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Resumo

Este artigo2 propoe urn modelo de estudo que visa a abordar a brinca
deira como agente promotor de saude no desenvolvimento. 0 modelo parte
da brincadeira e divide-se em dois grandes aspectos do desenvolvimento: 0

fisico e 0 simb6lico. Em seguida, sao abordadas areas especificas do desen
volvimento humane que 0 brincarpode estimular. 0 modelo de estudo pro
posta objetiva auxiliar profissionais e pais na compreensao do desenvolvi
mento infantil e na utilizay3.0 da brincadeira como recurso para estimular as
pectos essenciais no ser humano.
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Abstract

This paper proposes a study model that aims to understand the playas
a promotional agent ofhealth in the development. The model has the base on
play and divided itselfin two large development aspects, the physical and
symbolic. This work are approached some specific areas ofhuman develop
ment that the play can stimulate. The study model proposed aims to help
professionals and parents to understand the infant development and using the
plays as a resource to stimulate essential aspects on the human being.
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Brincar

Vma criam;anao precisa de motivos ou razoes parabrincar. Ela tern mo
tivac;ao intema que a impulsiona para abrincadeira. E0 brincar pelo

brincar, semnecessidade da existencia de urn objetivo final a ser alcanC;ado.
Enquanto, para a crianc;a, a brincadeira tern fim em si, para 0 adulto, a
brincadeira pode ser vista como urna possibilidade para promoc;ao do de
senvolvimento, da saude e da aprendizagem. Por meio da brincadeira, as
crianc;as podem exprimir sentimentos, dominar angustias, aurnentar ex
periencias sociais e emocionais, treinar para situayoes imediatas e futuras,
estabelecer contatos e estimular os aspectos do desenvolvimento, da sau
de e da aprendizagem (BOMTEMPO, HUSSEIN e ZAMBERLAN, 1986;
PELLEGRINI e SMITH, 1998).

As primeiras brincadeiras.do bebe, que sao caracterizadas pela obser
vac;ao e posterior manipulac;aode objetos, oferecern acrianc;a 0 conheci
mento e a possibilidade de explorac;ao de seu meio, pelos orgaos dos senti
dos. Esse tipo de brincadeira tambem e denominado jogos de exercicios. As
brincadeiras mudam conforme muda a idade das crianc;as. Logo que a crian
c;a comec;a a falar, os jogos de exercicios comec;am a diminuir e dao espac;o
aosjogos simbolicos (pIAGET, 1975).

No que se refere aos jogos simbolicos, Vygotsky (1991) concorda com
Piaget (1975), ao afirmar que as crianc;as querem satisfazer certos desejos
que muitas vezes nao podem ser satisfeitos imediatamente, como ser mae,
motorista, bombeiro etc. Dessa forma, pelo faz-de-conta, a crianc;a testa e
experimentaos diferentes papeis existentes na sociedade eno mundo infantil
(papai, mamae, filhinho, trabalhador, super-heroi etc.).

Proximo ao fmal dessa fase, osjogos simbolicos comec;am a dec1inar,
porque passam a aproximar-se cada vez mais do real. 0 simbolo perde seu
carater de deformac;ao ludicae passa a ser urna representac;ao imitativa da
realidade. Inicia-se entao a estrutura dos jogos de regras, que tern ponto de
partidaproximo aos seis anos de idade evao ate 0 principio da adolescencia.
A brincadeira, seja de exercicio, simbolica ou de regras, nao tern apenas
carater de diversao ou de passatempo. Pela brincadeira, a crianc;a, sem in
tenc;ao, estimula urna serie de aspectos que contribuem para 0 desenvolvi
mento fisico, simb6lico e emocional do ser.

194
Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, v. 42, n. I e 2, p. 193-215, Abril e Outubro de 2008



"Brincar" como agente promotor de sande no desenvolvimento infantil
Ledla Duarte Barbosa Oliveira, Mauro Luis Vieira e Scheila Tatiana Duarte Cordazzo

o aspecto fisico

o aspecto fisico abrange as habilidades motoras e sensoriais que a
crian9a necessita desenvolver para sobreviver e adaptar-se. Piaget (1975)
considera 0 desenvolvimento fisico emotor uma "mola propulsora" do de
senvolvimento cognitivo e que a atua9ao da crian9a em a90es motoras e
sensoriais e essencial para seu desenvolvimento. Por meio da brincadeira
com atividades fisicas, as crian9as testam seus corpos, tentam superar algu
mas limita90es e aprender novas habilidades, e tudo isso ocorre, de acordo
com Bomtempo (1997), num clima de prazer e de descontra9ao.

Existem diferentes tipos de brincadeiras com atividades fisicas. Pelle
grini e Smith (1998) sugerem existir tres especies de atividades fisicas no
brincar. Elas dependem da idade das crian9as e se manifestam consecutiva
mente. A primeira e a brincadeira com ritmos estereotipados, que emais
freqiiente nos primeiros anos de vida da crian9a, seguida pelas brincadeiras
de exercicios, nos anos pre-escolares. Aultima a ser citada pelos autores e a
turbulenta, e dizem eles ocorrerprincipalmente durante os anos escolares.
Pellegrini e Smithhipotetizam que as atividades fisicas nabrincadeira trazem
para a crian9a a oportunidade de treinar for9a e resistencia e ainda oferecer
condi90es para redu9ao de peso e termorregula9ao.

