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8120 BRINCAR NO CONTEXTO DA PRE-ESCOLA PUBLICA

Waburga Arcs da Silva •

Esta nossa reflexio tern como ponto de partida,
dados da pesquisa - agAo coordenada por n6s —
"A Pre,• Escola e o Processo de Alfabetizack —
Urn Estudo de Tendincias da Pri-Escda lica
de Aracaju e Possfveis Alternativas de Agio".

Convim salientar que o trabalho acima citado
nao visava, investigar especificamente o brincar(1).
Hi de se considerar ainda que os registros de
muitos dos participantes de pesquisa, ao se referi-
rem a brincadeira, o faziam de forma multo geniri-
ca (..."ficaram brincando' , ...''foram para o recreio"
etc.), como se aquela nao fosse dgna de maior
atengfro. Este fato, juntamente corn outros dados
coihidos, aponta para o fosso existente entre a
importancia da brincadeira pars o desenvdvimento
infantil, enfatizada pelas Clandas Socials, e a sua
pouca valorizagao, por parte de muitos educadores.

1. A brincadeira Infantil na percepcio da pri-esco-
la

Constatamos duas formas principals pelas quais
os adultos que trabaiham na pri-escola se posicio-
nam dante da brincadeira. No primeiro caso, as
professoras afirmam que a crianga "s6 quer brin-
car", que "não di para fazer nada de sin° corn
ela" e, por isso, etas deixam a crianga "ficar
a vontade". A pri-escola se torna depOsito de
criangas, onde os adultos se encarregam de "cul-
dar" das mesmas. Nesse context°, a brincadeira

e consentida náo porque se he d6 urn valor excep-
clonal, mas porque 6 uma maneira de ocupar a
crianga, mantendo-a sob controle.

Se ora, como vimos anteriormente, a pre,-eSCola
deixa as criangas entregues a sl mesmas, outras
vezes ela tenta substituir a brincadeira pelo "traba-
Iho sirio". Nesta visa° as criangas "nio deveriam
ficar si brincando", e sim ocupadas corn atividades
mais "serias". Deverlam "aprender alguma coisa",
subentendendo-se que as criangas deveriam estar
sendo alfabetizadas ou preparadas para tal, segun-
do uma concepgão de leitura/escrita em que se
privilegia a transformagio de sinais grificos em
sons e vice-versa. Escreverfier implicaria, nesta
visa°, fundamentalmente, habilidades de percep-
gao/discrimlnagão auditiva/visual e de motricidade
fina que passam a sec trelnadas atravis de exercf-
dos especfficos, compartimentabllizados e fora de
qualquer context° significativo para a crianga(2).
A crianga nio pode experimentar-se na escrita,
utilizando-a como forma de interagio social, ex-
pressao- comunicagao, representagio, como Hngua-
gem... Em tal contexto, a brincadeira, quando mui-
to, a confinada a sua "necessidade de movimen-
tar-se", para que, findo o "recreio", possa
se novamente aos exercfcios escolares, ao "traba-
Iho sirio": sentada, escutando, repetindo, copian-
do... o que o adulto se prop6e a the ensinar.
Quando professoras tentam romper corn esta priti-
ca, como foi o caso de participantes da pesquisa

* Professors do Departamento de Educagão	 Universidade Federal de Sergipe — Mestre em
Educagao

Apesar de a brincadeira infantil ser objeto de muitas pesquisas, mesmo ao nivel nacional, sentimos a necessidade
de que ela se constitua foco de futuras investigagaes nas nossas pr6-escolas a flm de que estas revertam
no papal que Ihes 6 atrbuklo. A representaglo que os educadores da pr6-escola fazem a seu respeito:
temas, papas, regras (...) cue aparecem no universo das brincaleiras espontaneas das criangas da classe
popular; brincadeiras populares em use nos grupos infantis; brinquedos industdalizados usados nas pre-escolas;
relagão entre a brincadeira e o processo de alfabetizactio, sao enfoques que poderiam contrbuir para a elaboragao
de urn conhecimento a servigo de uma prO-escola de qualidade.

Uma anilise do perfodo preparatOrio pode ser encontrada in: Silva, W.A. — Cala-Boca rtlo Morreu — A
Linguagem na Pr6-Escola — Vozes, 1987 — Parte Ill: Urn Parantese sobre a QuestSo da AlfabetizagEto na
Pr6- Escola.	 -
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citada, alas slo censuradas por suss colegas, que
reclamarn que aquelas "s6 ficam brincando corn
as criangas em vez de ensinar as criangas a
fazer o "a-e-i-o-u" born direitinho dentro da linha".

