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APRESENTAÇÃO

A coleção “A Construção do Campo da Saúde Coletiva” é uma obra composta por 2 
volumes. O volume 1 é constituído por vinte capítulos que trazem estudos que analisaram 
a conduta dos profissionais de saúde na prática assistencial, e o impacto do fortalecimento, 
do investimento financeiro, do gerenciamento eficiente e da ampliação da atenção básica 
à saúde. Além disso, neste volume é possível constatar a importância da presença de 
conteúdos de aprendizagem em material educativo em saúde, também foi averiguado 
o grau de conhecimento de pacientes atendidos nas unidades de saúde sobre suas
patologias. Os estudos que compõem o volume 1 desta obra apontam estratégias para
melhorias nos serviços de saúde, objetivando aumentar o nível de segurança ao paciente,
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos profissionais de saúde, promover a
diminuição dos custos no sistema de saúde, a otimização da acessibilidade aos serviços
de saúde e da educação em saúde, incentivando a realização do autocuidado efetivo e
consequentemente evitando complicações futuras ao paciente.

O volume 2 é composto por vinte e quatro capítulos que trazem estudos 
multidisciplinares no campo da promoção da saúde, apresentando contextos históricos 
ao longo dos anos que apontam a importância do papel da sociedade na prevenção de 
problemas de saúde e na manutenção do estado de saúde. Demonstram que o cuidado 
da saúde física e mental, acompanhamento com especialistas, e condições sanitárias 
adequadas são estratégias importantes para evitar doenças e suas complicações.

Deste modo a obra “A Construção do Campo da Saúde Coletiva” apresenta estudos 
fundamentados e atuais, descritos de maneira didática e com uma linguagem científica 
acessível, se tornando um importante instrumento de divulgação científica de resultados 
importantes que refletem a nossa sociedade.

Fernanda Miguel de Andrade
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RESUMO: Este artigo trata-se de um relato 
de experiência, da atuação profissional em 
Residência Multiprofissional em Atenção Básica 
- Saúde da Família, de educação em saúde 
com um grupo de adolescentes, utilizando-
se de tecnologias da informação (TIC’s) como 
possibilidade de intervenção grupal à distância 

em um contexto de pandemia. Apresentou como 
objetivo geral promover um espaço lúdico, de 
convivência e promoção de saúde com jovens 
do território, a partir do Role-Playing Game. 
O percurso metodológico se deu através de 
encontros on-line com um grupo de adolescentes, 
mediados pelo jogo de role-playing game (RPG). 
Foi possível desenvolver a discussão acerca de 
algumas temáticas percebidas como intrínsecas 
à noção de promoção de saúde e foram 
salientadas durante a construção da história 
que balizou os encontros. Destacam-se as 
relações étnico-raciais, as relações de gênero, a 
desigualdade social, a organização econômica, 
a luta de classes, a luta pela democracia e o 
embate entre ciência e o negacionismo como 
os principais elementos que buscou-se inserir 
nos encontros. Concluindo com a amostra da 
potencialidade do RPG enquanto instrumento 
de promoção de saúde, promovendo autonomia 
de forma lúdica e criativa, a partir de uma prática 
horizontal e participativa.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária em 
saúde, promoção de saúde, educação em 
saúde, RPG.

ROLE-PLAYING GAME (RPG) AS A 
POSSIBILITY FOR PROMOTING HEALTH 
WITH ADOLESCENTS: AN EXPERIENCE 

REPORT
ABSTRACT: This article is an experience report, of 
professional performance in an Multiprofessional 
Residency in Primary Care - Family Health, of 
health education with a group of adolescents, 
using information technologies (ICT’s) as a 
possibility for remote group intervention in a 
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pandemic context. The general objective was to promote a playful space, for sociability and 
health promotion with young people from the territory, based on the Role-Playing Game. The 
methodological path took place through online meetings with a group of teenagers, mediated 
by the role-playing game (RPG). It was possible to develop a discussion about some themes 
perceived as intrinsic to the notion of health promotion and were highlighted during the 
construction of the story that guided the meetings. Ethnic-racial relations, gender relations, 
social inequality, economic organization, class struggle, the struggle for democracy and the 
clash between science and negationism stand out as the main elements that sought to be 
inserted in the meetings . Concluding with the sample of the potential of RPG as an instrument 
of health promotion, promoting autonomy in a playful and creative way, from a horizontal and 
participatory practice.
KEYWORDS: Primary care, health promotion, health education, RPG.

INTRODUÇÃO
O presente texto é fruto de uma experiência de promoção de saúde com um grupo 

de adolescentes, realizado de forma remota através de encontros online. Tal experiência 
resulta da atuação profissional em uma Residência Multiprofissional em Atenção Básica - 
Saúde da Família em um município da região da Foz do Rio Itajaí - SC.

O grupo teve como objetivo geral a promoção de um espaço lúdico e de convivência 
com jovens do território, utilizando-se de um Role-Playing Game (Jogo de Interpretação 
de Personagem), inserindo temáticas de promoção da cidadania e autonomia no decorrer 
do jogo. A experiência aqui relatada é fruto de um processo intersetorial iniciado em 
2019, ainda em caráter presencial, onde os profissionais da saúde envolvidos buscaram 
a principal escola pública de ensino médio do município para realizar a proposta do grupo 
com seus estudantes. 

