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SALAS DE AULA DE ESCOLAS INFANTIS: DOMiNIO DA 
FILA, TEMPO DE ESPERA E FALTA DE AUTONOMIA DA 
CRIANCA. 
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RESUMO: 0 texto discute o espac;;o da sala de aula e praticas pedagogicas de instituic;;6es infantis conhecidas 
como pre-escolas, destinadas a crianc;;as de 4 a 6 anos no Municipio de Sao Paulo, analisando concepc;;6es 
sobre crianc;;a e educac;;ao infantil que justificam praticas como fila, tempo de espera e falta de autonomia da 
crianc;;a . 
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ABSTRACT: CLASSROOM OF PRE SCHOOLS: SPHERE OF THE QUEUE, DELAY TIME AND LACK OF 
AUTONOMY OF CHILD. 

This paper discusses the space of the classroom and pedagogical practices of institutions for chi ldren know as 
pre-schools, targeted to children aged 4 to 6 in the city of Sao Paulo, analyzing conceptions about "child' and 
chi ldhood education that justify practices such as queue, delay time and lack of autonomy of the child. 
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INTRODUCAO 

Pesquisadores de paises como o Brasil 
(Kishimoto, 1994, 1995; Canholato, 1990; Rubiano 
et al, 1994; Wajskop, 1990 e 1995), Franc;;a 
(Brougere, 1993, 1995), Canada (Theriault et al, 
1987, 1992) e EUA (Christie et al, 1992), tem 
demonstrado que ·as condic;;6es materia is e 
ambientais sao componentes fundamentais para o 
desenvolvimento de uma educac;;ao infantil de 
qualidade. A organizac;;ao da sala de aula e a 
presenc;;a de objetos e materiais educativos 
parecem ter influencia direta ou simbolica, sabre 
seus usuaries, determinando, em parte, a maneira 
como adultos e crianc;;as sentem, pensam, se 
relacionam e trabalham. 0 impacto dos materiais e 
sua organizac;;ao no espac;;o incide tanto nas 
interac;;oes infantis, como nas relac;;oes que se 
estabelecem entre crianc;;as e adultos, definindo 
formas diversas de socializac;;ao e apropriac;;ao da 
cultura. 

0 que leva diferentes sistemas 
educacionais a propor estruturas fisicas de 
atendimento a crianc;;a de 0 a 6 anos com 
caracteristicas distintas? Quais as raz6es 
subjacentes a escolha da modalidade de sala de 
aula com mesas e cadeiras e atividades dirigidas? 

Neste momenta em que o Brasil vive os 
primeiros passos rumo a organizac;;ao de seu 
proprio sistema de educac;;ao infantil, que busca 
integrar crianc;;as de 3 meses aos 6 anos em 
instituic;;oes infantis orientadas por programas 
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educativos similares, que discute seus referenciais 
curriculares, parece oportuno a investigac;;ao da 
forma de organizac;;ao do espac;;o fisico: a sala de 
aula/atividade. 

A tradic;:ao pedagogica brasileira, presente 
na polemica modalidade pre-escola, destinada a 
crianc;:as de 4 a 6 anos, enfoca a sala de aula, com 
mesas e cadeiras, armaria para a guarda de' / 
materials como o espac;;o de formac;;ao destinado 
ao aprendizado de numeros e letras. Essa 
configurac;;ao do espac;;o fisico resulta de 
concepc;;6es sabre crianc;;a, educac;;ao infantil e 
func;;6es da escola que precisam ser consideradas. 

A crianc;:a ja foi vista como um ser que 
nao fala, inacabada, limitada, incapaz de suprir 
suas necessidades e que requer apoio. Durante o 
precario desenvolvimento da medicina a crianc;;a 
era vista como ser fragil, pouco importante, de 
efemera permanencia, com tempo de vida curta. 
A crianc;;a ou era bebe, com suas insuficiencias e 
requeria cuidados, ou era um adulto em miniatura, 
e precisava deixar seus brinquedos para aprender 
a ler e escrever. Tais imagens de infancia ainda 
permanecem na memoria dos profissionais e 
convivem com outras fruto de novos contextos e do 
desenvolvimento das ciencias da educac;;ao. (Aries, 
1978) 

Hoje, considera-se que a crianc;;a, desde 
seu nascimento, tem uma personalidade e 
manifesta-se utilizando uma linguagem expressiva, 
apropria-se de conhecimentos do contexte, 
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interage com adultos e criangas de diferentes 
idades. 

