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Abstract

This 	   ar(cle	   aims	   at	   reviewing	   some	   theore(cal	  
contexts	  that	  regard	  children	  as	  social	  beings	  who	  
produce	  and	   transform	   their	   culture.	   In	   order	   to	  
understand	   the	   adults'	   world,	   children	   need	   to	  
take	   hold	   of	   cultural	   references	   which	   they	  
interpret	  using	  elements	  they	  can	  make	  sense	  of.	  
The	   Studies	   on	   Childhood	   put	   forward	   that	  
children	   should	   par(cipate	   in	   every	   process	  
through	   their	   socio-‐historial	   and	   cultural	  
experiences.	   Besides	   that,	   schooling	   and	  
playfulness	  are	   important	   aspects	   for	   children	  to	  
take	  hold	  of	   their	   culture	  and	   express	  and	   share	  
their	   knowledge.	  Another	  important	  aspect	   is	  the	  
reflec(on	   on	  pedagogical	  ac(on,	  which	   is	   always	  
calling	   for	  new	  ways	  of	   thinking	   about	  childhood	  
and	   children.	   This	   ac(on	   should	   be	   considered	  
from	   the	   children's	  point	   of	   view,	   since	  they	   are	  
the	   protagonists,	   the	   producers	   and	   the	  
transformers	  of	  their	  ac(ons.
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Resumen

Este	   ar(go	   busca	   enfocar	   alguns	   contextos	  
teóricos	  abordando	  a	  criança	  como	  um	  ser	  social,	  
produtora	  e	  transformadora 	  de	  sua	  cultura.	   Para	  
compreender	   o	   mundo	   dos	   adultos,	   a	   criança	  
precisa	   se	   apropriar	   de	   referenciais	   culturais	  
reprocessando-‐os,	   à	   sua	   maneira,	   a	   par(r	   de	  
elementos	   que	   fazem	   sen(do	   para	   ela.	   Nos	  
Estudos	   da 	   Infância,	   promove-‐se	   a	   criança	   a	  
par(cipar	   de	   todo	   o	   processo	   ao	   longo	   de	   suas	  
experiências 	   sócio-‐histórico	   e	   culturais,	   junto	   a	  
isso	   a	  escolarização	   e	   a 	   ludicidade	   são	   aspectos	  
importantes 	   para	   elas	   se	   apropriarem	   de	   sua	  
cultura	  e	  assim	  expressarem	  seus	  conhecimentos,	  
compar(lhando	   com	   seus	   pares.	   Outro	   aspecto	  
importante	  é	  refle(r	  sobre	  o	  trabalho	  pedagógico	  
que	   precisa	   permanentemente	   reafirmar	   novas	  
formas	  de	  pensar	   sobre	   infâncias	   e	   crianças,	   ser	  
visto	  na	  perspec(va	  do	  olhar	  da	  criança,	  pois	  elas	  
são	  protagonistas,	   produtoras 	  e	   transformadoras	  
de	  suas	  ações.

Palavras	  Chaves: 
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Resumen

Este	   artículo	   busca	   examinar	   algunos	   contextos	  
teóricos	   que	   ven	   al	   niño	   como	   un	   ser	   social,	  
productor	   y	   transformador	   de	   su	   cultura.	   Para	  
comprender	   el	   mundo	   de	   los	   adultos,	   el	   niño	  
necesita	  apropiarse	  de	  referencias	  culturales	  y	   las	  
interpreta,	  a	  su	  modo,	  a	  partir	  de	  elementos	  en	  los	  
cuales	  ve	  sentidos.	  En	  los	  Estudios	  de	  la	  Niñez,	  se	  
plantea	  que	  los	  niños	  participen	  en	  todo	  proceso	  a	  
lo	   largo	   de	   sus	   experiencias 	   socio-‐históricas	   y	  
culturales,	   y	   añadido	   a	  ello,	   la	  escolarización	   y	   lo	  
lúdico	  son	  aspectos	  importantes	  para	  que	  los	  niños	  
se	   apropien	   de	   su	   cultura,	   y	   de	   esa	   manera,	  
expresen	   sus	  conocimientos,	   compartiéndolos	  con	  
los	  demás.	  Otro	  aspecto	  importante	  es 	  reflexionar	  
sobre	   la	   actuación	   pedagógica	   que	   necesita,	  
permanentemente,	   reafirmar	   nuevas 	  maneras 	  de	  
pensar	   sobre	   la	   niñez	   y	   los	  niños.	   Esta 	  actuación	  
debe	  verse	  desde	   el	  punto	   de	  vista	  de	   los	  niños,	  
pues	  ellos	  son	  los	  protagonistas,	  los	  productores	  y	  
los	  transformadores	  de	  sus	  acciones.

