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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desenho e um meio de linguagem que possui codigos proprios, ou seja, o ato de desenhar 

oferece a crianca a possibilidade de representar o objeto do jeito que sente e entende, e ao 

adulto oferece a possibilidade de compreender o mundo particular da crianca. O estagio 

constituiu-se importante momenta para compreensao do tema, atraves deste, teve-se a 

oportunidade de refletir sobre a expressao da crianca atraves de seus desenhos. O objetivo 

desta pesquisa foi analisar o significado e concepcao que estao por tras da pratica do desenho 

na educacao infantil identificando ate que ponto o mesmo favorece ou limita o 

desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem da crianca. A pesquisa foi realizada na 

Escola Municipal de Ensino Infantil e fundamental "Papa Paulo V I " localizada na cidade de 

Sousa-Pb, tendo como sujeitos da pesquisa 5 (cinco) alunos de uma sala de pre-escolar II.A 

pesquisa foi desenvolvida por meio de estudo de caso, utilizando como instrumentos de 

coletas de dados entrevistas semi-estruturadas realizadas com professores e alunos,observacao 

em sala de aula, bem como as fontcs orais e documentais constituidas atraves do estagio 

supervisionado em docencia. A analise do material mostrou a importancia e necessidade do 

acompanhamento do processo de desenhar pelo educador, para que o mesmo possa interpretar 

e compreender o desenho produzido pelo cducando. O estudo ainda mostrou que o desenho 

vcm sendo trabalhado ora como distracao ou nas datas comemorativas, nao havendo a 

valorizacao devida dessas amostras de expressao. Portanto, com a pesquisa conclui-sc que por 

meio do desenho o educador e capaz de notar o nivel de aprendizagem da crianca, tomando 

por base as fases por que passa o desenho, apontadas por Luquet (1969), como tambem 

enxergar que alem de serem validos na assimilacao dos conteiidos no que diz rcspeito ao 

ensino-aprendizagem, atraves do desenho pose-se identificar aspectos afetivos e emocionais 

presentes nestas amostras, sendo necessario ao educador proporcionar praticas que 

privilegiem esse excrcicio pelo fato do desenho fazer parte do processo de desenvolvimento 

da crianca. 

Palavras-chave: Desenho. Desenvolvimento. Ensino-Aprcndizagem. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The drawing is a means of language that has its own codes, ie the act of drawing gives 

the child the opportunity to represent the object the way you feel and understand, and 

the adult provides the ability to understand the private world of the child. The stage 

consisted important time to understand the topic, through this, had the opportunity to 

reflect on the words of the child through his drawings. The objective o f this research 

was to analyze the meaning and design behind the practice o f drawing in early 

childhood education by identifying to what extent the same favors or limits the 

development in the teaching and learning of children. The research was conducted at the 

Municipal School of Education and Child fundamental "Pope Paul V I " in the city of 

Sousa-Pb, and as research subjects 5 (five) students in a preschool room II.A research 

was conducted through case study, using as instruments of data collection for semi-

structured interviews with teachers and students, observation in the classroom as well as 

the oral and documentary sources constituted through supervised practice in teaching. 

The data analysis showed the importance and necessity of monitoring the process of 

designing for the educator, so that it can interpret and understand the design produced 

by the learner. The study also showed that the design has been worked sometimes as a 

distraction or on holidays, not having the proper valuation of these samples, expression. 

Therefore, with the research concluded that by drawing the educator is able to notice the 

child's learning level, based on the phases through which passes the design, highlighted 

by Luquet (1969), but also seeing that beyond be valid in the assimilation o f the 

contents in relation to teaching and learning through design pose to identify affective 

and emotional present in these samples, the educator must provide practices that 

privilege this year because of the design part of the development process the child. 

Keywords: Design. Development. Teaching and Learning. 
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INTRODUCAO 

0 desenho propicia o desenvolvimento do pensamento artistico, no qual a crianca da 

sentido as suas experiencias. E por meio do ato de desenhar que a crianca amplia sua 

percepcao, coordenacao motora, reflexao e imaginacao. Foi diante desta concepcao e 

compartilhando da ideia de autores como Brent e Marjorie Wilson (2005), Duarte Jr.(1991), 

Roseli Fontana (1997), e outros autores, que fizeram-me compreender urn pouco do mundo 

infantil, despertar a paixao por esse universe, esse pequeno mundo particular que a crianca 

traz consigo. Sob esse prisma e que o tema "Arte-Educacao: a importancia do desenho para a 

educacao infantil" se apresenta. 

O trabalho parte do objetivo de analisar o significado e concepcao que estao por traz 

da pratica do desenho na educacao infantil, bem como observar quais os diversos momentos 

porque passa o desenho das criancas, e ainda de identificar ate que ponto a pratica do desenho 

favorece ou limita o desenvolvimento da crianca. 

Como dito anteriormentc o desenho propicia o desenvolvimento e aquisicao de 

habilidades cognitivas e motoras pela crianca. embora pareca sem significado, e rico e 

importante no que diz respeito ao seu desenvolvimento social e intclectual. E o que defende 

autores como Piaget. Desta maneira, e importante que os educadores estejam cientes destas 

conccpcoes e reconhe^am a importancia do estudo deste tema. 

A grande verdade e que a visao cstereotipada que alguns educadores tern sobre o 

desenho infantil, acontece pela fragilidade de sua formacao e pela a quantidade de livros, 

editados sobre o assunto, ou seja, o tema ainda e muito pouco explorado tanto pelos 

educadores como tambem pelos grandes estudiosos, que leva as visoes pre-concebidas sobre o 

tema. Dessa maneira os educadores utilizam-no, apenas como ocupacao, ou mclhor, 

recreacao, atividades cstas que nao possuem urn fim educativo. Outros educadores ainda 

oferecem somente desenhos prontos, apenas como mecanismos de reprodu?ao, por meio do 

quais os educandos imitam o professor. Agindo desta maneira, essa pratica faz com que a 

crianca limite sua criatividade, coordenacao e nao construa seu proprio conhecimento a partir 

de suas experiencias, as quais sao expressas atraves de suas criacoes. 

Mediante a tudo que vem sendo abordado, o desenlio infantil neccssita da formulacao 

de uma nova concepcao, a partir de novos parametros, o intuito desta pesquisa foi identificar 
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quais seriam os significados destas atividades para os educandos. Desta forma, pensar o 

desenho oferecendo liberdade para que as criancas se expressem naturalmente e assim 

construam suas percepeoes e entendlmentos, o que nao significa dizer que trabalhar com 

desenhos prontos tambem nao tcnha proveito, uma vez que estes dcscnhos sejam trabalhados 

de forma contextualizada, procurando e pesquisando o que a crianca quer dizer atraves desta 

pratica. 

Portanto o tema abordado se dividira em capitulos, trazendo como primeiro capitulo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metodologia do estudo que traz como topicos: os locus e sujeitos da pesquisa, os instrumentos 

e tipo de pesquisa utilizados na coleta de dados, cstcs foram utilizados para nortear a 

construcao do trabalho. Abordando como etapas para seu desenvolvimento, a caracterizacao 

da escola a ser aplicada a pesquisa, as entrevistas realizadas a fim de conhecer as concepeoes 

que professores e alunos tem a cerca do desenho e como o mesmo vera sendo trabalhado na 

escola, a aula teste que servira de base para a construcao dos pianos de aula utilizados no 

estagio como tambem o proprio estagio. 

Em seguida o segundo capitulo trara como titulo: Contextualizando a Arte-educagao: 

O desenho como ferramenta da aprendizagem, o mesmo faz uma abordagem geral sobre a 

historia da arte no Brasil enfatizando a importancia do desenho para a crianca e algumas 

pesquisas que vem sendo desenvolvidas sobre este tema. 

O terceiro capitulo intitulado O desenho no cotidiano escolar faz uma abordagem do 

que os educandos tem a dizer sobre a pratica do desenho na sala de aula, as diversas etapas 

por que passa o desenho infantil, a relevancia social do mesmo e a importancia da valorizacao 

dessas amostras de imagens. 

O quarto e ultimo capitulo destaca A importancia de estagio para a construcao da 

identidade proftssional e sua contribuigao para a compreensao da perspectiva do desenho. 

Este capitulo tras as experiencias vivenciadas na sala de aula no momento do estagio, a 

importancia deste para a construcao da identidade profissional, as etapas que nos levaram ate 

o estagio supervisionado e como esta experiencia foi Importante para o estudo do tema em 

questao. 

O trabalho ainda contara com as conclusoes levantadas por meio das pesquisas e 

experiencias vividas desde o inicio, quando da escolha do tema. 



CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. METODOLOGIA DO ESTUDO 

Neste capitulo abordamos todo percurso metodologico utilizado no desenvolvimento 

da pesquisa. Assim sera explicitado o Locus da pesquisa, os sujeitos da pesquisa, o tipo de 

pesquisa utilizado, os instrumentos utilizados para a coleta de dados, que neste caso foram a 

observacao e entrevista, visto que estes foram escolhidos pelo seu caratcr qualitativo. 

O capitulo, ainda, trara uma breve descricao de como se deu o momento da observacao 

e entrevista. 

Deste modo, o percurso metodologico abordara o caminho trilhado durante o 

desenvolvimento de todo o estudo. 
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1.1 Locus da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental "Papa 

Paulo V I " , localizada na cidade de Sousa-Pb. A mesma possui urn espaco amplo e arcjado, a 

qual conta urn quadro composto por 99 funcionarios dos quais 62 sao professores, sendo 1 

diretor c 1 vice-diretor. 

O espaco fisico e composto pol6 sal as para aula, onde nos tres turnos (manha, tarde e 

noite) funcionam. 36 salas de aula, o espaco ainda conta sala de diretoria, sala de professores, 

laboratorio de ciencias e informatica, auditorio, quadra de esportes, cozinha, 5 banheiros 

sendo 2 femininos e 2 masculines para o uso dos alunos e 1 para uso exclusivo para os demais 

funcionarios, a estrutura fisica ainda conta com sala para secretaria e sala de leitura que 

funciona como sala de video e biblioteca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Sujeitos da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos da sala do pre-escolar III eomposta por 

25(vinte e cinco) alunos, sendo a entrevista aplicada a 20% desse total, o que equivale a uma 

soma de 5 (cinco) alunos. 3 (tres) do sexo feminino e sendo 2 (dois) do sexo masculino . 

1.3 Tipo de pesquisa adotado 

O tipo de pesquisa utilizada foi o estudo de caso que e uma metodologia investigativa 

e descritiva, apropriada para esta pesquisa, na qual procuro compreender, explorar e descrcver 

os fatores envolvidos no estudo do objeto. 

No que diz respeito ao estudo de caso, Roese citado por Matos e Vieira afirma: 
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Utilizainos esse procedimento ao selecionarmos apenas urn objeto de 

pesquisa, obtendo grande quantidade de informacocs sobre o caso escolhido 

e, eonsequentemente, aprofundando seus aspectos. Diferencia-se dos estudos 

quantitativos por que esses ultimos buscam obter informac5es padronizadas 

sobre muitos casos. ( 2002, p.46). 

Portanto, a presente pesquisa foi realizada atraves de estudo de caso por oferecer, carater de 

profundidade e detalhamento, partindo do material que ja existe sobre o tema escolhido, com intuito 

de dar mais embasamento bibliografico a pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Instrumentos de coleta de dados e tipo de abordagem 

Falando dos instrumentos utilizados para coleta de amostras. utilizainos a entrevista semi-

estruturada e a observacao em sala de aula, estes dois instrumentos sao de carater qualitativo, onde por 

meio de am bos, buscamos entender e anaiisar o objeto de estudo. Ao inves de estatisticas e regras, a 

pesquisa qualitativa trabalha com descrieoes, comparacoes e interpretacoes, Nesse sentido, utilizar a 

observacao e a entrevista como instrumento de coleta de dados, justifica-se pela entrevista semi-

estruturada ser de acordo com (Gil apud Matos e Vieira 2002) "uma entrevista mais aberta que a 

estruturada, e que possibilita maior flexibilidade nas respostas e a obtencao de falas que podem 

enriquecer ainda mais a tematica abordada." (p.63). 

E ainda no que diz respeito a observacao Gil, afirma que: 

A observacao e uma tccnica muito utilizada, principalmente por que pode ser 

associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. Para ser 

considerada eficaz para a pesquisa cientifica, temos de observar, 

compreender o que e essencial e fazer o registro. (apud MATOS; VIEIRA, 

2002, p.58). 

Portanto, a escolha destes dois instrumentos de coleta de dados deu-se para dar 

embasamento aos estudos sobre o tema. O estudo de caso na perspectiva qualitativa e mais de 

carater participativo e mcnos controlavel, o que vai de encontro com os objetivos de estudo, 
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no qual sao os participantes da pesquisa, por meio da interacao com o pesquisador que darao 

rumo aos estudos, e postcriormente a sua compreensao. 

No que diz respeito o momento da observacao e aplicacao da entrevista, a ultima 

precisou ser realizada duas vezes visto que no primciro dia, houve a inducao nas respostas dos 

educandos, mesmo que de maneira inconscicnte, sendo necessaria se fazer uma nova 

entrevista. 

Alem dessas duas cntrcvistas citadas anteriormentc, foi necessario ir uma tcrceira vez 

a escola, fazer uma nova entrevista. Esta foi feita com o objetivo de caracterizar a escola 

mencionada neste trabalho, como tambem caracterizar as dificuldades encontradas por 

professores c educandos na sala de aula, com intuito de preparer o piano de acao para a aula 

teste, aula esta que servira de base para o planejamento e execucao dos pianos de aula que 

foram desenvolvidos no estagio. 

Contudo, notei grande ansicdade dos educandos em participarem da entrevista. nao 

havendo nenhum tipo de resistencia por parte dos mesmos, como tambem da professora. 

Utilizamos ainda como instrumentos de coleta de dados as fontes orais, como mais um 

meio de compreender o tema em destaque, estas foram adquiridas por meio da apresentacao 

das vivencias das discentes do 8° periodo do curso de pedagogia no estagio, que foi um 

momento privilegiado onde todas as discentes expuseram de maneira gcral as dificuldades, 

exitos e demais experiencias sentidas atraves do mesmo. O que afirma a citacao a seguir: 

Em primeiro lugar, sao os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 

segundo lugar, sao os acontecimentos que eu chamaria por tabela, ou seja, 

acontecimentos vividos pelo grupo ou coletividadc a qual a pessoa sente 

pertencer. Sao acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou 

mas que, no imaginario, tomaram tamanho relevo que no fim das contas e 

quase impossivel que ela consiga saber se participou ou nao. (POLLACK, 

1992, p. 201). 

Este momento foi de grande valia para a compreensao da realidade escolar, como 

tambem varias das discentes estagiarias forneceram atraves de seus relatos importantes 

contribuicoes para a compreensao do tema por mim estudado. 
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O estagio supervisionado nos proporcionou uma rica experiencia, uma vez que por 

meio do mesmo construimos alem dos pianos de aulas executados durante este periodo os 

diarios de eampo. que nos serviram de fontes documentais importantes para a analise do 

mesmo. E o que afirma a citacao de Cunha: 

o professor constroi sua performance a partir de iniimeras referencias. Entre 

elas estao sua historia familiar, sua trajetoria escolar e academica, sua 

convivencia como ambiente de trabalho, sua insercao cultural no tempo e no 

espaco. Provocar que ele organize narrativas dessa referenda e faze-lo viver 

um processo profundamente pedagogico, onde sua condicao existencial e o 

ponto de pallida para a construcao de seu desempenho na vida e na profissao 

[...]. (1998, p. 41). 

Portanto, as fontes orais, documentais e demais procedimentos adotados neste 

trabalho, foram de extrema relevancia tanto para o desenvolvimento da pesquisa como para 

compreensao a cerca do tema estudado. Constituindo desta forma fator primordial na 

construcao de minha identidade doccnte. 
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2. CONTEXTUALIZANDO A ARTE-EDUC A C AO: O DESENHO COMO 

F E R R A M E N T A DA APRENDIZAGEM 

Este capitulo traz uma breve discussao a respeito da historia da arte-educacao junto a 

humanidade. Faz uma breve abordagem enfatizando a promulgacao da Lei que torna 

obrigatorio o ensino de artes na escola, como tambem como a arte e vista na sociedade atual. 

O capitulo, ainda, aborda a importancia que a crianca da ao desenho produzido por ela 

mesma, e o que esse desenho significa para esta, tomando por base as pesquisas 

desenvolvidas por alguns autores como Brent e Marjorie Wilson (2005), Duarte Jr.( 1991) a 

partir do seculo XX. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNWERS'OAOe K - ^ i -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DECAMPINAGRAMDL 

BIBU0Tf!CASET0R!AL 
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2.1 A arte-educacao entre nos 

Desde os primordios da humanidade a arte sempre esteve presente em nossa historia. A 

arte do homem pre-historico foi tudo o que nos restou de heranca de nossos antepassados. 