Ser crianga e ter identidade e autonomia, 
e poder expressar suas emogoes, suas 
necessidades, e formar sua personalidade, e 
socializar-se em contato com a multiplicidade de 
atores sociais, e expressar a compreensao do 
mundo pelas linguagens gestuais, artisticas alem 
da oral e escrita. Ser crianga e ter direito a 
educagao, ao brincar, aos amigos, ao 
conhecimento, mas e principalmente, a liberdade 
de escolha. 

Hoje, a crianga e vista como um ser 
hist6rico social, dotado de diferengas, 
peculiaridades, mas, completo dentro de seu nivel 
de desenvolvimento, um cidadao capaz de fazer 
escolhas, ·de agir segundo sua vontade, de criar e 
recriar. 

Se a educagao infantil requeria, nos 
tempos passados, uma sala de aula com carteira, 
materiais graticos para o aprendizado das letras e 
dos numeros, justificada pela imagem de adulto em 
miniatura, atualmente e o mundo que rodeia a 
crianga o novo espago de aprendizagem. Restringir 
o aprendizado no interior das quatro paredes da 
escola, com processos homogeneos, diretivos, e 
desrespeitar a especificidade da crianga pequena, 
que e autonoma, ativa e se beneficia com a 
heterogeneidade de situagoes. Abrir as portas da 
escola, interligar os espagos da educagao aos da 
cultura significa acreditar em um processo 
educativo aberto, que se nutre das experiencias 
culturais acumuladas e acredita no poder da 
crianga, que interage com seus pares e com o 
mundo adulto, que cria e recria , usando seu 
poder expressivo (Bruner, 1996). 

A fungao da escola como preparat6ria 
para o ensino fundamental, presente desde os 
tempos passados, deixou de lado a crianga, 
preocupou-se com o conteudo a adquirir, 
esquecendo-se que existem processos 
apropriados de aprender e desenvolver que 
antecedem o letramento e que acontecem no 
amplo espago que cerca a crianga, que ultrapassa 
o estreito limiar de uma sala de aula e o tempo 
regulamentar das atividades programadas: trilhas 
que permitem explorar fenomenos da natureza no 
ambiente externo; contato entre criangas de 
diferentes faixas em multiplos espagos; 
observagoes e comentarios sobre os eventos 
culturais que estabelecem a ponte entre a 
educagao e a cultura e propiciam a aquisigao da 
informagao. 0 "confinamento culturaf' a que fica 
sujeita a crianga, na acepgao de Perrotti (1990) 
mostra o quanto prevalece o principia de que a 
crianga e incapaz de gerir sua independencia, que 
e limitada. 

Esse espago fisico, que e, tambem, 
pedag6gico e o objeto de nossa investigagao. 

As escolas municipais de educagao 
infantil do Municipio de Sao Paulo constituem o 
espago geografico delimitado para a pesquisa. Sao 
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375 escolas infantis, que comportam cerca de 
7500 professores, no periodo de 1997/98. 

Delimitou-se 10% dessas escolas 
distribuidas nas 13 delegacias regionais do 
Municipio. A pesquisa procurou identificar 
brinquedos e materiais pedag6gicos presentes nas 
escolas infantis, os espagos internos e externos 
destinados a educagao da crianga de 4 a 6 anos. A 
metodologia de pesquisa privilegiou aspectos 
quantitativos (questionario) e qualitativos 
(observagoes etnograficas, cenas de video e 
entrevistas com professores). 

