

26,1 

19,4 

150 

16 
86 

134 
44 
11 

335 

214 
1148 

>»P|*aA?|W5«PWV 

13.1 

1.4 
7.5 

11,7 
3,8 
1,0 

29.2 

18,6 

123 
33 

280 
122 

12 
16 
46 
38 

9 
64 
8« 

295 
72 

1331 

9,2 
2,5 

21,0 
9,2 
0,9 
1,2 
3.5 
2,9 
0,7 
4,8 
6.6 

22,2 
5,4 

116 
29 

221 
132 

21 
7 

55 
36 
11 
69 
80 

296 
52 

1290 

9,0 
2.2 

17.1 
10.2 

1,6 
0.5 
4:3 
2,8 
0.9 
5.3 
6,2 

22,9 
4,0 | 

nao possuirmos elementos para saber quando sua pratica e feita 

em grupo ou quando nao o e. 

d) — 0 grau escolar frequentado permite apreciacao das es- 

colhas de jogos em etapas diversas de desenvolvimento da me- 

ninice estudada. As freqiiencias mais significativas foram, segun- 

do o Quadro LXXXV: 

Sexo mascnlino — Os jogos do tipo I (cooperagao, partidos, 

competicao) tem notavel tendencia para elevacao da pratica a 

medida que ascende o progresso escolar, passando de 7 % no 2.° 

ano para 12 % no 3.° e para 26 % no 4.° ano, havendo maiores 

escolhas de jogos de partidos na razao direta do desenvolvimento 

escolar; os jogos do tipo XIII (geralmente sem participacao so- 

cial) quase nao modificam a freqiiencia do 2.° para o 3.° ano 

(16,5% - 16,1 %)9 decrescendo ao passar para o 4.° ano (12,0%). 
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revelando tend^ncia para diminuirem com o adiantamento esco- 

Kar 6sses brinquedos raais solitdrios, concordando vssa diminui^io 

com o aumento dos jogos socials, de coopera^ao no grupo para 

competigao com outro grupo, antes notada (tipo I). Alem disso, 
pod em os notar as diregdes opostas seguidas pelos jogos de tipos 

IV (de ca^a, com pegador) e VIII (sedent^rios, como baralho e 

domind) e nenhuma altera^ao na evolu^ao dos tipos VII (de com- 

peticao, como amarelinha e bolinha) e III (essencialmcnte de co* 

opera^ao, como casinha e "cow boy"). 

Sexo feminino — Salta, a primeira vista, a evolu^ao, em f6r- 

ma de v invertido, dos jogos de tipo 1 (coopera^ao, partidos, com* 

petigao, como barra-bola), com freqiicncia diminuta nos graus ex- 

tremos e intensa no interrnedidrio, como tamb^m sobressai a mar- 

cha dos tipos III (de coopera^ao: casinha e escola) e XII (boneca, 

principalmente), em fdrma de v. Poderemos explicar dsses fend- 

menos mais tarde, ao estudarmos a evolu^ao dos agrupamentos 

atravds das idades das crian9as. Os jogos do tipo IV (de ca^a — 

pegador, etc.) tdm alguma acentuagao de freqiicncia do 2.° para 

os 3.0-4.0 anos, enquanto que os de outros tipos — VII (amareli- 

nha, etc.), VIII (domino, etc.) e XIII (bicicleta, etc.) — nada revc- 

lam de notdvel na passagem do 2.° para o 3.° e para o 4.° anos. 

Comparando as escdlh^s masculinas com as femininas pela 

evolugao escolar, notamos muita diferenga entre os tipos I e III, 

tendo o tipo I dire^oes opostas e situagoes tambem divcrsas no 

2.° e 3.° anos, ao passo que o tipo 111 as apresenta em todos os 

graus escolares. Menores dissemelhan^as na marcha tern os tipos 

IV e XIII, enquanto que diferem muito pouco nos dois sexos os 

tipos VII e VIII, a nao ser na freqiidncia geral mais intensa do 

tipo VII, sexo masculino, ja notada anteriormente. 

e) — 0 estudo dos trese tipos de jogos atraves das idades per- 

mite que se veja acentuada a separa^ao do sexo das crian^as na 

sua pratica, pelo que vamos analisar cada um de per si, com os 

dados do Quadro LXXXVI. 

No sexo masculino, ha a registrar o marcado crescimenlo da 

frequencia do tipo I (cooperagao — partidos — competi^ao, como 

futebol), dos 8 aos 14 anos, em ascensao conlinua, de 5', a .'JOS. 

enquanto que se nota marcha in versa do tipo XIII (geralmenter 

sem participa^ao social, como bicicleta), clara e nitida involu^ao 

dos 8 aos 11 anos, passando dc c^rca de 30 % para ccrca de 8 %. 
fesses dois tipos de marcha inversa sdo indices expressivos do dc- 

senvolvimento da meninice, predominando o tipo XIII (jogos so- 

litdrios, geralmente) aid os 11 anos, depois dos quais passam a 

predominar os jogos dc partidos (tipo 1), que se acentua aos 13 
e 14 anos, ap6s o ingresso na poberdade; mais ainda, a partir dos 

10 anos ha uma pratica mais intcnsificada do tipo XI (aqui, re- 

duz-se a bola somcnte). Os tipos IV e VII tdm frequdncias maio- 
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res at6 os 11 anos, quando tendem k diminui^ao; incluem ambos 

os tipos jogos de iniciativa individual, salientando-se no primeiro 

a ca9a ou persegui^ao e no segundo, a competi^ao, exigindo ^les 
organiza^ao menos intensa que o tipo I. Parece, entao, haver dis- 

cord6ncia das observances de Hetzer (46), citadas p4ginas atria. 

Os tipos III e VIII apresentam poucas alteranoes de frequincia 

atraves das idades. 

No sero fe mini no, sobressii a marcha dos jogos de tipos 1, 

III e XII, tendo o primeiro um progresso de freqiiincia correla- 

cionado positivamentc com o da idade e os outros dois, inversa- 

mente correlacionados. Os do tipo I (cooperanao-compelinao, de 

partidos), ap6s os 10 anos, t&n direnao ascendente mala acentua- 

da, enquanto que os do tipo XII (onde predomina boneca), apds 

essa mesma idade, sofrem uma queda brusca, parecendo indicar 

QUADRO LXXXV 

Tipos de jogos, segundo o gran escolar freguentado 
(%) 

Tipos 

Sexo masculino Sexo feminino 

2.® 3.° 4.® 2.® 3.® 4.® * 

I 7.3 13,0 26.4 4*2 23,8 7.4 

II 3.2 0.6 2.5 

111 2,0 1.1 2.6 22.8 8.8 18.4 

IV 7.0 6,4 4.8 7.3 11.7 11,5 

V 0.6 1.6 1,4 

VI 0.8 1.0 0.7 

VII n.o 12,8 9.3 3.7 3.3 2.0 

VIII 2.4 3.8 4.4 2.1 3.1 2.6 

IX 0.8 1,5 1,5 0.3 1.1 0.8 

X 3,8 7.1 5.0 

XI 23.7 26.8 24.4 4.5 6.8 5.8 

XII 28.1 10.7 21.8 

XIII 16,5 16,1 12.1 5.2 4.2 4.4 

Total 70.7 91.5 85,5 86.6 83.8 84.3 
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QUADRO LXXXVI 

Tipos de jogos, segundo as idades 
(%) 

Tipos 

I 
III 
IV 
VII 
VXII 
IX 
XI 

XIII 
Total 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

IX 
X 
XI 
XII 
XIII 

Total 

I c 

10 

a d c s 

11 12 13 

4.8 
3.9 
6,8 

14,5 
9,6 
1,0 

15,5 
28,9 
85,0 

1,0 
9,5 

23,2 
8,4 

4.2 
6,4 
1.1 
5.3 
6,3 

20,1 
4.2 

89,7 

7.5 
2.2 
9.3 

13.1 
4,2 
1,9 

23.2 
25,4 
86,8 

4.4 
3.6 

20.8 
5,2 
0,2 
1.2 
2.7 
5.3 
0,2 
4.5 
5.4 

26,1 
5,3 

84.9 

8.3 
3,0 
7.4 

13,0 
4,9 
0,5 

27,7 
22,9 
87,7 

5,0 
1,4 

19,3 
11,3 

1.0 
1,4 
2,6 
1,6 
0,7 
2,4 
6,4 

26.7 
6,0 

85.8 

12,7 
1,7 
8,0 

13,5 
2.3 
1.5 

26.2 
18.0 
83,9 

9.4 
3,4 

16,9 
10.3 

1,0 
1.6 
3,2 
2.7 
1.0 
4,4 
4,4 

22,7 
5.1 

86.1 

17,5 
1.3 
5,'i 

10,4 
3.4 
0,9 

29,7 
16,4 
85,3 

12,2 
2.7 

16.1 
11,7 

1,9 
3,3 
3,0 
2.8 
0,9 
5.3 
6.4 

17.2 
3,4 

86,9 

21,0 
0,9 
6,0 

12,3 
3.0 
U 

2M 
13.0 
86.7 

20.1 
3,8 

14.3 
10.4 

2.4 
0,3 
4.5 
2.1 
0,4 
6.2 
9.0 

12.2 
4.1 

89.8 

J4_ 

29,5 
2,8 
5,6 

11,3 
1.4 
2,8 

24,0 
9,1 

86,5 

21,0 
1,6 

11,3 
4,8 

1,6 
4.8 
3,6 
1,6 
6.5 

11,3 
8,1 
4,8 

81,0 

C/5 
CD 
X 
C 

rt> 
3 

essas duas modificacoes do aspecto evolutivo a diferencia^ao da 
puberdade. Outros tipos que tem escolhas variadas nos varios ni- 

veis cronologicos sao os de numeros IV e XIII, sofrendo est© ul- 

timo (jogos gfcralmente solitaries) uma ligeira queda apos os 11 

anos e aquele — logos de caca ou persegui^ao apresentado es- 

colhas mais intensas entre os 10 e 13 anos. Os tipos VII e VIII 

atividades de competicao, sedentarias umas "e dinamicas as outras 
— aumentam de intensidade aos 13 e 14 anos, enxbora tenham os 

de tipo VIII (domino, etc.) escolha mais significativa aos B-Q anos. 

0 tipo VI (lenco-atras e ratinho) pouco se altera nas freqiiencias 

indicadas nas varias idades. 

Gomparando os dois sexos, notamos um tipo — XII (onde 

boneca e a maior parte) — que e exclusivamente feminino; outro 
tipo — I (jogos de partidos) — que tem identica marcha entre 

meninos e meninas; os tipos III c XIII diversificam-se para cada 
sexo: os jogos individuais — XIII — decrescem com o decrescimo 

da idade dos meninos e pouco se modificam com o das meninas 
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e os de cooperacao sem regras — casinha e "cow boy" (ill) — 

nao tern as frequencias alteradas nas varias idades masculinas, 

mas diminirem sensivelmente com o crescimento feminino. Final- 
mente, tem marcha mais ou menos semelhante entre individuos 

dos dois sexos os jogos de tipo VII, VIII e IV: respectivamente, 

bolinha-amarelinha, damas-domino e pegador-acusado. 

f) — Nao podemos d^eixar de comparar algumas atividades 

cuja maneira de jogar o questionario nao permitiu saber e qne 

consideramos como geralmente solitarias com as mesmas poste- 

riormente indicadas, conforme se pode verificar na analise da per- 

gunta 10 ("Do que voce brinca, quando brinca com outras crian- 

cas?"). Estao nesse caso os jogos que nos consideramos como so- 

litarios e as criancas, como coletivos, os seguintes, masculinos: bi- 

cicleta, carrinho, patinete, papagaio, balango e automovel; e os 
femininos, biciclela e patinete. Entre outros,"de participagao so- 

cial duvidosa para nos, encontramos boneca, que teve indicagoes 

bem nrenos freqiientes na pergunta 10 — 5,8 % — do que havia 

obtido na pergunta 4 — 19,3 %. 

Embora com as indicacoes de que sao brincados "quando as 

criancas brincam com outras", sao menos coletivos do que os ou- 

tros assim considerados, principalmente aqueles que exigem par- 

tidos — tipo I, por exemplo, como futebol, barra-bola, tetc. 

Podemos, entao, raciocinar, para o sexo masculino, com os ti- 

pos I e XIII, representando os graus extremes de participacao so- 

cial, que revelam evolucao inversa, o primeiro correlacionando-se 

positivamente com o progress© cronologico e o outro (XIII), ne- 

gativamente; para o sexo feminino, podemos comparar os jogos 

de tipo I, com marcha e correlacao identicas ao masculino e os 

de tipo XII, de correlacao negativa com a marcha da idade. 

Essas observacoes contrariam aquelas ja esbocadas por oca- 

siao do estudo, atraves das idades, da pergunta 16 ("Voce brinca 

sozinho?") em que foi verificado anmentar a pratica do brincar 

solitariamente com o progress© cronologico, dos 9 aos 13 anqs 

principalmente. E* verdade que as respostas a pergunta 16 reve- 

lam mais acentuada participagao social no brincar do que a nao 

participacao (as respostas negativas a "Voce brinca sozinho?" sao 

sempre superiores a 50 %), sendo unicamente a evolucao do feno- 

meno o fato digno de nota, em contraposicao ao verificado nas 

presentes observacoes (pags. 184-188). 

Somente novas investigacoes poderao melhor esclarecer a evo- 

lucao da participacao social no brinquedo, para poder-se afirmar 

com seguranca se acompanha ou nao a da idade cronologica. 

g) — Comparacao do gran escalar frcqiientado com as ida- 
des das criancas — Ha diferencas marcadas entre as meninas que 

praticam os jogos dos tipos I, III, e XIT, considerando as idades e 
os graus escolares freqiientados, pois era de esperar-se marcha 
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semclhante nos dois aspectos. Essas dissemelhan^as sao devidas* 
principalmenle, h diversidade na frequ^ncia dos jogos de barrar 

-bola, boneca e casinha, conforme }k tinha sido assinalado na anA- 

lise da frequencia dos jogos, individualniente estudados — dispa- 

ridade entre progresso cronologico e escolar —- pAgs. 232 e 240 

e segs. 

A distribuigao das idades das raeninas que praticam os jogos 

indicados acima, dentro de cada grau escolar, esclarece que: 

I. Para barra-bola (curva para classe em fdrma &e, u inver- 

tido) aparece grandc inlensidade no 3.°. ano, motivada por haver 

ai um maior numero de crian^as de 11-12-13 anos, havendo pou- 

cas criangas dessas idades no 2.° e no 4° ano; 
II. para boneca e para casinha (curva em forma de a), a 

razao e existirem criangas muito idosas (9 a 11 anos) no 2.° ano, 

rriangas de 11-12 anos no 3.° grau (como e normal) e criangas 

pouco idosas (9-10-11 anos) no 4.° grau, que escolhem boneca e 

casinha. Os dados veem abaixo. 

Jogos 
i 
Anos 

I d a d e s 

8 i 9 10 11 12 13 14 T 

2.° 1 , 6 7 5 3 2 2 26 

Barra-bola 3.° — 5 53 31 23 2 114 

4.° ^ 1 1 7 17 8 9 — 42 

2.° 23 94 99 66 29 11 2 324 

Boneca 3.° — 1 4 19 33 — 1 56 

4.° 1 1 21 46 111 1 10 3 193 

2.° 59 48 36 38 
r" 

12 o Art 1 137 

Casinha 3.° •—■ 6 11 6 34 

4.° 9 28 55 
7 L__ 

99 



Capitulo .XIII 

JOGOS COLETIVOS (PERGUNTA 10: "DO QUE VOCE BRINCA, 

QUANDO BRINCA COM OUTRAS CRIANQAS?") 

101. logos coletivos — diferencas de sexo 

Observacoes sobre as respostas obtidas: 

a) O esludo dos brinquedos coletivos permitiu reunir 218 ati- 

vidades diferentes escolhidas pelos individuos do sexo masculino 

e 201, pelo feminino, nao sendo significativa essa diversidade por 

ser resultado da freqiiencia de jogos indicados poucas vezes, ape- 

nas uma ou duas. Foram tabuladas 5.394 indicacoes de jogos pelo 

sexo masculino e 7.125 pelo feminino. E' conveniente esclarecer 

aqui nao terem si do computadas as freqiiencias pelo numero de 

individuos pesquisados e sim pelo numero de jogos apontados pe- 

las criancas. Como a pesquisa abrange cerca de 2.500 alunos de 

cada sexo, embora o calculo da media aritmetica das indicacoes 

de jogos nao seja de grande significagao, temos que cada menino, 

quando tern companheiros, indica em media dois brinquedos, ao 

passo que as meninas chegam quase a indicar tres por pessoa. 

b) Quando se consideram as freqiiencias relativas, nao apa- 

recem diferengas devidas ao sexo, quanto ao numero de ativida- 

des coletivas praticadas: com a limitacao de 0,5 % (corresponden- 

te a 27 indicacoes do sexo masculino e 35 do feminino), encontra- 

mos 31 atividades escolhidas pelo primeiro sexo e 32 pelo segun- 

do, nao se repetindo aqui as diferencas encontradas por ocasiao 

do estudo dos brinqu'edos mais praticados (pergunta 4). Quase 

nao ha diferencas, tambem, na freqiiencia das respostas conside- 

radas significativamente dignas de estudo (superiores a 0,5%): 

os menlnos constituem 82,8 % de preferencia pelas 31 atividades 

em que se empenham quando brincam com outras criancas, en- 

quanto que as meninas reunem 84,9 % para os seus 32 jogos es- 

colhidos, dando uma levissima superioridad© feminina no que po- 

deriamos chamar de versatilidade na pratica de brinquedos cole- 

tivos, aliando-se para tal obs'ervacao a do numero medio de jogos 

indicados, que quase chega a tres por menina. 



272 

c) Separados os ju^os inais frequenUs (com mais dc 0.5%) 

pela atividade predominante, encontramos: 

sexo masculirio sero feminino 

fun^ao   71,8% fun^ao   59,0% 
fic^ao   4,6% fic^ao   21,9% 

salao   1,8% salao   1,6% 
expressao ... 1,7% 

continuando a predominar, como foi obs'ervado do exame dos jo- 

gos mais pralicados (pergunta 4), o tipo de atividades motoras 

para ambos os sexos, e mais intcnsamente para os meninos; em 

contraposicao, o sexo feminino escolhe com enorme vantagem os 

jogos imitatiVos, de "faz de conta", que o oulro sexo prefer© bem 

menos. Os brinquedos de salao sao distribuidos sem diferen^as, 

enquanto que os de expressao (recitar e contar histdrias) so apa- 

recem entre as meninas, mas pouco. 

d) Na rela^ao das tres dezenas de atividades representativai 

dos brinquedos que as crian^as chamam de colelivos, forain sepa* 

radas aquelas que podem ser consideradas privativas de cada sexo 

e as comuns aos dois; todavia, procuramos verificar que frequftn- 

cia tiveram os jogos tidos como privativos nas lislas organizadas 

com as indica^oes inferiores a 0,5%, alguns jogos, quando mais 

escolhidos por individuos de um sexo, pelos de outro tiveram fre- 

qiiencia 1, 2, ou 3, pelo que foram tratados como lipicamente fc* 

mininos ou inasculiuos. Os jogos comuns sao: pegador, bola, 

acusado, bicicleta, pegador esconde-esconde, patinetc, barra man- 

tciga, pegador-tempo, esconde-lengo, casinha, peteca, barra-bolo, 

pegador trcpa-trepa e jogos-jogar (respostas imprecisas de algu- 

mas criangas). 