A atividade fisica na brincadeira exige da crian9a relativo consumo de
tempo e de energia. Apesar disso, os beneficios que essas atividades trazem
superam os gastos, transformando-se assim eminvestimento (pELLEGRINI
e SMITH, 1998). Esses beneficios nem sempre se apresentam de forma
imediata, mas sim a longo prazo, manifestando-se no decorrer do desenvol
vimento do individuo como, por exemplo, musculos bem exercitados ehabi
lidades fisicas superiores.

Caso a crian9a nao tenha oportunidade de brincar e desenvolver tais
habilidades fisicas e psicomotoras, pode ocorrer aquilo para 0 que alerta
Moraes (2001), ou seja, mais tarde, com a adolescencia, ela nao apresente
motiva9ao para brincadeira e seu organismo nao tenha "a mesma pre-dis
posi9ao para assimilar os beneficios da brincadeira com a mesma eficacia
que assimilaria na inffincia" (Idem, p. 84). Crian9as que sao privadas de
brincarcom atividades fisicas podem apresentarproblemas de saude, como
comprometimento das aptidoes fisicas e cardiovasculares (PELLEGRINI
e SMITH, 1998). Dietz e Gortmaker (1985) e Cely (1998) inferem que,
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HirMANAS
fora das escolas, as crian9as geralmente nao praticam exercicios fisicos, pois
consomem grande parte de seu tempo assistindo atelevisao. Com isso, elas
tendem a obter taxas metab6licas mais baixas e niveis mais altos de coleste
rol do que as crian9as mais ativas, 0 que as coloca em risco de obesidade.

Nas brincadeiras de atividades fisicas, tambem esmo inseridos aspec
tos sociais, pois existem modalidades de brincadeiras que exigem a partici
pa9ao de outros componentes e a fonna9ao de gropos, como as brincadei
ras de lutinha e osjogos esportivos. Contudo, para que isso ocorra, e neces
sario que habilidades referentes ao aspecto simb6lico do desenvolvimento
estejam presentes.

o aspecto simb6lico

No aspecto simb6lico estao inseridas as habilidades lingiiisticas, so
ciais, cognitivas e emocionais. Essas habilidades dependem, em grande
parte, da capacidade de simboliza9ao, para que possam se desenvolver
(PIAGET, 1975). Por volta dos tres anos de idade, a simboliza9ao, na
crian9a,ja esta estabelecida.

A capacidade de simbolizar proporciona para a crian9a 0 desenvolvi
mento da linguagem. Vygotsky (1991) afirma que, antes dos tres anos de
idade, pensamento e linguagem sao diferentes. Apartir dessa idade, como a
capacidade de simbolizarja esta instalada, 0 pensamento e a linguagempas
sam a se relacionar, pois a crian9acom~a a pensar por meio de pa1avras e,
consequentemente, a pensar para falar. Tal condi9ao e necessaria para que
ocorra posteriormente 0 processo de alfabetiza9ao.

Essa capacidade de simbolizayao se desenvolve ate a crian9a chegar
ao estagio caracterizado por Piaget (1975) como das operayoes concre
tas, quando as regras nas brincadeiras come9am a existir de forma mais
intensa. Enquanto, para Piaget (1975),0 jogo de regras corneya a tomar
forma a partir dos seis anos de idade, quando a capacidade de simbolizar
ja esta cristalizada, para Vygotsky (1991), aregra sempre existiu no jogo
da crianya. Para 0 autor, tanto a regra quanta a fantasia sempre estao pre
sentes no jogo. As formas diferentes de as crianyas lidarem com as regras
em urn mesmo tipo de jogo refletem sua condi9ao social e cognitiva (KU
PERSMIDT eCOlE, 1990; NEWCOMB, BUKOWSKI e PATTEE,
1993; BOMTEMPO, 1999).
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No que se refere acondiyao social, Cordazzo (2003) observou que,
em gropos de crianyas de seis a oito anos de idade, as regras nao sao tao
elaboradas e exigidas quanta no gropo de crianyas maiores, com idades en
tre nove e 12 anos, aproximadamente. Piaget (1975) enfatiza que, quanta
maiores forem as crianyas, mais fixas e inflexiveis serao as regras.

Fator social existente entre as crianyas durante a brincadeira sao as
caracteristicas de dominante e dominado ou, em outras palavras, !ider e su
bordinados. Cordazzo (2003) discute isso ao assinalar que os !ideres dos
grupos de crianyas menores tendem a se modificar com frequencia, enquan
to, no gropo das crianyas maiores, a mudanya de !ideres e menos frequente.
Essa mudanya de lideranya pode se dar pelo fato de, entre as crianyas
maiores, os gropos serem mais consistentes, ou seja, nao se observa mu
danya constante de membros. Ja entre os grupos das crianyas menores, ha
maior flexibilidade, pois seus membros se modificam com frequencia, urna
vez que as crianyas nao se limitam a participar de apenas urn tipo de brin
cadeira, tentam experimentar tambem outras modalidades e, com isso,
mudanyas na dominancia e lideranya dos grupos surgem.

Carvalho e Moraes (1987), em observayoes com crianyas pre-esco
lares, constataram que a divisao das funyoes em urn gropo nao e rigida, ou
seja,o !iderpode dar inicio abrincadeira, mas a lideranya pode se modifi
car no transcorrer dela. Entretanto, afinnam as autoras, 0 !ider dificilmente
toma 0 papel de subordinado, e 0 subordinado pode ser urn colaborador,
mas nao urn !ider.