A necessidade de desenvolvimento de ações direcionadas à saúde dos adolescentes 
tornou-se imperativa diante da expressividade que estes apresentam, tanto no que se refere 
às estatísticas, em termos de crescimento populacional, quanto à significância destes, em 
termos de geração futura. A partir desse entendimento, foi iniciado o processo de construção 
do grupo, tendo em vista que a equipe de saúde deve ser capaz de compreender que a 
necessidade dos jovens em relação às questões que envolvem saúde está muito mais 
voltada a assuntos de ordem subjetiva, como: busca de compreensão das mudanças 
vividas, autopercepção, orientações, sexualidade, dentre outras (SILVA; RANÑA, 2006).

No trabalho de Vasconcellos (2013), é possível observar uma ampla proposta 
através do campo da Comunicação e Saúde, que percorre o universo dos jogos como 
possibilidades de promoção à saúde. Para este autor, os jogos devem ser entendidos não 
apenas como ferramentas para auxiliar em processo educativos, mas também como modo 
de expressão cultural, aprimoramento da promoção à saúde favorecendo a participação 
social e em consequência disso, a transformação social. 
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Além disso, o mesmo autor destaca o processo lúdico que se dá por meio do uso 
de jogos. Ele exemplifica que é possível experienciar de forma lúdica até as atividades 
mais entendidas como formais, como por exemplo a educação formal, política e a guerra 
(VASCONCELLOS, 2013). É possível que neste processo, os jogadores apresentem 
elementos de sua individualidade, bem como auxiliar na construção de identidades pelos 
papéis assumidos.

O RPG COMO INSTRUMENTO
O RPG é um jogo colaborativo, que utiliza dados e uma ficha descritiva dos 

personagens, para desenvolver de forma criativa e estratégica uma narrativa (FERREIRA, 
2018). Existem diversos sistemas e conjuntos de regras através dos quais é possível jogar 
RPG, no caso dessa experiência, o jogo foi baseado no livro Tormenta 20, que define o 
RPG como:

“(...) não é exatamente um ‘jogo’. Na verdade, é um modo de reunir amigos 
e contar uma história colaborativa, uma história em que todos espectadores 
também são autores. (...) Sendo tanto história quanto jogo, é impossível 
realmente “perder”. Claro, os jogadores podem ser derrotados, seus 
personagens podem ser mortos. Existe risco, tensão, decisões de vida e 
morte. O desafio está em fazer avançar a história, alcançar o final mais épico, 
mais dramático. Então todos se divertem. E todos vencem.” (SVALDI, et al, 
2020, p.8).

Dentro desta história existem duas funções primárias comuns aos diversos sistemas 
de RPG: o/a Narrador/a (também conhecido/a como o/a Mestre/a), e os/as Jogadores/as. 
O/a Narrador/a tem como função criar problemas na narrativa para que os jogadores/as 
tentem resolver, o/a Narrador/a controla o universo do jogo, é ele/a quem descreve o que 
está acontecendo, o que aconteceu e também o que acontecerá após a ação dos jogadores 
(COIMBRA, 2018). 

Além disso, o narrador conduz a narrativa durante o jogo, interpretando os NPCs 
(non-player character - personagens não jogáveis), que são todas aquelas personagens da 
história que não são os jogadores. É o narrador quem decide as consequências das ações 
dos jogadores ao interagirem com o ambiente e acontecimentos. Em grupos comuns de 
RPG cabe ao mestre/narrador toda a construção do universo e das problemáticas a serem 
enfrentadas nos encontros. No entanto, como nessa experiência o intuito era o de inserir 
temáticas pertinentes à promoção de saúde e cidadania, todos os profissionais da Atenção 
Básica envolvidos (ao todo três psicólogos e uma dentista) se reuniam semanalmente para 
elaborar a narrativa dos encontros. 

Para além da função do narrador, os demais profissionais se dividiram entre os papéis 
de jogadores e observadores. O profissional jogador ocupava a mesma função dentro do 
jogo que os adolescentes, porém, tendo conhecimento das temáticas que buscavam ser 
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abordadas em determinados momentos, tinha o papel de auxiliar o narrador a construir 
as problemáticas de forma mais efetiva. Neste sentido, o profissional jogador serve como 
um auxiliar do mestre no que tange problematizar algumas situações no jogo, trazendo 
os adolescentes jogadores para a problematização/conflito que se pretende trabalhar. Ao 
mesmo tempo é importante mediar isso com a liberdade para os adolescentes jogadores 
agirem como acharem adequado, trabalhando mais com indagações do que propriamente 
direcionando as ações deles. Tendo em vista que a essência do jogo é interpretar seu 
personagem e fazer escolhas diante dos conflitos impostos pelo narrador. Uma excessiva 
intervenção do profissional jogador de forma direcionada e não espontânea poderia minar 
a autonomia e diversão dos jogadores.

A profissional observadora, teve como função acompanhar todos os jogos e, 
enquanto espectadora, analisar a dinâmica de jogo para que nos espaços de planejamentos 
pudessem ser alteradas dinâmicas relevantes. Além disso, a mesma mantinha anotações 
de momentos importantes, com o intuito de servir como base para a escrita posterior do 
relato de experiência. 

O papel dos adolescentes no grupo era unicamente o de jogadores. Junto com 
os profissionais jogadores formavam o grupo que se aventurou na história elaborada. 
Cada jogador ou jogadora interpreta exclusivamente a personagem que criou, decidindo 
perante a narrativa e as problemáticas expostas pelo mestre o que seu personagem 
fará. Observamos aqui a potência do RPG enquanto instrumento para debater diversas 
temáticas importantes para a juventude, em meio a um espaço lúdico e divertido, pois 
coloca no jogador o poder de decisão frente a situações diversas e conflitos que podem ser 
inseridos a partir da vontade do mestre.

