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RESUMO

Este ensaio objetiva introduzir,
mesmo que sinteticamente, o

pensamento de Wallon frente as
condicOes materials do desenvolvi-

mento infantil, envolvendo entre
outros elementos de construcào bio-

psicossocial da crianca, o jogo e o
movimento.

ABSTRACT

This essay aims at introducing,
even though brufly, Wallon's
thought regarding the material
condition of children develepmant,
involving among ofther elements
that form the bio-psychosocal
aspects of a child, the game and
the movement.
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Motrivitencia

ste ensaio tern como
objetivo apresentar
algumas ideias, pen-
samento sobre o
jogo, na concepyao
psicolOgica do de-
senvolvimento in-
fantil,	 segundo
Henri Walton. Esta
apresentayao esta
funclamentada, prin-

cipalmente, na sua obra denominada "A
evoluyao psicolOgica da crianya",' onde
o autor analisa o jogo entre as ativida-
des da crianya c sua evoluyao mental. A
ideia de escrever este ensaio surgiu
frente as leituras efetuadas sobre o de-
senvolvimento infantil, onde se destaca
as obras de Piaget corn maior influen-
cia nos estudos educacionais - tambem
na Educayao Fisica -. No entanto, muito
pouco se conhece em nossa area acade-
mica o pensamento de Walton frente ao
desenvolvimento bio-psicossocial da
crianya e suas implicayOes. Para tat,
pretende- se com esta contribuiyao agu-
yar pesquisas, estudos, investigayOes
que possibilitem dar continuidade ao
que vem sendo desenvolvido na Educa-
yao Fisica, frente aos aspectos pedagO-
gicos, psicolOgicos, sociais... que en-
volvem o estudo da crianca, principal-
mente no 'Ambito escolar.

Sobre Walton

Este psicogeneticista trances bus-
con nao so descrever o desenvol vimen-
to da crianya comb tambem explicar este
desenvolvimento, mais precisamente o
psicomotor, atraves dos estagios: impul-
sivo, emocional, sensOrio-motor e
projetivo, tendo, posteriormente, apre-
sentado as sindromes psicomotoras.

Assim, seu metodo - baseado no mate-
rialismo dialetico, contestando os
dualismos: biolOgico-social, homem-
sociedade, corpo-alma, psiquico-mo-
tor - insere-se em estudar as condiyaes
materiais do desenvolvimento da crian-
ya, ou seja, tanto biolOgicas como soci-
ais, e ver comb se constrOi um novo
piano de realidade, envolvendo o movi-
mento, a emocao, a inteligencia e a
personalidade. Para a funyao motora e,
principalmente, para a tonicidade,
Walton procura dar um sentido huma-
no, sendo o tOnus nao meramente urn
estado de tensao onde concentra-se a
contrayao muscular, mas, sobretudo,
ele e tambern atitudes, posturas. As ati-
tudes, em conformidade com seus esta-
dos de bem-estar, de indisposicao, de
necessidade, constituem a infra-estru-
tura das emoyijes. 2 Tambem o movi-
mento e para Walton, o element° pri-
mordial que contribui para a elaborayao
do pensamento da crianya, contrapon-
do-se ao conceito de que o movimento
diz respeito as manifestayOes mecani-
cas e neurolOgicas.

"0 movimento e de natureza so-
cial, poise por ele e atraves dele
que se processa, provoca e deto-
na a maturaccio do sisterna ner-
voso da crianca, que e, no seu
acabamento e formacdo-indivi-
dual, funcdo do mist° das rela-
cOes e correlacOes entre a 	 e
a sua representaciio. Movimen-
to que e abstraciio pensada e
pensamento que e resultado das
relacOes entre o biolOgico e 0
sociolOgico, tante mais que 0
motivo de um comportamento
a propria sociedade"3
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Sobre o Jogo

Para Walton, a denominaciio dada
aos jogos como de flee -do, de aquisicao,
de fabricaeao, por exemplo, estiio rela-
cionadas a visdo de que o jogo é para o
adulto. No entanto, para o autor, ele
antes de tudo, lazer e dal sua oposicao
para a seriedade existente no mundo do
trabalho. Porem, este contraste nä° deve
existir para a crianca, pois ela ainda
trabalha e o jogo se constitui toda sua
atividade.