Neste artigo, procura-se discutir os 
espagos fisicos, especificamente, a sala de aula 
destinada as atividades pedag6gicas, utilizando OS 

resultados da pesquisa quantitativa, relatos de 
observagoes etnograficas de bolsistas de iniciagao 
cientifica, cenas de videos e entrevistas com 
profess ores. 

A pesquisa quantitativa demonstrou que a 
menor sala de aula dispoe de 24 m2 e a maior, 72 
m2. 

As observagoes etnograficas e as 
entrevistas informam o uso . destes espagos, 
demonstrando que geralmente possuem mesas e 
cadeiras, para pequenos grupos de alunos, ou 
dispoem de mesas e cadeiras individuais. 

A descrigao de uma escola de porte 
pequeno, com 4 salas de 72 m2 cada, permite 
destacar em 2 delas, mesinhas com 4 lugares 
(cadeirinhas), as outras duas apresentam carteiras 
normais, porem em tamanho menor para uso das 
criangas. Estao distribuidas em 5 fileiras com 8 
carteiras em cada uma delas totalizando 40 
carteiras. 

Quanta ao restante, as classes sao 
semelhantes: a niesa do professor a frente da 
classe com a cadeira. Em uma das paredes, ha 
armarios em toda a sua extensao, que vao do chao 
ao teto, com portas de aluminio que permanecem 
fechadas o tempo todo. Do lado oposto foram 
construidas estantes bai~as de alvenaria, sem 
portas, que ocupam o espago embaixo das 
janelas, onde os alunos colocam suas pastas. 

Uma pia com tres torneiras, suportes para 
sabonetes e toalhas de papel e o filtro estao 
pr6ximos a porta. Os professores informam que 
essa forma de organizagao impede a saida das 
criangas e que elas fiquem "passeandd' pel a 
escola ao irem beber agua fora da classe. 

Em cada sala ha uma escala para medir 
a altura das criangas, alem de muitos enfeites 
produzidos pelos professores. Um quadro-negro 
que ocupa toda uma parede da sala, inicia-se a 
uns 30 em do chao e mede 1 metro e meio de 
largura. 

Geralmente, uma parede inteira e pintada 
como lousa e as demais sao em tinta oleo azul ate 
determinada altura e, branca na parte de cima. As 
salas do galpao de madeira sao pintadas de azur, · 
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com uma lousa pendurada em uma das paredes e 
na outra parede, o armaria. 

As salas possuem lousa, cabideiro de 
mochilas, mesinhas coletivas com 4 cadeiras para 
os alunos, mesa, cadeira e armaria da professora, 
o abecedario em cima da lousa e materiais 
graficos referentes aos conteudos estudados. 

Cenas do video demonstram um 
panorama geral das sala de aula: espa~osas mas 
com mesas e cadeiras ocupadas pelas crian~as. 

As salas de aula sao de tamanho 
suficiente para as atividades escolares, entretanto 
elas possuem uma forma de organiza~ao tipica, 
com mesas e carteiras espalhadas em toda a sala, 
o que diminui o espa~o fisico. Em todas as salas 
os materiais encontram-se dentro de um armaria, 
trancado, que e aberto, somente quando a 
professora necessita retirar materiais para 
atividades com as crian~as. Ha, sempre, o controle 
do professor, em todas atividades propostas e 
realizadas na sala de aula. Essa forma de 
arquitetura da sala lembra um pouco o pan6ptico 
de Bentham apud Foucault, 1977, p. 177, que visa 
demonstrar a vigilancia constante do professor 
sabre o aluno. 

As escolas municipais de educa~ao 

infantis tern , geralmente, poucos recursos e um 
espa~o organizado de forma inadequada. Essa e 
a visao do diretor que, em uma das visitas afirmou 
que a escola nao se adequou ao ensino infantil: "as 
salas sao pequenas (duas de 44 metros 
quadradcis, uma de 38,12 metros quadrados e uma 
de 35 metros quadrados) e ainda tern que atender 
as exigencias da prefeitura de no minima 35 
alunos em cada sala . . Ha salas com 30 a 36 m2 
contendo 7 a 9 mesinhas com 4 cadeiras cada 
(estas nao sao do tamanho infantil}, alem da mesa 
e cadeira da professora, armaria e lousa numa das 
paredes. 