©) Entre os proprios de cada sexo, acham-se os masculinos 

seguintcs (entre parentesis, a frequencia absolute indicada pclas 

meninas): 

soldado-ladrao. (0) 

"cow boy"   (0) automovcl ... (13) 

piao   (0) carrinho   (13) 

sela   ( 1 ) damas   (14) 

papagaio   ( 1 ) pingue-pongue. (18) 

soldado   (2) corrcr   (26) 

futebol   (3) domino   (31) 

malha    (3) bola ao ci-sto.. (.*13) 
cavalinho .... (8) 

podcndo f>s sete ullimos — 13 c mais -- passamn para a ( ulego- 

ria dc atividades comuns, uma w* que, com frequAnciu n-lativa 
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inferior a 0.5%, os tres ultimos ainda alcancam a freqiiencia dos 

estudados no sexo masculino — 27. 
f) As meninas preferem especialmente os que vem a seguir 

(entre parentesis, a freqiiencia absoluta das escolhas masculinas): 

foguinho   (11) 

bola-atras .... (11) 

bota   (12) 

amarelinha .. (14) 

roda   (16) 

balango   (18) 

corda   (20) 

escola   (21) 

lenco-atras ... (22) 

pular     (24) 

cabra-cega ... (24) 

podendo considerar-se como tambem tipicamente femininos 

aqneles indicados pelo sexo masculino ate 6 yezes; e comuns, os 
demais. 

g) Os jogos comuns aos dois sexos, calculando-se a porcen- 

tagem sobre o total de escolhas, de 12.523, sao: 

recitar   (0) 

comadre   (1) 
boneca   (2) 

mamae   (2) 

anel   (3) 

fita   (4) 

contar historia. (6) 

QUADRO LXXXVII 

Jogos M F Total 

n.0 n.0 n.0 
% 

pegador   946 923 1869 14,9 
bola   651 415 1266 10,1 
roda   525 541 4,3 
casinha   45 614 469 3,7 
barra mantelga   49 288 337 2,7 
escola   21 316 337 2,7 
barra-bola   28 294 322 2,6 
acusado   212 96 308 2,5 

amarelinha   14 242 256 2,0 
pegador esconde-esconde , 85 100 185 1,5 
len?o-atras   22 158 180 1,4 
bicicleta   101 65 166 1,3 
peteca   45 98 143 1,1 
bola-atras   125 11 136 1,1 
esconde-lenco   46 84 130 1,0 
patinete   73 48 121 1,0 
carrinho   96 13 109 0,9 
bola ao cesto   75 33 108 0,9 
pular   24 82 112 0,9 
correr   61 26 87 0,7 
pegador-tempo   48 36 84 0,7 
cabra-cega   24 57 81 0,6 
domino   47 31 78 0,6 
Jogos, jogar     27 45 72 0,6 



274 

ToUl 

pingue-pongue   50 18 88 03 
pegador trepa-trepa   28 40 68 03 
bola   12 51 63 0.5 
damas  *  46 14 60 0.5 
balance   12 42 GO 0.5 
toguinho   11 41 52 0.4 
autoni6vel   38 13 51 0,4 

QUADRO LXXXVIII 

Diferengas de sexo reveladas pelo estudo da perynnta 10: — "Do que uoci 
brine a, quando brinca com outras crtoiifflJ?" 

Sexo masculino Sexo feminino 

Ordem Jogo n.0 % 

1. pegador   946 17,5 

2. bola   851 15,8 

3. bolinha   615 12,0 
4. futebol   349 6.5 
5. acusado   212 3,9 
6. bicicleta   101 1,9 
7. carrinho     96 1.8 
8. sela   91 1,7 
9. pegador esc.-esc.. 85 1.6 

10. "cow boy"   84 1,6 
11. soldado-ladrao .. 87 1,6 
12. bola ao cesto ... 75 1,4 
13. patinete   73 1,4 
14. piao   70 1,3 
15. correr   61 1,1 
16. pingue-pongue .. 50 0,9 
17. barra manteiga .. 49 0,9 
18. pegador-tcmpo 48 0,9 
19. domind   47 0,9 
20. damas   46 0,9 
21. esconde-lenco 46 0,9 
22. casinha   45 0.8 
23. peteca   45 0,8 
24. papag&io   39 0,7 
25. automdvel   38 0,7 
26. cavaltnho   32 0,6 
27. malha   32 0,6 
28. soldado   32 0,6 
29. barra-bola   28 0.5 
30. peg. trepa-trepa . 28 0,5 
31. jogos-jogar ..... 27 0.5 

Sub-total   4459 82,9 
Jogos com frcqiicncia 

936 17.1 inferior a 0.5% .... 

ToUl   5305 100.0 

Ordem Jdgo n.® % 

1. pegador   923 12.9 
8,6 2. casinha   614 

3. roda   525 7.4 
4. bola   415 5.8 
5. boneca   412 5.8 
6. corda   395 5.5 
7. cscola   316 4,4 
8. barra-bola   294 4.1 
9. barra manteiga 288 4,0 

10. amarelinha   242 3.4 
11. len^o-atr^s .... 158 2.2 
12. comadre   134 1.9 
13. bola-atr5s   125 U 
14. peg. esc.-esc. ... 100 1.4 
15. peteca   98 1,4 
16. acusado ........ 96 1.3 
17. esconde-len^o 84 1,2 
18. recitar   83 1.2 
19. mamae   82 1,2 
20. pular     82 1.2 
21. anel   66 0.9 
22. bicicleta   65 0.9 
23. cabra-cega   57 0.8 
24. bota 5t 9.7 
25. patinete   48 9.7 
26. fila   48 0.7 
27. jogos, jogar   45 0.6 
28. balanco   42 0.6 
29. foguinho   41 0.6 
30. peg. trepa-trepa . 40 0.6 
31. contar historia .. 37 0.5 
32. pegador-tcmpo 36 0.5 

Sub-total   6042 84.8 
com frcqdencia 

infirinr a 0,5% .... 1086 15,2 

Total 7128 100.0 
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h) Para comparacaot de conjunto, calculamos as freqiiencias 

acumuladas dos jogos ordenados pelas escolhas, notando-se ha- 

ver maior concentracao no sexo masculino ate o 10.° lugar, depois 

do que prosseguem as duas distribuicoes mais ou menos parale- 
las. Repete-se aqui a observa^ao feita no' estudo da pergunta 4 
(jogos mais praticados) em que foi notada maior concentragao 

masculina, alem de escolherem os meninos com maior intensidade 

do que as meninas, os primeiros brinquedos da lista: 

i) Exarae dos jogos, individualmente: 

1. Pegador predomina nos dois sexos, aparecendo, ainda sob 

outras denominagoes, que indicam o niesmo brinquedo, mas com 

maneira diversa de ser praticado, como pegador esconde-esconde, 
pegador trepa-trepa, e pegador-tempo; a maior intensidade de 

escolhas e do sexo masculino. Os meninos continuam a indicar 

N.0 de jogos em 
ordern de 
freqiiencia 

Freqiiencia relativa 
acumulada 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Masc. Fem 
17.5 12,9 
33,3 21,5 
45.3 28,9 
51.8 34,7 
55,7 40,5 
57.6 46,0 
59.4 50,4 
61,1 54,5 
62.7 58,5 
64,3 61,9 
65.9 64,1 
67,3 66,0 
68.7 67,8 
70.0 69,2 
71.1 70,6 
72.0 71,9 
72,9 73,1 
73.8 74,3 
74.7 75,5 
75.6 76,7 
76.5 77,6 
77,3 78,5 
78.1 79,3 
78.8 80,0 
79,5 80,7 
80,1 81,4 
80.7 82,0 
81,3 82,6 
81.8 83,2 
82,3 83,8 
82,8 84,3 

84,8 
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outros jogos de moviinento, seguidamente, constituindo cerco de 

60 % das respostas, at6 que aparecam os Jogos de imita^ao — 

"cow boy" e soldado-ladrao. As meninas, logo em seguida a pe- 

gador, indicam um brinquedo dc "faz de conta" — casinlia — e, 

apos, em 5.° lugar, boneca; 

2. Comparando estas com as respostas a pergunta 1 (jogos 

mais praticados), notamos que entre os mcninos a hola cedeu lu- 

gar a pegador, pois csle ultimo exige sempre companheiros, ao 

passo que o brinquedo com bola pode dispensa-lo ("quais jogos 

coletivos?" — 6 a pergunta); entre as meninas, tambem ha substi- 

tuigao de boneca por pegador, naluralmenle pelas mesmas razoes 
apontadas para bola; 

3. Na ordem de aparecimento, e noldvel o fato de continua- 

rem as meninas indicando jogos motores (quando coletivos), poit 

haviam indicado, ao serem interrogadas sobre os mais praticados, 

boneca e casinha (somavam 28,7 %), enquanto que aqui os tipos 

se alternam: pegador, casinha, roda, bola, boneca, corda, esco- 

ia, etc. 

102. Jogos coletivos — diferengas de idade 

Figs. 69 e 70: 

a) Sexo masculine: — pegador e mais comumente indicado 

predominando dos 9 aos 13 anos, substituido na primeira e na lih 

tima idade por bola. Podemos ainda rcferir o fato de preferirem 

as meninas o mesmo jogo, apenas um pouco menos frequente, mas 

ainda dominante em todas as idades, sem excegao. 

Bola tern a freqiiencia maxima aos 9 e 10 anos, siluando-se 

sempre em 2.° lugar, menos aos 8 e 11, quando ocupa o 1.° lugar. 

Bolinha cresce dos 9 aos 12, sofre um pequeno decr&scimo, man- 
tendo-se, embora, em as primeiras preferencias — 3.° lugar, dos 

8 aos 13 anos. 

Fulebol tern marcha ascendente acompanhando a cvolu^ao da 

idade, de 1 % aos 8 anos ale 12 % aos li anos. O brinquedo de 

acusado tern marcha semelhante, crescendo menos lenlamente at6 

os 12 anos, para ter ascensfm mais rapida na passagem para 13 c 

para 11. E* o que tambem aconlecc com sela, com preferencias 

mais diminutas. Os jogos de ficcfio, como soldado-ladrao e "cow 

boy" tern pequenas predile^oes insldveis, na zona dos 2 % nas vA- 

rias idades. 

b) Sexo feminino: - alem do observado sdbre pegador, 

que predomina em todas as idades, podemos ainda notar a escA- 
ma de casinha, em segundo lugar ot6 os 12 anos, cedendo lugar 
a roda (aos 13 anos) e a barra-hola (aos 11), sendo dc interesse 

notar que dsses jogos que a suplantam suo motores. 
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QUADHO IAWVIX 

Evolugdo dos jogos coUtivot airavtg das idades 
(Pergunta tO) 

(%) 

— Sexo masculino — 

anoa 9 anos 10 8 

1. bola   10,1 
2. pegador .... 15,1 
3. bolinha   12,1 
4. carrinho .... 7,0 
6. peg. esc.-esc. . 4,0 
6. "cow boy'' .. 2,5 
6. acusado .... 2,5 
6. bicicleta .... 2,5 
6. automovel .. 2.5 
6. cavalinho ... 2,5 
6. esconde-len^o. 2.5 

N = 199 

1. pe^aclor .... 18,5 
2. bola   14,7 
3. bolinha   10,9 
4. futcbol   3,1 
5. acusado .... 3.0 
6. bicicleta ... 2,2 
7. patinelc .... 2,0 
8. sold.-ladrao 1.7 
9. cscondc-lcngo 1.0 
9. casinha   1,0 

X = 702 

anos 

1. pegador   18,0 
2. bola   17,0 
3. bolinha .... 11,0 
4. futebol   5,1 
5. bicicleta ... 3,4 
6. acusado .... 3.0 
7. carrinho .... 2,5 
8. sold.-ladrao 2,3 
9. "cow boy" . 1,9 

10. patinete .... 1.6 

N = 1055 

11 anos 

1. pegador 17,5 

2. bola —... 17.1 
3. bolinha .... 13,1 
4. futebol   G,G 
5. acusado 4,0 

6. carrinho ... 1.7 
6. "cow boy" . 1.7 
6. sela   1.7 
6. peg. esc.-esc. 1.7 

10. bicicleta ... 1,6 

N = 1205 

12 anos 

1. pegador .... 17,5 
2. bola   14,8 
3. bolinha   13,9 
4. futebol   7,5 
5. acusado .... 3.7 
G. sela   2,2- 
7. piao   1,7 
8. patinete .... 1,6 
9. bicicleta .... 1,5 

10. carrinho   1,4 

N = 1105 

IS anos 

1. pegador .... 18,5 

2. bola   14.5 
3. bolinha   10,7 
4. futebol   9,2 
5. acusado • • • • 5,5 
6. sela ........ 2,5 
6. peg. esc.-esc. . 23 
S. piao   2.« 
9. bola ao cesto. 2,0 

10. carrinho .... U 

N = 794 

M anos 

1. bola   16,0 
2. pegador ... 14,2 
3. futebol   12,0 
4. bolinha   9,1 
5. acusado .... 6.9 
G. bola ao cesto. 3.3 
7. sela   2,5 
8. esconde-lrnc«». 1,8 
8. papag&io .... 1.8 
8. pnpagAio 1.8 

S - 275 
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QUADRO XC 

Evolugao dos jogos coletivos atrav6s das idades 
(Pergunta 10) 

(%) 

— Sexo feminino — 

S anos 

1. pegador  11,7 1. 
2. casinha   7,2 2. 
3. roda   6,6 3. 
4. bola   6,2 4. 
5. boneca   5,5 5. 
6. corda   5,2 6. 
7. escola   4,8 7. 
8. mamae   3,1 8. 
9. len^o-atras . 2,8 9. 

10. comadre   2,4 10. 
10. acusado   2,4 11. 

N = 290 

9 anos 

pegador   12,5 
casinha   9,3 
roda   8,5 
bola   7,4 
boneca   7,0 
corda   4,9 
escola   4,7 
amarelinha .. 3,7 
barra-manteiga 3,6 
comadre   2,8 
mamae   2,4 

N = 1161 

10 anos 

1. pegador 
2. casinha ... 
3. roda   
4. boneca 
5. bola   
6. corda ,... 
7. escola .... 
8. amarelinha 
9. barra-manteiga 

10. barra-bola 
11. lengo-atras 

N = 1511 

12,8 
9,9 
7,0 
6,2 
5,8 
5,2 
4.2 
3,5 
3.3 
2,7 
2,3 

11 anos 

1. pegador 
2. casinha 
3. roda   
4. boneca 
5. bola   
6. corda .... 
7. barra-bola 
8. barra-manteiga 
9. amarelinha , 

10. len^o-atras 
11. comadre 

N = 1830 

12 anos 

13,3 1. pegador 
9,6 2. casinha 
7,4 3. roda   
6,6 4. corda .... 
5.6 5. barra-bola 
5,0 6. escola .... 
4,9 7. boneca 
4.4 8. bola   
2,9 9. barra-manteiga 
2.5 10. bola-atras .. 
1.7 11. comadre 

N = 1403 

13 anos 

13,3 1. pegador    12,7 
7,8 2. roda   6,7 
7.1 3. bola   6,2 
6,6 3. corda   6,2 
5,3 5. barra-bola .. 6,1 
5,0 6. barra-manteiga 5,6 
4.8 7. casinha ..... 5,3 
4.5 8. escola   3,9 
4.2 9. boneca   3,7 
2.9 10. amarelinha .. 3,6 
1.6 11. bola-atras .. 2,2 

N = 788 

14 anos 

1. pegador   13,8 
2. barra-bola O'O 
3. roda   8,3 
3. corda   8,3 
5. casinha   5,5 
D • bola   5,5 
5. len^o-atras 5,5 
8. barra-manteiga 4,1 
9. boneca .... 3,4 
9. escola   3,4 
9. amarelinha .. 3,4 

N = 145 
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Barra-bola tem marc ha progressiva com o cuvelliecimenia 

das meninus, passando de 1 % aos 8 anos, a 9 % aos 14. Ruda lent 
uma cerla regularidade dos 10 aos 13 anos, com maiores iulensi- 

dades aos 9 c 14. 
Barra manteiga lende levementc a aumentar com o crescimen- 

lo das crianyas, cnquanto quc acusado cc»mo que nao se modifica 

nas varias idades, o quc tambein aconlcce com escola, mais ou 

mcnos eslavel na freqiiencia de c£rca de 5 . 

103. Pcrguntas 3, 4 e 10 — conclusoes sobre o cstudo dos jogos 
considerados indlvidualmcnte 

Vamos tentar comparar as respostas as seguinles perguntov 

todas elas referentes aos brinquedos proprianvenle dilos: 

n.0 3 — Escrcva o noiiie de todos os brinquedos ou jogos 

de que voce brinca. 

n.0 4 — Desses brinquedos ou jogos, qual c o que voc^ 

brinca mais? 

n.0 10 — Do que voce brinca, quando brinca com outras 
criancas? 

Nas perguntas do numeros 4 e 10, como ja tivemos ocasiao de 

frisar, selecionamos para estudo, apenas as atividades que live- 

ram indicagoes superiorcs a 0,5 (/<, devido a enorme rarefagao da- 

quelas com freqiiencia inferior, pois eslas ultimas nao assumem 

aspecto significative por estarcm bastante sujeitas a flutua^oes 

casuais, nao influindo, portanto, na modalidade geral do fenomc- 

no. Assim, as respostas estudadas reuncm frcquencias superiores 

a 80 % nas duas perguntas, desprezando-se, exatamente, para a 

pergunla 4 •— 14,4 r*> das respostas masculinas c 12^ % das femi- 

ninas c para a pergunta 10 — 17,3 r;c das masculinas c 15,2 % das 

femininas. Jd quando procuramos cstudar a pergunta 4, tinha- 

mos pensado cm classificar os jogos mais praticados, unicamentc 

superiores a 0,5 ^, com o que obtivemos: 

masculino fc mini no 

salao   

nao classifica- 

fun^ao 

fic<^ao 

42,8% 

39.:v; 
3.or: 

dos   

nao classifica- 

dos   

o, apos, para vorificavao tla dislribuieao mil drs.st s jogos, classi- 

ficamos todas as 131 atividades femininas e as 15.1 niasrulinas, 

sen do enconlrados os dados rcgislr^dos na pag. 228: 
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Categorias Masc. Fem. 

funcao    

ficgao   

salao   

expressao   

construcao .,.. 

nao classificados 

total   

82,8% 49,1% 

5,1% 41,4% 

5,2% 4,9% 

0,5% 1,2% 

0,6% 0,8% 

5,8% 2,5% 

100,0% 99,9% 

Da comparacao desses dois grupos de resultados podemos con- 

cluir que aquela limitacao de 0,5 % nao prejudica qualquer gene- 

ralizacao que possa ser levantada na base das atividades iudicas 

que tiveram as maiores concehtracoes de freqiiencia e que foram 

estudadas nas diversas modalidades de analise da pergunta 4 e 

nos resultados da pergunta 10. 
Com essa mesma limitacao foi que englobamos as atividades 

indicadas para estuda-las atraves das idades. De um certo modor 

a selecao acima referida facilila comparagoes das perguntas 4 *e 

10 entre si, pois funcionou igualmente para as duas; de outro lado, 

quanto a pergunta 3, como as respostas abrangiam, muita vez, va- 

ries jogos — uma dezena ou mais — houve necessidade de se cons- 

tituirem combinacoes das varias categorias de atividades, como 

funcao e construcao, funcao e ficcao, etc., diminuindo a freqiien- 

cia dos tipos isolados, apenas funcao ou apenas ficcao, por exem- 
plo, tudo o que, repetimos, permite melhor os confrontos que va- 

mos fazer. 