Pois mesmo que de maneira inconsciente produziam artcs, ora pintando seu corpo cm suas 

manifestacoes religiosas ou por meio dos descnhos deixados pelos mesmos cm cavernas, 

como algumas descobertas e estudos nos mostram. enfatizando que: 

Desde o inicio da humanidade a arte sempre esteve presente em todas as 

formulacoes culturais. O homem que desenhou um bisao numa caverna pre-

historica teve que aprender de algum modo seu oficio. E da mesma maneira 

ensinou para alguem da mesma maneira. (BRASIL, 2001, p.21) 

Diante a aitrmacao. torna-se de extrema rclevancia a descobcrta desscs desenhos, visto 

que. foram por meio dos mesmos, que as civilizacoes posteriores poderam tomar 

conhecimento daquelas tribos primitivas, como tambem a partir da descobcrta das mesmas 

deu-se inicio aos estudos mais aprofundados destas civilizacoes, contribuindo para 

compreensao do desenvolvimento da humanidade. 

Desta forma, aquela pratica de desenhar contribui para os estudos de arte, como 

tambem para entendermos o significado daqueles registros historicos para aquela cultura e 

ainda para a construcao da nossa historia. 

Ainda, falando da pratica de desenhar e o que esta imaginacao primitiva proporcionou as 

geragoes posteriores, a famosa estudiosa americana Susanne Langer afirma que: 

Essa imaginacao primitiva essa producao de imagens mentais foi o primeiro 

passo na criacao nao so da arte, mais tambem da linguagem. Isto e 

compreensivel na medidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cm que se percebe que ao invocar imagens mentais 

daquilo que havia visto, o homem das cavernas cstava de certa forma 

representando-os. (apud DUARTE JR. 1991, p.38) 

Desta forma, quando o homem primitivo as representava, aquela manifestacao artistica de 

alguma forma tomava importancia na construcao da comunicacSo, pois, a medida que o faziam, aquela 
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se tornava um meio de comunicar-se, visto que como sabemos a linguagem oral so veio surgir apos 

muito tempo. A verdade e que por meio dos dcsenhos que um interagia de alguma forma com o outro, 

de modo que se tornava possivel conviver em comunidade. Assim, nos certificamos que toda e 

qualquer cultura produz arte, seja em qualquer forma, ela nos acompanha desde o inicio da 

humanidade. 

Falando da arte-educacao na sociedade atual, e importante ressaltar que o nosso projeto 

educacional brasileiro, sempre esteve ligado a educacao de outras culturas, no qual as experiencias e 

condicoes especiflcas de nosso povo nao sao vaiorizados, fazendo-nos assim conceber projetos 

educacionais que quase sempre atendem as minorias que detem maior poder aquisitivo. Deixando 

claro tambem que a medida que adotamos modelos de outras culturas, ao serem implantados geram 

contradiedes, em vista que sofrem distor^oes, por se tratarem de culturas e condicoes diferentes. 

Desta forma o PCN de Arte propde que: 

Ensinar arte em consonancia com os modos de aprendizagem significa entao 

nao isolar a escola da informacao sobre a producao historica e social da arte, 

e do mesmo tempo, garantir, ao aluno a liberdade de imaginar e edificar 

propostas artisticas pessoais ou grupais com base em intencoes proprias. 

(BRASIL,2001,p.47). 

E desta forma que para a grande maioria da populacao, a arte e um "artigo de luxo', destinado 

as hegemonias dominantes. O que nao deixa de ter um fundo de verdade, tendo cm vista que nas 

escolas a arte quase nunca e vista com suas caractcristicas, tendo-se sempre que transformar em outras 

formas disfar^adas. Pois com o capitalismo, a escola, ou melhor, o sistema educacional adquire suas 

caracten'sticas, ao promover o ensino como mcra producao de mao-de-obra, em que o interessante para 

esse modelo de cconomia e o arrecadamento de capital, deixando de lado o fim humanistico da 

educacao, que e formar para a vida. 

Mediante as afirmacoes Duarte Jr (1991) diz, que essa descaracterizacao da arte deu-se por 

que "historicamente sempre tivemos aqui a cducacao do colonizador, isto e, aquela que despreza as 

condicoes especiflcas da terra e procura impor a visao de mundo que interessa as minorias 

dominantes". (p. 79). 

O ensino de artes so passa a tornar-se mais relcvante apos a promulgacao da lei 5.692/71, a 

mesma veio com a proposta de modernizar a educacao. O ensino de arte passa a ser obrigatorio no 

Brasil neste ano, atraves da Lei de Diretrizes e Bases para a Educacao Nacional. Porem infelizmcnte 

faltavam-nos professores qualificados para ministrarem as aulas de artes, tendo em vista que nao 

existiam cursos de formacao na area. 
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Diante a promulgaeao da Lei, faz-se necessario atender novas demandas, entao no ano de 1973 

o governo cria o curso de graduacao em Educacao Artistica; um curso de licenciatura de curta duracao 

que permitia aos graduados a lecionarem a nova disciplina . 

Muito em bora o ensino de artes tenha se tornado obrigatorio, os cursos nao offeree iam suporte 

necessario para que as aulas fluisscm e ainda mesmo com os cursos de formacao para o arte-edueador, 

nao eram os mesmos que rumavam para lecionar nas salas de aula, mais sim aqueles que tinham algum 

interesse cm particular a dar o Estado, ou seja, as chamadas "indicacoes". Ocorria a contradicao o 

proprio Estado que criara a Lei era quern mais infringia, atendendo aos interesses politicos proprios. 

Fazendo assim com que as aulas de arte se limitassem a meras distracoes, ou ainda suporte para as 

aulas de reforco de outras disciplinas. Visto que para o ensino tecnicista estas cram tidas como mais 

importantcs. dessa maneira a obrigatoriedade do ensino de artes iicava so no papel. 

Outra questao a ser suscitada e que mesmo no interior da propria escola, o ensino e visto ainda 

de maneira formal e burocratica, a arte nao ganha muito espaco no contexto educacional, tendo em 

vista que o ensino prioriza as disciplinas ditas mais importantes, como o Portugues, Matematica, etc. E 

o que aflrma Duarte Jr. (1991), ao dizer que: 

A arte continua a ser encarada. no interior da propria escola, como um mero 

lazer, uma distracao entre as atividades 'uteis* das demais disciplinas. O 

proprio professor de arte e visto como pau pra toda obra, com um quebra 

galho (p. 81). 

Dessa forma, a arte-educacao necessita de uma nova visao, seguindo novos pressupostos, pois 

como vcmos ainda nos dias atuais continua sendo trabalhada ora como mera distracao, ou oferecendo 

receitas prontas, que trazem em seu intimo a ideia de que os educandos sao incapazes de criar, fazendo 

dos mesmos meros reprodutores, onde sua missao c dar continuidade a transmissao dos valores e 

sentidos validos diante a sociedade. Pois quando o modelo e trabalhado de maneira destragmentada, a 

mensagem que fica e de frustracao onde o educador mal formado impoe a crianca a aceitar como arte 

os valores e conceitos de adultos, fazendo-as crer que suas vivencias, experiencias e criacoes nao tem 

nenhum significado, a medida que nao atenda aos criterios esperados pelos conceitos formulados por 

adultos. 

A este respeito Duarte Jr. comenta: 
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Nao mais precisamos de formulas e receitas educacionais - precisamos sim e 

de um comprometimento humano, pessoal, valorativo, com a educacao e a 

nacao. Precisamos de uma real arte-educacao, e nao uma "arte-culinaria". 

Uma arte - culinaria cuja receita principal e cozinhar em fogo brando os 

coracoes e as mentes das novas geracoes, para servimos no grande banquete 

do desenvolvimento industrialista (1991 p. 86-87). 

Portanto, cabe a nos educadores pensarmos nao so no ensino da arte, mas sim no que diz 

respeito ao ensino em gcral, como inovacao onde por meio da contextualizacao dos modelos existentes 

e oferecendo a liberdades para livre expressao, tanto por parte dos alunos quanto dos professores, nao 

sennos neutros nos limitando apenas a copiar, mas sim dar a educacao um carater emancipador, pois 

temos que concebe-la e percebe-la como meio de formacao das futuras geracoes, e assim formar para a 

vida um cidadao conscicnte, critico e autonomic zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O desenho e a crianca 

Pesquisas desenvolvidas a partir do inicio do seculo XX em varios campos das ciencias 

humanas, trouxcram dados relevantes a respeito do desenvolvimento da crianca, sobre o processo de 

criacao. Surgiram assim alguns autores que formularam principios inovadores no que diz respeito ao 

ensino de artes e mais precisamente do desenho. Tais principios veem no desenho da crianca um 

processo de manifestacao espontanea e auto-cxpressiva, que possui extrema importancia no 

desenvolvimento psicomotor, intelcctual e social da crianca. 