Nas salas menores, que nao possuem o 
padrao de 72 m2, quando todas as crian~as estao 
sentadas a professora nao pode se locomover 
entre as mesas, pois nao hc1 espa~o entre uma 
mesa e outra e as pr6prias crian~as ficam 
incomodadas com o aperto. Quando querem ir de 
um lado da sala para outro muitas vezes vao 
engatinhando debaixo das mesas. A professora 
reclama que as crian~s nao podem se locomover 
e que nao se pode fazer roda de hist6ria porque e 
muito trabalhoso tirar as mesas e cadeiras para 
iniciar a atividade. Esse e um exemplo de como o 
espa~o fisico inviabiliza atividades como roda de 
hist6ria, momenta importante na forma~o do 
pequeno leitor. Mesmo que ocorra uma atividade 
livre, com brincadeira, nao hc1 espa~o para 
locomo~ao das crian~as. 

Ha, entretanto, escolas em que a rotina e 
diferente, com liberdade de movimenta~ao das 
crian~as. 

"Um aspecto que nos chamou a 
atengao foi a liberdade que as 
criangas tern em circular por toda 
a escola ~ muito comum uma 

crianga terminar o trabalho e 
dirigir-se a diretoria para mostra
lo, depois as merendeiras e as 
outras professoras. 

0 relacionamento das criangas 
com o diretor, a assistente e a 
coordenadora e muito ca/oroso, 
rea/mente ocorre uma interaqao 
entre eles. Eles sempre as tratam 
com muito carinho e atengao, 
brincam, conversam, e/ogiam e 
abraqam-nas. 

Os funcionarios conhecem a 
maioria da crianqas pelo nome. 

Quanta as merendeiras, quando 
uma crianqa nao quer comer, 
chegam ate a trata-las na boca. 
Ha uma menina que nao gosta 
de Ieite, entao preparam um cha 
para e/a." (relat6rio de 
observagoes etnograticas) 

3 

A descri~ao diverge da maior parte dos 
relatos, mas demonstra, apenas a livre 
movimenta~ao das crian~as e a aten~ao dada pela 
equipe das escolas as crian~as, mas o espa~o nao 
esta preparado para um aproveitamento melhor 
dessa autonomia. A liberdade da crian~a e 
utilizada apenas para que ela mostre suas 
produ~6es que sao iguais as de outras crianc;:as. 
Nao ha, efetivamente, um programa que estimule a 
diversidade de a~6es e a iniciativa da crian~a. 
como se pode observar em experiencias 
conduzidas na ltalia, na regiao de Reggio Emilia 
(Cadwell , 1997}, nos paises escandinavos 
(Rosemberg & Campos, 1994) e no Japao 
(Kishimoto, 1995). 

A descri~ao da retina de outra escola 
municipal demonstra a presen~a marcante da fila 
em todo periodo escolar: 

"A sa/a de aula, um espaqo fisico 
/otado de mesas e cadeiras 
segue um ritual marc ado por fi/as 
destinadas a higienizagao, 
entrada no refeit6rio, espera para 
a entrega das refeigoes, 
preparadas pelas serventes, 
entrada e saida da sa/a de 
aula." (relat6rio de observagoes 
etnograticas) 

A fila parece integrar a rotina e o 
comportamento das crian~as ao Iongo do periodo 
escolar: na entrada postam-se em filas, cada qual 
na sua turma e dirigem-se, sempre em fila para a 
classe. Na hora da ref~i~o ou troca de sala 
novamente e a fila que permite o deslocamento 
para outro espa~o. Ap6s as refei~6es vao, 
novamente em fila, em duplas para o banheiro. As 
crian~as que ja terminaram ficam no final da fila 
esperando os outros. Essa atividade de 
higieniza~o e tempo de espera consome de 20 a 
30 minutos. A hora do parque tambem demanda, 
novamente, a fila para ir. e para voltar. No final do 
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dia, a hora da saida requer, mais uma vez a fila 
para aguardar a chegada dos pais. 