A — Os jogos de salao nao favorecem significativas compara- 

coes, demonstrando pouco variarem as preferencias femininas ou 

masculinas atraves das idades, tanto para os brinquedos mais pra- 
ticados (perg. 4) como tambem para os coletivos (perg. 10), nao 

aparecendo isolados nas respostas a pergunta 3. Do mesmo modo, 

os jogos de recepcao-expressao aparecem unicamente nas respos- 

tas a pergunta 10 — sexo feminino — e com freqiiencias tao dimi- 

nutas que nao levam a conclusoes dignas de valor. Com maior ra- 

zao nao serao estudados os de construcao, que nao apareceram ao 

serem pedidos os brinquedos mais praticados e os coletivos (com 

a limitacao de 0,5 %) e apareceram combinados nas respostas a 

pergunta 3. , 

B — Restam-nos, entao, somente os jogos motores e os de imi- 

tacao. fistes, no sexo masculino, tern freqiiencias muito pequenas 

em todas as idades e atraves das tres diferentes respostas, perma- 

necendo na regiao dos 4 %, tendendo levemente a desaparecer com 
o avanco cronologico. 

G Os jogos motores, ainda no sexo masculino, sao os que 

preponderam em todas as idades e segundo as respostas as tres 

diversas perguntas, revfelando uma acentuada tendencia para au- 
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mentar de freqiiencia a medida que se efetua o crescimento in- 

f an til; as diferencas entre as idades extremas sao de 15 a 20 % e 

o tragado das curvas das perguntas 4 e 10 e quase paralelo, si- 

tuando-se um pouco abaixo o da perg. 3, naturalmente porque ain- 

da ficaram porcentagens bem significatiyas nas respostas em que 

se combinaram os jogos desse tipo com os de salao, de construcao 

ou de ficcao (V. Fig. 59, pag. 220). 

D — Para o sexo feminiuo ha dois aspectos capitals a consi- 

derar, generalizando-se as observacoes para as respostas as tres 

indagacoes feitas: nota-se uma tendencia revelada pelos tres tipos 

de respostas, igual para os jogos de funcao e para os de ficcao. 

de um lado e de outro lado, a altitude das curvas, permitindo'di- 

ferenciacao segundo a questao indagada: 

a) — A tendencia revelada pelos pralicantes de jogos moto- 

res e de um crescimento continuo que acompanha o da idade, nas 

respostas as tres perguntas, ao mesmo tempo que os jogos imita- 

tiyos seguem marcha inversa -- decrescimo a medida que cresce 

a idade das meninas. Tendo os tres tipos de respostas essa marcha 

em direcocs opostas, nitidamente caracterizam, assim, duas fases 

do desenvolvimento ludico feminino, em que a idade de 10 anos 

e o limite: ate essa idade, ha predominancia, nas respostas a per- 

gunta 3 (todos os jogos praticados), das atividades de imitagao, 

como tambem acontece com as respostas a pergunta 4 (daqueles, 
qual o mais praticado), ao passo que, quando a menina brinca 

com outras criancas, mais indica os jogos motores, parecendo tam- 

bem ser na mesma idade (10 anos) que se acentuam as diferen- 

cas entre os dois tipos, passaudo a decrescer mais os brinquedos 

de "faz de conta" e a manter-se em ascensao mais continua os de 

funcao. 

b) — O que tentamos chamar de altitude das curvas e que 

tambem caracteriza as respostas, diferenciando-as segundo as per- 

guntas, refere-se a permanencia, das respostas a pergunta 3, em 

geral, na zona dos 12 aos 15 % (a inversao do predominio leva os 

jogos motores para mais de 30 % aos 14 anos e os imitativos para 

menos de 4 %); a dos jogos mais praticados, na zona 36-46 %, quan- 

do tambem a inversao nas preferencias conduz os jogos imitati- 

vos para 20 % aos 14 anos e os motores para 60 % na mesma ida- 
de; e, finalnrente, os brinquedos que as meninas dizem ser cole- 

tivos, quando motores, alcancam 60 % e mais (aos 14, quase 80 %) 

e quando imaginativos pemianecem na zona de 25 % (reduzem-se, 

aos 14 anos, a 12%). 

c) —- Mais uma observacao deve ser feita, ja assinalada aci- 

ma, a que apenas o estudo das diferencas reveladas pelos sexos 

nessas duas indagacoes nao permitiu atingir, por exprimir um ni- 
vel global de escolhas, anulando as idades, e que torna bem dis- 

tintas as respostas sob re o jogo mais praticado e o brinquedo co- 
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QUADRO XCI 

Jogos mais praticados (ptrg. k)$ rcuntdot em categorimi 
— idades e sexot — 

(%) 

Ca (ego rias 
1 d a d « 8 

Sexo 
s 9 10 11 12 13 14 

Fun^ao   60,2 72,5 72.4 76,4 77,4 80.9 ! 81.8 

Fic^ao   4,9 3.7 3.5 2,3 1.3 1,9 | 2.8 fiS 

Salao   9.7 5.1 4,1 2.3 3.5 3,0 , 1.4 
<* 
o 

Total estudado .. 74,7 Kl,3 60,0 81.0 82,3 00
 

CM
 

O
 o

 
co 
00 5 

N   103 375 5i;r» 653 541 366 { 143 

Fun^ao   32.5 37,8 43.5 50,9 60,6 ' j 54.8 

Ficgao   43,2 47.2 46,4 40.4 33,5 26,3 . 19 t 
7 

Salao   6.3 5,4 1,6 2,7 2.8 2.4 3,2 
S w 
3 

Total estudado .. 87,4 85,1 S.",7 86,5 86,6 89,3 77.4 B 
o 

N   95 443 659 743 562 2S9 62 

QUADRO XCII 

Jogos coletivos (perg. 10), reunidos em catrgortas 
— idades e sexos — 

("< ) 

Categorias 
8 9 

I 

r io 

rl a d < ? s 

12 13 1 14 
Sexo 

Fungao   65.3 65,3 70.4 76,4 73,9 1 ..... ! / ,6 78.9 

Fic^ao   3.5 6.5 6,2 4.2 3,7 3,1 2.9 

Salao   2.5 2,2 , 1.3 1,5 1.6 2,0 1.8 
o 

Total estudado .. 71,8 75,2 78.8 82.1 79,8 82.7 83.6 

N   199 762 1055 1205 1105 794 275 

Fun^ao ....  52.9 56,1 56.1 58.7 61,2 65,7 75.9 

Ficcao .... ... 23,0 26.2 23 0 23,0 20.0 15.1 12.3 
7 

Salao   1.0 1.6 1.9 1.4 1,1 
mm 

2.7 | 0.7 9 

Rercp^flo   M 1.5 1.2 1.9 i I 2.0 2,0 1.4 s 
5* 

Total estudado .. 78.3 ; 85.1 j 82.2 j 85,0 j 84.3 { 85.5 , 90.3 o 

290 | 1161 | 1511 j 1830 ( 1403 | 788 j 115 



285 

ietivo: em todas as idades, nos brinquedos coletivos, as menina^ 

se entregam a atividades motoras mais do que as de ficgao e 
quando se, examinam as atividades mais praticadas, predominam 

ate os 10 anos os jogos de ficgao e sao supiantados dai por diante 

pelos motores. 

E — Ainda podemos acrescentar que as mesmas tendencias 

ohservadas para o sexo masculino e, para o feminino, na compa- 

racao das respostas as perguntas 3 e 4 e para o feminino tambem 

nas inversoes das preferencias, sao uma prova da coerencia e fi- 

delidade com que foram respondidos os itens do questionario, pois 

que umas confirmam e permitem controlar as outras. 





5." PARTE 

CONCLUSOKS 
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Capitulo XIV 

RESUMO DAS OBSERVA^OES 

104. Sobrc a tecnica de investigagao 

Procurando csbo^ar conclusoes gerais sobre as observa^ofs 

sugeridas pcla analise da pcsquisa de jogos infantis, podemos di- 

vidi-la em dois aspectos dislintos: de um lado, pode ser considc- 

rada a partc metodologica, naquilo que diz respcilo ao proccsso 

de trahalho propriamenl'e dito, como a elaboragao do questiona- 
rio, o emprego de difercnles meios de pesquisar, a escolha do gm- 

po reprcsenlalivo, a codifica^ao dos dados, etc., sempre a luz dos 

resullados obtidos na invesliga^uo; d^e oulro lado, na apreciacao 

dos fatorcs que influem na atividadc ludica do escolar paulistano 

e neste trabalho focalizados, vamos procurar eslabelecer uma sis 

tematizavao dos varios aspectos cstudados, para dar uma idcia, 

na medida do possivel, global, das diferencia^oes dcterminadas 

pelo sexo, da evolucao das resposlas atravcs das varias fuses do 
crescimento, da predominancia ou nao dos diversos ambicnlcs cul- 

turais apreciados e do condlcionamento, na maneira de praticar 

ou na escolha de brinquedos, de caracleristicos prdprios do brin- 

car, como sejam a parlicipa^o social, o habito de brincar, o es- 

pago do brinquedo, etc. 

Nesla segunda parte, a marcha da analise consistiu no estudo 
preliminar das resposlas dadas, do que se passou a diferenciavao 

uiunvada pelo sexo, para ser apreciada, apos, a mflu&ncia dos fa- 
tores considerados. Em havendo diferen^as de sexo, foram estu- 

dadas as respostas masculinas e femininas separadamcnte. De- 

pois, foi feito o estudo atravcs das idades, com a separacao do 

sexo dos individuos inqueridos. Uma fase de maior discrimina- 

gao, cm que se estudariam as varia^oes de sexo e de idade, con- 

juntamenle com a aprecia^ao simultfinea de inais dois outros fa- 
tores, cmbora haja dados para tal, ainda nao foi feita. 

a) — Para a investiga^ao de fcn6menos sociais, na impossi- 

bilidade de ser inquerida toda a popula^do no quol »c prclende 

esclan^ccr os aspectos que Ihe condicionam o aparccimento, dcla 
se escolhe uma amostra com todos os caracleristicos que, rcconhc- 

cidamente, influem no scu dcsenvolvimcnto, generalizando-se os 

resullados do scu estudo para a popula^uo total. Tomando-se em 
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consideracao o fato de que o nivel economico-social determinado 

pelas profissoes exercidas pelos pais dos alunos dos estabeleci- 

mentos publicos primarios de S. Paulo retrata as varias camadas 

em que pode ser dividida a sua populacao, podemos escolher como 
representativos dos habitantes da cidade, certos grupos escolares 

com diferentes porcentagens de pais operarios e com um numero 

de criancas proporcional ao total existente em cada um dos estra- 

tos em que pode ser dividida tal populacao, segundo um ensaio 

de metodo de investigacao do nivel social do escolar paulistano, 

realizado em 1935 pelo Laboratorio de Psicologia em colaboracao 

com a Sub-divisao de Documentacao Social e Estatisticas Munici- 

pals. Na hipotese de que nao se tenha modificado grandemente a 

composicao demografica de S. Paulo, pois os dados do censo de 

1940 ainda nao foram suficientemente estudados, escolheriamos, 

com base na pesquisa de 1935, para uma boa amostra, alguns dos 

grupos escolares, dentro de cada um dos estratos de porcentagens 

de pais operarios dos alunos das escolas, os s'eguintes, adiante 
mencionados, podendo eles ser substituidos por outros, de compo- 

sicao semelhante: * 

Estabelecimento Localizdcao Alunos Classes 

Escola Primaria (Esc. Caet. 
Campos)   

Prapa da Republica 
(Gentro da Cidade) 

80 2 

G. E. S. Paulo  
Rua da Gonsola^ao 

(Consolagao) 
80 2 

G. E. Duque Gaxias (ex- 
Cruz Azul)   

Avenida Tirad'entes 
(Luz) 

200 5 

G. E. Santos Dumont  
Largo 8 de Setembro 

(Penha) 
500 12 

G. E. Julio Ribeiro   Rua Major Diogo 
(Bela Vista) 

1400 34 

G. E, Miss Browne (ex- 
Vila Pompeia)   

Avenida Pompeia 
(Vila Pompeia) 

800 20 

G. E. Sto. Antonio do Pari 
Rna Hanemann 

(Pari) 
800 20 

G. E. Marechal Deodoro . 
Rua Ualianos 

(Bom Retiro), 1600 40 

G. E. Vila Prudente  
G. E. Vila Santana  

Vila Prudente ) 
Estrada S. Miguel ) 

1100 28 

G. E. Romeu Morais .... Vila Ipojuca 200 5 

Total    6760 168 
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b) — As observa^oes feitas quando se compararam as ampli- 

tudes de varia^ao das respostas ha diversas perguntas analisadas 

e que foram confirmadas, ap6s, pelo estudo, exclusivamente, doc 

itens que somente haviam aparecido na amostra de 530 question 

n4riost permitem estabelecer-se a conclusao de ter sido vdlida c 

representativa a amostra tomada para fins de codifica^ao dos da- 

dos e que a posterior tabula^ao das respostas podia ter-sc rcstrin- 

gido apenas h varia^ao verificada na amostra de 530 casos, com 

apreciavel economia de tempo, trabalho e material, o que se podet 

portanto, aconselhar para novas investiga^des. 

c) — Para uma nova invcstiga9ao sobre os jogos mfantis com 

o emprdgo de questiondrio, podem ser propostas algumas modi- 

fica^oes na parte de identificagao dos pesquisados, pedindo-se al- 

guns dados a mais, como a lingua falada em casa, a indica^ao dos 

irmaos e do trabalho fdra do grupo, dados relativos ao progresso 

escolar (media de promo^uo, por cxemplo), grupos de vizinhan^a 

e de brinquedo, etc. Na parte que diz respeito 4s atividades IWi- 

cas, podia-se tentar a aplicacio da tecnica usada por Lehman e 

Witty, consisiindo na apresentagno de uma lista de brinquedos ou 

jogos, com base nas respostas obtidas na andlise de algumas per- 

guntas e com algumas indaga^oes complemenlares. 

As indagacoes complementares seriam: 

I — Voce cosluma brincar? 

— sempre — quase sempre — 4s vezes — 

— pouens vezes — nunca — 

2. — Por que? 

3. — Voce tern von lade de brincar mais do que brinca? 
— nenhuma — pouco — muito — 

4. De todos os lugares que se seguem, risque aquele em 

que voce brinca mais: 

casa quintal parque 

area jardim campos 

porao rua rccreio 

tcrrenos vasios casa dos vizinhos clubc 

O melodo usado por Lehman c Witty (10) v o seguinte: 

"Porte A 

"Que coisas voce fez durantc a semana passoda, somente por- 

"que voc4 quis fazcr .' 
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"Leia a lista de jogos e de brinquedos que se segue "e, a me- 

"dida que for lendo, faca um circulo em roda de cada numero que 
"estiver em frente de alguma coisa de que voce brincou durante 

"a semana passada, ou alguma coisa que voce fez durante a se~ 
"mana passada, somente porque voce quis fazor. 

LISTA DE ATIVIDADES LtiDICAS, numeradas de 1 a 200 

"Parte B 

"Escreva nas linhas em branco os nomes dfe alguns brinque- 

"dos ou jogos ou outras coisas que tomaram seu tempo durante a 
"jemana passada e de que voce goste, mas que nao estejam in- 

"cluidos na lista impressa. 

ESPACOS EM BRANCO, numerados de 201 a 210 

"Ago^a volte c olhe para cada circulo que voce fez. Se voce 

"pos algum circulo em frente a coisas que voce nao fez durante 

"a semana passada, faca uma linha nele. 

"Parte C 

"Agora olhe de novo para todos os numeros em que voce pos 

"circulos e escreva nos espacos em branco abaixo os numeros das 

"tres coisas que deram a voce maior prazer ou de que voc^ gos^- 

"tou mais. Se voce nao estiver certo, adivinhe. 

"Eu gostei do numero mais de todos. Eu gostei do mi- 

"mero depois do primeiro. Eu gostei do numero   em 

"terceiro lugar. 

"Parte D 

"Agora escreva na linha em branco abaixo, o numero da coisa 

"que tomou a maior parte do seu tempo. Se voce nao estiver certo, 

"adivinhe. O numero tomou a maior parte do meu tempo 

"entre todas as coisas. 

Parte E 

Foram indagados, tambem, aqueles brinquedos nos quais as 

criancas participaram sozinhas. 

A lista de brinquedos que se segue pode servir de fundamcnto 

para uma nova investigacao com o mctodo acima referido; e o 

resultado de indicagoes superiores a 0,2 % nas respostas as per- 

guntas 4 e 10: "Desses brinquedos ou jogos, qual e o que voc^ 

brinca mais?'' e "Do que voce brinca, quando brinca com outras 
criancas?" 
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1. bola 
2. bola ao cesto 
3. bola-atrAs 
4. futebol 
5. ordera 

6. acusado 
7. pegadur 
8. pegador esconde-csconde 
9. pcgador-terapo 

10. pegadur trepa-trepa 
11. pegador-socorro 
12. pegador-leva 
13. pegador ajuda-ajudn 
14. palim 
15. patinete 
16. automovel 
17. carrinho 
18. bicicleta 
19. cavalinho 
20. caminhao 

21. roda 
22. ratinho 
23. lenco-atras 
24. passa-passa-trfs 
25. passes 
26. cscondc-lengo 
27. foguinho 
28. cabra cega 
29. harra mnnteiga 
30. harra bandeira 
31. bota (calcadinha nao 6 do 

done) 
32. amarclinha 
33. caraco! 

34. aparelhinho 
35. boncca 
36. casinha 
37. bateria 
38 coniadrc 
39. mobilia 
40. comidinha 
41. niamac 
42. cscola 
43. mamae velhinha 
44. fog5o 
45. fogaozinho 

46. bilhar 
47. 16to 
48. ludo 
49. dainas 
50. domin6 
51. dado 
52. bnralho 

Obt. Os Jogos com intcrroga^io 
maneira de sua pralica. 

53. jogos, jogar (t) 
54. contar histdria 
55. recitar 

56. anel 
57. estatua 
58. fita 
59. gldria 
60. prendas 
6!. puxar cabclinho 
62. Joao-bobo 
63. circo 
64. soldado-ladrao 
65. soldadinbo dt* cbumbo 
66. soldado 
67. "cow boy" 
68. bandido 
69. cozinheira 
70. costureira 
71. venda 
72. trcm 
73. rei-roinha 

74. gin&stica 
75. lular 
76. nadar 
77. correr 
78. corda 
79. balan^o 
80. corrupio 
81 . passcnr 
82, "box" 
83. pular 
81 pular distdncia 
85. pular com pau 

86. gucrra 
87. m5quina de cinema 
88. revolver 
89. histdrin 
90. cinema 

91. jogos de formar 
92. fazer bnlao 
93. brinquedos (7) 

94 petcca 
95. papag&o 
96. piao 
97. pica-pa ti 
98. pingue-pongue 
99. hnlinha 

100. bilboquc 
101. uinlha 
102. jogar com bot&o 
103. pedrinha (7) 
104. sinimaU (7) 

permitcm prrceber-se exatamr nW « 
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105. Sobre os fa tores que influem na ati\idade ludica 

As conclusoes sobre a analise das respostas podem m'elhor ser 

indicadas pela esquematizacao dos fatores que influem na ativi- 

dade ludica focalizados na pesquisa do Laboratorio de Psicolo- 

gia; os principais resultados serao dados quando forem verifica- 

das as primeiras diferencas — de sexo — nas respostas. 

Fatores que influem na atividade ludica: 

A — estranhos ao brincar: 

I — individuais: 

a — sexo; 

b — idade; 

II — culturais: 

a — ambiente familiar: 

1 — profissao paterna; 

2 — habitacao: 

I — tipo; 

TI — dependencias; 

3 — nacionalidade paterna; 

b— ambiente escolar: 

1 — grupo escolar; 

2 — grau escolar; 

B — do brincar: 

I — pratica do brincar; 

II — motivos do brincar; 

III — local do brincar; 

IV — participacao social: 

a — companheiro: 
1 — tamanho; 

2 — adulto; 
I — existencia; 

II — especificagao; 

3 — sexo; 

4 — animais: 

I — existencia; 

II — especifica^ao; 

b — iideranga; 
c — brincar solitariamente; 

d — gosto de brincar coletivamente; 
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V especies de jogos: 

a -- jogos praticados; 

b jogos inais praticados; 

c - jogos coletivos. 