Os temas inseridos abordaram questões de gênero, raça, classe social e diversidade, 
bem como com o conflito bastante presente hoje na sociedade, da ciência contra as fake 
news (notícias falsas). Nesse ponto, empregou-se uma perspectiva fantástica dentro de 
jogo, com magia, monstros, mitológicos, que podem ser encontradas no livro Tormenta 20 
(SVALDI et al, 2020). Ainda que numa perspectiva fantástica, buscou-se, nesse universo, 
espelhar alguns funcionamentos sociais da nossa realidade, de forma a poder trabalhar 
com estes paralelos dentro do jogo.

Cabe ressaltar que a função primária do RPG é a diversão das pessoas envolvidas, 
ainda que esse seja usado como um meio para se trabalhar algumas temáticas percebidas 
como essenciais para o desenvolvimento da cidadania e autonomia dos adolescentes. O 
intuito é que essa função não se perca e continue na centralidade do processo, entendendo 
que a potência de usar o RPG como forma de desenvolver cidadania e autonomia está na 
possibilidade e potência que o processo criativo do jogo proporciona e no prazer de jogar.
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RPG ONLINE
Com o advento da pandemia de COVID-19 no início do ano de 2020 as aulas 

presenciais foram canceladas e a possibilidade de encontros e atividades grupais em 
caráter presencial deixou de existir. Frente a isso, surge a ideia de continuar o grupo de 
RPG de forma online, convidando os adolescentes que integraram a experiência no ano 
de 2019.

Dessa forma, participaram da proposta, ao total, 5 adolescentes entre 16 e 18 anos, 
quatro do sexo masculino e uma do sexo feminino. Os encontros foram realizados uma 
vez por semana, entre maio e novembro de 2020, com duração média de três horas cada. 
Além do encontro com os adolescentes, os profissionais realizaram reuniões semanais de 
organização e planejamento, como trazido anteriormente. Cada participante, bem como 
profissionais, permaneceram em modo remoto, utilizando-se de ferramentas de TIC’s como 
smartphones e notebooks, com acesso à internet. A plataforma utilizada para os encontros 
foi o aplicativo Discord, disponível para smartphone e notebook. O aplicativo oferece canais 
de voz e conversa por texto, além de possibilitar o compartilhamento de imagens e arquivos 
(DISCORD, 2021).

Este trabalho está vinculado ao projeto intitulado “Relações educativas no processo 
de conquista do direito à saúde nas práticas de ensino, pesquisa e extensão em uma 
universidade comunitária no sul do Brasil”, no objetivo específico “descrever produtos 
das práticas educativas de ensino, pesquisa, extensão da universidade envolvida com o 
direito à saúde”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com número de Parecer 
Consubstanciado: 2.643.843 e vinculado ao Programa de Mestrado em Saúde e Gestão do 
Trabalho da UNIVALI.

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
No início do grupo, ainda de modo presencial, propusemos aos jogadores que 

criassem um mundo fantástico, baseado na realidade e peculiaridades de seus territórios, 
usando como limites geográficos dois bairros do município em questão. Assim nasceram 
os reinos de Centurion e de Santrid, com nomes baseados em bairros onde os integrantes 
residem. Os reinos estão em um período mais próximo do que seria o período Medieval, 
com reis e rainhas, sem tecnologia avançada. 

Divididos por uma cadeia de montanhas, vivem momentos políticos intensos. Em 
Centurion, a rainha vive um conflito com o conselho de regentes que tenta enganá-la para 
ganhos pessoais e econômicos. Enquanto em Santrid, um golpe do exército depôs o antigo 
rei, e hoje gere o reino de forma autoritária. Tal golpe fez surgir um grupo de rebeldes que 
luta contra o autoritarismo do exército. Ao mesmo tempo, um dos adolescentes criou a ideia 
de uma ilha de onde surgiam homens lagartos, devotos do deus da justiça; a ideia veio da 
história que seu avô o contou sobre uma ilha nos arredores da praia central do município. 
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Dentro deste pontapé inicial, criamos mais algumas questões importantes. A 
capital de Santrid, Alberich, possui dois muros, um externo e outro interno, que dividia 
a parte central (rica e majoritariamente branca) da parte periférica da cidade (pobre e 
majoritariamente negra). Demarcando assim, esteticamente, a grande desigualdade social 
e racial daquela cidade.

CRIANDO E CONSTRUINDO A PROPOSTA
Algumas temáticas que percebemos como intrínsecas à noção de promoção 

de saúde foram salientadas durante a construção da história que balizou os encontros. 
Destacam-se as relações étnico-raciais, as relações de gênero, a desigualdade social, a 
organização econômica, a luta de classes, a luta pela democracia e o embate entre ciência 
e o negacionismo, como os principais elementos que buscou-se inserir nos encontros. 

Inicialmente, a inserção destes elementos fora realizada de forma constante ao 
longo dos encontros, porém como plano de fundo, sem que necessariamente interferisse na 
tomada de decisão dos jogadores. Exemplo disso se dá na descrição de cidades com uma 
divisão clara de classe social e raça e na inserção de mulheres em posição de poder vistas 
de forma negativa por certos NPCs. Este formato foi importante para criar a ambientação 
das sessões, de forma a tornar presente certos questionamentos, mas ainda não parecia 
suficiente no sentido de cumprir o objetivo principal, de junto com o processo lúdico e com 
a diversão incentivar reflexões pertinentes para promoção da cidadania e autonomia dos 
jovens participantes. 