A rotina da escola marcada pela 
organizar;:ao militarizada das filas mostra a 
necessidade de disciplinar crianr;:as, cerceando ao 
Iongo do periodo escolar sua autonomia .Essa 
forma de organizar;:ao da rotina, lembra a 
necessi<;iade de produzir "corpos d6ceis" (Foucault, 
1977), submissos e disciplinados que 
caracterizavam os contextos institucionais e 
escolares desde o seculo XVII. 

A fila, tendo como criterio, a altur(l 
ascendente, do menor para o maior, mostra o Iugar 
dentro de uma classificar;:ao. A organizar;:ao de urn 
espar;:o destinado as faixas etarias distintas, em 
series, com lugares determinados, permite o 
controle de cada urn e o trabalho simultaneo de 
todos. E uma forma de conceber a aprendizagem 
como processo identico, em que todos fazem a 
mesma atividade, como uma maquina de ensinar, 
que vigia, hierarquiza, pune e recompensa alunos 
considerados iguais e sem especificidades. 

E contradit6rio verificar que, nos pianos e 
diretrizes pedag6gicas o desenvolvimento da 
crianr;:a e sua autonomia destacam-se como eixos 
prioritarios (MEC, 1999), mas tais concepr;:6es nao 
se materializam no espar;:o fisico e nas praticas 

• pedag6gicas: a organizar;:ao fisica da sala nao 
propicia o uso independente dos materiais e as 
atividades realizadas pelas crianr;:as sao sempre 
dirigidas e cronometradas pelo professor: e a visao 
adultocentrica que predomina. A escola nao e vista 
como espar;:o de ar;:ao independente da crianr;:a, 
voltada para os interesses e necessidades da 
mesma, nao tern a crianr;:a como centro de 
atenr;:ao. 

Filas que dividem meninas e meninos, no 
lanche, nas atividades, reproduzem as diferenr;:as 
de genero existentes na sociedade. Se a escola e 
o espar;:o de produr;:ao do saber, a reflexao sobre 
a escola deveria privilegiar o conhecimento e nao a 
separar;:ao entre os sexos. 

Parece que, em certos casos, as pr6prias 
crianr;:as exigem essa separar;:ao, reproduzindo 
atitudes, percepr;:6es, imagens, modelos e 
concepr;:6es estereotipadas, provenientes de suas 
familias que podem ser vistas em situar;:6es livres 
de brincadeiras. Em outros, sao OS professores 
que reproduzem as discriminar;:6es. E comum no 
Dia do Brinquedo, a professora separar os 
brinquedos pelo criterio do sexo: para as meninas: 
bonecas, cestinhas, ferros de passar, pratos, 
xicaras, telefones entre outros; para os meninos: 
carrinhos, instrumentos musicais, super her6is, 
cavalos de madeira etc. , chegando a reprimir os 
meninos quando pegam brinquedos da caixa das 
meninas. Tais atitudes demonstram o quanto e 
necessano uma reflexao sobre as praticas 
relacionadas a igualdade de generos. 

Outra decorrencia da organizat;:ao do 
trabalho e 0 tempo de espera. 

0 tempo de espera das crianr;:as e 0 

_pe.ri9d? em que ficam sem atividades, sem 
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possibilidade de movimentac;;ao, esperando ordens 
das professoras. Pode ser encontrado 
frequentemente durante toda rotina escolar. Na 
hora do lanche - as crianc;;as que vao terminando, 
devem abaixar a cabec;;a e assim ficam esperando 
pela professora (o que chega a durar ate 15 
minutes). Quando terminam a lir;:ao - a professora 
chama primeiro as meninas e depois os meninos 
e, urn a urn, vai dando "nota" nos trabalhos. Ate 
nas brincadeiras dirigidas.de pular corda , a pratica 
de separar meninos das meninas, cria o tempo de 
espera das crianc;;as do sexo oposto. 