No jogo pode ex igir esforcos, mes-
mo que contrapondo-se ao trabalho co-
tidiano, que possibilitam libertar quanti-
dades de energia muito mais considera-
veis do que aquelas necessarias numa
atividade rotineira obrigatOria. Nestes
casos temos as competieOes esportivas
ou outras realizadas de modo isolado,
mas livremente. Nao ha atividades, por
mais arduas que sejam, que nao possam
servir de motivo para o jogo. Muitos
deles tem em vista a dificuldade, porem,
salienta Walton, é necessario que esta
seja considerada em si mesma.

"Os temas que o jogo se propOe
nao devetn ter razcio fora de si
mestnos. Pode aplicar-se ao jogo a
definicao que Kant deu da arte:
'uma finalidade sem finz', uma re-
alizaccio que nao tende a realizar
nada para alem de si mesma. Des-
de que uma atividade se tome
utilitaria e se subordine como meio
a um fim, perde o atrativo e o
carciter do jogo".4

Explosao de atividades silo os re-
gistros que ocorrem no transcorrer do
desenvolvimento da crianya e que, por

algum tempo, parecem absorve-la qua-
se totalmente, tirando todos os provei-
tos possiveis. Alguns jogos aos quail a
colaboracao entre as criancas ou a tradi-
eão deram uma forma bem definida, po-
deriam servir de testes. No perpasso das
idades, eles apontam para o surgimento
de variadas funcOes: funcEres sensOrio-
motoras- as provas de destreza, de pre-
cis -do, de rapidez, bem como de classifi-
cacao intelectual e de reacao diferencia-
da; funcOes de articulacdo, de memOria
verbal, de enumeraeão ou pequenas for-
mulas que elan aprendem tao avidamente
no contato corn outras criancas; funeOes
de sociabilidade, nos jogos em equipes,
grupos, em que ha distribuicao dos pa-
peis.

Referindo-se a teoria freudiana do
instinto sexual oulibido , destaca Walton
que o seu maior merito esta no chama-
mento que faz a ficyao presente no jogo.
Corn a flee -do, dizele, "introduz-se na vida
mental o use de simulacros, que sdo a
transiyao necessaria entre o indicio, ain-
da ligado a coisa, e o simbolo, suporte
das puras eombinacOes intelectuais.
Ajudando a crianca a transpor este limi-
ar, o jogo desempenha urn papel impor-
tante na sua evoluCao psiquica". 5 A fic-
ea° é elemento constitutivo do jogo,
pois eta e o oposto da realidade. Estudos
tem demonstrado que a crianca nao se
deixa iludir corn os simulacros

disfarces) que faz. Se por acaso
esta brincando de "comidinha" corn pe-
dacos de papel, sabe, perfeitamente, que
ao denomina-los de iguarias, ester per-
manecem sendo pedacos de papel.

Segundo Walton, eta se di verte
corn sua livre fantasia ecom a ingenuida-
de conivente que as vezes depara no
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adulto. 1st° porque, ao fingir que acre-
dita, sobrepOe aos denials uma nova
ficcao que a diverte.

"Diz-se clue a crianca nao cessa
de alternar a ficciio com a obser-

Na realidade, se nao as
confunde, como por vezes parece,
tambem nao as dissocia. Ora ab-
sorvida por uma ora por outra,
nunca se desprende completamen-
te de uma na presenca da outra.
Nilo deixa de as entrelacar uma
na outra. As suas observaceies nao
est& ao abrigo das suas ficcOes,
mas as suas ficcOes esteio
saturadas das suas observa-
cOes"."