Outro fator observado no aspecto social e a segregayao dos sexos.
Beraldo (1993) lembra que a crianya comeya a demonstrar preferencias
sexualmente estereotipadas por volta dos 18 meses de idade e, em tome
dos tres anos, afmna Bichara (1994), a crianyaja atribui r6tulos de genero
a si e aos outros - brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas.
Martin (1999), em uma pesquisa com crianyas de tres a sete anos de ida
de, constatou que entre os seis e sete anos a segregayao dos sexos nas
brincadeiras e maior. Fabes, Martin e Hanish (2003) complementam isso,
apontando que os gropos de meninos apresentam brincadeiras mais este
reotipadas do que os das meninas.

Acogniyaoe0 desenvolvimento intelectual sao exercitadosemjogosemque
a crianya possa testar principalmente arel~ao causa-efeito. Na vida real, isso
geralmente e impedido pelos adultos, para evitar alguns desastres e acidentes.
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Entretanto, no jogo, ela pode vivenciar essas situayoes e testar as mais
variadas possibilidades de ayoes. Suas ayoes interferem claramente no re
sultado do jogo. Enecessario entao que a crianyapasse a realizar urn pla
nejamento de estrategias para vencer 0 jogo. No jogo individual, a crianya
pode testar as possibilidades e vontades pr6prias e relacioml-Ias com as
consequencias e os resultados. Quando acrianya estajogando com 0 grupo,
faz-se necessario urn planejamento que aproveite todas as possibilidades e
diminua aslirni~ existentes. Alem de acrianya exercitar tecnicas e estra
tegias, ela tambem treinara 0 convlvio social e as diversificadas fonnas de
lidarcomos conflitos sociais quesurgem durante aexecuyao dabrincadeira.

ParaBjorklund ePellegrini (2000), acrianyanao testa diferentes estra
tegias apenas para 0 momenta dabrincadeira, mas tambempara a vida adul
tao Ao lidar com diferentes simayOes durante abrincadeira, ela estaria, sem
intencionalidade, criando condiyoes e fonnas de interayao que auxiliarao,
mais tarde, a vida adulta. Sluckin (1981) tambem afrrma que abrincadeira e
urna oportunidadepara interayao entre pares, em urn contexto no qual muitas
liyoes relevantes para a vida adulta sao aprendidas.

Outro fator do aspecto simb6lico e que esta relacionado com 0 desen
volvimento cognitivoea capacidade de coI1struyao de objetos. Piaget (1975)
refere-se aconstruyao de brinquedos como urna das caracterlsticas que
marcam a passagem do estagio pre-operat6rio para 0 das operayoes con
cretas. 0 ato de construir 0 pr6prio brinquedo pode ser considerado urna
brincadeira, porque da espayO aimaginayao, acriatividade e adescoberta
de diferentes possibilidades com urn Wrico objeto, como, por exemplo, urn
pedayo de papel, que pode virar urn barquinho, urn chapeu, urn aviao e tan
tas outras coisas. Friedmann (1998) traz a afirmayao de que parte da alegria
de brincar estana alegria de construir 0 brinquedo.

Alem de a brincadeirapropiciar 0 desenvolvimento da linguagem, de
aspectos fisicos, cognitivos e sociais, ela tambempropicia 0 desenvolvimen
to emocional. Abrincadeira facilita a elaborayao de sentimentos e emoyoes,
como raiva, medo, alegria, tristeza. Por meio dabrincadeira, as crianyas po
dem encontrarestrategias de enfrentamento e conhecimento de seus pr6prios
limites e recursos. Aatividade de brincadeira esta ligada ao momento da vida
da crianya, e amanipulayao do materialludico facilita averbalizayao de com
portamentos encobertos (pensamentos e sentimentos referente a suas viven
cias). Assim, a crianyadesenvolve sua capacidade de enfrentar as privay5es e
adversidades sucessivas com menor prejulzo para seu desenvolvimento.
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Conhecer, vivenciar econtrolaras emo¢es eparticulannente importante para
desfrutar urnaboaqualidade de vida.

Tradicionalmente, aem~ao tern sido concebida como urn estado inter
no epreexistente, manifestado no comportamento. Foguel et al. (1997) defi
nem emoyoes como processos de auto-organizayao, que propiciam signifi
cado avida do individuo. As crianyas aprendem a reconhecer as expressoes
emocionais dos outros e a atribuir significado a elas a partir de sua pr6pria
experiencia. Forgas (2001), Bowlby (1997), Cook (2000), Rothbard e Sha
ver (1994) salientam que processos de experiencias interpessoais repercu
tern no desenvolvimento ernocional.

Forgas (2001) relata 0 afeto como dimensao entrelayada e inseparavel
na vida social hurnana. Bowlby (1997) salienta que nos, primeiros anos de
vida, a crianya desenvolve seus vinculos afetivos. Para a formayao de tal
vinculo, existe necessidade da presenya do outro e acrescimo na sensayao
de seguranya na presenya deste. No apego, 0 outro evisto como urna base
segura, a partir da qual 0 individuo pode explorar 0 mundo e experimentar
outras relayoes. Esses vinculos sao denominados de apego. a comporta
mento de apego compreende qualquer forma de condutaque implique alcan
yar ou manter proximidade com outro individuo, diferenciado e preferido, e
geralmente considerado mais forte ou mais sabio. Esse comportamento de
apego pode ser segura ou inseguro e acompanha os seres hurnanos durante
toda sua vida (BOWL BY, 1997). Amedida que a crianya cresce, dimi
nuem a intensidade e a freqiiencia desses comportamentos, no entanto, eles
persistemcomo parte do equipamento comportamental hurnano, epermane
cern suscetiveis de ser ativados, quando a pessoa estiver assustada, doente
ou constemada, por exemplo.