Então, após algum tempo de jogo, avaliamos que, desta forma, não conseguimos 
produzir a reflexão objetivada por nós no início. Então decidimos inserir estas temáticas 
de forma mais incisiva no conflito direto com os jogadores. E alteramos a metodologia na 
qual estávamos organizando as sessões de jogo, planejando de maneira mais detalhada a 
inserção de alguma das temáticas a cada semana, pensando a função do Narrador e também 
dos profissionais jogadores, de modo a colocar os adolescentes jogadores em uma posição 
de conflito de um jeito mais constante. O que na nossa avaliação foi ponto fundamental 
para o êxito do processo, pois conseguimos avaliar e executar mais contundentemente o 
que desejávamos no início do grupo, fazendo assim, com que os próprios adolescentes se 
relacionassem com as temáticas de forma mais vinculada e potente. 

Ao final, fizemos uma reunião com os adolescentes, para dialogar sobre o processo 
de jogo, e as temáticas trazidas, bem como para entender suas percepções e o modo com 
que foram afetados pelas propostas. De início foi explicada a proposta da reunião aos 
adolescentes e também feitas perguntas acerca do modo com que foram experienciando 
cada situação abordada nas temáticas inseridas. Também foi perguntado se haviam 
percebido alguma semelhança dos temas da aventura, com as vivências em nossa 
sociedade atual. Eles iniciaram suas falas mais timidamente, muito como se estivessem 
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em uma relação “professor x aluno” mais verticalizada. Relações estas, mais presentes na 
educação formal, em sala de aula, como trazido pelos adolescentes em alguns momentos, 
expressado na fala de G. mais no início da aventura “aqui eu consigo acertar, na escola 
não”. A sensação que ficou aparente era a de que existia um receio, por parte deles, 
de responder “errado”. Na medida em que os profissionais foram mediando a conversa 
e trazendo as situações das cenas vividas em si, os adolescentes demonstraram mais 
conforto em trazer suas percepções. Tais falas serão melhor exploradas nas categorias 
de análise que virão na sequência. Selecionamos para analisar as cenas que percebemos 
mais promotoras de reflexão e discussão.

Ato 1 - O cabelo de C
Esta cena acontece em um cenário de infiltração. O grupo, buscando obter mais 

informações sobre os planos dos militares que tomaram o poder do reino, decide espionar 
uma reunião com figuras importantes que aconteceria naquele dia no palácio central da 
capital. Para conseguir tal feito, os personagens disfarçaram-se de trabalhadores do 
palácio, vestindo uniformes e entrando no início do expediente. Já na entrada a primeira 
situação de conflito emerge.

A personagem C. é descrita como uma mulher negra, com manchas de vitiligo em 
sua pele e com um grande cabelo black power de cor branca. Quando os personagens 
estão entrando no palácio, disfarçando-se de trabalhadores, um guarda NPC baixa sua 
alabarda na frente de C., impedindo sua passagem.

“Não lembro de você aqui, não sabe que esse tipo de cabelo não é permitido 
no trabalho?” Questionou o guarda ao barrar a entrada de C..

“Não sabia, por que não é permitido?” Responde C..

O mestre descreve que o guarda ri com certo deboche, como se a pergunta 
não precisasse de uma resposta, mas diz: “Os patrões não vão gostar de te 
ver assim. Prenda logo isso, e amanhã volte com um corte decente”.

“Pode deixar! Eu e meu corte decente vamos voltar amanhã”. Retruca C..

A interpretação prossegue com os personagens entrando no palácio e investigando 
diversos cômodos. Em determinado momento, C. e K. dirigem-se à cozinha, onde se 
misturam com outros trabalhadores. Lá encontram outro personagem: um homem de 
aproximadamente 50 anos, bem vestido, que estranha a presença dos dois, e, questiona 
quem eram - já que ninguém o havia informado que novas pessoas iriam se apresentar 
naquele dia. K. contorna a situação dizendo que estavam ali para auxiliar nos serviços. O 
homem acredita com certa relutância, porém, ao direcionar seu olhar para C. diz: “Cada 
vez mais gente como você aqui, espero que, ao menos, trabalhe bem”. Nesse momento, o 
mestre pontua que ficou bastante evidente que tal personagem se referia ao fato de C. ser 
uma mulher negra.
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Um grande silêncio sucedeu essa fala, o jogador interpretando C. diz que não sabia 
o que fazer. O personagem, frente à falta de ação de C. insiste: “Vamos, ande! Preciso te 
ensinar? Vá trabalhar!”. K. questiona se estava tudo bem com C. e a mesma responde, com 
voz baixa, que sim.

No momento de diálogo na reunião final, sobre essa cena com C., o relato que fez 
sobre sua experiência vivida pela sua personagem, foi o seguinte:

[...] eu não soube como reagir, eu não fazia a menor ideia. Eu juro, a minha 
vontade era de virar do avesso e sumir. Eu tava quase chorando aqui. Eu 
não sabia o que falar, e tava todo mundo esperando eu falar, eu entrei em 
desespero [...] teve muito dessa questão do preconceito racial com a C., 
não só naquela (cena), mas em tudo, na sede do governo, do rolezinho da 
reunião, tanto pra entrar na cozinha, em relação ao cabelo dela.