A alfabetizagão, tal como descrita acima, se
insere numa agar) disciplinadora mais ampla: a
crianga ntio deve apenas escrever direitinho dentro
da linha", ela dove, sobretudo, ''andar na linha",
no caminho preestabelecido, submetendo-se a or-
dem que rege e reproduz a sociedade desigual.
Desde cedo a crianga dove abdicar da curiosidade,
do movhmento, do fazer criativo, da liberdade. A
brincadeira 6 vista com desconflanga, como trans-
gressAo da ordem, podendo dificultar o empreen-
dimento de fabricar subjetividades submissas, fun-
cbnais para a organizagAo social existente. A brin-
cadeira espontânea não possui as "virtudes" disci-
plinares do exercfcio escolar o qual tents inscrever
no corpo infantil a obediancia ao comando, a rentln-
cia ao prazer, a acomodagAo a um fazer repetitive
e sem significado, a aceitagAo de privagOes... ' Uma
boa caligrafia, per exemplo, sup& uma ginistica
— uma retina cujo c6digo abrange o corpo inteiro
da ponta do p6 a extremidade do indicador"(3).

Mas 6 a brincadeira realmente antag6nica ao
aprender e, mais especificamente, ao processo
de alfabetizagdo? Caso a escrita não seja reduzida
a uma complicada habilidade perceptivo-motora,
mas considerada come sistema complexo de signos
a fazer parte do desenvolvimento cultural da crian-
ga, ela j6 nAo pods ser vista como antag6nica
ou dissociada do brincar. Ao contrArio, 'o brinquedo
de faz-de-conta, o desenho e a escrita devem
ser vistos come momentos diferentes de urn mes-
mo processo essencialmente unificado de desen-
volvimento da linguagem escrita"(4). Ainda segundo
Vygotsky, "o gesto 6 o signo visual inicial que
contem a futura escrita da crianga, assim como
uma semente cont6m o future carvalho".(5). Na
brincadeira, a crianga utiliza-se de objetos para
substituir outros, tansformando-os em signos.
Atrav6s do desenho a crianga produz sfmbolos
graficos. A fim de chegar a escrita, a crianga
deve descobrir que, al6m de coisas e ag6es, podem
tamberm "desenhar palavras". Esta descoberta im-
portant" de que "se escreve a fala, as palavras"
(que, per sua vez representam as coisas) — e
que leva a crianga a atentar para as relag6es
fala/escrita —, no entanto, nao seria posslvel sem

desenvolvimento da capacidade representativa

E, portanto, o avatar simbelico que liga a brinca-
deira a escrita e nä° apenas o melhor desenvol-
vimento da motricidade que aquela proporcbna ou

prazer que ela possa center. A brincadeira, o
faz-de-conta, o desenho podem, pots, ser conskle-
re.dos elementos Integrados do processo de alfabe-
tizaceo. He de se considers', alnda, que 6 atravois
do brincar que a crianga se projeta no mundo
adulto, experimentando-se em futures pap.% e
atividades. Eta nä° apenas 'faz-de-conta" que 16
e escreve antes mesmo de domino" a escrlta con-
vencbnal, como tambem podera utilizer-se da es-
crita nas diversas situagetes de brincadeiras, elabo-
rando squib que ela percebe desta atividade cultu-
ral dos adultos, principalmente, no que tangs
fungi° social da escrita.

Tanto no primeiro como no segundo case, a
brincadeira 6 encarada come simples distragAo,
descarga de energia, atividade sem ImportAncia,
prOpria da crianga. Esta, por sua vez, 6 imatura,
sem capacidade, a ser mantilla na dependencia
do adulto, 6 isolada, na escota, do convrvio social
mais ample. Ora ela dove ser adestrada, atravOs
do train para a alfabetizagito, para que ingresse
na seriedade do mundo adu/to, ora 6 condenada
a inatividade (em que o "ficar a vontade" muitas
vezes se transforms), a espera da "maturidade"
para o ensino escolar de 1° grau. Em ambos os
casos, nega-sea crianga o seu papal de sujeito
ativo, que constr61 seu conhedmento na interagão
corn o mundo ffsico-social, que 6 capaz de produ-
gAo cultural. Em ambos os cases, os adultos igno-
ram que "as mabres aquIsig6es de uma crianga
sAo conseguidas no brinquedo, aquisigOes qua, no
future, tornar-se-Ao seu rival brisico de agão real

moralldade"(6).