Devido a pouca autonomia concedida as 
crianc;;as, a distribuic;;ao de material cria frequentes 
mementos de espera, ocasionando fugas para o 
faz-de-conta com brincadeiras de palma, uso de 
brinquedo trazido de casa ou conflitos entre 
alunos. As professores geralmente repreendem as 
fugas que se tornam burburinhos muito altos. 

Outra pratica, o rodizio de salas, adotado 
muitas vezes pela falta de salas ou pela forma de 
conceber a atividade pedag6gica, propicia o 
tempo de espera. 

0 rodizio de salas, provoca, muitas vezes, 
uma ruptura entre as atividades de uma classe, 
uma exagerada acelerac;;ao, ou ate mesmo, uma 
sobra de tempo. Nesse contexte o tempo e uma 
preocupac;;ao constante. As vezes, ao terminar uma 
atividade, a professora tern que esperar algum 
tempo para desocupar a sala, pois uma outra 
turma esta utilizando o espac;;o que ira ocupar, 
caracterizando, dessa forma, urn tempo ocioso no 
qual nao da para desenvolver nenhuma atividade 
mais elaborada. Este fato explica porque as 
crianc;;as permanecem muito tempo esperando por 
uma outra atividade: ao mesmo tempo que nao 
podem desocupar a classe, tambem, nao podem 
iniciar uma nova atividade. Dessa forma, elas , 
muitas vezes, sao obrigadas a ficar muito tempo 
sentadas e quietas esperando pela nova atividade. 
Mas, algumas vezes, as professoras preenchem 
este tempo disponivel dando as crianc;;as pec;;as de 
jogos de construc;;ao (Lig Lig, Monta Tudo e 
Pequeno Construtor) para passarem o tempo, mas 
sempre exigindo a permanencia nos lugares e o 
silencio, o que, alias, parece ser pratica constante 
das escolas. 

Observa-se, tambem, o tempo de espera 
em atividade de pintura: em uma das etnografias a 
professora pinta a mao das crianr;:as, uma a uma 
com guache, para que possam carimba-la em uma 
folha de papel sulfite. Dado o fato de que a sala 
conta com 35 crianc;;as pode-se calcular o Iongo 
tempo de espera a que ficaram submetidas. A 
rejeic;;ao des.sa espera fica estampada em cenas 
de impacienda captadas pelas imagens de video: 
na primeira atividade algumas crianc;;as esperam 
a professora apontar o lapis de urn dos colegas 
para iniciarem a atividade; na segunda , uma 
menina aparece de cabec;;a baixa, aparentando 
impaciencia na falta do que fazer; na terceira e 
quarta cenas algumas crianc;;as ficam 
impacientes sem ter o que fazer com os anjinhos 
de papel confeccionados e esperam outra 
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atividade. A quinta cena - e uma vista geral da 
sala de aula onde aparecem todas as crianr:;as e 
algumas delas aparentam impacifmcia ao estarem 
sentadas nas mesas realizando atividade que ja 
nao as satisfazem, no entanto tern que aguardar a 
ordem da professqra para a mudanr:;a. 

A inquietar:;ao nestes longos espar:;os de 
espera sempre vern acompanhada de repreensoes 
e exigencia de silencio. 

Embora o documento oficial Referencial 
curriculares nacional para a educar:;ao infantil 
(1999) assinale a brincadeira, como novo eixo da 
educar:;ao infantil e autores como Vygotski (1988) 
erijam-na como atividade predominante na idade 
infantil, o brincar parece nao ter muito espar:;o na 
rotina das escolas infantis paulistanas. 

Observou-se expostos nas salas de aula 
apenas papel, tampinhas de garrafa pintadas e 
livros infantis dispostos numa altura inacessfvel as 
crianr:;as. A ausencia de brinquedos e cantos 
apropriados para a criar:;ao de situar:;oes 
1magmanas revela a concepr:;ao de educar:;ao 
infantil na qual o simbolismo e a inserr:;ao social da 
crianr:;a sao pouco importantes. 