Após o relato de C. foi acrescentada a pergunta se a questão racial tem a ver com 
saúde, e C. continuou sua fala: 

[...] acho que tudo isso afeta questão de saúde, né?! Porque eu penso que se 
educação for precária, saúde é precária, sabe?! Eu não sei como te explicar, 
mas eu acho que tudo tem uma relação, sim. Penso que se as pessoas não 
tiverem noção do que é educação, não tem poeque elas investirem em saúde 
também. Mas a questão do preconceito racial em si, sei lá, é muito comum 
a gente ver [...] a pessoa negra vai ter pouca oportunidade, na questão de 
profissionalização também.

O grupo discorreu uma reflexão extensa acerca desta cena e temática em si, não 
desvinculando as experiências individuais ligadas à etnia e ao modo como a pessoa 
experiencia seu processo de saúde/doença. Uma das profissionais jogadora, S., relatou 
sua experiência individual:

[...] sou sempre questionada se sou preta ou não. Eu me considero preta. 
Sempre que eu ‘admito’ minha cor, as pessoas falam: “Ah, você não é tão 
escura, tem a pele clara [...] Parece que sou branca demais para ser preta, 
ou preta demais pra ser branca. Mas é uma autoafirmação. Reconheço meus 
traços [...] se eu tivesse a pele mais escura (retinta), não teria essa dúvida, 
as pessoas não questionariam. Mas, eu tenho consciência que não vou sofrer 
os mesmos preconceitos que a minha mãe, que é mais escura que eu, sofre, 
por exemplo. ”.

Na medida em que a conversa foi acontecendo, novos elementos da vivência 
individual foi sendo referida, como no caso de G. que afirmou “uma coisa que eu não 
consigo falar da minha pessoa, tipo raça, porque se ela tem a mesma ‘raça’, não a cor”, se 
referindo ao modo no qual se usa o termo ‘raça’ ao invés de usar o termo ‘cor’, que define 
a característica da pele de pessoas. Ainda para completar o diálogo, C. disse “[...] uma 
mulher negra, não teria tanto acesso à saúde, quanto eu, por exemplo”, referindo-se a sua 
experiência de homem branco na vida real, mas pondo em reflexão a identidade de sua 
personagem interpretada na aventura. 
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Foi possível observar que este ato provocou discussões acerca de diversas 
questões sociais de exclusão e como estas questões perpassam a vida de pessoas e 
suas experiências de saúde/doença. Os jogadores ampliaram o olhar da interpretação e 
trouxeram relatos próprios de experiências que foi possível identificar através da discussão 
da cena. Com isso, é importante destacar o modo como o jogo e a interpretação de papéis 
(personagens) se dá ao favorecer diálogo, reflexões e construção de identidades diversas. 
Como afirma Vasconcellos (2013):

[...] é importante caracterizar os video games como expressão e espaço 
de fomento de uma cultura participatória, onde os jogadores, por meio de 
interpretações, reconfigurações e construções técnicas, sociais e midiáticas, 
constroem sentidos durante a experiência de jogo e a partir dela, os quais 
potencialmente podem ser transferidos e aplicados em suas realidades 
físicas. Este aspecto é central nesta tese (p. 76). 

Enquanto reflexões emergidas dessas cenas, foi possível imaginar e problematizar 
como são as experiências de saúde/doença de pessoas que estão constantemente sendo 
expostas a situações como as relatadas neste ato. E assim, estar sensível a pensar as 
relações possíveis de alguém que sofre com a opressão da exclusão social, marcadas por 
discursos de ódio e preconceito em seu cotidiano e o quanto isso possibilita e/ou limita sua 
experiência.

Ato 2 - Illarion e a reunião
A cena seguinte se passa na própria reunião que o grupo buscava espionar. Como 

estavam infiltrados e escondidos, os jogadores não interagiram com os personagens nesse 
momento, porém os eventos que presenciaram determinaram suas ações seguintes e o 
desenrolar da aventura. O diálogo observado pelos jogadores está completo no anexo II.

Nessa reunião encontravam-se figuras de grande poder do reino de Santrid, assim 
como um emissário de Centurion. Todos os presentes ali tinham interesses e ganhos 
diretos com os eventos que estavam transcorrendo e devastando a população dos reinos. 
Ao longo da reunião a personagem Illarion (NPC narrada pelo mestre), que até o momento 
acreditava que o exército pelo qual lutava estava travando uma batalha pelo bem dos povos, 
descobre as mentiras e armações orquestradas pelas figuras ali presentes. Entende ali que 
os militares e latifundiários estavam comandando as Aparições, criaturas das sombras, as 
quais o governo anunciava serem enviadas pelos deuses, como punição pelas rebeliões, 
e que as pessoas atacadas eram sempre vinculadas aos rebeldes. Porém, os jogadores 
já haviam enfrentado estas aparições antes, e conhecidos moradores que foram muito 
prejudicados por elas. 

Illarion se indigna em diversos momentos ao longo da reunião, mostrando sua 
desaprovação com os absurdos ali colocados. No entanto, em todos os momentos que 
ela se colocava, era minimizada e silenciada. “Comandante Illarion, saiba seu lugar. Não 
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atravesse o diálogo dos cavalheiros.” disse Sven, seu superior, quando Illarion tentou intervir. 
Quando não podia mais suportar aquele ambiente, Illarion retira-se da sala, indignada e 
revoltada. Sven, com a saída de Illarion, diz aos presentes: “Peço desculpas, comandante 
Illarion é extremamente competente em sua função, mas claramente suas emoções estão 
falando mais alto”. Ao qual Tresdan, general do exército de Santrid, responde: “ Esperava 
melhor julgamento da sua parte. Não sei o que esperava ao trazer uma mulher, por mais 
competente que seja, para esse espaço de líderes.”.