A — Fatores individuals de srxo 

I — Pratica do brincar (pcrgunta 1 — MVocd costuma brin- 

car?M) — As respostas masculinas positivas alcan^am 01,5 % para 

35,5 % de mcnor pratica (respostas Mas vezes"); as femininas po- 

sitiyas chegam a 50,9 r.', ao passo que 6 de 49,0 % a frequdncia 

das respostas 4tus vezes": o menino investigadn brinca seniprc 

mais do que a menina. 

II — Motivos do brincar (pergunta 2 — "Por que vocft cos- 

tuma ou nao costuma brincar?") — Os motivos indicados pelos 

que responderam afirmalivamenle — "gdsto", "falla de ocupa^ao", 

"permissao" — apresenlam alta correlagao positiva entre os sexos, 

do mesmo modo que os indicados pelos que responderam ve- 

zes"; "scrvi^o", "goslo", "permissao", "estudo". A ordem de fre- 

qu^ncia dos motivos dados pelos individuos de cada um dos sexoi 

para as respostas positivas e para vezes" tern correla^ao bai- 
xissima. 

III — Local do brincar (pergunta 7 — "De todos os lugares 

onde voc^ brinca. em qua! voc^ brinca mais?") - As meninas 

brincam dentro ou perto de casa em cerca de 75%, ao passo que 

os meninos o fazcm em apenas 43 %. A escdlha dos doze lugares 

previamente indicados, num e no outro sexo, tern conrela^ao po- 
sitiva, de ordem, de 0,42. 

IV Tamanlio do companheiro (pergunta 11 — "Seus cora- 

panheiros de brinquedos sao maiores ou menorcs do que voc6") 

— Nao ha difercnca significativa entre os sexos na indicacao e 

ordena^ao dos tamnnhos, que sao os seguintcs: maiores e meno- 

re$t menores, mesmo fomanho e maiores, 

V — Companheiro adulto (pergunta 13 •- MVoc6 brinca com 

gente grande?" e pergunta 14 — "Quais sao as pessoas grandes 
com qucm voce brinca?") — I la pcqucnas diferen^as de sexo: as 

meninas brincam com gente grande em 16% e os meninos era 

20,6%; os companheiros odultos sao sempre pessoas do mesmo 

sexo dos inqucridos. 

VI — Sexo do companheiro (pergunta 13 — "Vc>ci; brinca 

mais com meninos ou com meninas?") — Os companheiros e>co- 

Ihidos siio sempre do mesmo sexo. 

VII — Lideranga (pergunta 12 - - "Quando voce brinca com 

outras crian^as, voce gosta the ser o chefc c mnndar no brinqucdOt 
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on gosta mais de tomar parte no brinquedo e obedecer ao chefe?") 

— No sexo masculino, mais se prefere ser chefe do que obedecer 

(54 % para 49 %) e no feminino, mais obedecer do que ser (49 % 

para 41 %). 

VIII — Animais (pergunta 19 — "Voce brinca com animais?,, 

e pergunta 20 — "Com que animais voce brinca mais?") — Os 
meninos brincam mais com animais do que as meninas e os ani- 

mais com que mais brincam sao cao e gato — cao pelos meninos 

e gato pelas meninas. 

IX — Brincar solitariamente (pergunta 16 — "Voce brinca 

sozinho?") — As respostas afirmativas sao inferiores em 13,8 % 

as negativas, sendo mais comum o brincar coletivamente, nao exis- 

tindo dissemelhancas entre meninos e meninas. 

X — Gosto de brincar coletivamente (pergunta 18 — "Voce 

gosta mais de brincar com outras criancas, ou gosta mais de brin- 

car sozinho?") — O gosto mais acentuado e pelo brinquedo cole- 

tivo, com cerca de 70 % de superioridade, nao havendo difercnga, 

praticamente, entre os dois sexos (desiguais apenas em 2%). 

XI — Especies de jogos (perguntas 3, 4 e 10: "Escreva o nome 

de todos os brinquedos ou jogos de que voce brinca", "Desses brin- 

quedos ou jogos, qual e o que voce brinca mais?" e "Do que voce 

brinca, quando brinca com outras criancas?") — 0 sexo masculino 

escolhe quase que exclusivamente os jogos motores, enquanto que 

o feminino prefere os motores e os de fic^ao, com primazia dos 

primeiros. 

B — Diferencas de idade 

I — Pratica do brincar — No sexo masculino ha leve cresci- 

mento dos 9 aos 11 anos, a partir dos quais ha decrescimo, nas 

respostas positivas, seguindo marcha inversa as respostas "as ve- 

zes"; a evolucao feminina, nos dois tipos principals de respostas, 

praticamente se processa sem alteracao, isto e, "sim" tern mais 

ou menos 50% dos 8 aos 14 anos e "as vezes" apresenta geral- 

mente 45 % em todas as idades. 

II — Motives do brincar — Para as criangas que costumam 

brincar "as vezes", o motivo alegado — "por ter servico" — de- 

clina de freqiiencia a partir dos 12 anos entre as meninas e dos 
13 entre os meninos, diminuindo as limitacoes mais fortes que 

poderiam concorrer para uma pratica menos intensa, corroboran- 

do, portanto, o aumento das respostas "as vezes". A questao de 

permissao diminue com o aumento da idade das meninas, difi- 
cultando, entao, a pratica do brincar e dando mesmo menores fre- 

qiiencias as respostas afirmativas a partir dos 11 anos. 0 motivo 

"por gosto" apresenta marcha ascendente com a da idade, reve- 
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lando uma aulo-determina^ao niaior do brincar, a medida quc at 

crianqas se tornam raais idosas. 

HI ~ Local do hrincar — A correla^ao cnlrc os tcxos 6 alta 

aos 8 c 9 anos, mddia aos 10, 11 « 12 anos e baixa aot 13 e 

revelando diferencia^oes na escolha dos doze locals consideradot, 

em ordem de freqiicncia, inais intensas a partir dos 13 anos. Para 

alguns dos locals, lemos: fora de casa. sexo masculino, crescem 

a idade e a frequcncia; para quintal e casa, diminuc a intcnsldade 

apos os 11 anos, quando come^a a subir a procura do campo. 

IV — Tamanho do companheiro — Praticamcnte inalterada 

flea a cscolha atraves das idades. 
V - Companheiro adulto — lid grandes difcren^as somente 

aos 14 anos. 

VI — Scxo do companheiro — Inalterada a escdlha atraves 

das idades. 

VII — Escolha de animais — Maior freqiiencia com o aumento 

da idade. 

VIII — Lideran^a — A correla^ao com a idade e negaliva para 

o scxo masculino, entrc os que gostam de ser lideres e positlva 
enlre os quc gostam de obedecer. 

IX — Brincar solitariamente — Gorrela^ao posiliva dos 9 aos 

13 anos. 

X — Gosto de brincar colctivamcnle — Nao hd modifica^oct 

de intensidadc nas varias idades. 

XI — Espccies de jogos — No scxo masculino, os jogos de 

funcao tern correla^ao positiva com a idade; no sexo feminino, 
tambcm positiva os de funcao, lendo os de fic^ao correla^ao ne- 

gativa. Entre os mcninos, considerando as rcspostas aos jogos 

praticados, jogos mais praticados e jogos colctivos, parece haver 

um certo estacionamento dos jogos de funcao dos 9 aos 12 anos, 

depots do que sc eleva um pouco a intcnsldade de indica^ao dos- 

ses jogos motores. No sexo feminino, parece que a mudan^a de 

inflexao das curvas dos Ires tipos diferentes de respostas, tanto 

para os jogos de funcao como para os de ficcao, da-se aos 10 anos, 
assinalando essa etapa, como a masculina apos os 12'anos, a fase 

de ingresso na puberdade, pcla difcrencia^ao do inter6sse ludico. 

C — Fatores culturais — proftstdo palerna 

I - Prdtica do hrincar — A profissao dos pais parece ter in- 

fludncia marcada sobrc a pnilica do brincar entrc a meninicc in- 

vestigada: a frequcncia dos que brincam "as vezes', vai caindo c 
subindo, portanto, a dos que brincam MscmpreM, h medida que 

vai mclhorando o nfvel ccondmico da fomilia (avaliado pelos pro- 

fissoes patcrnas). Ksta queda o maior para o scxo feminino do 

que para o masculino: 
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— masculino   diferen^a de 11%; 

— feminino   diferen^a de 18,8%; 

o que nos leva a supor qu'e as reslricoes motivadas pelo nivel eco- 

nomico da familia mais se fazem sentir sobre a menina. 

II — Motives do brincar — Nada influem as profissoes pater- 

nas sobre o principal motivo — gosto; o motivo falta de ocupagdo 

decresce quando se eleva o nivel 'economico familiar, determinan- 

do o crescimento do motivo permissdo com essa elevagao profis- 
sional; a falta de permissdo, no sexo feminino, e menor, a medida 

que melhora a condicao da familia. 

III — Local do brincar — A medida que se eleva o nivel fa- 
miliar, as meninas menos escolhem os lugares interiores a casa 

e os meninos mais; a freqiiencia de quintal correlaciona-se posi- 

tivamente com o nivel economico masculino e negativamente com 

o feminino; a escolha da rua e dos campos tern correlacao nega- 

tiva com a elevacao do nivel determinado pelas profissoes pa- 

ternas. 

IV — O companheiro adulto tern maiores escolhas entre fi- 

Ihos de pais de profissoes liberals. 

V — 0 brincar com animais, a lideranca e o gbsto de brincar 

coletivamente, nao revelam influencia do nivel profissional pa- 

terno. 

VI — Jogos mais pralicados — Ha, neles, manifesta influencia 

das profissoes paternas. 

D — Tipo de habitacdo 

I — Lugar de brinquedo — Em casa, brincam menos os me- 

ninos que moram em porao e cortico e brincam menos as meni- 

nas que moram em casas proprias; na rua, brincam mais os me- 

ninos e as meninas residentes em vilas, poroes e corticos; mais 

escolhem os campos, os moradores de casas proprias. 

II — Brincar solitariamente — As criancas que moram em 

quarto sao as que menos praticam jogos solitarios. 

E — Dependencias da habitacdo 

I — Local do brincar — Correlacao entre o aumento do nii- 

nvero de dependencias da casa e o aumento da freqiiencia de es- 

colha de lugares: 

— na rua — correlacao negativa no sexo masculino e fe- 
minino ; 

— em casa — correlacao negativa no sexo feminino; 

— nos campos — correlacao positiva no sexo masculino. 
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II — Brincar solitariamenle — Quando tem horla cm casa, 

diz a menina mais brincar soliliiriamcnte. 

F - Nacionalidade paterna 

I — Profissao paterna — A nacionalidade guarda para com 

as profissoes paternas das crian^as pesquisadas um grau dc re* 

lacionamento igual a um ter^o da atra^ao maxima possivel entre 

^sses dois a tributes, que seria o caso de haver alia correla^ao en- 

tre profissoes e nacionalidades paternas. 

II — Pralica do brincar — Entre os meninos e enlre as me- 

ninas. mais brincam os filhos de cslrangeiros. 

III — Companheiro adulto — Os meninos, filhos de estran- 

geiros e os filhos dr brasileiros sao os quc inenos hiincam com 

gente grande. 

IV — Nao aparece significativa influ£ncia da nacionalidade 

paterna nos seguintes elementos considerados: 

— local do brincar; 
— tamanho do companheiro; 

— companheiro adulto (especifica^ao); 

— lideran^a; 

— brincar solitariamenle; 

— gosto de brincar coletivamente; 

— jogos mais pralicados. 

G — Grupo escolar — dissemelban^as encontradas: 

I — Pratica do brincar — grupos: 

Rua Augusta — Cruz Azul   

II — Local do brincar — grupos: 

Rua Augusta —  - -   

III -- Companheiro adulto — grupos: 

  -   -* Inst. Educa^ao 
IV — Lideran^a — grupos: 

Rua Augusta —   ^ Inst. Educa^ao 

Essas dissemelhangas podem ser atribuidas ao pequeno nd- 
mero de individuos dos dois grupos escolares — Rua Augusta e 

Cruz Azul — concorrcndo o primeiro com 225 crian^as e o se- 
gundo com 116, enquanto que todos os grupos estudados l^m 500 

ou mais individuos. O Instituto de Educa^ao (Escola PrimAria) 

6 um meio muito selecionado, pelo quc as discrepAncias que apre- 

sente podem scr levadas em conta de sc originarem em um meio 

de composi^ao muito diversa da maioria da popula^ao escolar 

estudada. 
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H — Grau escolar 

Podem-se fazer observaco^es referentes ao crescimento para- 

ielo das respostas e do progresso escolar revelado pelo grau fre- 

qiientado: para os companheiros adultos, as meninas tem prefe- 

rencias mais intensas nos segundos e terceiros anos e os meniiio* 

tem marcha paralela, na freqiiencia crescente de escolhas e no 

progresso escolar. Ha marcha paralela, tambem, dos dois elemen- 

tos, no sexo masculino: brincar solitariamente e progresso escolar. 

I — Tamanho do companheiro 

I — Companheiro adulto — Para os que nao tem compa- 

nheiros adultos, colocadas as tres respostas — maiores, mesmo 

tamanho e menores — em ordem crescente, ha um acrescimo da 

freqiiencia das escolhas de adultos na razao direta do aumento 

do tamanho, no sexo masculino; no feminino, ha freqiiencia acen- 

tuada dos companheiros menores. 

II — Lideranca — Colocados os tamanhos em ordem decres- 

cente, diminue o tamanho a medida que aumenta a porcentagem, 

tanto para o desejo de ser chefe como para o de obedecer ao 

chefe. 

J — Companheiro adulto 

I — Quais os companheiros adultos — As criancas que res- 

ponderam afirmativamente a indagacao sobre o brincar com gen- 

te grande, especificam-na, determinando serem pessoas do seu 

sexo. Sao, na ordem de freqiiencia: 

— parentes do sexo masculino — 27 % (primos, tios, ir- 

maos, cunhados); 

— parentes do sexo feminino — 13 % (primas, irmas, 

tias); 

— pessoas conhecidas masculinas — 12 % (amigos, vizi- 

nhos, companheiros, mogos). 

II — Lideranca — Mais brincam com gente grande quando 

preferem ser chefes do que quando gostam de obedecer ao chefe 

(os dois sexos). 

III — Brincar solitariamente — Entre aqueles que brincam 

sozinhos, os meninos escolhem gente grande mais do que as me- 

ninas; entre os que nao brincam sozinhos, acontece o mesmo, pa- 

recendo, portanto, nao haver influencia do brincar solitariamente 

na escolha de adultos. 
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IV — Gusto de brincar colelivamente — Nao apresenlam difc- 

ren^as as esc6Ihas de adultos entre os quc gostam ou nao de brin- 

car com ouiras crian^as. 

L — Sexo do companheiro 

Nao alteragoes nas frequ^ncias de predile^oes por compa- 

nheiros do mesmo sexo entre os que gostam de cliefiar o brin- 

quedo ou de apcnas nele tomar parte. 

M — Animais 

0 g6sto de liderar determina maior procure de animais. 

N — Lideranga 

1 — Companheiro adulto — Quando brincam com gente gran- 

de, as meninas apresentam aumento de 15 % nos desijos de ser 

chefe. 

II — Sexo do companheiro — Nao hk influ^ncia do sexo do 

companheiro nas frequ^ncias dos des^jos de ser ou de obedecer 

ao chefe. 

III — Animais — Quando brincam com animais, quase nao 

se modificam os des^jos de liderar o brinquedo; apenas h4 pe- 

quenas flutua^oes nos des^jos de ser e de obedecer, entre as me- 

ninas. 

FV — Gosto de brincar colctivamente — Nos dois sexos, o de- 
sejo de liderar diminue quando as crian^as gostam do brinquedo 

solitArio. 

O — O brincur solildriamente 

Os dados revelam que os meninos e as meninas mais brincam 

sbzinhos quando brincam com gente grande. 

P — O g6sto de bn'/icor colelivamente 

O companheiro adulto e o des6jo de liderar o brinquedo nao 

modificam as preferdncias gerais — as crian^as gostam de brin- 

car com outras muito mais do que s6zinhas. 

Q — Jogos prat i cad os 

Predominam os jogos de movimcntos flsicos nos dois sexoa. 

Considerando agrupamentos de Jogos em que procur^mos closai- 

fic^-los segundo a atividade prcdominantr, os meninos preferem* 
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priraeiramente, os jogos de furujao (motores) e nos graus suces- 

sivos de preferencia, continuam a aparecer jogos de fungao, com- 

binados com os de outras categorias. As meninas, com predomi- 

nancia, praticam os jogos de fungao e ficgao, seguidos pelos de 

fun^ao, ficcao e salao. 

R — Jogos mais praticados 

I — Diferencas de sexo para os primeiros jogos: 

Sexo mas c u 1 i n o Sexo f e m i n i n o 

Ord. Jogos % Acum. Ord, Jogos % Acum, 

1. bola   .. 26,7 26,7 1. boneca   19,3 19,3 
2. futebol   .. 11,9 38,6 2. casinha   9,5 28,8 
3. bolinha .... .. 10,9 49,5 3. pegador   8,0 36,8 
4. bicicleta 9,4 58,9 4. escola   6,4 43,2 
5. pegador . ... .. 5,7 64,6 5. barra-bola .... 5.7 48,9 
6. patinete .... 2,8 67,4 6. bola   5,0 53,9 
7. carrinho 2,0 69,4 7. corda   4.6 58,5 
8. bola ao cesto . 1,8 71,2 8. barra manteiga. 3.1 61,6 
9. acusado   .. 1,5 72,7 9. amarelinha 2,7 64,3 

10. automovel .. 1,3 74,0 10. bicicleta   2,6 66,9 

II — Tamanho do companheiro — Cresce a freqiiencia do 

brinquedo com bolinha, a medida que aumenta o tamanho do 

companheiro (entre os meninos); ha urn a relacao direta entre o 

crescimentc da freqiiencia e do tamanho, para o jogo feminino 

de casinha; para o de escola, aumenta a freqiiencia a m'edida 

que diminue o tamanho do companheiro. 

in — Companheiro adulto — Os jogos de bola, bolinha e bola 

ao cesto, no sexo masculine, sao mais praticados pelos que brin- 

cam com gente grande e p'egador e patinete sao menos indicados 

quando sao positivas as afirmacoes de companheiro adulto; no 

sexo feminino, bola-atras, amarelinha e pegador tern diminuida 

a freqiiencia quando ha companheiros adultos e corda tern menor 

freqiiencia quando os companheiros adultos nad existem. 

ly — Animais — Ha pequenas flutuagoes nas preferencias, 

nos casos de haver ou nao animais como companhia nos folgue- 

dos, nos seguintes jogos: bolinha, carrinho, pegador; e casinha, 

boneca, escola e pegador. 