Palabras	   clave:	   Infancia.	   Niños.	   Escolarización.	  
Lúdico.	  

Estudos 	   realizados,	   principalmente	   na	  
área 	   da 	   Sociologia 	   da 	   Infância 	   e 	   na	  
Antropologia 	   da 	  Criança,	   têm	   nos 	  mostrado	  
que 	  a 	   criança,	   enquanto	   ator	   social,	   produz	  
culturas	  e	  não	  apenas 	  internaliza 	  e 	  reproduz	  a	  
cultura 	  dos	  adultos.	  Ao	  elaborar	  sen(dos	  para	  
o	  mundo	  e	  para	  suas	  experiências,	  ela 	  par(lha	  
culturas 	   com	   os 	   adultos,	   construindo	  
conhecimentos 	   sobre 	   si,	   sobre	   os 	   outros 	   e	  
sobre 	   o	   mundo	   que	   a 	   rodeia,	   não	   sendo	  
apenas	  receptora	  dos	  saberes	  dos	  adultos.	  

Partindo	   das 	   contribuições	   contem-‐
porâneas 	  na 	  área 	  da 	  Sociologia 	  da 	  Infância,	  é	  
constatado	   que,	   como	   construção	   social,	   a	  
infância 	  varia 	  em	  diferentes 	  períodos	  e 	  lugares,	  
não	   existindo	   uma	   infância,	   mas 	   muitas	  
infâncias.	   Enquanto	  estudos 	  recentes 	  sobre	   a	  
infância 	   têm	   enfocado	   as 	   crianças	   em	   seus	  
contextos,	   apontando	   para 	   a	   pluralização	   e	  
para 	   a	   complexidade,	   algumas 	   escolas 	   ainda	  
ressaltam	   a	   homogeneização,	   como	   se 	   a	  
infância 	  fosse	  uma	  categoria 	  singular,	  vivida	  de	  
uma 	  única 	  maneira.	  Estamos 	  tão	  acostumados	  
a 	   pensar	   na	   criança 	   como	   aluno	   dentro	   de	  
creches	   e 	   pré-‐escolas,	   que	   simplesmente	  
naturalizamos 	  quem	  são	  e	  o	  que 	  lhes 	  deve	  ser	  
ensinado.	   Parece	   que	   pouco	   nos 	   interessa	  
saber	   o	   porquê 	  da	   escolha 	  de	   determinadas	  
atividades 	  e	  tampouco	  ouvir	  o	  que 	  as 	  crianças	  
têm	  a	  nos	  dizer.	  

Reconhecê-‐las 	   não	   mais 	   como	   seres	  
passivos,	  incompletos,	  à	  busca 	  de	  socialização	  
e	  consumidores 	  de 	  cultura,	  mas	  como	  sujeitos	  
a(vos,	   produtores	  de 	  cultura 	  envolve	  aceitar	  
que 	  elas 	  podem	  falar	   em	  seu	  próprio	  direito,	  
que 	  são	   capazes 	  de	  descrever	   experiências 	  e	  
de	   interpretar	   o	   que 	   lhes 	   é	   interessante 	   e	  
significa(vo.

Mas 	   afinal,	   o	   que	   entendemos 	   por	  
cultura?	  É	  didcil 	  conceber	  a 	  cultura	  como	  uma	  
estrutura 	   fixa,	   estável,	   herdada,	   estanque,	  
como	   se	   fosse	   um	   produto	   acabado	   e	  
finalizado	  por	  outras 	  gerações,	  possível 	  de	  ser	  
transmi(da	  e 	  recebida.	   É	   preciso	  entender	   a	  
cultura 	   como	   uma	   prá(ca	   de	   significação,	  
assumindo	   um	   papel	   cons(tuidor,	   não	  
determinado	   e 	   superestrutural.	   Silva	   (1999)	  
afirma 	  que	  “A	  cultura	  é	  um	  campo	  de	  luta	  em	  
torno	   da 	   construção	   e	   da	   imposição	   de	  
significados	  sobre	  o	  mundo	  social”	  (p.	  14).