2. Prd-escda, espago propfdo 6 brIncodelra?

Espago ffslco 6 fundamental pars a crianga que
necessita agir, movimentar-se, explorar o meio-
ambiente, relacionar-se corn outras criangas. No
entanto, o modeb de desenvolvimento adotado le-
you a urn encoihimento do espago-livre nas zones
urbanas

Quem mats sofre corn o retraimento do espago
silo as criangas. Bas ficarn cada vez mais isoladas,
privadas do convivio de outras criangas, confinadas
aos espagos exiguos das moradias, cads vez mais
submetidas ao controle dos adultos(7), Twesmo que

(3) Foucault, M. — \tier e Purer — Vozes, 1977, pdg. 138.

4i

g lirciegnoi ts::(19,. L.1S2.1.— A Formagdo Social da Mente — Martins Fontes, 1988, pt. 131.

6 Vygotsky, LS. — Opus cit, pag. 114.
(7) Corn mostram Adds, P. — 1-11stbria Social da Crlanga e da Familia — Zahar, 1978 a Mayer, P. — L'Enfant

et la Ralson dttat — Seull, 1977. 0 confinamento das criangas em espagos fechados, negando-lhes uma
existência social, tern sua genese paralela a consolidagio do Capitalism° e da fungdo do Estado, de gerenclar
a sociedade, provocando o ordenamento racional do espago pablIco, o surgimento da famflia nuclear e da
instituiglio escolar que se co mpl ementa m na tarot a de formagdo das crfangas at raves de um processo de
enclausuramento para uma mar vigilAncla e controle daquelas.
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este se di atravis de babis eielitnicas(8). Correm
risco de desaparecer multas brincadeiras trans-

mitidas e reelaboradas de geragao para gent*
de criangas. Ha uma crescente dIfIculdade para
a constitute& de grupos Infant's quo antes se
encontravam nos quintals, nas rues, nos terrenos
baldbs... "Messes grupos, formados cam finalida-
des lAcidas, a crlanga ode a el e ao mundo, forma
sue personaltdade, humeniza-se de modo muito
mane represslvo qua em grupos controlados pets
aduitos, experlmenta urn corrilvio social I103, exer-
ce funeties as male dversas, Molars, °bedew a
regras tragadas pat prOprb grupo. Nesses grupos
a change vive e aprende a viver, briga, ama,
constr61-se de forma descompromissada, sem
malores ingedindas"...(9).

Um dos desafbs da educe* Infant'', hoje,
pareoe ser o de resgatar o convIvio de grupos
infantis espontaneos no amblente InstItudonal ,
possibilitando, atraves da estruturagio de urn es-
pago ffsico-social adequado, a Interact° crianga
x crianga a mlnirnizando a agao nonnatlzadora
dos adultos, que dificulta a sus emencipaglio. As
creches e pr6-escdas deveriam, pals, War provelto
de sus especificidade qua 6 a de &rigor crlangas
da mesma 'dada e de idades prealmas, favorecendo
ao misimo, a brincadeira como forma privlieglada
da crlanga constituir-se a si mesma, Interagindo
corn os outros e corn o mundo objetivo. Mas
pare tal, ha necessidade de raver a tungAo social,
hIstoricamente determlnada (10), destas Institul-
05es de educagAo Infant'', encarando-as como d-
raft° da crianga e des famtNas, prIncipairnente das
classes trabalhadoras, assegurando as prt-escolas
sus fungao pedag6gIca, que tern como objetivo

desenvolvImento da chance coma urn todo, e,
como horizonte, a conquista da cidadania que the
possibilte uma efetiva participagão social em defe-
sa de seus Interesses.

No entanto, as pni-escolas, hoje, estao tinge
de exercer esta tune& pedagOgica, co ►tinuando,
de maneira geral, a ser um espago que contraria
as necessidades da change. Bas refletem nao
apenas o descaso do poder pOblico pale educagao,

sucateamento garsl da escoia ptiblica brasilelra,
min tambem o desrespelto que os adultos tam

pela crianga, prIndpalmente pe/os filhos dos traba-
Ihadores — ji em sl vistos como cidadAos de
segunda categoria.