A crianca ja nasce em um ambiente onde o desenho esta presente em seu cotidiano, seja 

atraves das imagens de televisao, dos rotulos de produtos, cartazes, revistas, etc. 

Esse fato a acompanha ate o ingresso na escola, visto que a pratica do desenho e mais utilizada 

na educacao infantil. Essa atividade intensa que envolve as criancas e vista por alguns autores como 

meio de expressao da crianca, momento importante de criacao onde a mesma por meio dos desenhos 

desenvolve sua primeira escrita vale ressaltar que por meio dos mesmos, a crianca aprende tambem a 

funcao social da escrita uma vez que sua comunicacao pode ser compreendida antes que ela aprenda a 

escrita convencional. 

Alguns autores ainda defendem que o desenho pode ser usado para medir o grau de 

desenvolvimento intelectual da crianca. E o que diz autores como Brent e Marjorie Wilson (2005): 
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Numerosas teorias tem tentado explicar o processo e a natureza do desenho. 

Duas das mais influentes, a de Dade Harris (1963) e a Rudolf Arnheim 

(1974) sustcntam que os desenhos representacoes da realidadc. Harris ve o 

comportamento demonstrado no desenho como cspelho do desenvolvimento 

cognitivo ou da maturidade intelectual (p. 61). 

Dessa forma, ve-se a relevancia do desenho no processo de ensino-apredizagem, visto que o 

mesmo mostra-se como instrumento favoravel a este processo, uma vez que haja valorizacao da 

amostra e tambem a mesma seja trabalhada de maneira adequada. Visto que a principio a crianca nao 

se preocupa com a representacao da realidade, ou seja, ainda nao entende o que aquele objeto 

significa, mais sim o caracteriza de acordo com o que conhece do objeto. 

A crianca nao se preocupa com representacao da realidade, com a 

reproducao daquilo que ve. Ao contrario, ela tenta, por meio do desenho, 

identificar, designar, indicar aspectos determinados dos objetos. Ou seja, a 

crianca nao comeca desenhando o que ve, mais sim o que sabe sobre os 

objetos (VYGOTSKY apud FONTANA; CRUZ, 1997, p. 147. 

Isso ocorre com os primeiros desenhos infantis. o que nos mostra algum grau de abstracao, 

uma vez que temos no desenho de uma crianca a tentativa de conceitualizacao do objeto, assim como 

ocorre na linguagem verbal. Assim a crianca passa a desenhar o objeto do jeito que sente, da maneira 

que fez sentido para ela. Portanto, e possivel afirmar que a crianca avancou no seu desenvolvimento 

no que diz respeito ao eonhecimento adquirido. 

Nesse sentido, percebe-se a importancia do ver o desenho com outro olhar. que vai alem das 

visoes tradicionais, de te-lo apenas como atividadc de ornamentacao e recreacao, o desenho faz parte 

do processo de desenvolvimento da crianca, por meio do qual propicia muito mais do que a satisfacao 

e prazer de desenhar, como tambem auxilia seu desenvolvimento cognitivo e motor. Dessa maneira, o 

desenho toma-se o meio pelo qual a crianca atua efetivamente com o mundo: opina, critica, sugere. 
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3. O DESENHO NO COT1DIANO E S C O L A R 

Este capitulo traz uma abordagem da visao da sociedade sobre a educacao infantil, 

formas em que o desenho se apresenta na sala de aula na voz dos educandos, os diversos 

momentos por que passa o desenho infantil, relevancia social do desenho e importancia dos 

modelos para essa construcao e ainda a Importancia da valorizacao dos desenhos para 

construcao do conhccimento. 
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3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educacao infantil na visao da sociedade 

A educacao infantil como pode-se notar na maioria das instituicoes de ensino, esta 

sempre em 2°(segundo) piano, nao tendo um reconhecimento valido para esta etapa da 

construcao do conhecimento. 

Esta visao erronea sobre a educacao infantil vem desde a antiguidade, onde o modo de 

lidar com as criancas baseia-se em alguns costumes que herdamos dessa epoca. 

Alguns anos atras, a esta etapa da educacao era dada a funcao apenas do cuidar, 

deixando-se de lado o educar. Ainda, nos dias atuais vcmos que nao tivemos ainda grandes 

avancos neste sentido, visto que os professores destinados para ocupacao destas sal as, quase 

sempre sao profissionais com varios anos de ataacao que se encontram proximos a 

aposentadoria ou sobrou esta determinada sala e o professor que nao preencheu sua carga 

horaria e, obrigado a ficar responsavel pela mesma, ocorrendo casos em que tem formacao 

cspecifica em outra area. 

E interessante reconhecer nesta fase a importancia do planejamento e formacao 

profissional da mesma, visto que e justamente nesta fase que formamos ou deformamos o 

educando. Desta forma, o professor deve estar atento as atividades desenvolvidas na sala, em 

especial o desenho que se faz muito presente nesta etapa da cducacao. 

3.2 Formas em que o desenho se aprescnta na sala de aula na vox dos educandos 

Dialogando com criancas do pre-escolar, quando se trata da importancia do desenhar e 

pintar, todos afirmam gostar destas atividades. A exemplo, um posicionamento dos 

educandos: "gosto. Porque eu gosto de desenhar. Me sinto feliz ne? porque e bom" ( Aluna A, 

sexo fern in i no, entrevista 21/10/2009). 

Notamos atraves dessa fala o prazer que o educando sente quando desenha ou pinta, 

pois como afirma Duarte Jr: (1991) "A experiencia que a arte nos proporciona e, sem diivida. 
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prazerosa. E tal prazer provem da vivencia da harmonia descoberta entre as formas dinamicas 

de nossos sentimentos e as formas do objeto estetico" (p.60). Ou seja, o educando encontra 

no desenho o prazer de comunicar-se, visto que nesta fase a linguagem e escrita nao estao 

totalmcnte desenvolvidas. 

Como vemos, o desenho vem sendo utilizado apenas nas datas comemorativas, 

recreacao e exerclcios para coordenacao motora. Nesse sentido, a pratica do desenho na sala 

de aula em destaque acontece atraves de atividades prontas, ou seja, o desenho ja vem pronto, 

os alunos apenas colorem ou cobrem. Este fato pode ser comprovado quando os educandos 

afirmam que os desenhos que a professora trabalha com eles: "traz boneca, traz papai Noel, 

traz essas coisas" (Aluna A, sexo feminino, entrevista 21/10/2009); "ela traz abacaxi, indios, 

so isso. Maca, ela traz pra pintar... E domino pra nos pintar (.. .]." (Aluno C, sexo masculino, 

entrevista 21/10/2009). 

Diante, as falas acima citadas, evidencia-se que o desenho ora e trabalhado como 

exercicio da coordenacao motora, ora como atividade das datas comemorativas. 

Essa visao que alguns profissionais da educacao infantil e professores de artes tem 

quando se trata de arte, em especial do desenho, dar-se por que: 

Os professores de Educacao Artistica, capacitados inicialmente em cursos de 

curta duracao, tinham como unica alternativa seguir documcntos oliciais 

(guias curriculares) e livros didaticos em geral, que nao explicitavam 

fundamentos, orientacoes teorico-metologicas e mesmo bibliografias 

especiflcas. (BRASIL, 2001, p. 29). 

Ainda, a respeito do desenho ser trabalhado como exercicio de coordenacao e datas 

comemorativas, Duarte Jr (1991) afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' _ „ '1 "Ar-

Expor uma aprendizagem artistica que inclua tais tipos de atividades e pior 

do que nao dar aprendizagem alguma. Sao atividades pre-selecionadas que 

obrigam as criancas a um comportamento imitativo e inibem sua propria 

expressao criadora; esses trabalhos nao estimulam o desenvolvimento 

emocional, visto que qualquer variacao produzida pela crianca so pode ser 

um equivoco; nao incentivam as aptidoes, porquanto estas se desenvolvctn a 

partir da expressao pessoal. Pelo contrario, apenas servem para condicionar a 

crianca, levando-a a aceitar, como arte, os conceitos adultos, uma arte que e 
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incapaz de produzir sozinha e que, portanto, frustra seus proprios impulsos 
criadores. (p.83). 

Dessa maneira, esta visao pre-concebida do desenho vem de muito antes, isso da-se 

pelo deficit de producoes teoricas sobre o tema e ainda a ma formacao nos cursos iniciais. 