A	  cultura 	  deve	  ser	  vista 	  como	  produção,	  
não	   como	   produto.	   Os	   significados 	   são	  
construídos	   nas 	   relações 	   sociais,	   através	   de	  
negociações,	  de	  resistências,	  de	  conflitos 	  e	  de	  
poder.	   Nesse	   processo	   de	   significação,	  
argumenta 	  Silva 	  (1999)	   que	   “São	   traduzidos,	  
transpostos,	   deslocados,	   condensados,	  
desdobrados,	   redefinidos,	   sofrem,	   enfim,	  um	  
complexo	   e	   indeterminado	   processo	   de	  
transformação”	   (p.	   20).	   Assim,	   é 	   possível	  
perceber	  que	  toda 	  significação	  é	  uma 	  relação	  
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de	  poder,	  em	  que	  se	  fazem	  valer	   significados	  
par(culares 	  ou	  cole(vos	  sobre	  significados	  de	  
outros	  grupos.	  

Cohn,	   numa 	  perspec(va	   antropológica,	  
afirma:

não	   são	   os	   valores	  ou	   as	   crenças 	  que	   são	  os	  
dados	  culturais,	  mas	  aquilo	  que	  os	  conforma.	  E	  
o	  que	  os	  conforma	  é	  uma	  lógica	  par(cular,	  um	  
sistema	  simbólico	  acionado	  pelos 	  atores 	  sociais	  
a	   cada	   momento	   para	   dar	   sen(do	   a	   suas	  
experiências.	  Ele	  não	  é	  mensurável	  portanto,	  e	  
nem	  detectável 	  em	  um	  lugar	  apenas	  –	   é	  aquilo	  
que	  faz	   com	   que	  as	  pessoas 	  possam	   viver	  em	  
sociedade	   compar(lhando	   sen(dos,	   porque	  
eles	   são	   formados	   a 	   par(r	   de	   um	   mesmo	  
sistema	  simbólico	  (2005,	  p.	  19).

Portanto,	   a	   cultura	   não	   está 	   nos	  
artefatos,	   nos 	  museus,	  nas	  obras	  de	  arte,	   nas	  
frases,	   nos 	   livros,	   mas	   na	   simbologia	   e	   nas	  
relações 	  sociais 	  que	  lhes 	  dão	  sen(do.	  É	  nesse	  
contexto	   que	   se	   faz	   necessário	   discu(r	   as	  
culturas 	   de 	   pares 	   das	   crianças.	   Estudos	  
realizados 	  na 	  área	  da	  Sociologia 	  da 	  Infância	  e	  
na	   Antropologia 	  da	   Criança,	   mostram	   que 	   a	  
criança,	  enquanto	  ator	   social,	  produz	  culturas	  
e	  não	  apenas 	  internaliza 	  e 	  reproduz	  o	  que	  os	  
adultos	  fazem.	  Ao	  elaborarem	  sen(dos 	  para	  o	  
mundo	  e	  para	   suas 	  experiências,	   as 	  crianças	  
compar(lham	   culturas 	   com	   os	   adultos,	  
transformando	   a	   sociedade	   onde	   estão	  
inseridas.	  Assim,	  é 	  preciso	  reconhecê-‐las 	  como	  
produtores 	   de 	   culturas 	   e	   não	   apenas	  
receptores.	  

Corsaro	  (1997),	  ao	  dizer	  que 	  as 	  crianças	  
são	  produtoras 	  de 	  culturas,	  elabora 	  o	  conceito	  
de 	   “reprodução	   interpreta(va”.	   O	   termo	  
reprodução	   significa 	   que	   elas	   não	   estão	  
simplesmente 	  internalizando	   a	  sociedade	  e 	  a	  
cultura,	   mas 	   estão	   contribuindo	   para 	   a	  
produção	   e 	   a 	   transformação	   cultural.	   Já 	   o	  
termo	  “interpreta(va”	  significa	  que 	  as 	  crianças	  
têm	  a 	  capacidade	  de	  criação,	  ou	  seja,	  elas 	  não	  
são	  depósitos 	  dos	  conhecimentos	  dos 	  adultos,	  
muito	   pelo	   contrário,	   elas 	   mostram	   conhe-‐
cimentos	  complexamente	  elaborados.	  