A reunião traz consigo a temática de como uma mulher no espaço, tradicionalmente 
de homens, é tratada a partir de uma lógica machista e misógina. No decorrer de toda a 
aventura Illarion foi demonstrada como uma mulher de bastante inteligência, liderança e 
poderosa, dentro da mecânica do jogo. Se tornando uma referência para os jogadores. É 
um exemplo de como fomos inserindo as temáticas do feminismo e machismo, no decorrer 
da aventura. Mas, no momento desta reunião inserimos de forma direta, numa cena 
importante na qual os jogadores observaram o tratamento machista dos homens da reunião 
para com a personagem feminina, de forma trazer isso para o centro do jogo. 

Posteriormente, a reunião se encerra e o grupo percebe Illarion como uma possível 
aliada, e a contacta com o intuito de pedir seu auxílio para espalhar as informações da 
reunião para a população. No início da aventura os jogadores já haviam criado um vínculo 
com a NPC Illarion, o que ajudou a mobilizá-los para trazê-la para o lado deles. 

Outros pontos foram inseridos na reunião, como forma de atravessar a discussão. 
Como por exemplo, os NPCs ali representavam interesses da elite de Santrid ou de 
Centurion, não era um espaço do povo, apesar de ser um espaço que decidiria sobre a 
conclusão da guerra e um combate que causaria danos para muitas pessoas do país.

Foi interessante a ação dos jogadores adolescentes após a reunião. A personagem 
C. afirmou a todo instante que a meta deles deveria ser parar a guerra, que o combate, entre 
o exército de Centurión e Santrid contra os rebeldes, que aconteceria na base Rebelde, 
não deveria nem mesmo acontecer, pois ali morreriam muitas pessoas. Posicionamento 
que mudou a direção da história com bastante ênfase, pois nas nossas preparações 
imaginamos que tal combate acabaria acontecendo, mesmo sem os jogadores, até o 
momento, se direcionarem a tentar de alguma forma mobilizar o povo que ficaria na capital, 
sem um exército. 

Tal atitude, só pôde ser concluída com a ajuda da NPC Illarion, na qual confiaram 
que poderia auxiliar, com sua influência, a parar o exército que atacaria os rebeldes, e, 
levando as mesmas informações que espalhariam para o povo, para dentro do exército.

Por fim, esta cena gerou uma discussão em nossa reunião final. O adolescente 
G. trouxe que “silenciaram ela, não deixaram ela falar...como se fosse meio autoritário”. 
Enquanto C. trouxe uma reflexão de como as coisas são separadas, “coisas de meninas” e 
“coisas de meninos”, onde se define o que cada um faz ou aprende a partir do sexo desta 
pessoa “Nossa sociedade é muito homoafetiva… escola é extremamente homoafetiva… 
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meninas aprendiam uma coisa, meninos outra. Tu só aprende a ouvir coisas ditas por 
pessoas do teu próprio gênero”. E ainda pontua “(Quando se fala de) Ídolos, raramente vai 
se falar de uma mulher”. 

Ato 3 - Convocando o povo
Essa cena sucede os eventos presenciados pelo grupo na reunião. O objetivo era, 

agora, através dos poderes mágicos de um dos personagens, transmitir para o maior 
número de pessoas possível, o que foi assistido na reunião, a fim de desmascarar a farsa 
do regime militar. 

O primeiro passo que o grupo tomou foi acionar aliados para auxiliá-los na empreitada 
de informar a população. Obtiveram a informação de que a universidade da capital vinha 
se posicionando contrária a diversas medidas do atual governo, e assim decidiram buscar 
ajuda ali. No universo fantástico onde a aventura acontece, a universidade é o lugar onde 
magos estudam e aprimoram seus conhecimentos relacionados às artes mágicas. 

Ao longo da aventura, os jogadores se depararam diversas vezes com criaturas 
sombrias que se assemelham a fantasmas, chamadas de aparições. Na reunião que 
espionaram, os personagens confirmaram suas suspeitas de que o atual governo estava 
controlando essas aparições para coagir a população, direcionando as criaturas para atacar 
quem se opusesse ao exército. Professores da universidade, com seu conhecimento sobre 
criaturas mágicas, suspeitavam de algo, uma vez que as aparições não costumam ser 
seletivas com seus alvos, a não ser que alguém as esteja comandando. 

Com as provas concretas trazidas pelo grupo dá-se início ao plano de divulgação 
em massa das imagens da reunião. Diversos professores e acadêmicos da universidade 
se juntam à tarefa e, utilizando da mesma magia citada antes, se espalham por diversos 
espaços da cidade para informar a população. 

O grupo agora buscava diretamente trazer a população para a ação, mostrando a 
todos as reais intenções dos governantes. Há um tom de urgência, pois tropas do exército 
haviam, recentemente, saído da capital com o intuito de atacar os rebeldes e encerrar 
de uma vez qualquer tipo de resistência ao atual regime. Dessa forma, os aventureiros 
pretendiam informar a população a fim de mobilizá-la em um grande protesto no palácio do 
governo, no centro da capital.