Nao que seja crrado trabalhar estes tipos de atividades, o que deve haver e um equilibrio entre 

as atividades prontas e as de livre de expressao. no qual o professor possa proporcionar aos 

educandos o exercicio da imaginacao e criatividade, para que os mesmos possam se expressar 

e manifestar suas percepcoes e visoes de mundo atraves dos desenhos, lembrando que todas 

estas atividades devem ser contextualizadas, para que educados possam fixar esses 

conhecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Os diversos momentos por que passa o desenho infantil 

Quando dialogamos com educandos da cducacao infantil, vemos que nos mesmos 

prevalecem gostos parecidos, quando se trata de tcmas escolhidos para desenhar ou pintar. 

Nos meninos prevalecem os desenhos como animals, bonecos. carros e casas e nas meninas 

prevalecem os desenhos como bonecas, casas. estrelas, o que mostra que nesta fase nao existe 

muita variacao entre s sexos, ja que todos possuem a mesma idade. O que flea claro quando 

estes afirmam: "eu gosto de desenhar cobra, elefante, o que mais, abacaxi, carro". (Aluno C, 

sexo masculino, entrevista 21/10/2009); "E boneca, princesa, casinha, estrela" (Aluna D, sexo 

feminino, entrevista 21/10/2009). 

Nesse sentido, aportam-sc as pesquisas desenvolvidas no Comite de Estudos da 

Crianca nos Estados Unidos, sobre os principals assuntos desenhados por grande parte das 

criancas, no que se concluiu: "nos desenhos infantis predominam os temas relativos a vida 

social (casas, veiculos, objetos, etc.)" (DARROS, 1988, p. 175). 

Tambem cstao prescntes nos quatro estagios definidos por Luquet (1969): o primeiro 

realismo fortuito, ou seja, a fase das garatujas, que comeca por volta dos 2 anos, onde a 

crianca descobre semelhanga entre o traco no papel e um objetivo; o segundo realismo 

fracassado, tambem chamada de fase esquematica caracteriza-se pelas primeiras tcntativas da 
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crianca reproduzir algumas formas; o terceiro realismo intelectual, tambem chamado de 

realismo logico, esta fase comeca aos 4 anos e pode estender-se ate os 10 ou 12 anos, coincide 

com o periodo em que a crianca entra na escola, esta e fase em que a crianca sente grande 

prazer em desenhar e mostrar os seus desenhos, nesta fase aparece caracteristicas do piano 

deitado e transparencia; por ultimo o realismo visual caracteriza-se pelo aparecimento da 

perspectiva; a crianca ou adolescente representa o que ve, a capacidade critica ja esta bem 

desenvolvida pois seu nivel mental se eleva acompanhando o aumento da idade. 

Os desenhos a seguir trazem caracteristicas das fases mencionadas acima. 

Figura 1: Figura 2: 

Crianca de 4 anos- garatuja representacao 

da agua.( Aluno E, entrevista 21/10/09) 

Realismo fortuito 

Crianca de 5 anos-representacao de um cavalo-

(Aluno B, sexo masculino, entrevista 21/10/09) 

Realismo fracassado 
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Figura 3: 

Crianca de 6 anos, representacao do lar( 

aluna D, sexo feminino, estagio, 

12/09/10). Realismo Intelectual 

Figura 4: 

Crian9a de 10 anos, representa9§o do lar. 

Amostra coletada com aluna de outra 

turma. (21/09/2009). Realismo Visual 

Fica evidente que o desenho passa por diversos momentos, que variam de acordo com 

a idade e de como esta sendo trabalhado pelos professores. A crian9a pode ou nao atingir os 

estagios dependera muito de como o tema esta sendo desenvolvido. O que pode ser 

comprovado na fala a seguir quando a educanda expressa, o porque gosta de desenhar, ao 

dizer "desenhar e bom porque quando eu crescer, e mais bom porque eu vou ser uma 

desen9arista ou bordadeira" (Aluna D, sexo feminino, entrevista 21/10/2009). 

Aprofundando-se nesta perspectiva podemos notar um maior grau de abstra9ao e 

maturidade nesta crian9a, pois alem de sentir prazer em desenhar, faz rela9ao entre o desenho 

e estas duas profissoes, tambem expressam que o desenho e importante para o 

desenvolvimento da mesma. Seu grau de maturidade esta mais desenvolvido que a dos outros 

educandos, visto que os demais que se encontram no mesmo ao e idade, apenas relataram 

sentir-se bem em desenhar ou pintar, o que enfatiza ainda mais a eleva9ao do nivel menta da 

crian9a D. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4 Relevancia social do desenho e a importancia dos modelos para essa construcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando se trata sobre o que aprendem quando desenham, alguns educandos dizem 

aprender "letras e o deve...e palavras" (Aluno E, sexo masculino, entrevista 21/10/2009). Isso 

dar-se pela visao que alguns profissionais e pais tern sobre o que precisa ser trabalhado na 

educacao infantil, onde os mesmos acreditam que desde esta etapa a funcao da escola e 

ensinar a ler e escrever, deixando de lado muitas vezes a construcao de valores e nao levam 

em conta que esta e a fase da meninice, na qual as criancas sentem grande prazer em brincar, 

nao se deve trata-los como miniaturas de adultos, querendo exigir dos educandos tarefas mais 

dificeis, que serao melhores trabalhadas nas fases adiante. E o que diz Oliveira (2002) a 

seguir: 

Em algumas culturas afirmam-se que as crian9as pequenas devem ocupar-se 

apenas do jogo livre infantil. Em outras, desde muito cedo a crian9a e 

incitada pela familia a auxiliar pelo menos em tarefas domesticas, nao sendo 

raro que algumas desempenhem tarefas de trabalho produtivo ou pe9am 

esmolas nas ruas da cidade. Ha tambem culturas em que, precocemente, elas 

sao postas para executar tarefas que reproduzem atividades de niveis mais 

adiantados. (p. 123). 

E importante dar ao educando o direito de ser crian9a, visto que nao e fun9ao da pre-

escola ensinar a ler e escrever restritamente falando, o pre-escolar e a fase de adapta9§o, 

aonde a crian9a tern seu primeiro contato com o universo escolar, e come9a tambem a 

construir valores. Pode-se ate trabalhar a introdu9ao das letras, desde que sejam trabalhadas 

de maneira criativa e ludica, sempre de forma esquematizada de preferencia por meio de 

brincadeiras. 

Falando dessas primeiras intera9oes da crian9a quando ingressa na educa9ao infantil, 

vemos a relevancia do outro, ou seja, dos modelos, na constru9ao social da mesma. Quando a 

crian9a nasce, encontram em seu universo social, diversos simbolos e a partir destes 

interiorizados em sua mente busca a cria9ao de novos, pois quando observamos as crian9as 

desenhando, vemos que uma participa do desenho da outra, dando palpites como "faz a caixa 

d'agua em cima, pinta o olho do boneco, cade a boca? Voce ja fez a casinha agora faz a 
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caixa", auxiliando a outra no que a mesma nao sabe, e assim sendo participe na construcao e 

reconstrucao do conhecimento. Como mostra Oliveira (2002): 

Os signos nao sao criados ou descobertos pelo sujeito, mais o sujeito deles se 
apropria desde o nascimento, na sua relacao com parceiros mais experientes 
que emprestam significacoes e suas a?5es em tarefas realizadas em 
conjuntos. (128). 

Assim os modelos tern relevancia no processo de ensino-aprendizagem, e nessa 

interacao que os educandos socializam o conhecimento adquirido, como tambem conhece os 

conceitos sociais do meio em que vivem. E o que afirmam os autores Brent e Marjorie Wilson 

(2005): 

TodazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crian9a faz rabiscos da mesma forma que balbucia. Tanto os rabiscos 

quanto o balbucio desenvolvem-se muito pouco, a menos que existam 

modelos para serem seguidos. Por exemplo, trabalhando com um grupo de 

imigrantes judeus idosos que, ate onde podiam se lembrar, nao haviam 

desenhado desde a infancia, descobrimos que, quando se pedia a eles para 

desenhar e pintar, a maioria produzia figuras do estagio de crian9a muito 

pequena, com bra90s e pernas emergindo da cabe9a. (p.63). 