Pristio. Esta 6 a def ink& qua ouvimos, nao
s6 por pais, mss tambem por professores, em
relaglio a certas pull-es/bias. Tomemos coma pro-
t6tipo uma sale de pre-060°1er anexa ao 1°
grau(11): sale escura, quanta; grades na porta

nas janelas, (corn vidros quebrados), nAo permi-
Undo a crlanga acesso visual a area externa; piso
de cimento esburacado; quadro verde descascado,
na extenstio da parade; alguns poucos cartazes;
trabaihos de changes pendurados num cordao; num
canto, uma camlnha e urn pequeno armarb quebra-
do (o qua restou da casinhe de bonecas; a ausanda
de urn espelho grande que sumiu misteriosamente;
mesInhas e cadeirinhas; dole armarios, sem chave,
contendo envelopes corn trababos des changes,
papes, pedagos de gizao, cola, tesouras, revistas
velhas, &games can't= e sucata; nitro de barro;
poucos brinquedos (quebrados), na maloria quebra-
cabegas. Em resumo, um amblente arid°, fob,
Mete — node qua pudesse desafiar a crianga.

Mas nib silo apenas eases condigetes fisicas
materials ixectirlas que condcbnam a baixa qua-

ildade da pre-escola: os salarlos degradantes, que
nAo permitem nem mesmo que o professor adquIra
llvros e periesicos pare sus atuallzagAo; a organIza-
gAo do trabaiho na escola, qua rift P rove. por
exempt°, urn tempo pare o professor estudar, pla-
nejar, svelter seu trabalho, e que o Isola de seus
colegas; a falta de uma formagão profissbnal(12)
que lies fomega subsidlos te6rIco/priticos para
atuar corn a crlanga pequena. Nesse contexto,
saris Injusto atrIbuir ao professor a responsa-
billdade malor pets desqualificagAo do trabalho da
pre-escola. 0 professor, que deveria ser o media-
dor entre a crlanga e o conhedmento, propondo
situag6es desafiadoras que provocassem a intera-
gtio entre as crlangas e sus agao Molds, criativa,
a partir de objetos e materials ao sou alcance,
limits-se muito macs a um papal de discipline que
the foi passado como model° de atuaglio, "ocupan-
do" as criangas corn cang6es que ensinam, por
exempt, os nomes dos das da semana, a ser
limpinhas e obedientes, a fazer fits..., esquecen-

Imobilizada dente a TV, a crlanga nfio brinca, nem dance. nem cards. Ela se toms espectadora de outras,
que brincam, dangam e cantam nos shows da Xuxa e similares. De forma semelhante, granola parte dos
brinquedos Industrializacbs	 feltos apenas para serem contemplados. Adonados por controle remoto fundonam
saved° regras preestabeleddas impedhdo qualquer transformagAo, criagilo por parte da crlanga.

Perrot% E. — A crianga e	 a plot:luta° cultural — In Zilberman, R. — org.) — A productio Cultural pars
a ciienga — Mercado Aberto, 1982 — p55gg 	 25.

Ver
da Pre

a respeito, 
In CDES —
entre outros	

ial.Cademo E
, Abrmovay, M. e Kramer, S. — 0 Reti esti Nu — Urn debate sobre as FulgOes

-Escola	 spec
Trata-se de uma das escolas pOblicas de Aracaju, integmntes do projeto de pesquisa-agilo js citado.

(12) two h8, em Sergipe, nenhum curso regular, seja a nivel de 3° ou de 2' grau, voltado para a formagfio
do professor de ore-escola.
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do-se, quase que por total, da riqueza da nossa
mesica folder's& e popular. Ha tambem os jogos
que acabam corn "vaias para quern perdeu" e
"palmas para quem ganhou",(13) o ensino de "no-
gees", os exercicios preparatrios jot citados, e,
ainda os momentos em que a crianga a deixada
"a vontade". Sem brinquedos e materials para se
ocupar, as criangas ou ficam passivamente senta-
das, a espera de segunda ordem, ou, impelidas
pela necessidade de brIncar, passam a escalar
as grades da janela, a transformar cadeirinhas
em arros que empurram/arrastam pela sala, buzi-
nando, freiando, acolhendo passageiros, carros que
atolam em valetas, que sito levados a oficinas...
ate que a professora resolve acabar corn a "bagun-
ga". As criangas, raras vezes 6 permitido o acesso
a area externa.