Não muito após divulgarem as imagens, uma das figuras presentes na reunião 
aparece e tenta confrontar o grupo. Não conseguindo argumentar contra as imagens, o 
mesmo ordena um ataque contra os aventureiros. Em meio ao combate, um dos jogadores 
buscando o apoio da população faz a seguinte fala:

“Cidadãos de Santrid, nós não estamos pedindo que lutem por rainha 
alguma. Não darão suas vidas pelo poder e por alguém que não luta por ele. 
Não desperdiçarão suas vidas por esse governo. Estamos pedindo que se 
rebelem conosco pelos seus próprios direitos, que se rebelem pelos males da 
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verdade que têm o direito de saber. Estou pedindo que levantem suas armas 
e se rebelem pelos seus familiares que foram sequestrados pelas aparições 
que O GOVERNO controla. Se rebelem por liberdade, se rebelem pela sua 
vingança.”

Inicialmente, buscamos inserir a instituição da universidade enquanto uma força de 
oposição às medidas antipopulares do governo. Dentro da realidade fantástica do universo, 
como colocado anteriormente, a universidade é um local de estudo da magia. A magia, por 
sua vez, ocupa nesse universo uma posição equiparável à ciência em nossa realidade, 
sendo uma forma de conhecimento e racionalidade que busca explicar e compreender os 
mais diversos fenômenos. 

Enquanto uma instituição que busca a verdade de forma crítica e com rigor teórico 
(dentro de sua forma própria de conhecimento, a magia), a universidade inevitavelmente 
colidiu com as práticas impostas pelo governo ditatorial. Esses elementos não foram tão 
aprofundados na dramatização e nem discutidos a fundo, porém estabeleceram um plano 
de fundo que permitiu traçar paralelos muito relevantes, inclusive, com a atual realidade 
da pandemia de COVID-19. Temos, de um lado, um governo que omite informações e 
reproduz mentiras (as tão faladas fake news) sem comprovação científica (ou mágica) e, 
do outro, instituições e pessoas que buscam através do conhecimento científico (mágico) 
disseminar informações à população para que a mesma possa se proteger das mazelas 
que a acometem.

Outro ponto relevante de análise está na decisão tomada pelos profissionais, ao 
planejar o encontro, de inserir uma figura que tem ganhos econômicos diretos com as 
ações do governo para confrontá-los. O intuito desse confronto foi o de deslocar o embate 
do âmbito moral, como uma luta entre o bem e mal, vilões e heróis, e revelar aqueles que 
fomentam e financiam as práticas nefastas do governo e têm seus interesses privilegiados.

Essa discussão evidencia o aspecto de luta de classes que esteve presente ao longo 
de toda a aventura. No encontro final, onde discutimos a experiência com os adolescentes, 
foi pontuado que muitas das ações tomadas pelos jogadores visavam a emancipação do 
povo de Santrid e confrontavam as posições das elites. Questionamos os adolescentes 
se eles percebiam, assim como na aventura, as desigualdades emergindo do embate de 
interesse entre essas posições em nossa sociedade. Imediatamente o mesmo adolescente 
que realizou a fala trazida anteriormente coloca: 

“Consciência de classe, e esse tipo de coisa, é uma coisa que eu nunca 
estudei. Eu sei que é um problema sério e sei que preciso estudar isso, mas 
eu nunca me aprofundei no assunto e não tenho muito uma opinião formada 
sobre. Mas eu sei que isso acontece.” 

Vale apontar que o conceito de consciência de classe não havia sido verbalizado 
pelo grupo, mas, ainda assim, esse adolescente sabia que as experiências que vivenciou 
no jogo se relacionavam a este. Respondemos evidenciando que, mesmo dizendo não 
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conhecer o conceito, esse adolescente realizou uma fala dentro do jogo que diz muito 
sobre consciência de classe. Esse ponto ilustra a forma, através da qual a construção do 
conhecimento, nessa prática, emerge da experiência vivida pelos adolescentes dentro do 
jogo.

Ato 4 - Assembleia final
É comum às aventuras de RPG uma batalha final, um combate épico contra o 

grande vilão, o chefão final. Para os aventureiros do grupo, esse combate foi contra o 
marechal do exército de Santrid e seu braço direito, um clérigo sombrio. Uma luta longa e 
intensa de onde os aventureiros emergiram vitoriosos selou a vitória final da campanha que 
percorreram ao longo do ano.

A última cena trazida para análise, no entanto, ocorre após o embate final, já com a 
vitória assegurada e saboreada pelos jogadores, quase como um epílogo da jornada que 
percorreram. 

Após o combate, os personagens comemoram a vitória juntos em uma grande 
festa, na parte pobre da cidade. Nesta festa, encontraram alguns dos participantes de todo 
processo da aventura, como a agora Rainha Hannah, Steve, Kamii, Illarion e Orantis. Nesta 
festa recebem a informação que a Rainha Hannah estaria convocando todos e todas para 
uma assembleia na mesma praça, no dia seguinte para decidir o futuro da cidade. 

A cena se dá com o posicionamento de algumas pessoas, vistas como lideranças, 
até o momento, na parte central do espaço, além dos heróis que venceram a batalha por 
Santrid. O povo ocupa o espaço que há em torno deles. O mestre representando a Rainha 
Hannah inicia a Assembleia com o seguinte discurso:

“Povo de Santrid, como vocês bem sabem, nasci em berço de ouro e cresci 
na parte rica da cidade, estudei com os melhores professores e tive tudo o 
que sempre precisei, até que o exército deu um golpe no governo de meu 
pai e tive que fugir para longe. Apesar de ser um momento difícil, foi neste 
momento que aprendi muito mais [...] me juntei à rebelião, e conheci muitas 
pessoas. Simples, mas que lutavam pela liberdade. Aprendi que nem mesmo 
o governo de meu pai era o melhor que o povo poderia ter. Penso que quem 
for governar precisa estar junto com a população. Convoquei esse encontro, 
para que decidamos agora, como iremos governar nosso reino, como seguir. 
Antes tínhamos um conselho, depois o Marechal. Um conselho onde sentavam 
os líderes dos ricos e poderosos. E agora, como vamos refundar Santrid?”