Estabelecer layos de apego com os outros e fundamental para 0 desen
volvimento emocional epsico16gico e ate mesmo para a sobrevivencia do ser
hurnano. a desenvolvimento de layos de apego inseguro pode ser conside
rOOo resultado de urn relacionamento cuidOOor-crianya disfuncional. as be
bes necessitam estar fisicamente pr6ximos de urn cuidador e dar e receber
afeiyao, para formar layos de afeto durOOouros. as principais indicadores de
apego inseguro envolvem: sofrimento na separllYao do objeto de apego (mae,
pai, cuidador), dificuldade de ser confortado, baixa expressao de sentimen
tos positivos, comportamento evitativo e resistente ebaixa tolerancia afrus
trayao e ao estresse. Nas brincOOeiras, a crianya tende a apresentar conteu
do destrutivo e baixo grau de autocontrole.
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Algumas situayoes adversas podem interferir nos aspectos do desen

volvimento infantil, tais como perdas de parentes e amigos, separayao dos
pais e 0 adoecimento. Crepaldi, Rabuske e Gagarra (2006) relatam que 0

adoecimento e a hospitalizayao podem ser fatores de risco para 0 desen
volvimento infantil. Chiattone (1998) afinnaque acrianyahospitalizadapode
manifestar falta de iniciativa, atraso na linguagem, no desenvolvimento cog
nitivo e emocional. 0 ate de adoecer epenneado por emoyoes. Nessa
situayao, a crianya sente-se assustada, principalmente pelo ambiente dife
rente daquele a que estava habituada. Ela se da conta de regras diversas a
que tern de se adaptar, ha pessoas desconhecidas e doentes a seu redor,
defronta-se com a equipe de sande, que manipula seu corpo e, muitas ve
zes, os procedimentos sao invasivos e dolorosos. Ocorre 0 distanciamento
do lar, de seus objetos, de sua familia e de seus brinquedos. A crianya
passa a vivenciar urn estado emocional de desamparo e, ao perceber sua
fragilidade corporal resultante do processo de adoecimento, podem aflo
rar sentimentos de culpa, puniyao e medo.

Esses conflitos emocionais configuram-se como uma experiencia po
tencialmente traurnatica para a crianya. Dentre as possiveis estrategias uti
lizadas por crianyas para enfrentar condiyoes estressantes, encontra-se
"brincar", recurso que pode ser empregado tanto pela crianya como pela
equipe hospitalar. Segundo Chiattone (1998), elaborar essas situayoes de
rivadas da hospitalizayao significa conceitua-Ias, dar significayoes, cons
truir estrategias de enfrentamento, entrar em contato com sentimentos ne
gativos e positivos, assim, a brincadeira no hospital tern 0 efeito de resilien
cia, pois ela gera nas crianyas condiyoes de administrar suas vidas, apesar
das condiyoes adversas. Alem disso, minimiza os dispendios emocionais
da hospitalizayao.

A atividade Indica faz-se importante dentro de urn hospital, em varios
momentos, como na preparayao da crianyapara as si~oes pre e pOs-cirUr
gicas, nos processos de reabilitayao e na aceitayao dos procedimentos hospi
talares. Por intennedio dabrincadeira, e possivel apoiar a crianya, auxiliar em
sua organizayao e diversificar suas possibilidades de atuayao. Entretanto, e
necessario respeitli-Ia e veri:ficar quando elaprecisa de privacidade para viver
suas emoyoes e elaborar seus pensamentos e sentimentos. 0 ator principal
deve ser sempre a crianya. Desse modo, e necessario investir na fonnayao
pessoal, para saber lidar com as diversas situayoes dessa relayao Indica.
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Modelo de estudo da brincadeira no desenvolvimento infantil

Urn detenninado tipo de brincadeirapode estar inserido e exercendo
influencia em mais de um aspecto do desenvolvimento. Acrianc;anecessita
desenvolver-se em todos os aspectos, e nao apenas em alguns pontos isola
dos. Abrincadeirapode ser excelente instrurnento para estimular alguns as
pectos que possam estar em deficit ou necessitem de atenc;ao naquele deter
minado momento (DOHME, 2002). Tendo em vista esses pontos, foi elabo
rado um modelo de estudo dabrincadeira e suas contribuic;oes para 0 desen
volvimento infantil. Tal modele visa a auxiliar os estudiosos do desenvolvi
mento humane (psic610gos, professores, pesquisadores etc.) a compreender
a importancia do brincar no desenvolvimento humane e sua utilizac;ao em
aspectos especificos do ser humano.

o modelo, que pode ser visualizado na Figura 1, tern como ponto de
referencia abrincadeira, e se subdivide, no primeiro nivel, emduas modalida
des debrincadeiras, que se referem as brincadeiras dos tipos fisico e simb6lico.
Esses t6picos tern subdivisOes que levam ao nivel2, epassam a indicarareas
especificas do desenvolvimento (sensorial, motor, social, linguagem e cogni
c;ao). Cadauma dessas areas aponta, no nivel3, para aspectos que podem ser
desenvolvidos e estimuladospelos diferentes tipos de brincadeiras.