0 brincar interditado em sala de aula, em 
detrimento de atividades pedag6gicas, faz 
emergir, muitas vezes, fugas em busca das 
representar:;oes simb61icas e de momentos de 
interar:;ao entre pares. sistematicamente 
reprimidas. Ha ocasioes em que a professora esta 
sentada em sua mesa corrigindo algum trabalho 
enquanto as crianr:;as brincam na sala, apertadas 
entre mesas e cadeiras. Sao atrafdas pelo grupo 
embaixo de uma das mesas. A classe inteira para 
Ia se dirige no prop6sito de tambem participar da 
atividade. 0 que se observa porem e que nao 
existe tematica de brincadeira e nem mesmo a 
brincadeira em grupo. Elas apenas gritam e sobem 
umas nas outras. 

Dentro da sala de aula as iniciativas de 
movimentar:;ao sao sempre reprimidas. Lima (1989) 
defende a movimentar:;ao do corpo para o 
aprendizado, pois a crianr:;a aprende a se conhecer 
e a situar-se no espar:;o ajudando tambem a 
adquirir nor:;oes espac1a1s necessanas para 
crianr:;as pre-escolares. Ao movimento corporal 
Wallon (1966) associa uma infinidade de 
elementos que contribuem para a aprendizagem. 
Ha professores que ainda relacionam o 
movimento a bagunr:;a . e nao a construr:;ao do 
conhecimento. E muito comum observar-se cenas 
em que as crianr:;as cantam sentados em suas 
cadeiras. Musicas que falam do corpo e pedem 
movimentar:;ao, exigem a imobilidade e o silencio e 
retratam o desejo do adulto do controle do corpo. 

0 controle do professor no interior da sala 
de aula estende-se as idas ao banheiro: 

"Durante as atividades 
desenvolvidas dentro da sa/a, as 
criam:;as possuem senha para 
irem ao banheiro pais assim a 
professora consegue saber 
quantos alunos estao ausentes: 

"uma forma de controla-los para 
nao virar bagum;a". (relat6rio de 
obseNar:;oes etnograficas) 
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Nota-se o predomfnio de atividades 
preparat6rias para a leitura e escrita em 
detrimento do brincar, desde os primeiros estagios 
infantis: desenhos mimeografados, c6pias de 
frases da lousa seguidas de urn desenho relativo a 
frase, recorte, colagem, entre outras atividades 
consideradas pertinentes na sala de aula. 
Segundo uma professora: 

"0 brincar e dado na Educar:;ao 
Ffsica (parque e patio) e no tim 
da aula. E importante ter esse 
tempo para as crianr:;as 
estravazarem tudo. Af elas 
trabalham · mais calmas. Dentro 
da sa/a e lir:;ao" (re/at6rio de 
obseNar:;oes etnograticas). 

A ideia de brincar expressa pela 
professora esta associada a Educar:;ao Ffsica. ao 
movimento e a atividade externa a sala de aula 
(patio e parque) ' e exemplifica de modo geral as 
concepr:;oes dos profissionais de educar:;ao infantil. 
Nao se concebe o brincar no interior da sala de 
aula, esse e 6 espar:;o privilegiado da atividade 
pedag6gica, caracterizando a funr:;ao da escola 
como espar:;o para aquisir:;ao de conteudos. Tais 
imagens parecem estar bastante generalizadas no 
seio das profissionais infantis como assevera 
tambem, estudos efetuados por Veillarde (1996) no 
Rio de Janeiro. 

Nota-se. tambem, o uso de materiais 
ludicos como tapa buraco, alternativa para dias 
chuvosos, sempre como algo individual, pouco 
importante. 