Prado	   (2002)	   chama-‐nos	   a	   atenção	   de	  
que 	   as 	   culturas 	   infan(s	   não	   estão	   departa-‐
mentalizadas 	   da	   produção	   dos 	   adultos.	  
Quando	   se	   afirma 	   que	   a 	   criança 	   produz	  

culturas	  não	  reduoveis 	  às 	  culturas 	  dos	  adultos,	  
não	   se	   pretende	   definir	   que	   ela 	   vive	   num	  
mundo	  isolado,	   separado	  do	  mundo	  adulto.	  A	  
criança	   vive 	   numa 	   sociedade 	   que	   produz	  
culturas,	  portanto	  ela	  é	  produzida	  na	  cultura	  e	  
produtora	   de	   culturas,	   onde	   se 	   pode	  
novamente 	   citar	   o	   conceito	   de	   “reprodução	  
interpreta(va”	  (CORSARO,	  1997).

Cohn	   (2005)	   enfa(za	   que	   “a	   diferença	  
entre 	   as 	   crianças 	   e	   os	   adultos 	   não	   é	  
quan(ta(va,	   mas 	   qualita(va;	   a 	   criança	   não	  
sabe	   menos,	   sabe	   outra	   coisa”	   (p.	   33).	   Os	  
significados 	  elaborados	  por	  elas 	  são	  diferentes	  
do	   que	   os 	  adultos	   produzem,	   mas	   nem	   por	  
isso	  são	  errôneos	  ou	  inferiores.

Ainda,	   segundo	   Cohn	   (2005),	   ao	  
elaborarem	   sen(dos 	   para	   o	   mundo	   e	   para	  
suas 	   experiências,	   estão	   compar(lhando	  
culturas:

Esses	   sen(dos 	   têm	   uma	   par(cu-‐
laridade,	   e	   não	   se	   confundem	   e	   nem	  
podem	  ser	  reduzidos	  àqueles	  elaborados	  
pe los 	   adu l tos ;	   as	   c r ianças	   têm	  
autonomia	   cultural	   em	   relação	   ao	  
adulto.	   Essa	   autonomia	   deve	   ser	  
reconhecida,	   mas	   também	   rela(vizada:	  
digamos,	   portanto,	   que	   elas 	   têm	   uma	  
rela(va	  autonomia	  cultural.	   Os	   sen(dos	  
que	   elaboram	   partem	   de	   um	   sistema	  
simbólico	  compar(lhado	  com	  os	  adultos.	  
Negá-‐lo	  seria 	  ir	  de	  um	  extremo	  ao	  outro;	  
seria	   afirmar	   a	   par(cularidade	   da	  
experiência	   infan(l,	   cisão	   entre	   os	  
mundos.	   Seria	   tornar	   esses	   mundos	  
incomunicáveis	  (COHN,	  2005,	  p.	  35).

Frente	   ao	   que	   foi	   exposto,	   torna-‐se	  
fundamental 	   dialogar	   sobre	   os 	  processos	   de	  
escolarização	   a 	   que	   são	   subme(das.	  
Diariamente,	   elas 	   criam	   sen(dos 	   e	   atuam	  
a(vamente	  sobre	  o	  que	  vivenciam	  nas	  escolas,	  
produzindo	   conhecimentos 	   sobre	   o	   mundo,	  
sobre 	  si 	  mesmas 	  e	  sobre	  os	  outros.	  Considerar	  
que 	  a 	  criança	  tem	  pontos 	  de 	  vista 	  diferentes	  
do s 	   adu l to s 	   imp l i c a 	   va l o r i z a r	   s eu s	  
conhecimentos	  no	  contexto	  escolar.	  

Tonucci 	  discute 	  sobre	  o	  distan-‐ciamento	  
da	   escola	   em	   relação	   ao	   mundo	   infan(l,	  
afirmando	   que 	   “por	   vezes,	   a	   escola	   resulta	  
didcil 	   e 	   misteriosa 	   para	   as 	   crianças.	   Pede	  
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coisas 	   estranhas,	   considera	   importantes	  
habilidades 	   que	   na	   vida 	   de 	   sua 	   família 	   a	  
criança	   nunca 	   vê	   u(lizadas”	   (p.	   176).	   Além	  
disso,	  contribui	  dizendo	  que	  

As	  a(vidades	  importantes,	  geralmente,	  
não	  são	  divertidas,	  mas	  cansativas,	  e	  a	  criança	  
mal	  pode	  esperar	  a	  hora	  de	  terminar.	  As 	  aulas	  
“normais”	   baseiam-‐se	   no	   princípio	   da	  
superioridade	   do	   adulto	   que	   sabe	   e	   que	  
ensina	  o	  respeito	  ao	  aluno	  que	  não	  sabe	  e	  que	  
escuta	  (2005,	  p.	  177).