Quanto ao ambiente externo, ha uma quadra
de esportes, quase sempre ocupada por alunos
de 1° grau. Ha tambem uma area nao construlda,
relativamente grande, coberta de mato, corn lixo,
inclusive cacos de vidro. As poucas arvores, alga-
robas, sao impreprias para as criangas subirem
nelas (tern espinhos) ou mesmo para suportar ba-
langos (sito pouco resistentes). Nilo ha nenhum
equiparnento instalado. As professoras pouco levam
as criangas para esta area, alegando falta de segu-
ranga Alem do medo de cobras e dos cacos de
vidro, dizem que o muro que separa a area da
rua a muito baixo, solicitando inclusive a diregdo
que providenciasse o seu alteamento. Aigumas
criangas tinham o "passim° habito" de se sentirem
desafiadas a escalar o muro (bem mais alto do
que elas), numa evidente demonstragdo da neces-
sidade de agir, e de que, para alas, a rua, o
mundo externo, era bem mats interessante do que
a escola.

Apesar da disponibilidade, nests escola, de urn
espago externo — o que esta longs de ser a
regra geral — ale nao foi planejado, equipado,
conservado de forma que pudesse ser utilizado
pela crianga como se exigiria de uma pre-escola
capaz de assegurar-Ihe seu "direito a educagao,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pes-
soa"(14). Mas, como, nesta sociedade, as pessoas
sáo medidas pela utilidade, a crianga — que nä°
produz economicamente, que rid° 6 eleitor e, alem
do mais, nit encontra canals para expressar e
faze! sous protestos — sd tart valor como futuro
adulto e nao no seu aqui e agora. ConseqÜen-
temente, também nao se dedica a devida atengdo
a pre-escola; basta que seja urn lugar de guar-
dar. /adestrar .

A "Inutilidade" da crianga e a pouca "seriedade"
da brincadeira e de tudo o que ela faz respaldam

nao investimento na pre-escola, mesmo pars
cdsas simples, como Umpeza da area para que
as criangas pudessem movimentar-se sem risco;
plantio de arvores que oferecessem sombre e pos-
slbilidade de armar balangos e escadinhas de corda;
preparagão de pequenos cantelros para jardlnagem
(Como se quer desenvolver a responsabilidade eco-
idgica, se nao 6 dada a crianga a oportunidade
de observar e conhecer natureza, cuidar dela e
corn ela conviver?); instalactio de uma salsa de
arela, de urn tanque de ague pare sues brincadeiras

experimentos, e materials nao estruturados ou
semi-estruturados (pedagos de ripas e tibuas,
mangueiras, caixas, kinds, pneus...) quo favure-
cessem jogos de imaginagão e construed°. Nao
necessariamente os equipamentos da area extema
devem resumir-se iqueles que se constltuem nos
famosos "perquinhos". Mem do male, a escorrega-
deira, a gangorra, o gira-gira, Industrializados, fel-
tos de metal, se instalados em area desprotegida
do sal, tornam-se, devido ao cabr que acumulam,
impreprbs para a brincadeira.

E, apesar de as criangas brincarem tambem
sem objetos, sem brinquedos, a existencia destes,
para que etas possam atuar com e sobre ales,
se torna importante. Quanto mats diversificados
os desafbs existentes, melhor. Os "patios" escola-
res geralrnente sao espagos desnudos, "limpos"
de tudo que possa dificultar a permanente vigllanela
do adulto sobre a crianga, mas que limitam sue
percepgdo, imagInagão e agão. As brincadeiras de
mocinhos e bandido se tornam sem graga sem
esconderijos; as cenas de transit° dificultadas pela
ausancia de pneus que fazem a vez dos carros;
de elementos que possam indicar ou ser transfor-
mados em posto de gasoline, oficina..., de areia
ou terra onde se possam construir estradas, tends,
estacionamentos...