Pela Figura 1percebe-se que, por meio da brincadeira com atividade
fisica, a crianc;a desenvolve aspectos motores e sensoriais. 0 aspecto senso
rial auxilia a refinar a percepc;ao do ser, via brincadeiras do tipo esconder,
pegar, adivinhar etc. 0 aspecto motor, por brincadeiras turbulentas, como
correr, pular, pegar, brincar de lutar, chutar bola e outras modalidades que
exigem coordenac;ao motora ampla, auxilia acrianc;a a desenvolver algumas
habilidades motoras, a testar a forc;a e a resistencia (HUMPHREYS e SMI
TH' 1984).Alem disso, como foi citado, auxilia tambem na termorregulac;ao,
na reduc;ao de peso (pELLEGRINI e SMITH, 1998), no treino de habilida
des que serao necessmas futuramente (PELLEGRINI e SMITH 1998;
MCHALE, CROUTER e TUCKER, 1999; BJORKLUND e PELLEGRI
NI, 2000) e ainda em alguns fatores sociais, como a estereotipia de genero e
adominancia no grupo.

No modelo de estudo proposto, supoe-se que a brincadeira simb6lica
tern as quatro ramificac;oes apresentadas na Figura 1, que foram definidas
como: aspecto social,linguagem, cognic;ao e emoc;ao. Todos esses sao as
pectos que dependem da capacidade de simbolizac;ao para se desenvolver.
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o aspecto social pode ser estimulado pelas brincadeiras de faz-de
conta,jogos em grupos,jogos de mesa e as modalidades esportivas. Nesses
jogos, assim como nas brincadeiras turbulentas, as relayoes com os papeis
sociais e de genero sao evidenciadas. 0 desempenho na brincadeira pode
serdeterminante no que se refere ao relacionamento da crianyacom 0 grupo,
e este, conseqiientemente, na auto-estima da crianya (BICHARA, 1994).
Mediante a brincadeira, situayoes de dominancia e lideranya sao observa
das, e essas situayoes podem influenciar as relayoes que as crianyas tern
entre si (CARVALHO e MORAES, 1987; MARTIN, 1999; FABES etal,
2003; CORDAZZO, 2003).

ojogo tambem pode auxiliar as crianyas no aspecto linguagem, am
pliando 0 vocabulario, treinando a prontincia e aperfeiyoando a sintaxe. A
linguagempode ser estimuladapelosjogos eletronicos, brincadeiras de roda
e de adivinhar. Piaget (1975) afrrma que, na fase do pensamento concreto, as
crianyas passam a compreender e a interpretar as comunicayoes dos outros
com maior facilidade do que anteriormente, nas outras fases do desenvolvi
mento. Elas sao tambem mais capazes de se fazer entender, e nessa fase as
crianyas passam a utilizar a leiturae a escritacom mais intensidade, iniciando
os processos de alfabetizayao. Como 0 jogo esta relacionado com a repre
sentayao simb6lica, ele pode facilitar 0 desenvolvimento dessa representa
yao na alfabetizayao.

A cogniyao pode ser observada pelamaneira como a crianya lida com
as regras e, tambem, por meio da construyao de brinquedos e das habilida
des nurnericas. Pela brincadeira, a crianya, de acordo com Beraldo (1993) e
Friedmann (1996), vai conhecendo e construindo suas estruturas mentais. A
brincadeirapode ser urn recurso amais que auxilia a crianya em seu desen
volvimento e em suaaprendizagem. Alguns exemplos dejogos que estimulam
o desenvolvimento cognitivo podem estar nos jogos com brinquedos cons
truidos, osjogos de raciocinio ede adivinhar.

A emoyao esta presente nas relayoes de apego e no reconhecimento e
controle de sentimentos pormeio dos processos de autorregulayao. 0 desen
volvimento emocional pode ser estimulado por brincadeiras que envolvem 0

toque e as re1ayoes entre pares, como c6cegas, brincadeira de lutar etc.
Essemodelo de estudo visaaauxiliarosprofissionais da saude eda educa

yOO a inc1uir abrincadeiracomo instrumento de trabalho no estimulo do desen
volvimento infanti!.Ao estimularosdiferentes aspectos do desenvolvimento, con-
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seqiH~ncias referentes a melhor aprendizado e saude refletem diretamente
na qualidade de vida e bem-estar infantil. A brincadeira como agente pro
motor de saude no desenvolvimento pode ser utilizada em todos os ambi
entes freqiientados pela crian~a.A escola e urn meio onde aspectos de
aprendizagem e desenvolvimento estao constantemente sendo desenvolvi
dos. Entretanto, 0 hospital e urn ambiente onde a crian~a se encontra fragi
lizada fisicamente por alguma enfermidade e, possivelmente, emocional
mente, pelas lirnita~5esque a enfermidade pode causar ou pela mudan~a
na rotina de vida e 0 conseqiiente distanciamento de escola, casa, amigos e
familia. Esses sao dois contextos onde a brincadeira pode auxiliar a crian~a

tanto a estimular aspectos do desenvolvimento quanto a enfrentar situa~5es
emocionais adversas.

o brincar no contexto escolar

Eevidente a rela~ao que permeiaos temas brincadeira e aprendizagem.
Spodek e Saracho (1998) confirmam isso ao enfatizar que a introdu~ao do
brincar no curriculo escolar estimula 0 desenvolvimento fisico, cognitivo,
criativo, social e a linguagem da crian~a.Entretanto, para que isso ocorra
com sucesso, e necessario que os professores estejam capacitados e, aci
rna de tudo, conscientes de que atividades e experiencias altemativas, como
brincar, promovem a aprendizagem na crian~a(BOMTEMPO, 1997). A
autora ainda acrescenta:

Esta claro que atividades de brincar e apren
dizagem estao inter-re1acionadas e que certos
tipos de aprendizagem sao faci1itados por cer
tos tipos de jogos e brincadeiras. 0 que varia
ea intervenc;:ao do adu1to que, dependendo da
atividade, pode ser minima ou a1tamente es
truturada (Idem, p.115).