V — Lideranca — Nas respostas femininas, ha maiores esco- 

Ihas quando ha predile^ao por obedecer ao chefe nos jogos de 

barra manteiga, bola-atras, pegador, havendo, ainda, dissemelhan- 

^as, nos jogos de pegador e bola. 
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S — Jogos coletivos 

Os jogos indicados pelas crian^as, Mquando brincam com ou- 

tras crian^as", sao, com a ordvm de prefer^ncia dos mais frc- 
quentes, para cada sexo: 

Sexo masculino 

Ord. Jogos % 
1. pegador   17,5 
2. bola   15,8 
3. bolinha    12,0 
4 futebol     6.5 
5. acusado   3,9 
6. biciclcta   1,9 
7. carrinho   1,8 
8 sela   1,7 
9. pegador e!»coude-esc. .. 1.6 

10. "cow boy"   1,6 

.Sexo feminino 

Ord. Jogos % 
1. pegador   12,9 
2. rasinhr   8,6 
3. ruda   7,4 
4. bola   5.8 
.). bonccit .....   5,5 
6 corda   4,4 
7. escola   4,1 
8. barra-boin   4,0 
9. barra manteiga    3,4 

10. aiiiarclinba      2a 
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UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

INSTITI TO DE EDUCA^AO 

Psicologia Educacional 

19 35 

ANEXO 1 

PESQUISA DE JOGOS INFANT1S 

(IDADE ESCOLAH) 

Grupo Escolar  

Classe      Poriodo 

Data     

Nome do aluno 

Idade   

Sexo    

C6r 

Nacionalidade da mae 

Nacionalidade do pai . 

Profissao do pai 
Lugar onde nasceu 

Residencia 

Casa prdpria    .. 

Casa alugada  

Porao    

Corti^o     

M6ra em 

Numcro de comodo.s 

Jardim 
Aparlaniento   Quintal 7 

H,"el      - Hort. _ 

Galinheiro 
Pensao 

Vila  

Quarto 

Ch^icara 

Ocupa^ao f6ra do Grupo .. 

Hora  

Nflo vire esta pAgina tem pue voci rrceba ordem para i$so 
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RESPONDA ESTAS PERGUNTAS COM CUIDADO. 

Ndo tenha pressa, mas ndo perca tempo, COMECE. 

1 — Voce costuma brincar?  

2 — Por que voce costuma ou nao costuma brincar?  

3 — Escreva o nome de todos os brinquedos ou jogos de que 

voce brinca: 

4 — Desses brinquedos ou jogos, qual e o que voce brinca mais? 

5 — Faga uma cruzinha adiante de todos os lugares onde voc^ 

brinca: 

dentro de sua casa  

area   

porao   

quintal       

jardim de sua casa  

rua     

parque   

eampo    

recreio do Grupo   

casa de visinhos !.  

terrenos vasios      

clube   

6 — Escreva adiante de cada um dos lugares que voce marcou, 

o nome do brinquedo de que voce brinca mais em cada um 

deles. 

7 — De todos os lugares onde voce brinca, em qual voce brinca 

mais?   

8 — Em que bora voce brinca mais? 

Passe para a outra pdgina. 
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9 — Voc^ brinca com outraa crian^aa?   

10 — Do que vocc brinca, quando brinca com ouiras cnan^asT. 

11 - Sens companlieiros de brinquedos sao maiorcs ou menorea 

que voc^?         

12 — Quando voce brinca com oulrus crian^as, voct^ ^osta de ser 

o chefe e mandar no brinquedo, on gosta mais de tomar 

parte no brinqucdo e obcdecer o chefe?  

13 — Voce brinca com gentc grande?     

14 - Quais sao as pessoas grandcs com qucm vocc brinca? 

15 - Voce brinca mais com meninos on com incninas? 

16 - Voce brinca sozinho?      

17 — Do que voc6 brinca, quando brinca s6zinhoV   

18 - Voce gosla mais dc brincar com outran crioncas. ou gosta 

mais de brincar sozinho?        

19 Vocd brinca com animais?   

20 - Com que animais voc^ brinca mais? 

21 De todos os brinquedos ou jogos que voce conliece, de qual 

voce gosla mais?      

22 Se voc^ conliece algum jogo ou brinqucdo do que \ ncv NAO 

(»OSTE nem urn pouco, qual e <'•?('?   

Pa**r para a outra pdgina. 
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As perguntas desta folha nao tratam mais dos brinque- 

dos ou jogos DE QUE voce brinca, como amarelinha, 

pfegador, futebol, etc. Aqui nos queremos saber alguma 

coisa sobre os brinquedos COM QUE voce brinca. BRIN- 

QUEDOS, aqui, sao as GOISAS que voce usa para brin- 

car ou jogar. 

23 — Voce gosta de fazer, voce mesmo, os seus brinquedos?  

24 — Voce ja fez algum brinquedo?  

25 — Se voce ja fez algum brinquedo, escreva aqui todos os que 

ja fez:   

26 — Voce gosta mais dos brinquedos que voce ganha ou compra 

prontos, ou gosta mais dos brinquedos que voce mesmo faz? 

27 — Escreva aqui o nome de todos os brinquedos COM QUE voc6 

brinca:     

2S — Desses brinquedos com que voce brinca, com qual voce 

brinca mais?    

29 — Se voce tivesse de ganhar algum brinquedo de presente, que 

brinquedo voce gostaria de ganhar?    

Agora feche esie caderno e uire-o sobre a carteira, 

com a frente para baixo. 
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ANEXO n 

TfiCNICA DE APLICAgAO DO QUESTIONARIO DE JOGOS 

INFANTIS 

1 — Guardem tudo o que esliver em cima das carleiras. Deixem 

s6 os lapis. Qirem esliver com o lapis sem ponta ou nao tiver 

lapis, levante a mao. (Distribucm-se os lapis). 

2 — Eu vou passar dstes cadernos com a parte cm branco para 

cima. Nao virem enquanto eu nao mandar. (Passam-se os 

cadernos). 

3 — Isto nao c examc. X6s queremos saber algumasi coisas dot 

brinquedos de voces. Xdo corwersem! 

4 — Nao abram os cadernos enquanto eu nao mandar. Virem ot 

cadernos! 

5 —^ Ai onde eslu escrito Grupo Escolar, escrevam o nome deste 

grupo. (Dizer o nome do grupo). 

— Quando voces nao entenderem alguma coisa, nao falem na- 

da: levantem a mao e um dc n6s vai ao lugar de quern Icvan- 

lou a mao para explicar. 

— Onde esta escrito classet escrevam o nome c^esla classe. (E»- 

crever na pedra, p. ex.: 2.° B masc.). (Apagar). 

— Onde estA escrito periodo, escrevam a bora em que vocfe en« 
tram e a bora em que voces saem da escola. (Escrever na 

pedra, p. ex.: 8-11). (Apagar). 

— Onde esta escrito data, escrevam a data de hoje. (Escrever 

no quadro). 

— Onde esta escrito nome do alnno, cada um de voces escreve 

o seu nome. 

— Onde esta escrito idade, cada um de voces cscreve quantos 

anos tern: 8 anos, 11 anos, 14 anos, etc. 

— Onde esta escrito srro, escrevam um M, porque voces sao 

mulheres ou um 11, porque voces sao bomens. (Escrever 
na pedra). 

— Onde esta escrito rdr. escrevam branca. se voces forem bran- 

cos; sc voces forem pretos, escrevam prela; se voc^s forem 
japoneses, escrevam amarela. 

— Onde estd escrito nacionalidade da mde, escrevam brasilcira^ 

se ela for brasileiru; italiaua, sc ela for italiana, c nssim por 
diantc. 
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— Onde esta escrito nacionalidade do pai, 'escrevam a naciona- 

lidade de seu pai. 

— Onde esta escrito profissdo do pai, escrevam o que seu pai 

faz: por exemplo, se ele e professor, 'escrevam professor; se 

ele e operario, escrevam operario; se ele e medico, escrevam 

medico; se ele e empregado no comercio, escrevam emprega- 

do no comercio, e assim por diante, 

— Onde esta escrito lugar onde nasceu, se voces nasceram fora 

do Brasil, escrevam o nome do pais onde voces nasceram, por 

"ex.: Portugal, Italia. Espanha, etc.; e se voces nasceram no 

Brasil, escrevam o nome do Estado onde voces nasceram, por 

ex.: Minas Gerais, S. Paulo, Para, etc. 

— Onde esta escrito residencia, escrevam o nome da rua e o 

niumero da casa onde voces moram. 

AGORA & MAIS DIFIGIL. 

6 — Larguem os lapis 'e prestem atengao. (Escrever na pedra). 

— Nos queremos saber como e a casa em que voces moram. Ai 

no caderno esta escrito assim: (ler) 

— Eu, por exemplo, pago aluguel de casa; entao eu ponho uma 

cruz adiante de casa alugada, assim. (Fazer e apagar). 

— Esta moga nao paga aluguel de casa porque a casa e dela; 

entao ela devia por uma cruz adiante de casa propria, assim. 

(Fazer e apagar). 

~ Uma outra moca mora em casa alugada, mas a casa dela fica 

em uma vila; entao ela devia por uma cruz em casa alugada 

e vila, assim. (Fazer e apagar). 

— Uma outra mo^a mora em porao, logo ela devia por uma 

cruz em porao e casa alugada, porque ela aluga o porao onde 

mora, assim. (Fazer e apagar). 

— Voces entenderam? Muito hem! Agora cada um de voces 

vai fazer uma cruzinha adiante da casa onde mora. Facaml 

7 — Contem agora todos os comodos que tern sua casa, dentro e 

fora: quantos quartos, salas no quintal, banheiro, cozinha, 

copa, etc.; contem baixinho e escrevam o numero adiante da 

palavra comodos, (Pausa). 

8 — Se sua casa tiver jardim, fagam uma cruzinha adiante da pa- 

lavra jar dim; se nao tiver, pass em um risco. 

— Fa^am o mesmo coip as outras palavras: quintal, horta e ga- 

linheiro, Se sua casa nao tiver quintal, horta ou galinheiror 

passem um risco adiante dessas palavras. 
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AGORA PRESTHM ATENTAO! 

Vejam onde esta cscrito ocupa^ao fora do grupo, Muilos me- 

ninos trabalhonn quando nao estao no gmpo; ajudam o pai 

ou a mue, ou lem algum femprego. Os que ajudam o pai ou 

a mae, ou lem algum emprdgot escrevam al que gervifo fa- 

zem. Os que nao lem trabalho fora do grupo, pavem um 

rlsco. 

QUANDO VOCftS ACABAREM, LARGI EM OS LAPIS. 
(Pausa) 

Tirem as maos de cima das carteiras e prestcm aten^ao ao 

que eu vou dizxr. 

Ai no caderno que eu dci a voces, uma porgao de pcr- 
guntas. Todas sao muito faceis. Vocds vao ler com muito 

cuidado e escrcver a resposta nas linhas pontuadas que h4 

adiante de cada pergunta. Pensern bem antes de responder, 

mas nao percam tempo. 

Quando voces nao cntenderem a pergunta, nao falem nada: 
levantem a mao e um de nos vai ao lugar de quern levantou 

a mao, para explicar. 
(5d quando nao houver explica$do coletiva das questoes) 

Ai hd uma pergunta assim: "Voce brinca com genie grandeTH 

Algumas crian^as rcspondem que sim, porque acham que 
uma pessda qualquer, de 12, 1 L 15 anos, ^ gente grande. Nao 

e assim: gentr grandc sao pessoas mo^as ou homens, pcs- 

soas de 18, 20, 30, 50, 60 anos. Gente grande e gente maior 

de 18 anos. Voc^s enlenderam? Muito bem. 

So levantem a mao quando nao enlcndcrem mcsmo. 

Quando voces acabarem a ultima pagina, fcchem o caderno 
com a parte em branco para cima c espercm, sem conversar, 

que todos acabem. 

Agora podem abrir os cadernos! Podem comefar! 

Anotar: 1. I)iii;ii ;m) du tecnica (preenchimento de dados e 

instru^oes). 

2. Dura^ao total da aplica^ao (desde o comt'co das 

instru^oes ate o ultimo aluno acabar). 

3. Tempo minimo (qiondo o primciro aluno aca- 

bar de responder). 
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ANEXO in 

CLASSIFICAQ&O DAS PROFlSSdES 

Profissdes o per arias 

A^ougueiro Chacareiro Marceneiro 
Ajudante de pedreiro Chapeleiro (emp.) Mecanico 
Aifaiate Charuteiro (emp.) Moldador 
Amolador Chauffeur Motorista 
Artifice Chineleiro Motorneiro 
Ascensorista Cigarreirq Oleiro 
Bilheteiro Cocheiro Operario 
Biscateiro Confeiteiro Padeiro 
Boiadeiro Continuo Pedreiro 
Bombeiro Copeiro Pintor 
Britador Cosinheiro Poceiro 
Cabelereiro Co^tureira Porteiro 
Cabo Criada Quitandeiro 
Caixoteiro Domestico (Serv.) Sapateiro 
Calceteiro Decorador Serralheiro 
Caldereiro Estafeta Servente 
Camiseiro Eletricista Soldado 
Capinador Entalhador Tanoeiro 
Cardador Empreiteiro Tapeceiro 
Carpinteiro Empalhador Tintureiro 
Carregador Emp. S. Piiblico Torneiro 
Carteiro Feitor Yaqueiro 
Caixeiro Ferreiro Vend, ambulante 
Cobrador Guarda VidraceTro 
Carroceiro Jardineiro Vigilante 
Caryoeiro Hortelao Vendeiro 
Cervejeiro Lavadeira Zelador 
Cesteiro Leiteiro 

Profissdes intermedidrias 

Administrador 
Agente 
Agente de policia 
Ajud. de engenh. 
Artista (pintor) 
Avaliador 
Banq. de loteria 
Gaixa (banco) 
Caixeiro viajante 

Datilografo 
Despachante 
Desenhista 
Empregado de escri- 

torio, cartorio e 
comercio 

Enfermeiro 
Escriturario 
Escrivao 

Lavrador 
Litografo 
Militar 
Marmorista 
Massagista 
Metalurgico 
(Modelador 
Negociante 
Ourives 
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Cambista 
Chapeleiro 
Charuteiro 
Chefe de trem 
Comcrciante 
Const rutor 
Contra-roestre 
Corrctor 
Correiro (enipr.) 

Fabricante 
Ferrovi4rio 
Funcion&rio pilbltco 
l^ot6grafo 
Gr^fioos 
Guardudivros 
Inspctor de policia 
Joalheiro 
l^iloeiro 

PrAlico de farm. 
Relojoeiro 
Reporter 
Rcvisor 
Sargento 
Tipografo 
Tclegrafista 
Teceiao 

Prof issues liberals 

Advogado 
Agrimcnsor 
Arquiteto 
Aviador 
tiancdrio 
BiLliotec^rio 
Bolicario 
Capitao 
Capilalista 
Gimrgiao 
Coletor 
Comandanfe 
Contador 

Coronet 
Delegado 
Dentista 
Dcputado 
Engenheiro 
Escultor 
Fazendeiro 
Farniaceuli< (> 
General 
Gerente (de fabr.) 
Industrial 
Inspetor eseolar 
Jornnlistii 

Juiz 
Major 
Maestro 
Oculista 
Oficial (ICx^rcito) 
Professor 
Proprietirio 
Quimico 
TabelUio 
Tenente 
Tenente-coronel 
Vetehn^rio 
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ANEXO V 

C 6 D 
(4) n.0 de ordem 
(1) Grupo Escolar 

1. Marechal Floriano 
2. Marechal Deodoro 
3. Artur Gutmaraes 
4. Rua Augusta 
5. Vila Porap&a 
6. 4.° do Braz 
7. Cruz Azul 
8. Julio Bibeiro 
9. Escola Primiria do Insti- 

tutu de Educa^ao 
0. Faltn de informacao 

Classe 

0. Falta de informacao 
1. 2.° ano 
3. 4.° ano 
5. 3.° ano 

Sexo 

7. Mulhcr 
9. Homcm 

Profissao 

7 profissao a 
9. profissao b 
0. profissao c 

(—). Falta de informacao 

(1) Idade 

0. 7 anos 
1. 8 anos 
2. 9 anos 
3. 10 anos 
4. 11 anos 
5. 12 anos 
6. 13 anos 
7. 14 anos 
8. la anos 
9. 16 anos 

Nacionalidade dos pais 

1. casais brasileiros 
2—3. casais t-slrangi irus 

I G O 
3—4, casais em que um cdnju^e 

v eslrnngeiro 

Cor 

I. branco 
3. prelo 
5. niuialo — moreno 

(—). amarelo (nao pcrfurar) 

(2) Naclonaiidade do pai e da 

mae 

0. Drasil 
1. Alemanha 
2. Austria 
3. Argentina 
4. Africa 
5. Belgica 
6. Canad4 
7. Chile 
8. Cuba 
9. China 

10. Dinamarca 
11 Kstados Uoidos da America 
12. Franca 

13. Grecia 
14. Espanha 
15. Holanda 
16. Hungria 
17. Inglaterra 
18. IbUia 
19. Japao 
20. Mexico 
21. Oceania 
22. Portugal 
23. Paraguii 
24. Peru 
25. Russia 
26. S£rvia 
27. Su4cia 

28. Suissa 
29. Turquia 
30. Umguii 
31. Venezuela 
32. Pol6nia 
33. Bolivia 
34 LitoAnia 
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35. Bulgaria 
36. Estonia 
37. Rumania 
38. Ucrania 
39. Israelita 
40. Siria 
41. Libania 
42. Jugoslavia 
43. Tchecoslovaquia 
44. Albania 
45. Croacia 
99. Falta de informa^ao 

Habitagao 

1. casa alugada 
2. casa alugada porao 
3. casa alugada corti^o 
4. casa alugada apartamento 
5. casa alugada hotel 
6. casa alugada pensao 
7. casa alugada vila 
8. casa alugada quarto 
9. casa alugada chacara 

(—). falta de informa^ao 
01. casa propria 
02. casa propria porao 
03. casa propria corti^o 

04. casa propria apartamento 
05. casa propria hotel 
06. casa propria pensao 
07. casa propria vila 
08. casa propria quarto 
09. casa propria chacara 

Dependencias (quintal, 
jardim, horta, galinheiro) 

1. jardim 
2'. quintal 
3. horta 
4. galinheiro 
5. jardim e quintal 
6. quintal e horta 
7. horta e galinheiro 
8. jardim e horta 
9. jardim e galinheiro 
0. quintal e galinheiro 

01. jardim, horta, quintal e 
galinheiro 

02, quando forem tres os ele- 
mentos combinados 

(—). quando nao houver res- 
posta 

Pergunta 1 — Voce costuma ou nao costuma brincar? 

0. falta de informacao 

1, sim, muitas vezes 

3. as vezes, um pouco 

5. nao 

marcar nas respostas os mlmeros correspondentes a essas 

respostas sem aten^ao a incoerencia que elas possam apre- 

sentar. D'epois, no mesmo campo da pergunta 1, marcar: 

7. incoerencia de resposta 

9. incoerencia de resposta quando houver negacao em rela- 

<;ao ao resto do questiondrio, isto e, se houver duplicidade 

de resposta. 
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Pergunta 2 — Por que voce costuma ou nao costuma brincar? 

1. Por ter seruiro 

Quando acaho o servigo (passou para o n.® 31) 

Porque preciso ajudar incus av6s 

Porquc preciso ajudar minha maet pai, innao, tia 

Porque tcnho muito o que fazer (as vezes) 

Porque vou trabalhar (preciso) (ocupa(;uo) 

Porque tenho que segurar a crian^a (irmao) (6s vezes) 

(lomar conla) (para men irmao ficar quieto) 

Porque fa^o servi^o em casa (as vezes) (muito) 

Porque preciso engraxar 

Porque trabalho nas malhas 

Porque tenbo que bordar 

Porque eslou empregada 

Porque ajudo na sapalaria 

Porque aprendo corle 

Quando nao tenho scrvi^o (fazer em casa) (estou sem 

fazer nada) (31) 

Porque tenho que arrumar a cozinha (lavar os pratos) 

Porque ajudo a mae a fazer guarda-chuva 

Porque preciso ir buscar a roupa 

As vezes brinco porque nao vou trabalhar 

Brinco dcpois de fazer as compras 

Quando tenho tempo (passou para o n.® 31) 

Quando tenho tempo c para me distrair (n.® 36). 