Após o discurso da Rainha Hannah, os jogadores demonstraram apreensão por 
precisarem opinar a respeito do futuro da cidade, como por exemplo na fala expressada 
por G. “droga, droga, droga, a gente tem que dar opinião” e continuou falando de sua 
experiência e fazendo tentativas de expressar opinião “ [...] não entendo muito sobre 
política ou coisa do tipo, sobre governo, mas creio eu que se a rainha, sempre escutar o 
povo, não tem nada que dar errado”. 
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Os jogadores experimentam expressar opiniões das mais diversas, após a abertura 
ao diálogo. Demonstram preocupações de como será organizado o novo modo de governo, 
quem serão os representantes, como serão escolhidos, quem poderia se candidatar, qual 
local seria utilizado para o trabalho acontecer, quais estratégias de organização usar para 
assegurar que o povo não seja mais um vez esquecido e oprimido pelos mais ricos e 
poderosos, e etc. Surgem também opiniões contrárias e mais ditatoriais, disparadas pelo 
mestre, com a crença de que os governos devem ser feitos apenas pelos mais ricos. 

A proposta desta cena de fechamento foi com a intenção de abrir espaço para os 
jogadores se colocarem na posição de reflexão e tomadas de decisão de forma dialogada e 
coletivizada. Na tentativa de fazer alusão, nos dias atuais, a um espaço de controle social, 
proposto pela formação de conselhos de saúde, no Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo 
sem saber quais seriam as sugestões dos jogadores, ou como eles se sentiriam em estar 
naquela posição, foi possível observar uma participação que partiu do lugar de saber que 
lhes era acessível. Posteriormente, na reunião de encerramento do RPG, os jogadores 
relataram percepções sobre si mesmos, acerca da ausência de leituras e entendimento 
sobre algumas temáticas, entre elas, como as de classe social, por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa experiência, observa-se que o RPG com adolescentes se destaca 

enquanto uma prática promotora de saúde pela maneira única com que constrói o 
conhecimento e, portanto, fortalece esses jovens frente a realidade que os cerca. A 
possibilidade de vivenciar (ainda que interpretativamente) situações de conflito que 
emergem de temáticas diretamente relacionadas à forma com que a sociedade se organiza, 
ou seja, diretamente relacionadas com a determinação social do processo saúde-doença 
estabelece uma ruptura com uma educação em saúde prescritiva e vertical. A prática do 
RPG se dá numa perspectiva dialética, uma vez que os adolescentes se apresentam 
como atores ativos no processo de construção da narrativa ao mesmo passo em que se 
apropriam das temáticas e conceitos que procuramos inserir nesta. Esses pontos podem 
ser observados na situação trazida anteriormente onde um dos adolescente referiu não ter 
estudo e conhecimento teórico acerca da temática de consciência de classe, mas, enquanto 
jogador, tomou posturas e realizou falas que demonstravam certa apropriação do tema.

Assim como neste trabalho, foi possível encontrar na tese de Vasconcellos (2013), 
repetidas demonstrações de estratégias para vivenciar a participação social, por meio de 
jogos, como forma de promoção à saúde. Ele demonstra que os jogos são:

“[...] uma estratégia relevante para a Comunicação e Saúde no sentido do 
aprimoramento da Promoção da Saúde, como espaço de desenvolvimento de 
uma cultura participatória na relação entre o Estado e a população, portanto 
como elemento de transformação da sociedade’’ (VASCONCELLOS, 2013, 
p.8).
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Para complementar essa reflexão, também foi possível encontrar no trabalho de 
Souza (2016), o trabalho mais aproximado de uma ação pedagógica através do jogo de 
RPG. Esta ferramenta serviu como mediadora para o ensino de história da abolição da 
escravidão no Brasil, e o consequente interesse na temática, bem como facilitadora na 
fixação do conteúdo proposto, além do desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo 
pelos educandos. 

É pertinente pontuar aqui a dificuldade em promover uma atividade desse tipo 
num ano tão peculiar quanto 2020. A realidade colocada pela pandemia de COVID-19 
intensificou a já prevalente lógica de cuidado individual e prescritiva. Somado a isso, os 
obstáculos materiais em concretizar o grupo em caráter não presencial, representaram um 
desafio formidável. A rotina escolar em modalidade online, muitas vezes inconstante e com 
intensa carga de tarefas, além das questões tecnológicas como problemas de conexão, se 
mostraram desafios constantes ao longo do processo.

Por fim, diante dos diversos elementos aqui expostos, pode-se afirmar que o RPG 
é uma prática com um grandioso potencial para se promover saúde numa perspectiva 
não prescritiva. Nos dando a possibilidade de, a partir desta narrativa participada, aflorar 
emoções de forma prazerosa, e assim trazer um sentimento de prazer que se misture de 
certa forma com as temáticas a fim de produzir aprendizado e relações potentes geradoras 
de autonomia. 

O trabalho de inserção das mais diversas temáticas, somada com a interpretação 
dos personagens e o caráter lúdico e horizontal da pedagogia empregada nas intervenções, 
nos revelou que é possível construir práticas inovadoras e efetivas na promoção e educação 
em saúde, aumentando as possibilidades e formas, dos participantes lidarem com o meio 
no qual vivem, de forma autônoma e crítica, a partir do RPG.
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