Grande parte do "trabalho escolar serb" — que
6 constitufdo por urn universo dogmatic°, por "ver-
dades" cristalizadas a serem assimiladas passsiva-
manta pals crianga atraves de exercfclos — mos-
tra-se astern se comparado corn a brincadeira
através da qual a crianga expressa, de modo sim-
bells°, sues fantasias, sews desejos; reelabora ex-
periendas Midas; tenta dominar, submetendo
sue vontade, sltuagOes conflitivas; vivo, de forma
indireta, experienclas que 'he sdo negadas na vida
real; assume papiris, reiterando, modificando ou
negando aquilo que presenda do mundo adulto.
A brhcadeira 6, portanto, "representagito do mundo

E urgente a necessidade de rever a forma como n6s adultos conduzimos estes jogos em que parcelros
se transformam em Irimigos a ser derrotados, humilhados, e o vencer a qualquer custo se toma o objetivo
prhcipal.
Estatuto da Crianga a do Adolescente, art. M.
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exterior que a crianga fez a si mesma, representa-
gAo de seu mundo Interior que ela projeta nos
tames do seu brInquedo"(15). Ha adultos que te-
mom que a brincadelra, com seus cornponentes
de liberdade, prazer e imagInacito, afaste a crlanga
da realdede, dIficulte sus adeptagio a mesma.
Um rook quo expressa a desconfianga do novo,
do imprevisivel, daquilo qua poderia ameagar o
control*, o eatabelecIdo. "Antes de signifloar ava-
st% o brinquedo 6, para a crlanga, urn mei° privIle-
giado de tuerglio na realidade. Expressa um modo
atmv6a do qual a crianga reflete, ordena, desor-
dens, destr6i e reconstr61 o mundo aI sus manal-

uma pratica criativa que recusa o universo
des coisas prontas e a Was confers novo signif I-
cado"(16).

3. 0 Mimed) castruldo pole prdpds Wangs

Ao iniciarmos o trabalho de pesquIsa-acio na
prii-escola a que ja aludimos, constatamos a au-
Minot& quase total de brInquedos. A sistematica
do trabelho de pesqtisa incluia reunifies sermons
de pianejamento particlpativo, onde professores
pedagogos atuantes na escola refletlam coletiva-
manta sobre sus prittica, Incluindo nests reflexao
o planejamento da sok pedag6gIca. 0 prlmelro
terns gerador trabalhado foi "Maus brInquedos

brincadeiras". Durante o desenvolvlmento
deste tome, as crlangas confeccionaram os teguin-
tes brinquedos: boner* de pano, brinquedos de
berro, rebolao, bola de meta, peteca, brkiquedos
de papal (che.p6u, barco, aviOo). Alam cllsso, brinca-
ram tambern de "cozinhado" a de outras brinca-
deiras populace tale como "born- barquelro", "ci-
pozinhO quelmido" etc.

Para as professoras foi uma Otima oportunidade
de relembrar as brincedeiras de sue Int/vole e
de descobdr, entre outras, que, ao contrArb do
que multos acham, a crlanga pobre, quando the
sAo dadas as corclig6es para tab, sabe falar, Inven-
tar hist6riss, desenhar, ser criativa, que pixie haver
uma troca/complementagAo entre o conhecimento
da professora e das criangas; qua o trabalho pode
ser prazeroso, apesar de exigente: que brincar
e aprender ntio erto antagemicos; que nAo he neces-
sidade de aulas estanques, de matemitica, clOnclas
etc., para trabalhar o conhecimento.

Para exernplificar, relataremos, sucintamente, o
que aconteceu em tomo da confecgAo de urn dos
brinquedos — o rebolSo(17).

A professors trouxe diferentes tipos de latas
para a sale de aula (de 'site Who, Nescau, Guara-
nd, Cerveja...). Satisfazendo a vontade das crian-

gas, de expiorar o material, a professors deixou
que manipulassem ao seu modo as latas. Bas
rolavam as latas no chk, batiam umas contra
as outras, o que provoccu muito mid°, aumentado
polo piso de cimeMo. Esta barulienta 'confustio'
rtAo fol nada agradavel aos ouvklos do adulto.
No entanto, as criangas estavam totalmente envoi-
'Mae na sus ado corn este material tAo provo-
cants e qua yob quebrar a monotonic da sale
de aula, extremamente pobre em materials.