Ja que as crian~as projetam nas brincadeiras suas ansiedades, frustra
~5es, desejos e visao de mundo (ARFOUILLOUX, 1980; VYGOTSKY,
1991; FRIEDMANN, 1996; DOHME, 2002), seria necessario que os pro
fessores observassem as crian~as que brincam, para entao perceber 0 tipo de
estrategias que poderiam facilitar sua aprendizagem (BOMTEMPO, 1997).
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Observar as crianyas enquanto brincam e um metoda que auxilia os profes
sores a conhecer os alunos com os quais trabalham.

A forma como 0 professor fara a intervenyao durante a brincadeira
pode definir 0 curso dela. Bomtempo (1997) coloca que a intervenyao do
professor deve revitalizar, clarificar eexplicar 0 brincar, e nao dirigir as ativi
dades, pois, quando abrincadeira e dirigida por um adulto com determinado
objetivo, ela perde seu significado. Abrincadeira deve ter fim em si.

Uma tendencia que vern ganhando espayo e ada ludoeducayao, que se
resume a OOucarpormeio dabrincadeirae da descontrayao. Euma t6cnica em
que a aprendizagem se dapelaparticipayao do aluno em brincadeiras ejogos
que estirnulam 0 desenvolvimento emocional e 0 relacionamento entre as crian
yas e tambem entre as crianyas e professores (DOHME, 2002). Respeitando
as brincadeiras, 0 OOucador podera desenvolvernovas habilidades no reperto
rio de seus alunos. Bomtempo (1997) sugere que as intervenyoes nao especi
ficas por parte dos professores podem oferecer vanas possibilidades e tam
bern estimular a criatividade das crianyas. Amesma autora afirma que a inter
venyao do professor nao deve, de forma alguma, tolher a imaginayao criativa
da crianya, mas sUn orientar para que a brincadeira espontfmea apareya na
situayao de aprendizagem. Alves (2001) resume isso apontando para a simpli
cidade do tema, afirmando que ''professorborn nao e aquele que da uma aula
perfeita, explicando amateria. Professorborn e aquele que transforma a mate
ria em brinquOOo e sOOuz 0 aluno abrincar" (Idem, p. 21).

Algumas vezes, as crianyas nao alcanyam 0 rendimento escolar espera
do ou apresentam dificuldades de aprendizagem, porque determinados as
pectos de seu desenvolvimento esHio em deficit, quando comparados com
sua idade cronologica. Nesses casos, a brincadeira e ferramenta que pode
ser utilizada como estimulo aos processos de desenvolvimento e de aprendi
zagem. 0 modelo de estudo apresentado anteriormente pode auxiliar os pais
e profissionais a utilizar recursos da brincadeira para suprir esses deficits e
dificuldades apresentados pelas crianyas.

Utilizar a brincadeira como recurso para a aprendizagem e aproveitar a
motivayao intema que as crianyas tern para tal comportamento e tomar a
aprendizagem de conteudos escolares mais atraente. Sua utilizayao como
estrategia a mais para a aprendizagem trara beneficios tanto para as crianyas,
que terlio mais condiyoes facilitadoras para a aprendizagem, quanta para os
professores, que poderao utilizarmais urn recurso para atingir seus objetivos
escolares com as crianyas.
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Brincar no contexto hospitalar

o hospital pode ser considerado um contexto de desenvolvimento in
fantil, visto que esse local torna-se parte da vivencia da crianc;a, interferindo
em suas relayoes psicossociais (BRONFENBRENNER, 1986; LINHARES,
2000). Ainternac;ao hospitalar, frequentemente, e vista pela crianc;a como
uma experiencia desagradavel, a qual eacompanhada por dor, sentimentos
de ansiedade e medo, alem de sensac;oes de abandono. 0 principal fator da
experienciade hospitalizayao infantil, namaioriadas crianc;as, e avivenciade
se deparar com 0 novo, 0 estranho e 0 incontrolavel, ficando distante de seu
universo conhecido, afastada dos amigos e da escola. Assim, e importante
que sejam criados mecanismos capazes de recolocar a crianc;a em condic;pes
que propiciem seu desenvolvimento.

No hospital abrincadeira aparece como estrategia dirigida a manifes
tac;oes especificas, portanto, seus principais objetivos sao: 1) diminuir a
ansiedade, produzindo relaxamento e divertimento; 2) diminuir medos e
evitayao; (3) melhorar a adaptac;ao. Muitas vezes, na brincadeira, a crian
c;a sente necessidade de falar sobre traumas resultantes do novo contexto,
e na brincadeira a experienciapassa a fazer sentido, os problemas da hos
pitalizac;ao podem ser trabalhados, incluindo-se pais e equipe hospitalar, 0

que promove boa interac;ao social entre os envolvidos. Nessa atividade, e
possivel tambem fomecerinformac;oes aos cuidadores sobre controle e
prevenc;ao de doenc;as, estimulac;ao infantil, conceitos de saude e doenc;a,
monitoramento para evitar situac;oes de risco, promover comportamentos
emocionais mais adaptaveis.

A importancia do brincarna situac;ao hospitalar no Brasil ganhou rele
vancia social a partir do Decreto-Iei 11.104, de 21/03/2005 (BRASIL,
2006), que dispoe sobre a obrigatoriedade de instalar brinquedotecas nas
unidades de saude que oferec;am atendimento pediatrico em regime de in
temac;ao. Considera-se brinquedoteca, para efeito dessa lei, 0 espac;o de
brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianc;as e seus
acompanhantes a brincar.