Como ja mencionado e interessante proporcionar a crian9a esse contato, lembrando 

que devem ser descartadas as compara9oes e taxa9oes, tais como "este e mais bonito", ou 

ainda "olha o desenho de fulano", isso inibe o processo de cria9ao do educando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 A importancia da valorizacao do desenho para construcao do conhecimento 

Conversando com educandos da educa9ao infantil sobre o destino que os professores 

dao as atividades produzidas por eles e, ainda, quando se trabalha com o desenho livre, se os 

professores questionam o que estao desenhando ou pintando, todos os educandos relataram 

sentir-se felizes com o questionamento. No entanto, nem sempre estas atividades sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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expostas, ficando os professores ao exercicio restrito de corrigir e guardar estas atividades 

"ela corrige e da pra nos guardar" (Aluno B, sexo feminino, entrevista 21/10/2009); " ela 

guarda e da pra nos levar pra casa" (Aluno C, sexo masculino, entrevista 21/10/2009). 

Ainda falando de quando a professora expoe as atividades produzidas pelos 

educandos, vemos que estas so sao expostas quando sao relacionadas as datas comemorativas, 

nao havendo freqiiencia nesta acao, como mostra o dialogo a seguir " dia das maes, indio 

essas coisas, quando nos tamo fazendo trabalho" (Aluna A, sexo feminino, entrevista 

21/10/2009). 

Os educandos mostram-se satisfeitos quando ocorre esta acao de exposicao dos 

trabalhos, dizendo sentirem-se felizes quando seus trabalhos sao expostos: "queria que 

colocasse na parede, [...] pra botar porque eu gosto de botar as tarefas na parede porque eu 

acho bonito" (Aluno C, sexo masculino, entrevista 21/10/2009). 

A este respeito Piaget citado por Fontana e Cruz afirma "a valorizacao do trabalho da 

crianca e o estimulo realimentador do processo cognitivo. E preciso expor o que a crianca 

produziu, e necessario valoriza-lo". (1997 p. 146). Isso porque, quando a crianca e valorizada, 

sente prazer em aprender. Se este progresso e atividade nao forem valorizados a crianca pode 

se retrais, sentir-se incapaz e inferiorizada. 

O desenho precisa e deve sempre ser valorizado pelos educadores e essa importancia e 

valorizacao precisa ser tambem compartilhada e compreendida pelos pais, uma vez que toda 

aprendizagem tern seu valor e o desenho e uma das formas de aprendizagens. Nao e por 

menos que varios psicologos e psicanalistas utilizam em testes psicologicos para fazer 

sondagens profundas na mente de criancas e adultos, visto que por meio do desenho a crianca 

revela seu grau de abstracao sobre determinados objetos. Assim o desenho tambem pode ser 

utilizado como metodo avaliativo, para provar em que grau de aprendizagem o educando se 

encontra, pois de acordo com Vygotsky citado por Fontana e Cruz (1997): 

A crian9a nao se preocupa com a representa9ao da real idade, com a 

reprodu9ao daquilo que ve. Ao contrario ela tenta, por meio do desenho, 

identificar aspectos determinados dos objetos. Ou seja, a crian9a nao come9a 

desenhando o que ve, mais sim o que sabem sobre os objetos. (p. 147). 
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Portanto, fica mais que evidente a importancia de se trabalhar o desenho na educacao infantil. 

Tendo por base todos os preceitos discutidos ao longo do texto o professor pode desenvolver uma 

pratica favoravel a aprendizagem e chegar ao verdadeiro fim da educacao que e a construcao do 

conhecimento. 
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C A P I T U L O IV 

4. A IMPORTANCIA DO E S T A G I O PARA A CONSTRUCAO DA IDENTIDADE 

PROFISSIONAL E SUA CONTRIBUI£AO PARA A COMPREENSAO DA 

P E R S P E C T I V A DO DESENHO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo trara as vivencias do estagio, enfatizando a importancia desta experiencia 

para os futuros profissionais docentes. Fara uma abordagem de como o desenho se apresenta 

na sala de aula, buscando responder as questoes que suscitaram o estudo do tema. 

O capitulo ainda trara as conclusoes levantadas a partir desta experiencia, mostrando 

as teorias utilizadas para o planejamento e execucao das aulas do estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1 Vivencias do estagio: uma pratica necessaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio e elemento fundamental na formacao do educador, pois e a partir da 

experiencia vivida por meio do mesmo, que muitos discentes identificam-se ou nao com a 

profissao. E o famoso "teste da educacao", ou seja, neste momento confronta-se as teorias 

estudadas ao longo do curso com a realidade da apresentacao dos conteudos na sala de aula, 

fazendo com que nos encantemos ou nao com o universo da educacao. A grande verdade e 

que os discentes de pedagogia acabam idealizando uma sala de aula homogenia, silenciosa, 

onde todos os educandos aprendem da mesma maneira, quando na verdade a realidade 

mostra-nos o contrario. Deparamo-nos varias vezes com situacoes como a indisciplina, a 

diferenca na compreensao dos conteudos e algumas outras situacoes que sao corriqueiras em 

salas de aula normais e nos perguntamos: como agir nestes casos ja que pensamos em uma 

sala de aula perfeita? 

E comum escutarmos nos corredores da universidade a famosa frase "e no estagio que 

temos que associar a teoria a pratica", ou os discentes de pedagogia cobrando do curso a 

vivencia da pratica ja que os mesmos afirmam que o curso e pura teoria. Mas o que realmente 

o estagio representa na vida dos futuros educadores? 

E necessario que o discente estagiario tenha um olhar problematizador sobre este 

momento, agindo desta forma, compreendera que o estagio supervisionado e o momento de 

revermos os nossos conceitos sobre o que e ser professor, para compreendermos o seu verdadeiro 

papel para com a escola e a sociedade. O estagio e a hora de comecar a pensar na condicao de 

professor na perspectiva de eterno aprendiz. E hora de comecar a vislumbrar a formacao continua 

como elementos de realimentacao dessa reflexao. Pois na visao de Gomes (2004) pensando no estagio 

como espaco de aprendizagem e nao somente da vivencia da pratica o discente podera perceber 

[...] que a pratica docente nao acontece por acaso, ou melhor, nao e um 

processo natural. Este olhar diferente, problematizador [...] oportunizado por 

leituras advindas de uma perspectiva da historia, as quais [...] fundamentam 

a construir instrumentos de analise que [...] dao suporte para desenvolver 

este olhar de estranhamento. Nao se trata de esgotar o tema em questao, mas 

sim buscar compreender, interpretar as situacoes do cotidiano escolar, 

atraves de praticas de memoria docente. (p. 3). 
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Desta maneira o autor afirma a importancia do estagio para formacao docente, uma vez que 

possibilita ao mesmo o contato com realidade escolar e ainda a reflexao sobre o mesmo. Funciona 

como uma "janela do futuro" atraves do qual o discente de pedagogia tern a oportunidade de 

anteve seu proximo modo de viver. O tuturo profissional da educacao passa a ver-se no papel 

de educador, pesquisador e comece a se questionar e rever suas concepcoes para vir a ser um 

bom profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Etapas para o desenvolvimento do estagio 

Para chegarmos a etapa do estagio supervisionado seguimos um roteiro de pesquisa 

comecando pela a elaboracao do pre-projeto do tema escolhido, no 3
a

 periodo do curso de 

Pedagogia. Tornou-se necessario fazer entrevistas tanto com educandos quanto professores 

presentes na sala de aula a ser observada posteriormente. Foi realizada ainda uma 

caracterizacao tanto da sala de aula em destaque, neste caso de educacao infantil, como na 

escola em geral, importantes para podermos planejar a aula teste que viriam depois de acordo 

com a realidade escolar e dificuldades nas quais estes sujeitos estao inseridos. Chegamos 

desta forma ate o estagio, no qual: 

Os registros dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9oes significativas do cotidiano escolar e a sua socializa9ao 

favorecem o enriquecimento e o aprimoramento da forma9ao docente, ja no 

processo da supervisao do estagio. O contato com todos os sujeitos inseridos 

no contexto escolar permite que, por meio de suas falas e de suas a96es, o 

aluno estagiario visualize possibilidades de sua inser9ao na busca de 

resolu9ao de determinadas situa9oes-problema. (BARREIRO; GEBRAN, 

2006, p.87). 

Todas as etapas foram importantes para o planejamento dos pianos de aula preparados 

para o estagio supervisionado, estes foram pensados de acordo com as dificuldades 

enfrentadas pelos educandos, como tambem inserindo concep9oes de alguns autores 

adquiridas durante todo o curso e ainda vale ressaltar a participa9ao do professor titular da 

sala para constru9ao e execu9ao dos pianos de aula, o qual disponibilizou os conteudos a 

serem tratados nas aulas sendo participe das mesmas. UNIVERS'DADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Durante o estagio tivemos a oportunidade de confrontar as teorias estudas com a 

realidade da sala de aula, fazendo deste momento um rico espaco para o processo de formacao 

profissional, atuando como treinamento, uma passagem entre o saber sobre algo para o agir 

sobre, um momento de validacao de todos os conhecimentos teoricos adquiridos durante o 

percurso academico. 