Depois de certo tempo de agitagAo, a professors
reunlu as criangas na rodinha e trabalhou tamanhos

cores des latas; se estavam cholas ou vazias,
que havia na lata antes, se alas sabiam o qua

estava escrito nas latas. Ao perguntar para que
serviam Istas vazias, as criangas responderam:
— "para botar agticar, café, dgua... para guarder
comida na geladelm, pant vender arnendoim, pars
botar plantas"... Uma crianga contou que "a gente
bate as kitas ate que ficam antaseadinhas e depols
vends no ferro velho" (Certamente criangas de
outra Masse social ntio apontariam usos tAo varla-
dos para uma late vazia.) Contaram tambem a
quantidade de latas e agruparam as Iguals. A pro-
fessora, na frente das criangas„ escreveu "LATA"
numa fiche, eloquent° pronunclava a palavra, afi-
xando a ficha ao objeto, pecilndo as criangas que
lessem o que estava escrito.

A seguir, a converse girou em tomo do material
de processamento. F'erguntadas, se de ferro s6
se fazia a lata, as crlangas Istaram outros objetos
de ferro: os pt s da cadeira, o portAo, correntes...

A professora fez urn caminho corn betas e as
criangas fizeram o perms° andendo sobre as
mean as. Descobrirani que havia latas mais altas

outras mais baixas. Contwarn as betas mais
altas, as mais baixas e, depots, o total.

No trabalho corn um tame gerador, urn assunto
puxa outro. Assize , a partir de ' late" surgiu o
assuMo "bite". Vejemos um extrato da conversa:

Minha mile compra do outro, da bolsa. E
terve.
0 que acontece quando terve?
Sobe. E mAe apaga o Pogo.
0 bite vem da vacs. 0 bezerrinho mama
no peito.
Bem assim b n6s quando td pequeno, no
peito da mar).
Depois que deixa no peito, ainda tome Wile?
Toms, do outro, da padaria. Pode ser em
p6 ou de sacola.

Tanto a professore como as criangas inventaram
tambOm histarias a partir de uma lata. Vejamos

(15) Afrdlloux, J.C. — A Entrevista corn a Crtwca — Zshar, 1975 nag. 94
(10 011veks, P. de Salles — BrInquedo e Inddstrla Cultural — Vozes, 1981 pig. 25
(17) Urn ciisdro mats completo poderd ser obtido atravis do relatdrio da 1 • Ease da pesquIsa, ora em elaboragdo.
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alguns exemplos das historinhas criadas pelas
criangas e registradas pela professora.
J. — ''A vov6 foi para casa da filha ver bite

porque o leite dela tinha terminado. E ela
s6 toma café corn bite. E quando a vov6
voltou, fol chorar porque a filha saiu pare
a ma e o carro atropelou e matou a filha"

C. — "A mAe comprou urn saco de leite em p6
o rato roeu. Af comprou mais dna°, e
rato roeu. Ela of comprou um bite CSI.
cozinhou, e comprou de bite em p6 e

cobcou na geladeira. 0 rato nAo roeu macs".

Alen de trabalhar conte6do de diversas Areas
do saber, inclusive a escrita(18), a professora
centivou a verbalizacão. Criar situagOes, a fim
de que a crianga se sinta motivada a falar nun
clirna de aceitagdo e respeito, A uma das atribui-
cOes importantes da pré-escola, apesar de mottos
ainda acreditarem que o born professor seja aquele
que consegue manter a classe em sildncio absoluto.
E falando que a crianga interage corn os outros,
troca informagOes, confronta pontos de vista e
desejos, antecipa agOes, estrutura seu pensamen-
to. E tarnbAm a "conversa" das criangas um dos
meios através do qual a professora pods conhecer
mats acerca do universo stocio-econeomico-cultural
da crianga, de suas experiencias vividas. A conver-
sa a respelto da "utilidade da lata" revelou, por
exemplo, uma das facetas da luta pela sobrevi-
vência a qual obriga a inventar maneiras de reapro-
veitar as sobras da sociedade de consumo, assim
como a histaria do rato roendo os sacos de bite
nos fala das sub-habitagdes e da falta de infra-es-
trutura sanitAria nos bairros populares.