A brincadeira dessensibiliza gradativamente a crianc;a para a exposi
c;ao de sentimentos e revelac;ao de medos (NOVAES, 1998). Em alguns
casos, facilita a aceitac;ao de doenc;as cronicas. Nesse caso, discutir a acei
tac;ao da doenc;a e seu lugar na hist6ria de vida da pessoa envolve a pre
venc;ao e facilita a aprendizagem de comportamentos de autoprotec;ao.
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Assim, a exposiy30 gradual aos temas relacionados adoenya, em situayoes
ludicas, pode levar ao engajamento no tratamento, aceitayao da doenya no
caso de agravamento, controle e monitoramento da saude.

Para Carvalho e Begnis (2006), a inclusao de atividades ludicas no
hospital demonstra que a forma de atendimento em unidades hospitalares e
de promoyao asaude passa por urn momenta de transformayao, no qual se
deixa de focalizar somente a doenya para enxergar 0 individuo todo, englo
bando, na prestayao de assistencia, cuidados com aspectos psicol6gicos,
socioculturais e fisicos. Esse processo tern sido lento e gradativo, e mais tern
favorecido a conscientizayao da equipe profissional do que os recursos fi
nanceiros. Essas atividades sao capazes de produzir resultados recompensa
dores nao s6 para os pacientes, mas tambem para os trabalhadores da insti
tuiyao. Esses, por sua vez, passam a conviver em urn ambiente mais harmo
nico, 0 que diminui assim a anglistia da confrontay30 diana com a doenya e a
possibilidade de morte.

o brincar como elo entre a crianya e os profissionais de saude requer
urna equipe profissional bern formada, coesa, que compreenda a importan
cia das atividades ludicas para crianyas hospitalizadas. Adicionalmente, os
pais se sentem confortados, quando veem suas crianyas doentes partici
pando de urna brincadeira, esquecendo por urn tempo os efeitos negativos
gerados pela hospitalizayao. Alem disso, muitos deles gostam de brincar
com suas crianyas, entendem 0 brincar como momenta para se divertir
juntos e, mais importante, sentem-se urn pouco aliviados. Essa outra face
do brincar no hospital possibilita melhor interayao entre pais e filhos diante
da situayao que estao enfrentando, ajudando-os a lidar com a intemayao
(CARVALHO e BEGNIS, 2006).

A existencia de urn espayO dedicado ao brincar dentro de urn hospital
reflete a preocupayao com 0 bem-estar global do individuo, proporciona
maior confianya nos pacientes e em sua familia. Contribui tambem para a
desmistificayao do ambiente hospitalar, comurnente percebido como hostiL
A possibilidade de brincar no hospital permitiria a visao desse ambiente
como born e agradaveL Por conseguinte, quando as pessoas experienciam
situayoes de hospitalizayao, a qualidade do ambiente pode afetar direta
mente 0 processo de recuperayao. Nesse sentido, as intervenyoes no con
texto hospitalar devem visarapromoyao de condiyoes favoraveis areabilita
c;ao dos efeitos de experiencias adversas ao desenvolvimento das crianc;as.
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o ambiente deve incentivar a saude e ser organizado de maneira que
atenda bern as necessidades dos pacientes (SOARES e ZAMBERLAN,
2001), considerando-se aspectos psicologicos, pedagogicos e sociolo
gicos da crianya e de sua familia.

A partir dessa importancia atribufda ao brincar, a brinquedoteca pode
contribuir para aumentar a qualidade do atendimento nas unidades pedia
tricas, fomecendo recursos para subsidiar a organizayao e adequayao do
espayO ludico. Tambem pode oferecer suporte aos profissionais de sau
de dessas unidades, incorporando, com fundamentayao, 0 brincar como
elemento importante para a saude das crian<;as intemadas.

Concomitantemente, a atividade ludica exerce efeitos terapeuticos
sobre os pais, pois proporciona uma oportunidade de reorganizayao e de
descanso. Nesse sentido, mesmo que estejam ativamente-brincando com
seus filhos, eles deslocam por algum tempo 0 foco de seu pensamento
para algo alem da doenya (CARVALHO e BEGNIS, 2006).

o estudo da dinamica familiar faz-se necessario, porque a reabilita
yao da crianya depende do envolvimento de todos. Embora os membros
da familia passem por momentos de tensao, a mae, especialmente, pelo
papel e funyoes que desempenha, fica sobrecarregada e mais exposta ao
estresse. A busca pela recuperayao do equilfbrio familiar e necessaria
para viabilizar e otimizar 0 desenvolvimento da crianya (MATSUKURA,
EMMEL, PALHARES, MATINEZ e SURRIAN, 2000).

Geralmente ha necessidade de orientar 0 paciente e a familia sobre as
habilidades e potencialidades eles que possuem para se reorganizar. As
sim, faz-se a orientayao com relayao a melhor forma de interagir com a
crianya, por meio da brincadeira para 0 desenvolvimento pleno da crianya.

Sendo assim, a importancia da familia no desenvolvimento global da
crianya e inquestionavel: por intermedio dela a crianya aprende e forma
sua visao de mundo, pois 0 modo como a familia lida com a questao da
doenya interfere em sua vivencia. Nesse periodo, alem dos atendimentos
individuais, pode-se iniciar trabalho de grupo de pacientes e parentes, 0

que proporciona troca de experiencias e ajuda mutua entre os membros,
trabalhando-se as questoes surgidas durante as conversas.
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Algumas possibilidades de interven~iio

As instituiyoes de ensino ou de saudepodem utilizar abrincadeiracomo
estimulo ao desenvolvimento, aaprendizagem easaude e, dessa forma, pro
porcionar para a crianya urn ambiente propicio aqualidade de vida e bem
estar infantil. Uma maneira de fazer isso epor meio de brinquedotecas.