Os materiais ludicos mais encontrados 
foram: massinha e lig-lig. A professora acredita que 
as crianr:;as gostam muito de pintar, recortar e colar 
e por isso utiliza essas atividades na maior parte 
do tempo livre, quando os alunos nao estao 
realizando atividades graficas. 

lnumeras atividades orientadas em que 
cabe ao aluno apenas completar uma ar:;ao ja 
delineada ou executa-la conforme a proposta do 
professor: recortar e colar bandeirinha em epoca 
de Festas Juninas ou Natal, em que ate a 
sequencia das cores e fixada e a crianr:;a nao pode 
nem espalhar a cola de forma independente; nas 
horas do desenho, as folhas ja vern com o 
desenho e cabe a crianr:;a apenas termina-lo, 
colocando urn pequeno detalhe - a concepr:;ao toda 
fica por conta do professor. Ao conceber a crianr:;a 
como incapaz de espalhar cola nos papeis mostra 
a imagem de crianr:;a limitada, que nao sabe, 
distinta da ideia de ser humano completo, com 
potencialidade e autonomia para aprender e se 
desenvolver. 

A ocupa<;:ao do espar:;o ffsico nao e 
neutra. A forma de construr:;ao e a disposir:;ao das 
salas tern uma justificativa e refletem a 
expectativa de comportamento de seus usuarios 
(Dayrell, 1996). 0 espar:;o arquitet6nico, expressa 
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uma determinada concep«;ao educativa. Portanto, 
mesas com quatro cadeiras deveriam propor, em 
sua essencia, uma maior aproxima«;ao dos 
educandos. 0 que se percebe nitidamente e a 
presen«;a fisica de 4 crian«;as sentadas juntas para 
desenvolver atividades isoladas, individuais. Nao 
ha urn projeto coletivo para se compartilhar. As 
institui«;6es infantis ainda carecem de estudos que 
demonstrem a rela«;ao espa«;o-usuario, ja que o 
espa«;o leva a formas criativas de apropria«;ao do 
predio, propiciando o desenvolvimento do aluno: 
contribuindo no processo de percep«;ao, analise e 
transforma«;ao da realidade e, portanto, na 
constru«;ao do conhecimento. Lima (1989) 

Quando ha uma adequada estrutura 
arquitet6nica os alunos se apropriam dos espa«;os 
dando-lhe novas sentidos que moldam sua 
sociabilidade. (Dayrell , 1996) E ainda a rela«;ao 
espa«;o-objeto-usuario que estimula e orienta o 
aluno, facilitando a explora«;ao. Geralmente, nas 
escolas infantis, o unico ambiente que contribui 
para a livre explora«;ao e a brinquedoteca que, 
quando existe e pouco utilizada. 

Nao se leva em conta o espa«;o fisico, os 
materiais e a arquitetura da escola. Os professores 
necessitam descobrir que" a arquitetura e o cenario 
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onde se desenvolve o conjunto das rela«;oes 
pedag6gicas, ampliando ou limitando suas 
possibilidades. Uma discussao sabre a dimensao 
arquitet6nica e importante em urn projeto de escola 
que se proponha levar em conta as dimensoes 
s6cio-culturais do processo educative (Dayrell, 
1996). 

E precise lembrar que, todo espa«;o 
produzido pelo homem interfere no processo 
educative de quem o produz e de quem o 
consome. Seria desejavel que produtores e 
consumidores pudessem descobrir seu significado 
e participar de sua constru«;ao e/ou transforma«;ao, 
situar-se nesse espa«;o e usa-lo como instrumento 
de sua a«;ao se possivel, com elementos ludicos e 
educativos (Lima, 1989). 

Paradigmas antigos como a militariza«;ao 
das praticas pedag6gicas, posturas 
adultocentricas do professor e discursos oficiais 
que nao encontram respaldo nas praticas 
pedag6gicas e na estrutura arquitet6nica da 
escola parecem, ainda presente nas escolas 
infantis. A busca da autonomia ressaltada apenas 
nos textos oficiais e falas dos profissionais, perde
se nos espa«;os e nas atitudes inadequadas que 
perpassam o cotidiano das escolas infantis. 
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