Ainda durante o estagio nos discentes construimos alem dos pianos de aula, o diario de 

campo, ou seja, todos os dias relatavamos as dificuldades e experiencias vivenciadas durante a 

aula. Apos a realizacao do estagio nos discentes em conjunto com a professora orientadora, 

realizamos a socializacao destas experiencias, momento importante que nos validaram 

algumas concepcoes sobre a realidade escolar. Constituindo desta forma fontes documentais e 

orais, importantes para a analise do estagio supervisionado. Como cita Decca: 

Os documentos como alguns ja disseram, nao falam por si, os historiadores 

obrigam que eles falem, inclusive, a respeito de seus proprios silencios. E 

para realizar tal procedimento, utilizamo-nos de teorias e de procedimentos 

metodologicos que sao, por sua vez, lugares de linguagem, modos de 

narratividade. (1998, p. 23). 

Portanto utilizamo-nos destas fontes para dar mais embasamentos as constatacoes 

levantadas a cerca dos temas abordados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Dificuldades enfrentadas frente a qucstao do ensino-aprendizagem na sala de aula 

A partir do estagio constataram-se algumas dificuldades presentes na sala de aula, 

como por exemplo: "No momento da correcao do para casa, notei uma das dificuldades que 

irei enfrentar muitos educandos nao o trazem pronto." (DIARIO DE CAMPO, 24/08/10). A 

verdade e que os pais se faziam ausentes nesse momento e pensando nessa situacao, resolvi 

ceder 10 minutos do inicio da aula para os educandos concluirem suas tarefas e ainda utilizei 

com eles o seguinte juramento: "pedi que os educandos levantassem a mao direita fizemos a 
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promessa que nao as esqueceriamos novamente." (DIARIO DE CAMPO, 24/08/10). Com o 

juramento criei neles a nocao de responsabilidade, e pode-se notar que nas aulas seguintes, 

poucos educandos nao trouxeram as atividades de casa "a cada dia noto que a dificuldade no 

cumprimento da tarefa de casa esta sendo superada". (DIARIO DE CAMPO, 01/09/10). 

Outro problema enfrentado no estagio era quanto a volta do recreio, pois os educandos 

ficavam muito inquietos prejudicando o seguimento da aula, assim "a inquietacao fez com 

que o conteudo de hoje nao fosse bem assimilado, entao vou dar continuidade amanha com 

outras atividades." (DIARIO DE CAMPO, 30/08/10). Uma das alternativas que encontrei foi 

acompanha-los na hora do recreio e brincando com eles, pois notei que as brincadeiras 

preferidas por os mesmos sao: correr, empurrar, e dessa forma, os educandos chegam muito 

agitados, entao no acompanhamento no recreio "estou introduzindo na hora do recreio 

brincadeiras de roda, para que os mesmos nao corram tanto e nem acabem brigando. Na sala 

de aula na volta sempre cantamos uma musica para relaxar" (DIARIO DE CAMPO, 

16/09/10). E ainda sempre para entrar na sala cantamos a musica marcha soldado. 

Esse problema nao foi so identificado por mim, mas tambem pelas demais estagiarias 

na socializacao das atividades do estagio como mostra a fala a seguir: "na volta do recreio os 

alunos voltavam inquietos e barulhentos" (Estagiaria A). Nesse momento da socializacao 

quase todas as estagiarias relataram o mesmo problema. 

Quanto a assimilacao dos conteudos "notei que eles sao melhores na assimilacao dos 

conteudos de matematica, pois poucos apresentaram dificuldades" (DIARIO DE CAMPO, 

24/08/10). Os educandos gostaram muito das brincadeiras e atividades propostas nesse 

conteudo, superando muitas vezes a expectativa. 

No que diz respeito ao ensino de portugues pode-se constatar a dificuldades que os 

educandos tinham em associar o som a escrita da letra. A professora titular ja havia trabalhado 

as juncoes de vogais, por isso so as revisei, no entanto os educandos quando escreviam no 

quadro as juncoes e pedia-lhes para ler "nem todos se sairam bem nesta atividade em virtude 

da dificuldade em reconhecer a vogal e seu som" (DIARIO DE CAMPO, 25/08/10). 

Quando perguntei a professora titular como a mesma havia introduzido as juncoes das 

vogais, a mesma relatou que as trabalhou por meio de exposicao no quadro, musicas e 

atividades xerocopiadas. Nesse momento senti a necessidade de trabalha-las de outra forma, 

partindo de material concreto e revisando antes a escrita e som das vogais, pois: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Efetivamente, so conhecemos um objeto atuando sobre este e o transformando (da mesma 

forma que o organismo so reage face ao meio assimilando-o no sentido amplo do termo)" 

(PIAGET apud KNIJNIK; WANDERER, 2004, p. 12). A verdade e que quando 

proporcionamos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crian9a atividades deste sentido, a mesma apropria-se do objeto e, por 

conseguinte o assimila-o. 

Estas foram algumas das atividades desenvolvidas: 

Figura 5: Figura 6: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i v I 
Fichas das vogais, trabalhadas atraves do 

jogo das jur^oes, onde cada educando 

ganhou seu conjunto de fichas e formando 

duplas cada um jogava uma ficha e 

reproduzia o som da jun9ao. Fonte: 

PORTFOLIO. 25/08/2010. 

Algumas das gravuras trabalhadas na aula de 

jun9oes de vogais, onde atraves das cenas expostas 

nas gravuras os educandos identificavam a jun9ao 

das vogais. (Fonte: PORTFOLIO-25/08/2010). 

Outro problema detectado durante o estagio supervisionado foi com respeito as aulas 

de segunda-feira,nas quais os educandos tinham aula de video, so que no entanto nao via 

proveito nessas aulas, pois alem de nao ter nenhuma con textualiza9ao, as tres salas de aula de 

pre-escolar participavam deste momento, fazendo deste um momento de inquieta9ao no qual 

os educandos ficavam disperso. Dessa maneira propus a professora titular "que cada turma 

tivesse seu dia na sala de video e que o filme fosse trabalhado e discutido." (DIARIO DE 

CAMPO, 23/08/10). A mesma relatou que seria impossivel, pois a sala de video era utilizada 

todos os outros dias da semana pelas outras salas de aula da escola. A S0IU9S0 encontrada foi 
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cada segunda-feira uma sala de pre-escolar utilizaria o espaco, notou-se a partir dai que esse 

momento gerou um melhor aprendizado. 

Portanto, com o estagio supervisionado pode-se notar qual a realidade da apresentacao 

dos conteudos na sala de aula, ou seja, como os mesmos vem sendo trabalhados e de que 

metodos os professores titulares se utilizam, como tambem quais as dificuldades existentes na 

mesma, muitas vezes desconhecidas pelos estudantes estagiarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 A importancia do estagio: representacao do desenho na sala de aula 

O estagio supervisionado proporcionou as estagiarias o confronto das teorias estudadas 

durante o curso de pedagogia, como tambem proporcionou executar praticas relacionadas ao 

nosso tema de estudo, adquiridas com nossas pesquisas. 

Durante o periodo do estagio percebi a real forma como o desenho se apresenta na sala 

de aula, sendo este trabalhado pela professora titular ora como recreacao, ou ficando restrito 

as datas comemorativas. 

Foi durante o estagio e diante as dificuldades dos educandos que desenvolvi as aulas 

de maneira ludica, nestas poderam-se notar grandes avancos, vale ressaltar que as atividades 

foram propostas sempre respeitando os niveis de aprendizagem da turma. 

Trabalhei os conteudos atraves de gravuras, historinhas infantis, jogo, fichas, musicas, 

dobraduras, todos de maneira contextualizada, e pode-se notar que quando os conteudos se 

apresentavam desta forma os educandos tinham facilidade em assimila-los, pois "contei a 

historia da independencia do Brasil para pequeninos por meio do painel "era uma vez", foi 

uma festa so, os educandos adoraram e prestaram bastante atencao, posso afirmar, pois, 

responderam a todos os questionamentos". (DIARIO DE CAMPO, 09/09/10). 