A brinquedoteca e urn espayo destinado para que as crianyas nao
so emprestem brinquedos, mas tambem possam ali sentir-se estimuladas
a utiliza-Ios e a brincar de forma livre, ou seja, sem direcionamento de
algum adulto. Esse eurn espayo que deve primordialmente valorizar a
ayao da crianya que brinca (CUNHA, 1998).

A criayao de brinquedotecas teve como ponto de partida a valorizayao
do brinquedo como elemento importante no desenvolvimento infantil. Maga
lhaes ePontes (2002) confirmam isso inferindo que as brinquedotecas surgi
ram a partir da necessidade de resgatar 0 brincar espontaneo, sendo esse
elemento essencial para 0 desenvolvimento da crianya, sua aprendizagem e
socializayao. Justifica-se assim sua inseryao nas instituiyOes, pois ela e ferra
menta poderosa em todas as etapas da internay80, pois ajuda na estruturayao
emocional das crianyas. 0 principal objetivo da existenciade urnabrinquedo
teca eproporcionaras crianyas espayo onde possam brincar livremente. Frie
dmann (1998) confirma isso afirmando que urna brinquedoteca deve ser urn
espayo preparado paraque a crianya sejaestimulada abrincar, tenha acesso a
urna variedade de brinquedos dentro de urn ambiente ludico. Cunha (1998)
ainda traya outros objetivos que podem seralcanyados por urnabrinquedote
ca. Alem de proporcionar espayo para 0 brincar, ela tambem pode:

Estimular 0 desenvolvimento da capacidade de
concentrayao e de atenyao; estimular a ope
ratividade das crianyas; favorecer 0 equilibrio
emocional; dar oportunidade aexpansao de
potencialidades; desenvolver a inteligencia, a
criatividade e a sociabilidade; proporcionar
acesso a urn n6mero maior de brinquedos, de
experiencias e de descobertas; dar oportuni
dade para que aprenda a jogar e a participar;
e incentivar a valorizayao do brinquedo como
atividade geradora de desenvolvimento inte
lectual, emocional e social (Idem, p.14).
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Alem desses pontos, umabrinquedotecapode estimular a criatividade

e a espontaneidade das crian9as por meio da constru9ao de brinquedos.
Ramalho (2000) enfatizaque aconstru9ao de brinquedos pelas crian9as pos
sibilita 0 desenvolvimento da criatividade. Negrine (1998) estabelece algu
mas fun90es que uma brinquedoteca pode ter, dentre elas, destacam-se as
fun90es pedagogicas, sociais e comunitarias. Na fun9ao pedagogica, abrin
quedoteca poderia oferecer a possibilidade de sele9ao de brinquedos de
qualidade. Afun9ao social sena apossibilidade de crian9as de classes sociais
menos favorecidas utilizar brinquedos aos quais elas nao teriam acesso. A
fun9ao comunitaria e proporcionar Iicrian9a oportunidades para, ao jogar
em grupo, aprender a respeitar, a ajudar e a cooperar.

As brinquedotecas estao inseridas em contextos diferentes (hospitais,
escolas, universidades, comunidades), epodem servir clientelas tambem di
ferenciadas, como crian9as de diferentes faixas etarias, adolescentes, adultos
e idosos. Tendo em vista esses aspectos, deve a brinquedoteca compreen
der brinquedos e atividades condizentes com a faixa etaria estabelecida e 0
contexto sociocultural abordado. Apartir disso, uma brinquedoteca nao se
limitaaatingir0publico infantil unicamente, seualcancepode sermais amplo.
Negrine (1998, p.85), ao se referir as brinquedotecas dirigidas especifica
mente as crian9as, frisa que estas devem "frequenta-Iapor vontade propria e
pelo prazer de poderjogar ou de encontrar amigos parajogar".

Algumas tecnicas, como desenho epintura, podem ser utilizadas para
favorecer a expressao de sentimentos e verificar a criatividade, bern como
para conhecer mais a crian9a. Podem ser utilizados brinquedos, tais como
bonecas,jogos, brinquedos relacionados aos objetos hospitalares, como
estetoscopio, seringas, gaze etc.

No hospital, as brincadeiras podem ser realizadas em grupo ou in
dividualmente. Cada encontro e linico, os conteudos emergentes no gro
po devem auxiliar na constru9ao e reconstru9ao de novas possibilidades
vivenciais. Cada sessao de brincadeira deve encerrar seus objetivos te
rapeuticos. Deve ser garantido espa90 para que a crian9a se familiarize
com as situa90es que vivenciara. Efavorecido contato com materiais hos
pitalares, pode ser realizada dramatiza9ao de procedimentos hospitala
res, como curativos, cirurgias, exames, coleta de material etc. Epreciso
lembrar tambem que 0 conhecimento a respeito da doen9a acometida
pela crian9a se faz necessario.
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As brincadeiras realizadas com os parentes sao proveitosas, cujo obje
tivo pode ser conhecer a dinamica familiar. Essa atividade exige cuidado e
habilidade para favorecer a comunicayao e incentivar a colaborayao do pa
ciente na atividade ludica, a fim de expressar seus sentimentos. Assim, eim
portante encontrar 0 melhor canal de comunicayao em cada situayao. Quan
do a crianya emuito pequena, a brincadeira depende dos pais e de outros
cuidadores envolvidos em sua hospitaliZayao, e estes contribuem para a ana
lise e compreensao da brincadeira mais apropriada para a crianya.
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