Em continuidade ao trabalho, no outro dia, a
professora, mostrando urn cordAo e uma fats, dis-
se: — "A surpresa hoje r3 urn brinquedo gostoso
feito de lata". As criangas advinharam bgo o que
era e comegaram a descrever como se fazia o
rebolAo. Na descried° inicial, as criangas pulavam
na confecgdo. ApOs problematizacdo por parte da
professora, conseguiram expllcar o processo todo
na seqUlinda certa (ales jA haviam presenciado
e, provavelmente, participado da construed° do
brinquedo pa* criangas maiores, fora da escola).
Partiram, entAo, para a confeccAo dos rebolOes
que as criangas tambAm chamam de "carro de
lata", ou "gostosAo", se feito de lata grande. Fura-

ram, corn auxIllo da professora, as latas. Calcula:
ram o tamanho do cordAo. As primeiras latas en-
cherarn corn pedras. Mas depots que uma crianga
experlmentou encher a sua lata corn trek, todas
as outras adotaram esse sistema. Ap6s, brincaram
na Area extema corn estes brinquedos por alas
construfdos(19).

Planejar ou relatar algo implica tanto em seqüiln-
cia Ittica como em ordenaqdo temporal de fatos
sucessivos. Levar a crianga a pensar, a formtiar
hipAteses e testa-las (qual o tamanho do cordAo
necessdrb para puxar o brinquedo, corn que encher
a lata...) nAo contrarlou o sentido !Odic° da constru-
ed°. 0 ensino/aprendizagem e a brincadeira, o
saber escolar e o saber popular se inter- relacio-
naram, complementaram-se.

Na construed° de seu pro:Sorb brinquedo, a crian-
ga, ao hvAs de ser consumidor de mercadorlas
(brinquedos industrializados), se transforms em
produtor de cultura. E uma maneira de afirmar-se
construtivamente diante da candied° que o adulto
the quer impor, de alguAm, incapaz, passivo, depen-
dente, improdutivo. Construindo seu prdprio brin-
quedo, a crianga adquire urn espago mais hire
dos vabres e usos impostos pelos adultos ao
brinquedo industrializado, e da homogeneizagolo im-
posts pela ind6stria cultural, pals escola e demais
institulgOes socials. "Quando se sabe que os brin-
quedos sdo planejados, criados, reproduzidos, vei-
culados POR adultos PARA criangas e jovens,
urn problems de dominagdo etAria se colnca. Quan-
do se sabe tambem que ales sdo construfdos em
pafses hegernOnlcos e transpostos para parses do-
minados, afirma-se um problems de dominagdo
econdmica e cultural Quando se sabe, ainda, que
os brinquedos sdo construfdos segundo interesses
da burguesia, tanto a dos palses dominantes quanto
a dos parses dominados, a questAo assume tambilm
felgOes de dominagdo de classe"(20).

Se quisermos que os oprimidos (e as criangas
se situam entre os segmentos mais oprimidos da
sociedade) avancem no sentido de sua emancIpa-
gdo, se quisermos que deste avango surja uma
sociedade mats igualitaria, nosso empenhos se dove
dar no sentido de abrir espagos para a experi-
mentagdo de relagOes socials novas. Como afirma
o cientista social J.M. Rasia(21): — "Ndo se cons-
treol urn mundo novo dizenao, ensinando aos homens
como construf-lo, mas proporcionando-lhes urn

A palavra escrlta aparece, aqii, de forma contextualizada para a crianga. Eta sabe o que OS slits graficoS,na fldia afixada A lata, mpresentam. Ela percebe, tamb6m, que aqullo qua ela fala code ser escrlto e
lido. 0 texto escrito entra de forma significatIva e prazerosa na vide da crianga, ja que se trata do texto
oral por ela produzido e registrado pela professora.
Lamentavelmente, os rebolbes, como tambem os outros brinquedos construfdos pelas criangas, foram quase
todos destruldos ou, simplesmente, desapareceram pouco depots de confeccbnados, sem que se apurasse
o fato.
Oliveira P. de Salles — Opus cit. pt. 56
Observack feita polo mesmo por ocasido de uma exposigto de Arte Infantil — ljuf/RS — 1973.
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ambiente que permita a experimentagio desse no-
vo. Deixando a crianga manifestar em seus tragos,
em suas figuras e seus brinquedos as formas
do novo, dedando a crlanga livre, sem a Int!Winds
de mews tragos e relagees tortas".

Mesmo crescendo rhima sociedade deformada
e sendo Influenciadas pelas suas "relagdes tortas",

as criancas nao serão fatalmente condenadas a
reproduzi-las. Mesmo tondo a brincadeira como
referenda o real — o mundo dos adultos — a
crlanga, ao brincar, nfto apenas assimia parte desta
reafidade mas tambem a reelabora, transforma-a.
Na brincadeira alas sSo capazes de reinventar o
mundo.