O painel era composto por varias paisagens, no modelo de um grande livro e os 

personagens produzidos com gravuras e palitos de picole. O painel deu tao certo que outras 

professoras da escola pediram para realizar a atividade na sala das mesmas. 
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Apresentei os conteudos sempre de maneira ludica, atraves de jogos e partindo de 

materiais concretos, pois de acordo com Piaget (1973): 

Os jogos e as atividades ludicas tornaram-se significativas a medida que a 

crianca se desenvolve, com a livre manipulacao de materiais variados, ela 

passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que ja exige uma adaptacao mais 

completa. Essa adaptacao so e possivel, a partir do momento em que em que 

ela propria evolui internamente, transformando essas atividades ludicas, que 

e o concreto da vida dela, em linguagem escrita que e o abstrato. (apud 

BITTENCOURT; FERREIRA p. 15, 2002). 

Os educandos gostaram tanto desta forma dinamica de desenvolvimento das aulas, que 

num determinado dia do estagio decidi contar uma historia apenas lendo-a e escutei a seguinte 

frase , quando citava um dos personagens " tia cade o indio ? (DIARIO DE CAMPO, 

30/08/10). Nota-se atraves da fala a importancia que os educandos sentem em ver os 

personagens, e neste dia os mesmos nao prestaram atencao a historinha. 

Trabalhei o desenho em todos os conteudos. Nas aulas do estagio ainda utilizei como 

recurso para apresentacao dos conteudos as historinhas infantis, muitas vezes criadas por 

mim, nas quais os personagens eram sempre representados por gravuras feitas em cartolina. 

Em uma das aulas de Matematica trabalhei a representacao do numero 15, por meio de 

gravuras e uma historia bem divertida, a historinha do numero 15 que no inicio eram dois 

numeros solitarios e no final se uniram formando o numero 15, como mostra as figuras a 

seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 7: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os personagens da historinha 

confeccionados em cartolina. (Fonte: 

PORTFOLIO-25/ 08/ 2010) 

Figura 8: 

A historia que foi dramatizada. No final 

eles formaram o numero 15. (Fonte: 

PORTFOLIO-25/ 08/ 2010) 

No que diz respeito ao desenho "o trabalho com gravuras esta dando muito certo e eles 

realmente aprendem, assimilam o conteudo. Os educandos estao se desenvolvendo bem 

melhor agora. Eles gostam quando trabalho com gravuras". (DIARIO DE CAMPO, 

01/09/10). A professora tambem notou que os educandos estavam realmente aprendendo os 

conteudos. Isso mostra a relevancia de se trabalhar o desenho de forma contextualizada, 

quando se atua desta maneira chega-se ao verdadeiro fim que e a construcao da aprendizagem. 

A producao de desenhos e exploracao de gravuras tambem foi utilizada pelas demais 

estagiarias, como afirma a estagiaria B no momento de socializacao das atividades do estagio 

"os conteudos foram trabalhados por meio de desenhos, e notei que eles aprendem e gostam 

de desenhar", mostrando mais uma vez a relevancia do desenho na sala de aula. 

Na aula de producao das dobraduras do Saci e da Yara, verificou-se a alegria e 

satisfacao que os educandos sentem quando veem seus trabalhos valorizados, o que pode-se 

notar quando da exposicao destas, na sala. O mural a seguir foi uma de nossas exposicoes: 
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Figura 9: 

Mural de atividades (Fonte: ESTAGIO 26/ 08/ 2010) 

Uma das aulas marcantes do estagio e que provam a necessidade de se trabalhar o 

desenho de forma contextualizada, foi a de producao do livro das lendas folcloricas. Os 

educandos coloriram os personagens impressos, fizeram a contracapa, e logo apos montarmos 

o nosso livro e fizemos a leitura dramatizada do mesmo. Nesse momento alem da apropriacao 

do conteudo, proporcionou-se aos educandos tanto a realizacao do desenho livre como o 

desenho orientando, fundamentals para o desenvolvimento dos educandos. A imagem a seguir 

mostra a atividade realizada: 

Figura 10: 

O livro das lendas folcloricas, alem dessas ainda continha as lendas da Yara, Boto e Saci. Apos a 

pintura e producao da contracapa, houve a contacao das historinhas. Fonte: PORTFOLIO, 

27/ 08/ 2010 
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Foi durante o estagio que escutei, quando um dos educandos disse "tia a aula de hoje 

foi tao boa, num deu nem vontade de ir beber agua" (DIARIO DE CAMPO, 09/09/10). Uma 

das frases mais lindas e gratificantes que fizeram-me perceber a alegria que e servir a 

educacao, que faz valer apena o esforco do planejamento das aulas, e a importancia de ver no 

desenho o meio pelo qual a crianca da sentido ao seu universo, universo do qual o professor 

tambem faz parte. A imagem a seguir retrata fortemente o elo que se cria entre professor e 

aluno. 

Figura 11: 

Representacao da familia. Apos a criacao desse desenho, investiguei a situacao familiar da 

educanda e constatei que a mesma tinha dificuldades no convivio familiar, buscando na escola 

refugio. (Fonte: ESTAGIO-17/09/2010) 

Com o desenho constata-se que a afetividade tambem e uma forte marca da educacao 

infantil, o que me deixou triste com esse desenho e que procurei saber a realidade da 

educanda, e a mesma passa por dificuldades familiares, e preferiu desenhar a mim e meu 

noivo que desenhar a propria familia junto com ela. O que mostra mais uma vez a importancia 

do desenho para a educacao infantil uma vez que, por meio do mesmo tambem podemos 

identificar o estado emocional da crianca evidenciado em suas criacoes. 

Portanto o estagio teve grande relevancia para minha formacao tanto profissional 

quanto pessoal, uma vez que surgiu como espaco de aprendizado, por meio do qual pode 

constatar a necessidade do educador, estar constantemente se auto-avaliando e buscando 

novas diretrizes, novas praticas que possam favorecer o desenvolvimento dos educandos, 

visto que nos enquanto educadores somos fundamentals nesse processo. 

UNIVERS'DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMP1NA GRANDE 
CEMIRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 
CAJA2EIKAS»PARAJBA 



CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por meio da pesquisa pode-se constatar que o desenho vem sendo trabalhado 

como mera distracao nas aulas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recrea9ao ou nas datas comemorativas aparece na 

confec9ao de cartoes e cartazes. e ainda quase nunca os professores proporcionam aos 

educandos a pratica do desenho livre, fundamental para o desenvolvimento da 

capacidade criadora e cognitiva da crian9a. 

O desenho ainda apresenta-se na sala de aula como pronto, ou seja. os educandos 

apenas o colorem. nao havendo nenhuma contextualizacao nesta pratica. o que faz com 

que a mesma perca o significado. ficando dificil para os educandos desse nivel 

assimilarem os conteudos. 

Constatou-se que mesmo se tratando de uma sala de educa9ao infantil os 

conteudos eram trabalhados muitas vezes sem objetividade e o ludico que deveria estar 

presente nesta fase estava ausente. 

O estagio supervisionado surgiu como momento de aprendizado. o mesmo 

proporcionou-me desenvolver praticas voltadas para aprendizagem dos educandos, 

baseadas nas diversas concep9oes de autores adquiridas durante o curso de pedagogia 

como tambem atraves da pesquisa para desenvolvimento do terna. As aulas 

desenvolveram-se atraves da ludicidade, possibilitando aos educandos. grande avan90, 

no que diz respeito a assimila9ao de conteudos e ainda a socializa9ao dos mesmos. 

Tambem foi constatada a necessidade de se trabalhar com material concreto nas aulas, 

visto que as crian9as dessa faixa etaria encontram-se no estagio definido por Piaget de 

operatorio-concreto, e notou-se que quando os conteudos nao se apresentavam segundo 

estes preceitos o ensino-aprendizagem ficava prejudicado e os educandos nao 

conseguiam registrar o que haviam aprendido. 

O estudo do tema ainda proporcionou enxergar outra caracteristica apresentada 

atraves do desenlio, que e o lado emocional da criansa. Dessa forma, o ato de desenhar 

torna-se essencial no processo de desenvolvimento da crian9a, uma vez que este precede 

a linguagem escrita, pois por meio dessas expressoes culturais a crian9a da sentido a sua 

vida. seja mostrando sua evolusao ou seu desenvolvimento emocional. 
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Portanto, a pesquisa propiciou um melhor embasamento sobre o tema, fazendo-nos 

compreender a real forma que o desenho se apresenta na sala de aula da educacao infantil, 

esclarecendo algumas das duvidas sobre este universo particular da crianca. O estudo ainda 

direcionou e proporcionou reflexoes sobre a realidade da Educacao Infantil, registrando desta 

forma a necessidade do educador enxergar na arte da crianca parte fundamental de seu 

desenvolvimento, proporcionando praticas que valorizem estas experiencias e leve os 

educandos ao verdadeiro fim da educacao que e a construcao do conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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