2. Por falta de ocupagdo 

Porque estou desocupado (quando estou) 

Porque tenho horas marcadas para brincar 

Porque nao tenho trabalho (as vezes) 

Porque fa^o pouco scrvi^o (porque nao ajudo muito 

maniac) 

Porque trabalho pouco 

Para passar o tempo (apniveitar o tempo) (porquc te- 
nho tempo) (porque nao ajudo meu pai) 

Porquc tenho horas (a todas as horas) 

Porquc minha mac nuo quer que a eslorve (para ficar 

quieto) 

Porquc nao tenho o que fazer c v um divertimento. 

3. Por estudo 

Porquc estudo piano 

Porque estudo piano, ginastica e vou a duas escolas 



321 

Porqire estou escrevendo 

Porque ja fiz meus esludos (?) 

Porque tenho poucas licoes 

Porque tenho que fazer as licoes 

Porque faco cdpias 

Porque tenho que estudar (muito). 

4. Por estudo e servigo 

Porque vou cedo a escola e a tarde aprendo oficio 

Porque estudo e ajudo minha mae 

Porque as vezes estudo e ajudo minha mae 

Porque as vezes estou na escola e as vezes ocupado 

Porque estudo e faco compras. 

5. Por fait a de tempo 

Nao tenho tempo (as vezes) (para brincar muito) (?) 

Porque nem sempre tenho tempo 

Porque nao tenho muito tempo 

Porque nao tenho hora certa para brincar. 

6. Por qnestdo de gosto 

Porque gosto (as vezes) (brincar com os brinquedos) 

Porque e bom (muito) 

Porque nao gosto (de brincar muito) (muito e so nos 

dias que me da na cab'eca) 
Porque nao tenho vontade 

Porque tenho vontade (as vezes) 

Porque gosto de trabalhar (mais) 

Porque gosto e posso 

Porque me divirto 

Porque quero (nao) 

Porque me distraio 

Porque me alegra 

Porque costumo e gosto 

Porque e bonito 

Porque costumo 

Para nao ficar triste (as vezes). 

7. Por ter permissdo 

Porque minha mae deixa (pai) (sempre) (muito) 

Porque minha mae quer (pai) 

Porque minha mae gosta 

Porque posso 
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Porque minha mae manda (pal) 

Porque deixam 

Porque peco a minha mae 

Porque minha irma vai na rua. 

8. Por ndo tcr permissdo 

Porque meu pai nao deixa (mae) (ha vez^es) (muito) 

(irma) 

Porque nao deixam 

Porque nao posso 

Porque minha mae niio quer (pai) (sempre) (muito) 

Porque minha mae nao gosta. 

9. Por possibilidade e impossibHidade 

Porque hs vczes posso e hs vezes nao posso 

Porque as vezes mamae deixa e as vezes nao. 

10. Por estudo e tempo 

Porque nao tenho tempo e devo fazer as li^oes de casa. 

11. Faliq de com/xi/i/na 

Porque sao niais vclhos do que eu 

As vezes nao tenho com quern brincar 

Porque nao tenho com quern brincar. 

12. Porque tern companbia 

Porque as atnigas chamam 

Porque tenho irmazinha que sempre brinca comigo 

Porcjue me chamam 

Porque as vejo brincarem 

Porque os oulros brincam comigo 

Porque me chamam. 

13. Por ser pruprio da idade 

Por ser crian^a 

Porque crian^a quo nao brincn o doente 

Porque sou forte (32) 

Porque preciso. 

14. Por quest art de brinquedo 

Porque tenho brinqucdos 

Porque nao gosto dos brinqucdos que tenho. 
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15. Para atingir nm fim 

Para digerir a comida 

Para descansar 

Para ensinar coisa para minba irma 

Para ficar forte. 

16. Possibilidade e questdo de brinquedo 

A mae manda e tem brinquedo. 

17. Falta de saude. 

18. Por questdo de brinquedo e por ter companhia. 

19. Por ndo ser crianga. 

20. Por possibilidade e servigo. 

21. Por ndo fer companhia e ndo ter tempo, 

22. Por falta de tempo e por ser proprio da idade. 

23. Por questdo de espaco. 

24. Por ter companhia e tempo, 

25. Por estar fora de casa. 

26. Impossibilidade e tempo. 

27. Por servigo, estudo e por ndo ser proprio da idade. 

28. Para descontar o tempo que ndo brinca. 

29. Ndo brinca por ndo ter mde, 

30. Por oferecer perigo. 

31. Na dependencia de condicoes: favoraveis 

Quando acabo servico 

Quando nao tenho servico 

Quando tenho tempo 

Depois de fazer as corapras 

Quando sao boas, sim, quando doentes, nao. 
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32. Por ter Maude 

Por ser forte. 

33. Por possibilidade e gdsto 

Porque posso e gosto. 

34. Por falia de ocupagdo e gdsto. 

35. Para atingir um fim e por questdo de gosto. 

36. Por questdo de tempo e de gdsto, 

37. Por ter de satr, 

3S. Impossibilidade e estudo. 

39. Por ter de sair e por servigo. 

40. Por questdo de gdsto e falta de ocupagdo. 

41. Para fazer companhia, por questdo de gdsto e estudo. 

42. Por questdo de gdsto. ndo amolar a mde, ndo ir d rua 

45. Por questdo de gdsto e por ter companhia. 

44. Por ter de sair e por estudo. 

45. Por possibilidade e por ter sande, 

46. Por ndo ter companhia. tempo e ndo gostar muito. 

47. Por servico e questdo de brinquedo. 

43. Co/no recompensa 

Sou boa para os meus progenitores. 

49. Ndo brinca em casa. 

50. Por gdsto e na dependdncia de condigoes 

Gosto mas so vou depots quc acabo a liv^o. 

51. Hdbito 
Semprc brinca. 
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52. Possibilidade e dependencia de condigdes 

Titia deixa quando acabo a li^ao. 

53. Ndo gosta de rim. 

54. Por gosto e estudo 

Falta no sabado, porisso brinca porque gosta. 

55. Por gosto e servico 

As vezes ajuda mae e gosta. 

56. Por gosto e ser forte. 

57. As vezes ■— por gosto e servico 

Quando acabo o servico porque gosto. 

58. Questdo de gosto e ndo proprio da idade. 

0. Falta de informacdo 

Porque so as vezes costuma brincar 

Porque brinco todos os dias 

Porque vou a casa de minha tia. 

Classilicacao de jogos 

(Levar em conta os jogos marcados na pergunta 3) 

1. Jogos de funcao 

2. Jogos de recepcao, reproducao (expressao) 

3. Jogos de representar — fazer de conta 

4. Jogos de construcao e produ^ao 

5. Jogos de salao 

6. Jogos de funcao + recepcao 

7. Funcao + representa^ao (ficcao) 

8. Funcao + construcao 

9. Funcao + salao 

10. Representacao + recepcao 

11. R'ecepciio + construcao 

12. Recepcao + salao 

13. Representacao + construcao 

14. Representacao + salao 

15. Construcao + salao 
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16. Fun9ao -f- recep^ao 4- represenln^ao 

17. Funcao -I- reprcsentac^ao -f construguo 

18. Funcao + constru^ao -f salao 

19. Fungao + recep^ao 4- conslru^ao 

20. Funcao + representacao 4- salao 

21. Funcao -f recep^ao 4- salao 

22. Recep^ao representacao -i- constru^ao 

23. Recep^ao + representacao -f salao 

24. Recepcao + conslrucao + salao 

25. Representacao 4- construcao + salao. 

26. Funcao, recepcao, representar, construcao 

27. Funcao, recepcao, construcao, salao 

28. Funcao, recepcao, reprcsenlar, salao 

29. Funcao, reprcsentar, construcao, salao 

30. Recepcao, representar, construcao, salao 

31. Funcao, recepcao, representar, construcao, salao 

32. Quando nao informar 

33. Quando houver incoerencia (nao brinca de nada na per- 

gunta 3 e brinca de um brinquedo qualquer na pergun- 

ta 4) 

34. Quando cstiver prejudicado 

35. Funcao, representacao, desconlrecido 

36. Funcao, desconhecido 

37. Funcao, construcao, desconhecido 

38. Funcao, recepcao, desconhecido 

39. Funcao, salao, representacao, desconhecido 

40. Funcao, salao, desconhecido 

41. Desconhecido 

42. Ficcao, salao, desconhecido 

43. Ficcao, desconhecido 

44. Funcao, ficcao, construcao, desconhecido 

45. Funcao, salao, recepcao, desconhecido 

46. Funcao, representacao, recepcao, salao, desconhecido 

47. Salao, desconhecido 

48. Funcao, ficcao, recepcao. desconhecido 

49. Funcao, salao, construcao, desconhecido 

50. Recepcao, desconhecido 

51. Funcao, ficcao, salao, construcao, desconhecido 

52. Salao, desconhecido 

53. Representacao, construcao, desconhecido. 

(2) Pergun ta 7 — De todos os lugares onde voc£ brinca, em qua! 
vocc brinca mats? 

0. Fallo &c informacoo 

De escolo. No cscolismo. De bonde. 
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1. Dentro de casa 

Em casa. No quarto vazio de minha casa, 

2. Area 

3. Porao 

4. Quintal — na terra 

5. Jardim de casa — jardim 

6. Rua — na calcada. Na rua da Graca. Ferto de casa. Em 

frente. 

7. Parque — Praca da Republica. Parque da Igreja. 

8. Campos — campo de futebol 

9. Recreio do grupo — no grupo. Na escola. 

10. Casa dos vizinhos 

11. Terrenos vazios 

12. Glube 

13. Casa, quintal, rua, terrenos vazios 

14. Casa, quintal, jardim 

15. Casa, quintal 

16. Casa, rua 

17. Rua, vizinho 

18. Rua, clube 

19. Rua, recreio do grupo 

20. Rua, quintal, campo 

21. Parque, jardim 

22. Campo, quintal, area, terrenos vazios 

23. Campo, terreno, jardim, chacara 

24. Casa, casa do vizinho 

25. Rua, quintal 

26. Rua, campo 

27. Chacara 

28. Quintal, rua, clube, grupo 

29. Casa, grupo 

30. Quintal, jardim 

31. Casa, area 

32. Clube, quintal 

33. Campo, clube, parque 

34. Quintal, porao 

415. Parque, casa 
36. Campo, quintal, casa do vizinho 

37. Campo, clube 

38. Campo, terrenos vazios 

39. Casa, jardim, parque 

40. Casa, area, quintal 

41. Jardim, parque, quintal 

42. Campo, quintal 

43. Casa, rua, recreio 
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44. Casa, quintal, terrcnos vazios 

45. Casa, porao, quintal, rua, area 

46. Casa, area, rua 

47. Campo, area 

48. Rua, quintal, porao 

49. Casa do vizinho, recreio do grupo 

50. Casa, clube 

51. Parque, rccreio 

52. Quintal, grupo 

53. Quintal, parque, rua 

54. Clube, rua, recreio do grupo, parque 

55. Clube, jardim 

56. Jardim, area, quintal 

57. Area, jardim 

58. Casa, area, porao 

59. Casa, campo, rua 

60. Quintal, area 

61. Clube, area, porao 

62. Casa, campo 

63. Campo c recreio do grupo 

64. Campo, clube e jardim 

65. Casa, quintal, campo 

66. Rua, campo, quintal, terrcnos vazios 

67. Clube, campo, casa do vizinho 

68 Parque e campo 

69. Rua, campo, porao 

70. Rua, campo, jardim 

71. Area, jardim, campo 

72. Area, quintal, grupo, vizinho 

73. Porao, jardim, campo, tcrreno 

71. Casa, quintal, campo, jardim, parque 

75. Casa do vizinho, quintal 

76. Parque, quintal e recreio do grupo 

77. Campo, quintal, area 

78. Clube, parque, quintal, jardim, porao, Area 

79. Casa, parque e rua 

80. Casa do vizinho, terrenos vazios 

81. Rua, campo, terrenos 

82. Campo, clube, rua, jardim 

83. Campo, quintal, terrenos 

84. Casa, quintal, grupo 

85. Jardim, porao, quintal 

86. Rua, quintal, jardim 

87. Parque, casa do vizinho 

88. Quintal, terrenos vazios 

89. Casa, porao 
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90. Rua, campo, recreio, quintal 

91. Campo, parque, area 

92. Quintal, campo, porao 

93. Casa, quintal, porao 

94. Porao, jardim, campo, terrene^ 

(1) Pergunta 11 — Sens companheiros sao maiores ou menores 

do que voce? 

0. Falta de informacdo — nao tern companheiros. 

1. Maiores — maiores e grandes. 

2. Menores — pequenos. 

3. Mesmo tamanho — quase todos do mesmo tamanho — 

regular — igual. 

4. Maiores e menores. 

5. Maiores e mesmo tamanho. 

6. Menores e do mesmo tamanho. 

7. Maiores, menores e do mesmo tamanho. 

(1) Pergnnta 12 — Quando voce brinca com outras criangas, voce 

gosta de ser o chefe ou obedecer ao chefe? 

0. Falta de informacdo — qualquer coisa, sim, nao gosto, 

nao brinco. 

1. Ser chefe — sempre eles me poem como chefe. 

2. Obedecer o chefe — eu nao sou o chefe, tomar parte no 
brinquedo. 

3. Ser e obedecer o chefe 

— as vezes, quero mandar, outras nao 

—- e um tanto para cada um obedecer 

— indiferente. 

4. Ser chefe se mats uelha 

— a mais velha fica comandando o brinquedo 

— sendo a melhor 

— eu deixo as minhas companheiras maiores serem 

chefes. 

5. Nem chefe nem obedecer 

— nada 

— nao tern chefe, cada um manda em si 

— nao existe chefe, todos mandam. 

(1) Pergunta 13 — Voce brinca com gente grande? 

0. Falta de informacdo — regulares. 

1. Sim — as vezes, gosto, maiores e menores. 

5. Ndo. 
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(2) Pergunta 14 — Qua is sao as pessoas granges com quem voc# 

brinca? 

1. Pai - pai e conhecidos. 

2. Mar. 

3. Pat's. 

4. Parentes sexo masculino — primos, primos e lios, pri- 

mos e irmaos, tios, tios e irmao, cunhado, tios c paren- 

tes, innao. 

5. Parentes sexo feminino — primas, prima e irma. priraas 

ou conhecidas, tia, irmas, irma mais velha. 

6. Pat e parentes sexo masculino — pai e primos; pai e 

irmaos; tio, irmao e pals; pai, mae, tio, tia. 

7. Pais e parentes sexo masculino e feminino — pai, mac, 

tio, tia. 

8. Parentes masculinos e femininos — primos e primas; pri- 

mos e irma; tio e tias; irmaos e irmas. 

9. Pessdas conhecidas do sexo masc. — amigo de meu pai; 

amigos; amigos e vizinhos; companheiros; mo^os (me- 

ninos ou mo^os). 

10. Pessoas conhecidas do sexo fern. — amigas, companhci- 

ras, mocas, meninas, mo^as que moram na minha casa 

(em frenle). 

11. Pessdas conhecidas — vizinhos, conhecidos, inquilino. 

12. Pessdas conhecidas do sexo masculino e parentes — com 

amigos e parentes de papai; amigos e parentes. 

13. Pessdas conhecidas e parentes do sexo fern. — amigas c 

irma. 
14. Pessdas conhecidas masc, e parentes masc, — amigo% 

primos e irmaos. 
15. Mae e parentes fern, — mae e tia. 

16. Pessdas conhecidas e parentes masc, — tios e outras pes- 

soas; irmaos, primos, gente eslranha; irmao e colegas. 

17. Parentes — com mcus parentes. 

18. Parentes masc, e fem,f pessdas conhecidas fern. — irmao, 

irma, prima; conhecida da mac. 

19. Pai e parentes fern, — pai e irma. 

20. Mde, parentes masc, e fern, — mae, avo, tia. 

21. Pais e parentes fern, — pais e irma. 

22. Parentes e conhecidos — parentes e vizinhos. 

23. Pais, parentes masc. 

21. Pai e parentes masc. e fern. 

IS. Pai e conhecidos fern. 

26. Pai, parentes masc. e fern, e conhecidos. 

27- Pais c conhecidos fcm. 
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28. Pal, parentes fem. e conhecidos masc. 

29. Conhecidos masc. e fem. 

30. Mae e parentes masc. 

31. Pais, parentes masc. e conhecidos masc. 

32. Pais e parentes. 

33. Pessoas conhecidas e parentes fem. 

34. Parentes masc. e fem. e conhecidos. 

35. Parentes fem. e conhecidos masc. 

36. Pai e conhecidos masc. 

37- Pais, parentes fem. e conhecidos masc. 

38. Pais, parentes masc. 'e fem. e conhecidos masc. 

39. Pais, parentes masc. e conhecidos fem. 

40. Pais, parentes fem. e conhecidos. 

41. Mae, parentes fem. e masc. e pessoas conhecidas. 

42. Mae, parentes masc. e conhecidos. 

43. Mae, parentes masc. e fem. e conhecidos masc. e fem. 

44. Parentes masc. e fem. e conhecidos masc. e fem. 

45. Pessoas conhecidas fem. e parentes. 

46. Pessoas conhecidas fem. e parentes masc. 

47. Pais e conhecidos. 

48. Mae, parentes masculinos e conhecidos masculinos. 

99. Falta de informacdo. 

(1) Pergunta 15 — Voce brinca mais com meninos ou meninas? 

0. Falta de informacdo. 

1. Meninos. 

2. Meninas — so com minha mana, so com mo^as. 

3. Meninos e meninas. 

4. Nenhuma. 

(1) Pergunta 16 — Voce brinca sozinho? 

0. Falta de informacdo. 

1. Sim — as vezcs. 

5. Ndo. 

7. Incoerencia. 

(1) Pergunta 18 — Voce gosta mais de brincar com outras crian- 

gas, ou gosta de brincar sozinho? 

0. Falta de informacdo — gosto. 

1. Sozinho — com ninguem. 

2. Com outras criancas — gosto mais de brincar com minha 

irmazinha. 
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3. Sdzinho e com ouiras criangas. 

4. Com outras pessdas — com gente. 

(1) Pergunta 19 — Voce brinca com animals? 

0. Fait a de informagdo. 

1. Sim — As vezes. 

5. Ndo, 

7. Incoerincia, 

(2) Pergunta 20 — Com que animals vod brinca mats? 

01. Cao — cachorrinho, cachorrinha. 

2. Galo — gatinho, com a Bixana. 

3. Cao e galo — cachorrinho e gatinho. 

4. Cao, gato e ave — cao, gato, papag&io falador. 

5. Aves — arara. papagdio. 

6. Pdssaros — passarinho e boba (?), 

7. Cdo, gato, aves — cachorro, gato, peri^. 

8. Cdo, aves — cachorro e pintinho. 

9. Cdo, caprinos — cao, cabra. 

10. Cdo, equino — cao, cavalo. 

11. cdo, macaco — cao, macaquinho; cao, macaco, sagui. 

12. Roedor — coelho, porco da India. 

13. Cdo, roedor — cachorro e coelho, cao, lebre, coelho. rati- 

nho branco. 

14. Caprinos — cabrilos; cabrinha. 

15. Equino e nntar — cavalo; burro; burrinho. 

16. Caprinos e equinos — cabra e cavalo. 

17. Cdo, roedor, aves e pdssaros — cao, coelho, galinha, pai- 

sarinno. 