No que diz respeito as regras, a
necessidade de coloca-las esta em nao
tornar o jogo monOtono ou enfadonho.
Entretanto, obedecer as regras gratuita-
mente esta distante de ser absoluto, de-
finitivo; "a sua observancia pode ter por
efeito a supressao do jogo que elas foram
feitas para al imentar; porque see verda-
de que o seu significado procede das
atividades que elas regulam, elas podem
tambem, inversamente, contribuir para
the retirar o seu carater de jogo". 7 As
regras podem tambem, dar a impressao
duma necessidade exterior, quando elas
sao o cOdigo imposto por todos a cada
um, nos jogos em comum. A crianca, que
ainda nao discerne entre as causal idades
objetiva e voluntaria, entre as obriga-
cOes que sao inevitaveis e as que
consentidas, utiliza-se das fraudes para
poder se esquivar. Assim, corta o jogo
pela raiz e nega-o no seu princfpio. Na
realidade, assinala Wallon, tende so a
desloca-lo, substituindo urn objetivo por

outro. Em outras circunstfincias as re-
gras do jogo sao as vezes a organizacao
do acaso e compensam assim o que o
simples exercfcio das aptidOes poderia
ter de demasiado regular e de demasiado
monOtono. Ele e o antfdoto do destino
cotidiano e contribui para dele subtrair o
jogo, misturando, assim, aos prazeres
funcionais um certo sabor de aventura.
No entanto, se ha urn exagero de sua
parte ou se se mantem isolado, mais uma
vez elimina-se o jogo e o jogador passa
a conhecer tao somente a angiistia da
espera.

Sobre a imitacao, ela se torna, para
as criancas mais novas, regra dos jogos,
pois possibilit y o acesso ao concreto, ao
vivo, uma vez que compreende pela as-
similacao de outra pessoa a si e de si a
outra. Prende-se nas pessoas que mais
aprecia, naquelas que interessamos seus
sentimentos, naquelas que desafiam uma
atracao, sem que sua afeicao esteja au-
sente. No entanto, ao mesmo tempo, cla
transforma-se nestas pessoas, imaginan-
do-se querer estar no lugar delas, apesar
de completamente ocupada corn o que
esta fazendo. Isto emerge, tambem, sen-
timentos de hostilidade que passa a ter
com a pessoa imitada e da qua' nao
consegue eliminar, cuja superioridade
continua muitas vezes a sentir e a quem,
em seguida, quer mat pela resistencia as
suas necessidades de domfnio e de pre-
ferir a si prOpria.

Outro sentiment°, de rivalidade,
que a crianya pode sentir pelas pessoas
que imita explica as tendéncias
antiadu has, que ela demonstra nos seus
jogos. Muitas vezes persegue-as as es-
condidas, como se corresse o risco de
que elas denunciassem as substituicOes
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de personalidade que sao, ern imagina-
cao, o instrutnento. Sem dtivida, diz
Wallon, "o seu carater mais ou menos
clandestino nao é muitas vezes mais que
urn meio de defesa contra a censura ou a
condescendencia dos adultos, que limi-
tariam a sua livre fantasia ou o credit()
que a crianca quer poder atribuir-Ihes. 0
seu mundo privado deve ser protegido
das curiosidades ou das intervenciies
intempestivas. Porem, ao carater secreto
dos jogos vem muitas vezes juntar-se a
agressividade". 8 Esta, por sua vez, vem
geralmente acompanhada de culpabili-
dade. Quando brincam de "papai e ma-
ink" ou de "marido e mulher", buscam
reproduzir gestos e awes destes; no
entanto, sua curiosidade faz corn que
queiram sentir os motivos daquilo que
imitam e, sem ter conhecimento disto,
recorrem a experiencia pessoal. "Nao ha
ainda muito tempo que o objeto preferido
das suas explorac(ies era o prOprio cor-
po, depois o do outro, segundo a trans-
feréncia do subjetivo para o objetivo e a
procura de reciprocidade, que sao um
processo constante da evolucao psiqui-
ca da crianca".9

Acrescentaria, para continuar a
reflexao, que o jogo, tambem deve propi-
ciar espacos de liberdade, caracterizan-
do-se pela contestacao e criatividade.
Isto propicia discernir entre o real e o
ficticio, o later e o trabalho...

Notas

' Wallon, 1968
2 Zazzo, op. cit.
3 Mendes e Fonseca, 1977:35

4 Wallon, op.cit. p.77

5 Op. cit. p.85
6 Op. cit. p.89

Op. cit. p.86
8 Op. cit. p.90
9 Op. cit. p.91
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