18. Cdo, gato, roedor e ave — cao, coelho, galinha e gato. 

19. Cdo, gato macaco. 

20. Cdo, gato, roedor — cachorro, coelho, gato. 

21. Cdo, t/a/o, caprino — cao, galo, cabra. 

22. Cdo, gato, equino — cachorro, cavalo, gato. 

23. Cao, equino. caprino, ave. 

24. Cdo, gato c ovino. 

2). Cao, passaro. 

26. Cao, pdssaro e ave. 

27. Cao, gato e vcnne (minhoca). 

28. Macaco. 
20. Equino, ovino e caprino. 

30. Equino, bovino, ovino e caprino. 
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31. Cao, bo vino, equino e gato. 

32. Cao, gato e reptil. 

33. Bovino. 

34. Cao, equino, bovino, ovino e caprino, 

35. Cao, gato, roedor, equino (veado como equino). 

36. Equino e bovino. 

37. Cao, equino e bovino. 

38. Gato e ave. 

39. Cao, gato, roedor, •equino, macaco e ave. 

40. Cao, gato, equino e ave. 

41. Equino e ovino. 

42. Cao, gato, equino, bovino, roedor, ave e caprino e ovino. 

43. Cao, gato, caprino e ave. 

44. Cao, gato e passaro. 

45. Cao e tartaruga (jaboti). 

46. Passaro e ovino. 

47. Tartaruga. 

48. Inseto, passaro, caprino (passaro, borboleta, gafanhoto e 

bode). 

49. Equino, suino, bovino 'e sapo. 

50. Cao, gato, bovino, equino, caprino e ave. 

51. Gato, equino, bovino, suino e sapo. 

52. Cao, gato, ovino e ave. 

53. Cao, gato, roedor e tartaruga. 

54. Cao, gato, suino e equino. 

55. Cao, ave, caprino, suino. 

56. Cao, gato, roedor, passaro. 

57. Equino, ave. 

58. Cao, gato, passaro e ave. 

59. Ovino. 

60. Gato, roedor. 

61. Roedor, tartaruga. 

62. Cao, gato, roedor, suino, ave, passaro. 

63. Cao, ovino. 

64. Cao, gato, caprino, equino. 

65. Cao, roedor, equino. 

66. Cao, gato, equino, ovino, reptil. 

67. Cao, bovino, caprino e suino. 

68. Cao, roedor, ave, macaco. 

69. Cao, roedor, ave. 

70. Cao, equino, tartaruga. 

71. Cao, equino, macaco. 

72. Gato, ave, passaro. 

73. Cao, gato, passaro, ave, equino. 
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74. Feroz (leao). 

75. Elefante. 

76. Cao, gato e tartaruga. 

77. Caof gato feroz, clef ante e pdssaro. 

78. Gato e equino. 

99. Falia de informa^ao, 

Quantidade de jogos 

Contar os que nao se repetem, os jogos das perguntas 3, 
4,10 e 17; o numero de jogos que se obtiver ser& mar- 

cado na ficha. 

Brinquedos, jogos (indeterniinados), nao marcar. 

0. Na dezena. 
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ANEXO VI 

LISTA DE JOGOS 

(Percuntas 4, 10, 17, 21) 

1. acusado 

2. agougueiro. 

3. albuns. 

4. animais. 

5. aparelhinho. 

6. anel. 

7. ambulancia. 

8. automcWel; — onibus. 

9. arco; — argola — com 

roda; — pneumatico. 

10. aimore (adivinhagao). 

11. amarelinha; — correr ca- 

sinha. 

12. aviao. 

13. arlista; — representar; 

— teatro; — palco; — ar- 

tista de cinema. 
14. atirar facas. 

236. aparelhinho de praia. 

240. aprender versos. 

245. arrumadeira. 

250. andar a cavalo. 

297. arvores de papel; — fi- 

guras; — cortar, colar. 

303. amolador. 

321. alfaiate. 

372. aviador. 

374. apito. 

393. aves. 

16. bandeirinha; — barra 
bandeira. 

17. bateria. 

18. baratinha de corrida. 

19. barco; — navio. 

20. balango; — rede. 

21. balao: fazer, soltar, cor- 

rer atras. 

22. barra. 

23. baralho. 

24. barra-bola; — "hand 

ball". 

25. barra manteiga; — barra 

de fogo; — 3 mocinhas da 

Europa. 

26. bandido; — ladrao; — 

assaltante; — pirata; — 

inimigo. 

27. bandolim. 

28. batalhao. 

29. bola expressa. 

31. bilboque; — piruleta. 

32. bilhar. 

33. bicicleta; — velocipede^ 

— tico-tico. 

34. bola a 4. 

35. bola-atras. 

36. bola ao cesto; — "bas- 

ket-ball". 

37. bola; — camara de ar. 

38. boliche; — jogo de fute- 

bol com bon'ecos. 

39. bolinha; — vidro; — ago; 

— burico. 

40. bonde. 

41. bombeiro; — incendio. 

42. bolha de sabao. 

43. box. 

44. bota; — calgadinha nao 

e do dono; — calcadinha 
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de ouro; — baleia. 
i:». "boccie", 

46. bordar; — fazer Irabalho 

— tricot. 

47. bonecos. 

48. botao (j6go de). 

49. boneca. 

50. brinquedo. 

51. briga de galo. 

229. bola ao ar; — bola quei- 

mada; — bola de fogo. 

231. boca de forno. 

237. batisado. 

218. bola americana. 

305. bola com pau; — jogo de 

pauzinho; — bola & casi- 

nha. 

310. barbeiro; — cabelereiro. 

317. boa genie. 

338. branco e azul. 

361. batalha naval; — jogo da 

marinha. 

370, bebedo. 

382. bom dia minha senhoria; 

— Snra. D. Condessa. 

402. bordadeira. 

52. caminhao. 
53. carrocinha; - - carriola. 

5 I. carrinho de verdureiro. 
55. carrinho de boneca. 

56. cabra-cega; — cego; — 

madrr que vcm. 

57. cantar. 

58. casinlia. 

59. casamento. 

60. cavocar; — enxada. 

61. caracol. 

62. cavalinho. 

63. cabanas. 

64. carrinho. 

65. cavaquinho. 

66. ca.^a de pan. 

67. circo. 

69. costurrira; — fazer vesli- 

do de boneca; — maqui- 

no de costura. 

70. corpinteiro; — - marce- 

neiro. 

71. cormpio. 

72. comadrc. 

73. comidinha. 

74. cozinheira. 

75. cole^ao. 

76. corda. 

77. "cow hoy"; — "far 

west"; mocinho; — 

Tom Mix; — Buck Jones; 

— la^ador; — atirador. 

78. correr. 

79. cordao. 

220. cinema. 

223. conversar. 

230. conslru^ao. 

232. cavcrna. 

234. cortar nrvores no mato. 

235. como gostas: amigo ou 

amiga? 

212. cubo. 
251. catecismo. 

255. cagar; — ca^ador. 

268. camballiotas (virar). 

266. corso. 

271. cbacara. 

288. castelo. 

293. castclos no ar. 

315. col her f lores. 

316. cortar qucijo. 

327. caixinhas. 

341. caminho da ro^a. 

315. cortar papel. 

318. collier frutas. 

352. chauffeur. 

366. cavalaria. 

371. cacos. 

377. carrelel. 

324. carrocinha de cachorro. 

391. ccrvejeiro. 

200. cinema (ir). 

395. corrida de cavalo. 
100. cndcirinhn, cndeirao. 
81. damas. 
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82. dado; — macaco; — jo- 

go de pereira. 
83. desenhar; — caricaturas. 

84. domino. 

85. domador. 

224. diabolo. 

246. dansar. 

306. dentro dagua. 

311. dentista. 

367. doubletinguertoi. 

86. escola; — professora; — 

quadro-negro. 

87. esconde-lengo; — quei- 

ma-queima. 

89. espingarda. 

91. festatua. 

92. empurra; —- marreta; — 
esbarra. 

93. escrever. 

94. explorador. 

95. escoteiro. 

96. espada. 

281. estafeta — correio, 

300. escorregador; — tabua 

de escorregar. 

308. estados. 

354. 'escritorio. 

386. estilingue. 

399. eletricista. 

97. futebol; — corintiano. 

98. fazer casinha. 

99. fita; — cor; — meses. 

100. ferramentas, 

101. foguinho. 

102. fazer brinquedo. 

103. fazer casinha de terra. 

104. fogueira. 

210. fogaozinho. 

211. filete (funcao). 

218. ferrinho; — passad'eira. 

265. frontao. 

272. forca. 

295. fuzileirqs. 

299. fazer caixinhas. 

301. fazer experiencia. 

331. fortunato. 

346. fogos. 

351. fazer cestinhas. 

369. ferreiro. 

379. fantasma. 

381. florista. 

389. festa. 

396. fita de cinema. 

401. fazer aviao. 

403. fazer carrinho. 

405. fazer patinete. 

406. fazer automovel. 

407. fazer bichos. 

409. fazer barquinhos; — na- 

vios. 

413. fazer revolver. 

414. fazer rodas. 

415. fazer prateleiras. 

416. fazer cabides. 

292. farmacia. 

105. gamao. 

106. gangorra. 

107. gloria; — alma; — andar 

certa; — futebol com bo- 

tao; — caminho da esco- 

la; — Jockey Club; — 

— jogo de cavalo; — fu- 
tebol real; — jogo do pa- 

to; — jogo de jogadores. 

108. guerra. 

109. ginastica; — atletismo; 
— esporte; — marcha. 

110. guindaste (arraar). 

271. ganso. 

285. golfinho; — croqu^. 

334. garrafeiro. 

383. gruta italiana. 

111. historia; — Branca de 

Neve; — Maca venenosa. 

112. historia (ler). 

113. historia (ouvir). 

114. historia (contar). 

115. habilidade infantil. 
390. hospital. 

116. instrumentos musicals. 

117. indio. 

260. idade. 
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378. igreja. 

118. jogos de formar; — jogos 

de paci£ncia. 

ogos, jogar. 

6go de passatempo. 

ogo d^e pralinha; — moe- 
da. 

joao-bobo; - abobora 

— melancia; — coro co- 

co; — Joao-soldado. 

ogo do galo. 

uiz. 

ogo de bagatela. 

ogos de armar. 

ogos de salao. 

ogo de Daniel, 

ogo de quadrinho. 

ogo de bastidor. 

ogo de copinho. 

ogo dc palhinha. 

ogo de cslrelas; — sol- 
ar papelzinho. 

ogo do bicbo. 

ogo da pulga. 

ogo de Carlilo. 

ig saw. 

6go de fichas. 

ogo de aritmelica. 

ogo da on^a. 

ogo de h^itura. 

ogo da festa. 

ogo da mao. 

ogo de cartela. 
en^o-atras. 

utar. 

udo; - - piurrim, lorri- 

nha; — jogo de peludo. 

128. loto; — tombola; — vis- 

pora. 

129. li^oes de cscola; — estu- 

dar. 

226. lompcao. 

217. lenco (puchar); — Ro- 

meu; — len^o. 

282. lantcrna. 

287. lavar roupa de boneca; 

— lavadeira. 
298. leiteiro. 

304. loja; — negociante. 

398. laripino. 

130. niotocicleta. 

132. mikquina fotografica. 

133. maquina cinema; — pas- 

sar fila; de cinema; — 

fazer cinema. 
134. maquina escrever; — da- 

tildgrafo. 

135. mobilia; — mesinha; — 

cadeirinha; — guarda- 

-lou^a; — roupa. 

136. niamae; — mae e filha; 

— mae e pai — familia. 

137. madeira (briqcar com... 

fazer coisas de...). 
138. mo^a. 

139. malha; — jogar casinha; 

— jogar caixeta. 

140. mulincl; — tria. 

141. mecAnico; — oficina me- 

c&nica. 

68. mccano. 

238. mamae velhinha; — ma- 

inae de rua. 

279. margarido; — galinha do 

vizinho. 

312. massagista (pele). 

347. moinho. 

313. manicure. 

— barrilete; — cmpinar 

quadrado; — maranhao. 

319. massa. 

322. marinheiro. 

330. malhar o judas. 

319. medico. 

3)3. mercado; — feira. 

364. musico. 

385. marcchnl (salao); - flo- 

rc\s. 

.'194. motorneiro. 
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304. montanhas (nas..,). 

142. nadar. 

143. no caminhao. 

144. nao se zangire. 

278. numeros (adivinhagao) ; 

— 1-2-3-4-5. 

145. ordem. 

376. oficina. 

146. patinete. 

147. patim. 

148. passos; — passos escon- 

didos. 

149. passear. 

150. pedra branca. 

151. pegador; — corre-corre; 

— pega-pega; — andori- 

nha. 

152. pegador-socorro; — ulti- 

mo salva, 

153. pegador trepa-trepa. 

154. pegador; — leva-passe; 

— carimbado; — figa. 

155. pegador esconde-esconde. 

156. pegador-tempo. 

158. peteca. 

159. peixe espada; — relogio; 

— ponteiro. 

160. pescar, 

161. pedrinha. 

162. piano. 

163. pega-pega. 

164. pica-pan; — periquito; 

— pico-pino. 

165. pingue-pongue. 

166. piao. 

167. pintura. 

168. pisca-pisca. 

169. prenda; — berlinda; — 

la vai uma barquinha; — 
Sao Roque. 

170. plantar; — jardim. 

171. pular; — saltar. 

172. pular pan; — pular dis- 

tancia; — pular largura. 

174. pular altura. 

175. pular com vara. 

176. pular trampolim. 

177. puxar cabelinho; — da- 

ma nao se zangue. 
213. pombinha branca. 

215. pegador abaixa-abaixa; 

— pimentao. 

225. palha ou chumbo. 

227. porco. 

227. perna de pau (ou dc fer- 

ro). 

252. passa, passa 3 vezcs. 

263. pegador ajuda-ajuda. 

270. presepio. 

280. parque (brincar de..,). 

286. pegador-ferro. 

307. pedreiro. 

323. pegador-passos. 

326. patinho. 

337. padeiro. 

343. pianinho. 

358. pagem. 

373. Papai Noel. 

178. quadrado; — papag£io; 

179. quebra-cabe^a; — adivi- 

nhagao; — palavras cru- 
zadas; — carta enigma- 

tica. 

216. quebrar lou^a; — bagun- 

ca na casa da velha. 

290. quern pega o porco; — 

chiba-chiba; — jogo ne- 
gro. 

180. roleta. 

181. roda; — fui a Itarar6; — 

Snra. D. Sanja; — Gran- 

da; — a canoa virou; — 

pobre peregrino. 

182. ratinho; — veado quer 

fugir; — ratao est4 em 

casa. 

183. rei-rainha; — princesa; 

— casamento japones. 

184. revolver. 

185. recitar. 

212. rodar. 
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243. rcmar. 

258. rio (brincar no...). 

201. roubar osso (pegador); 

pegar pau. 

318. radio. 

111. relogio (com...). 

18H. saci. 

187. sen lobo. 

189, soldado; — policia; — 

guarda-civil. 

191. soldadinho dc chumbo. 

192. soldado-ladrao. 

193. sela corrente; — saca- 

-rolha; — surdo-mudo; 

— cavalinho da chuva. 

191. sela; - - uma na mula; — 

briola; — morfiao. 

195. subir cm drvore. 

221. sela parada; — jogo da 

ponte. 

211. sr. meu amo; — chicolc 
queimado; — fcijao quei- 

mado; — corrente. 

251. sanfona. 

256. sempre um. 

289. sardinha. 

197. tcnis; — raquete. 

198. terra; — areia; — barro. 

109. tijolo. 

201. tiro ao alvo. 

276. Tarzan. 

269. trabalhador. 

291. telefone. 

332. tanque. 
350, toquinhos. 

362. torre alta-torre baixa. 

^i81. tambor. 

.388. trevo. 

211. trem. 

202. varrer casa. 

203. venda. 

204. vitoria (j6go de...). 

205. violino. 

206. "volley ball". 

207- voador. 

294. viola. 

320. visitar. 

335. vcrdureiro. 

208. xadrez. 

209. "Yo-yo". 

219. "water-polo". 

998. nao gosta de nenhum. 

999. falta de informa^ao. 

(—) prejudicada. 
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ANEXO vn 

PLANO PARA ANALISE DOS DADOS 

Pergunta 1 

Voce costuma brincar? 

% de respostas negativas 

Idade M 8, 9, 10, 11, 12 ... j Idade F 8, 9, 10, 11, 12... 

Profissao | 
A % % % % % j % % % % % 
B   ■ 
C   
D   j 

( 

Grupo Escolar j 

i 
I   I 

II   i 
III   [ 
IV   i 

Nacionalidade j 
i 

A   
B   ( 
C   

• • • .   
1 

Pergunta 2 

Por que voce costuma ou ndo costuma brincar? 

| Prof. Grupo A | Prof. Grupo B | Prof. Grupo C| Prof. Grupo 0 
I ! I i 

W3 M F | M 
1 

F | M 
! 

F | M. 
1 

r 

m in j j i W W 
m

r~ VI H o 
u* 

«, 9,.. 8, 9,.. l«, 9,.. 
1 
j 

8, 9,.. ! 9,.. 

[ 

8, 9,.. k 9,.. I 
j 

8, 9,.. 

% % % % 1 % % 
1 

% % ! % % % % 1 % % 
i 

% % 
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Pergunta 3 

Etcreua o nome de todos os brinquedoM e jogos de que voce brinca 

Ordem de frequencia das resposlas para cada idadc e sexo 

separadamente. 1 — 11 — III  
i 

Perg. 4 — Desses brinqucdos e jogos qual 6 o que voce brinca 

mais? Ordem I — II — III ... (outra cor). 

Perg. 10 — Do que voce brinca quando brinca com outras 

crian^as? Ordem I — II — II ... (outra cor). 

Perg. 17 — Do que voce brinca quando brinca sozinho? Or- 

dem I — 11 - III... 

Perg. 21 — De lodos os brinquedos ou jogos que voce conhece 

de qual vocd gosta mais? Ordem de freqiieacia I — II — III ... 

1 M;isc. Fern. Masc. j Fein. Masc. } Fem. 
Usta de jogok ill 

iilades t idades Clnsses (Jasscs | Gmpo ' Grupo 

I ' 
Ab6!>or«  [ i-v-m | 

 i 
Pegidor  | ii i vi 

Yoy# 

Dcsta tabela n6s podcmos escollicr os jogos mais e nienos co- 
muus para todas as idades, fazer uma compara^uo entrc os jogos 

mais freqiienlvs para as meninas e meninos, e cm seguida fazer 

uma comparacao entre os jogos mais comuns, os jogos de grupo, 
os jogos solitaries c os jogos mais aprcciados — para as difercn- 
tes idades, sexos, classes, c grupo cscolar - olhando as cores dos 

numeros de ordcrn. em cada coluna. 

TABELA IV 

Perg. 4 — Dtssrs hrinqnedos r jog* * qual r o qur voct brinca 

mais? Ordem da freqiiencia das resposlas: I II II! IV 

— (vcrde). 
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Perg. 10 — Escreva o nome de todos os brinquedos que voci 

brinca com as outros criangas? Ord'em da freqiiencia das respos- 

tas: I — II III (azul). 

Perg. 17 — Do que voce brinca quando brinca sdzinho? Or- 

dem da freqiiencia das respostas: I — II — III (marron). 

Perg. 21 — De todos os brinquedos ou jogos que voce conhece 

de qual voce gosta mais? Ordem da freqiiencia: I — 1} — III — 

(amarelo). 

A relacao entre estas respostas e a idade, o sexo, a classe, 

grupo escolar, profissao do pai, nacionalidade, perg. 11 (Seus com- 

panheiros de brinquedos sdo maiores ou menores?)9 perg. 12 

(Quando voce brinca com outras criangas, voce gosta de ser o 
chefe e mandar no brinquedo, ou gosta mais de tomar parte no 

brinquedo e obedecer ao chefe?), perg. 13 (Voce brinca com gente 
grande?), perg. 15 (Voce brinca mais com meninos ou com meni- 

ntis?), perg. 18 (Voce gosta mais de brincar com outras criangas 

du gosta mais de brincar sdzinho?), perg. 19 (Voce brinca com 

animais ?). 

Esta comparagao pode ser feita da seguinte maneira: 

Lista de 
todos 

os jogos 

Masc. 

1, 8,9.. 

Fem, 

7. 8. 9.. 

Masc, 

Classe 

Fem, 

Classe 

Masc, 

Grupo 

Fem, 

Grupo 

Masc, 

Profis. 

Fem. 

Profis. 

Lista de todos 
os jogos 

Lista de todos 
os jogos 

Mas. Fem. 
Nacional. 

Mas. Fem.|Mas. Fem. 
Perg. 7 | Perg. 11 

i I 
I I 

Mas. Fem. 
Perg. 12 

I " I 
Mas. Fem,|Mas. Fem.|Mas. Fem. 

Perg, 13 | Perg. 15 i Perg. 18 
Mas. Fem. 

Perg. 19 
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Elm cad a coluna nos teremos a class if ica^ao por freqUencia 

de um jogo (o jogo mais comum, preferido, soIitdrio9 em rela^do 

com todas estas perguntas. A diferen^a de c6r nos permite com- 

parar simult^neamenle, as respostas ks questoes 4, 17 e 21. 

Pergunta 7 

De todos os lugares onde voce brinca em qual voci hrinca mais? 

Lista dos luga- 
res onde a 

crianca brinca 

M asc id ino 

& 

-b 

<U . O) 
•o = -a 
eSL.cs 

TJ ^ "O 

% % % 

Feminino 

"c , . -a 
^ s a 

•c l. -a 

o 
■a 
« 
■3 

% % \ % \ 

As idudes sao 

de 8 a 14 anos 

masculino c feminino separadamenbe 

1 i 1 
Lista dos lugares Bnd. A | Prof. B iProf. C ! Nac. A Nac. B Nac. C 
onde a crian?a l , 

brinca | • 

i idade | idade | idade j idade 

i ! 
idade idada 

Lista dos lugares , Tipo de habit, j Tipo de habit. ! Tipo de habit, 
onde a crianca A BIG 

brinca 
i 

i 
idades idades ulndei 

Em cada coluna cscrevc-se a porcentagcm de crian9as de de- 

terminada idade, grupo escolar, meio .social c nacional, tipo de 
habilacao, que brincam cm delenninado lugar, cm compara^ao 

com a quantidade total de crian^as dc detcnninada catcgoria. 

Pergun ta 10 

Do qtir itore brinca quando com oniras crian^as? 

Com scxo, idade, classe. grupo cscolar, profissdo do pai, na- 

cionalidadc c com perg. I, 17 e 21, para aaber quais sao os jogos 
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de grupo para os diferentes sexos, idade, meio e para saber se 

estes jogos correspondem aos jogos mais comuns, aos jogos pre- 

feridos, para se fazer uma comparagao entre os jogos em grupo 

e os jogos solitarios. 

Pergunta 11 

Sens companheiros de brinquedos sdo maiores ou menores 

que voce? 

% de respostas dos 3 tipos para cada idade e sexo 

i 
| Idade 

i 
| Naciona- Perg. 12 Perg. 13 

Masculino 1 8",9,10... | lidade Ser, obe- Brinca 
1 I A,B,G,D,.. decer g. grd. 
1 1 chefe sim 

Menores*   1 
Maiores   | i 
Mesmo tamanho ....... ....| 

i 
1 
i 

Fe mini no 
1 
i 
i 

1 
1 

Maiores   
1 1 

1 
Menores   ....i t 
Mesmo tamanho  ....i 

i 
1 
1 ! 

A relagao entre perg. 11 e 10 talvez vista da tabela IV (o tipo 

de jogo com outras criancas) possa explicar a escolha da idade 

dos companheiros. 

Tambem a relacao entre 11 e 21 para ver se os jogos prefe- 

ridos nao estao em relagao com a tendencia da crianca de brin- 
car com os companheiros mais jovens e mais velhos. 

Aqui nos vemos a relacao das respostas a pergunta 11 com 

a idade, sexo, nacionalidade, perg. 12 (o temperamento de chefe 
pode decidir na escolha dos companheiros), perg. 13 (o habito 

de brincar com as pessoas grandes pode influir), com perg. 19, 

para ver se se encontram criangas com tendencias a prote^ao que 

preferem brincar com criancas mais j ovens e com os animais. 

Pergunta 12 

Quando voce hrinca com outras criangas, voce gosta de ser o chefe 

e mandar no hrinquedo on gosta mais de tomar parte no brinqueda 
e obedecer ao chefe? 
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Idade 
8 a 14 

Mo$culino 

I GmpoEs-j fVofissio | Naciona- I Perg. J5 i Perg. 15 
| colar | A,B,C,D I tidade j Mats com ^ Mais com 

A.B.CJ) 
\ 

A,B>C,D ! menioos meoinas 

Ser chefc 
Obedecer 

Feminine 

Ser chefc 
Obedecer 

Masculino 

Brinca 
1 Perg, lg 
| Mais 
i grande 

Ser chefe   
Obedecer  1 

FfmimVio | 
I 

Ser chefc   I 
Obedecer   I 

com g, 
Perg. 13 
sozinho 

Perg. lg 
Mais 
com 

crianQas 

Perg. 29 
Brinca 

com 
animais 

Com perg. 4f 10, 17 c 21 — ver tabcla IV. 

Tambem n6s podemos comparar as tendSncias dominadoras 

dos diferentes sexos, idade, meio social e nacionab com os jogos 

mais comuns, os jogos em grupo, com a escdlha do sexo dos com- 

panbeiros, com a escolha dos jogos solit^rios, com o fato dc brin- 

carem com genie grande, com a prefer^ncia de brincar sdzinho 

ou com outras crian^as, de brinquedos com aoiraais, com os jo- 

gos mais apreciados. 

Pergunta 13 

Voce brinca com gente grande? 

Para vdr cm que nu io social as crian^as brincam com pca- 

sdas grandes. 
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Masculino 

o 
CD 
co o CO 

CO l—H 
u o* 

oi 

u 
CS ^ r-H Q 
o - 
o U W5 
w « 
c < 
o 

o 
IC3 cfl CO • ^ 
O 
U 
cu 

Q 
U 
CQ •* 

8  ^ 

»  j 
10  1 

11  | 
12   
13   
14  ' 

I 
Feminino j 

8  [ 
9   

10   
11  ! 
12 1 
X 64 • ».*. -•-«w-4» • • 0 • • j 
13    
14    

63 E=4 
go 
o BQ 
CS Jf 

Perg. 16 
Brinca 
sozinho 

sim 

Perg. 18 
Brinca 
mais 

sozinho 

Perg. 18 
Brinca 
mais 
com 

criangas 

Com perg, 4, 17 e 21 — ver tabela IV. 

Podemos tamb&n ver em que meio, idade, sexo, as criancas 

brincam com as pessoas grandes, qual e a rela^ao entre os jogos 

mais comuns, solitaries, e preferidos, com os jogos com os adul- 
tos; sera que as criangas brincam? sera que sao as criangas que 

preferem brincar sozinhas que brincar com as pessoas grandes? 

Pergunta 14 

Quais sao as pessoas grandes com quem voce brmca? 

i 
| Masculino 

1 

Feminino Profissao 
do pai 

Nacional, 

Lista de pessoas 1 
com as quais a | 8,9,10... 8,9,10... A,B,C,D A,B,C,D 
crian^a brinca 1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
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Pergunta 16 

Voc^ brinca sdzinho? 

% de respostas positivaa 

ifasculino 
1 

8  ! 
9  i 

10   
11    
12   
13    
H  1 

i 
Feminino \ 

i 
8   
9   

10  1 

11 
12   
13   
14    

Classe 

3.* 4.« 

NacionaHdadt 

A, B, C, D  

Pergunta 18 

VocS gosta mais de brincar com outras crian$as ou gosta nun# 

de brincar sdzinho? 

Hasculino 

Com outras criaa9as 

F rminino 

Com outras criancas 
Sdzinho ....... 

lda(l« 

8 a U 

Profissao Nacionalidade 
! 

A»BiC,D i A. B. C. D  
1 
I 

M I F 
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Com perguntas 4, 10, 17 e 21 — ver tabela IV. 

Podemos tambem ver se o meio social e nacional tem qual- 
•qner influencia sobre as tendencias sociais da crian^a, qua! 6 a 

relacao desta tendencia con i os jogos mais comuns, em grupo, pre- 

feridos, solitaries, os Jogos com os animais. 

Pel gunta 19 

Voce brinca com animois? 

% sim 

Masculino | t 

s    i 
9  ! 

10  ! 
it  i 
12  ! 
13  j 
14  u| 

? 
Feminine | 

I 
8   ! 
9  | 

10 «ft ■«*} 
11  s 
12  1 
13  i 
14  i 

Grupo escolar 

A,B,GyD,»..« 

ProfissSo Nacionalidade 

A,B,C,D  

Com pcrg. 4, 10, 17 e 2i — ver tabela IV. 

Pergunta 21 

Ver tabela IV 

Uma outra sera contar a quantidade de jogos para cada crian 

^a em relagao com a idade e o sexo. 
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ANEXO VUI 

CLASSIFICACAO DOS JOGOS (') 

alto-mudo (peg.) 
ab6bora 
acusado 
a^ro piano 
atirar faca 
ajuda-ajuda 
andar a cavalo 
amarelinha 
andar depressa 
andar em patins 
arco 
automdvel 
auto-dnibua 
argola 
alma de gato, cama 

de... 
abaixa-abatxa 
andorinha (peg.) 
balio 
bode (acr. rebenta a 

corrente) 
balance 
bandeinnha 
barabao (barra mant.) 
bar co 
baratinba de corridg 
barra-bola 
barra manteiga 
barra 
"basket-ball** 
bicidela 
bilhar 
bobo 
bola 
bola ao cesto 
bola-alr&s 
bola dc ckmara 
bola de detinho 
bolinha 
bolinha de vidro, aco 
bonde 
bo\&o 
"box" 
biblioqu^ 
bola 

Pergunta 3 

FUNgAO 

biolo (diavold) 
b6ca de forno (cor.) 
breja-breja (peg.) 
"boccie** 
boliche 
baler nas costas 
briola (sela) 
"base-ball** 
briga de galo (luta) 
brinquedo 
cadeirinha, cadeirfio 
cabra cega 
cama de gato (alma de) 
calcadinba nao 6 do 

dono (bota) 
caminhao 
cana 
canda virou 
caracol 
corococd (gal. do vtsi- 

nho) 
carrinho (de mao) 
cavalinho de pan 
ciranda 
corda 
corrida 
corrupio 
carimbado (peg.) 
caretas (fazer rosto) 
corlar queijo (baler na 

mao) 
caminho da roca (fila 

andam) 
cavocar 
cambalhota 
devagar se vai ao loo- 

ge (peg., passos) 
dentro digua 
diabold 
desculpe (cabra cega) 
dansar 
esconde-esconde 
esconde Icnco 
empinar quadrado 
cscorrcgar 

em batxo do laranjai 
(roda) 

escada 
cstilingue 
esbarra 
escorpido 
esUtua 
foguinbo 
futebol 
fogueira 
fazer exercicio 
fondra 
frontao (com bola) 
filete (fila: o aluno 

deve pular os) 
gaviao (corrida) 
galinbo est4 em casa 

(roda) 
gangorra 
gin^stica 
gente nao me amole 
galinba cb6ca 
golfinho 
bd tempos atrds 
ir k Franca (roda) 
jogo de bastidores (c/ 

argolas que sio arra- 
messadas) 

j6go dc pratinha, moe- 
da 

jogar casinha (malha) 
jdgo dc bobo a 4 
Jogo dc meca (malba) 
joao bobo — soldado 
J6go de caixeta (ma- 

lba) 
jofio negro (ratinho) 
jdgo de ptrulilo (rods) 
jdgo dc estrela 
jdgo de carteira 
Jdgo ingles (peg. — on- 

dc bate nio entra 
mats no brinquedo) 

lenco atris 
lenco 

(*) Obi :Os jogos grifados sfio dcsconbecidos. 
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luva 
lutar 
mamae yelhinha 
mae e pai 
motocicleta 
malha 
marcha 
mao certa 
morfiao (sela) 
mudar pedrinha 
maria esconde 
margarida — roda 
montanhas 
nadar 
ordem 
pa 
perna de pau 
patim 
papagaio 
patinete 
pecador 
pegador 
pular corda, mala 
pular altura, trampol. 
pular pau, vara, dis- 

tancia 
passos 
palha ou churabo 

(sela) 
pedrinha 
peao 3 vezes 
passos escondidos 

pega pega 
pega pau (cor.) 
pica-pau — periquito 
piruleta 
piao de arco 
peteca 
pogo (roda) 
passe 
pescar 
pai ronca-ronca 
pimentao (peg.) 
puxar lengo 
passear 
pingue-pongue 
queima-queima (escon- 

de lenpo) 
quatro cantos (fogui- 

nho) 
quebrar lou^a (peg.) 
quem pega o porco 

(ratinho) 
roda 
roda de ferro 
raquete 
ratinho 
roda gigante 
rococo (roda) 
regatas 
regador 
relogio — peixe e»- 

pada 
roubar osso 

seu lobo 
saca-rolha (sela) 
senhor meu amo 
so diro 
soltar balao 
snra. d. condessa 
sela, sela corrente 
salve caneta (peg.) 
socorro 
surdo-mudo (sela) 
subir em arvore 
sardinha 
tapete (ginastica) 
trepa-trepa 
tenis 
trinta e 1 carniceiro 

(acusado) 
torrinha (ginastica) 
tres raocinhas na Eu~ 

ropa (barra-man- 
teiga) 

tiro ao alvo 
velocipede 
virar cambalhota 
veado (peg.) 
voador 
"volley ball") 
vovosinha vai a missa 
ultimo salva (peg.) 
uma na mula (sela) 
"water polo" 
zigue-zague (pegador) 

agilidade infantil 
(hab. inf.) 

anel 
andar certo 
argola da sorte 

(quermesse) 
adivinha^ao 
baralho 
berlinda 
burro em pe 
batalha naval 
cores 
carambola (adivinha- 

?ao) 

clube botao (fut.) 
damas 
dominb 
dado 
dama nao se zangue 
fogos 

SALaO 

fita 
forquinha 
fichas (jogo de —) 
futebol com botoes 
fazer magicas 
gloria 
gamao 
ganso 
habilidade infantil 
ilusionismo 
jogo de passatempo 
Jogo de pereira (dados) 
jogo de aritmetica 
jogo de paciencia 
jogo de periquito 

(identificagao) 
jogo de sorte 
jogo de pulga 
jogo frances 

jig-saw 
jogo de quadrinho 
jogo de quadradinbo 
jogo de futebol real 
la vai uma barquinha 

(berlinda) 
ludo 
loto 
meses 
mulinel, tria 
meu pai matou um por- 

co (berlinda) 
multa (berlinda) 
mudo 
quantos dedos tem em 

cima (adivinhagao) 
nao se zangue (ludo) 
on^a (com dados) 
prenda 
passar anel 
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ptsca-pisca nAo se zungue) (onihoU 
pique-nique qiu bra-cabc^a vispora 
puxar cabelinho (dama ioleta xadrez 

lUXEP^AO - REPRODUgAO (expressao) 

briga dc galo — assis- 
tir 

conchas 
cnntar historias 
romda de cavalo 
cinema (ir) 
cantar 
corneta 
convcrsar 

fila de cinema (assis- 
lir) 

figuras (ver) (recor- 
tar) 

gazeta infantit 
hisloria 
instrumcntos musicais 
iivro de hist6ria 

livro (de oventuras) 
piano 
r6dio (recitar) 
(eatro (ir) 
tico-tico (ler) 
sanfona 
vitrola (ouvir) 
viulao 

aparelhinho 
aparelhinho (jantar) 
armazem 
antes de circo 
artista 
ambulftncia 
acougueiro 
bebedo 
bateria 
boneca de mola 
boncca 
Buck Jones 
^'buffet" 
bandido 
barbciro 
bnldinho 
bomlieiro 
batalhao 
cadeirinha 
caminha 
camiscira 
cantea 
casamenlo 
casinha 
carnicciro 
carrinho de boncca 
carrinho dc verdureiro 
colherzinha 
coldgio 
comadre 
circo 
cavalo infernal (filme) 
comidinha 
cozinhcira 
criado mudo 
clube (de...) 
chicara 

REPRESKNTAR 

"cow-boy** 
canhao 
chap^u 
cinema (brincar de...) 
chines (casainento) 
cabanas no malo 
carro de pr^so, pollcia 
caverna 
coslureira 
cacar 
dormitdrio 
dono de casa 
dentista 
domador 
escoteiro 
escola (li^oes de 

escola) 
cspada 
estante dc pancla 
cspingarda 
escola dc costura 
explorador 
estafeta 
escritdrio 
eletricista 
fogao 
fita dc cinema 

(brincar) 
"far-west'* 
fantasma 
faquinha 
fcrrinho 
fnrtndinho 
garfinho 
gnarda-lou^a 
guarda-roupa 
giganle 

guerra 
hospital 
ir a Franga 
indio 
"jockey*' 
jardineiro 
jarrinho 
jogar marimba 
luvatdrio 
loja 
la^ador 
leileria 
ladrao 
lampeao (um fica co- 

mo cavalo, outro co- 
mo cavalciro) 

mddica 
mamae 
mac c filha 
maga 
mesinha 
manicure 
mocinha que vai ao co- 

legio 
mocinho, a 
mobilia 
muleta 
mecanico 
metralhadora 
mais bom dia... 
marinheiro 
musico 
namorado 
naino 
operdrio 
oftcina 
professor 



panelinha 
pote 
pensao 
prateleira 
"psyche" 
policia 
pintor 
princesa Crei-rainha) 
papai Noel 
quadro negro 

rei -— rainha 
revolver (espingarda - 

espada) 
sacrificio 
soldadinho de chumbo 
soldado-ladrao 
soldado 
surdo-mudo 
sala (pintar, visita) 
telefone sem fio 

tainbor 
trem 
Tom Mix 
"toilette" 
tanque guerra 
Tarzan 
venda 
vassourinha 
verdureira 

CONSTRUE AO E PRODUgAO 

areia 
barro 
bordar 
casa de areia 
casa de pau 
colepao 
cubo 
costurar 
caixinha 
caretas (desenhar) 

casinha de terra 
cinema (passar) 
desenhar 
escrever 
fazer vestidos de 

boneca 
fazer casinha 
ferramentas 
figuras (fazer) 
fazer brinquedos 

fazer prateleira 
fazer revolver 
guindaste (armar) 
jogos de armar 
plantar 
latinhas 
madeiras (com.,.) 
mecano 
terra 
tijolo 

Nao serao contados para a classificagao 

(Desconhecidos) 

animais 
bichos 
brinquedos, com os 

meus brinquedos e 
outros brinquedos 

carrocinha, trem, a6ro- 
plano, carrinho, au- 
tomovel, bonde, etc. 

clube (no...) 
maquina de cinema 
m^quina fotografica 
maquina de escrever 
navio 
jogar, jogos 
jogos de familia 
lapis 

gato 
de passarinho, de gali* 

nha 
corrida de cavalos, cora 

cavalos 
cinema 
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meninas dizem brincar fdva 
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980 
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653 
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