Uma	  cultura	  pensada	  para	  uma	  
infância.

É	   visível	   a	   existência 	   de	   uma 	   cultura	  
pensada 	  para	  a 	  infância,	  posta 	  em	  ação	  através	  
de	   práticas	   familiares,	   de 	   instituições	  
educacionais,	   de	   discursos 	   pedagógicos,	   da	  
mídia,	   enfim,	   de	   alguma	   forma	   essas	  
representações	  de	  infância 	  foram	  incorporadas	  
ao	  imaginário	  coletivo	  social,	  originando	  formas	  
de	  pensar	  e	  agir	  sobre	  elas.	  

Autores 	   como	   Dahlberg,	   Moss,	   Pence	  
(2003)	  apontam	  que	  as	  ins(tuições 	  são	  locais	  
onde	   as	   crianças 	  devem	   produzir	   resultados	  
predeterminados 	   e 	   desejados 	   pelos 	   adultos.	  
Eles 	  comparam-‐nas 	  à 	  matéria-‐prima,	  a 	  qual 	  é	  
processada	   para	   reproduzir	   um	   corpo	   de	  
produtos 	   pré-‐fabricados	   –	   conhecimentos	   e	  
valores 	   culturais 	   dominantes	   –	   que	   vão	  
equipá-‐las 	   para 	   se 	   tornarem	   adultos	  
adaptados 	   às 	   necessidades 	   econômicas	   e	  
sociais,	   bem	  como	  para 	  proteger	   a 	  sociedade	  
da	  disfunção	  social,	  familiar	  e	  individual.

A	  ideia	  que	  temos 	  sobre	  a 	  infância	  surgiu	  
com	   a 	   modernidade	   que,	   por	   sua 	   vez,	  
preocupou-‐se	  em	  criar	  uma	  série 	  de	  prescrições	  
e	   determinações 	   do	   que	   é	   ser	   criança.	   Foi	  
aproximadamente	   na 	   década	   de	   setenta 	   do	  
século	  passado	  que	  a	  representação	  de 	  infância	  
passou	  a 	  ser	  desconstruída.	  Segundo	  Sarmento	  
(2004),	   a 	   idéia 	   de	   infância	   é 	   uma	   idéia	  
moderna.	   Sua 	   construção	   histórica	   foi 	   o	  
resultado	   de	   um	   processo	   complexo	   de	  
produção	  de 	  representações	  sobre 	  as 	  crianças,	  
de	  estruturação	  dos	   seus 	  cotidianos 	  e	  modos	  

de	   vida 	  e,	   especialmente,	   da 	  constituição	   de	  
organizações	  sociais.	  

Par(ndo	  da 	  constatação	  de	  Sarmento	  e	  
Pinto	   (1997,	   p.	   13)	   “crianças 	  exis(ram	   desde	  
sempre,	   desde	   o	   primeiro	   ser	   humano”,	  
porém	  a 	  infância 	  é	  uma	  construção	  social 	  “a	  
propósito	  da	  qual	  se 	  construiu	  um	  conjunto	  de	  
representações 	  sociais	  e 	  de 	  crenças 	  e 	  para 	  a	  
qual	  se 	  estruturam	  disposi(vos 	  de	  socialização	  
e	   controle	   que 	   ins(tuíram	   como	   categoria	  
social	  própria”.

Faz-‐se	   necessário	   compreender	   que	   o	  
conceito	  de	   nega(vidade 	  esteve	  por	   trás	  do	  
conceito	   de	   infância,	   gerado	   pela 	   idéia 	   de	  
menoridade.	   As	   crianças 	   eram	   vistas 	   como	  
criaturas 	  selvagens,	  isoladas 	  do	  contato	  social,	  
seres 	  anormais 	  e	  degenerados.	  Conforme	  Boto	  
(2002),	  na 	  modernidade	  a 	  criança 	  é	  vista 	  como	  
um	  não-‐ser	  adulto:

A	   criança	   é	   percebida	   pelo	   que	   lhe	  
falta,	   pelas	   carências	   que	   apenas	   a	  
maturação	   da	   idade	   e	   da	   educação	  
poderiam	   suprir.	   Frágil	   na	   cons(tuição	  
dsica,	  na 	  conduta	  pública 	  e	  na	  moralidade,	  a	  
criança	  é	  um	  ser	   que	  deverá	  ser	   regulado,	  
adestrado,	   normalizado	   para	   o	   convívio	  
social.	   [...]	   Com	   tal	   propósito,	   serão	  
delineados,	   pelos	   intelectuais 	   da	   mesma	  
Renascença,	   os	   pr imeiros	   tratados	  
modernos	  com	  a	  finalidade	  de	  edificar	  uma	  
norma l i zação	   de	   compor tamentos	  
prescri(vos:	   roteiros	   de	   civilidade	   para	  
dirigir	   as	   ações 	   dos	   familiares	   e	   dos	  
educadores	  na	  condução	   dos 	  modos	  de	   as	  
crianças	   estarem	   no	   mundo	   e	   interagirem	  
nesse	   mundo	   (BOTO,	   In	   FREITAS	   &	  
KUHLMANN	  Jr.,	  2002,	  p.	  17).

Portanto,	  a 	  idade	  adulta	  era	  considerada	  
a 	   etapa	  mais	   importante	   da 	   vida	   de	   um	   ser	  
humano,	   e 	   a 	   infância	   não	   passava 	   de 	   uma	  
preparação	  para	  alcançar	   essa	  etapa.	  Por	   ter	  o	  
caráter	   de 	   um	   ser	   incompleto,	   a 	   criança 	   foi	  
afastada	   do	   adulto.	   Ao	   mesmo	   tempo,	   por	  
acreditar	   que	   ela 	   era 	   influenciável 	   pelos	  
adultos,	   passou	   a 	   ser	   orientada,	   conduzida,	  
corrigida	   através	   de	   práticas 	   de 	   imposição,	  
instrução	  e	  educação.	  Achava-‐se	  que	  se	  poderia	  
governar	   o	   desenvolvimento	   humano	   a	   partir	  
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de	   fora 	   e 	  melhorá-‐lo	   através 	  da	   intervenção	  
adequada	  e	  dirigida.	  

A	   modernidade	   acabou,	   portanto,	   por	  
incorporar	   uma 	   certa	   universalização	   dos	  
códigos	  de	  conduta 	  aceitos 	  socialmente:	  havia	  
padrões 	   recomendados	   para 	   agir	   em	  
sociedade.	   Tudo	   isso	   deveria 	   ser	   aprendido	  
pelas 	   crianças 	   nas	   ins(tuições	   específicas,	  
projetadas	   especialmente	   para 	   elas.	   	   Assim	  
como	  as	  escolas,	  foram	  também	  inventadas 	  as	  
a(vidades,	   as 	   roupas,	   os 	   espaços 	   e 	   tempos	  
próprios	  para	  a 	  infância.	  É	  assim	  também	  que	  
se 	   reforça 	   sua 	   vulnerabilidade	   e	   sua	  
dependência	  abusiva	  em	  relação	  aos	  adultos.

Sarmento	   (2004)	   aponta 	   que	   a	  
ins(tucionalização	  da	  infância 	  na 	  modernidade	  
aconteceu	   por	   vários	   fatores:	   a 	   criação	   de	  
instâncias	   públicas 	   de	   socialização	   (com	   a	  
expansão	   da 	  escola 	  de	  massa 	  e	   a	   separação	  
formal 	  das	  crianças 	  face	  aos 	  adultos)	  originou	  
a 	   exigência 	   de	   uma	   cultura	   escolar,	   de 	   um	  
saber	   homogeneizado,	   de	   uma	   é(ca	   e	  
disciplina 	  mental 	  e	  corporal,	  o	  recentramento	  
do	  núcleo	  familiar	  nos 	  cuidados 	  de	  proteção	  e	  
esomulos	  ao	  desenvolvimento	  das	  crianças,	   a	  
formação	   de	   um	   conjunto	   de	   saberes 	   e	  
disciplinas 	   sobre 	   ela 	   e	   sobre	   a 	   infância,	  
originando	  padrões 	  de 	  normalidade	  através 	  da	  
inculcação	   comportamental,	   disciplinar	   e	  
norma(va,	   a	   administração	   simbólica 	   da	  
infância 	   através	   de	   normas,	   a(tudes	  
esperáveis,	   prescrições	   que	   condicionam	   e	  
constrangem	  a	  vida 	  das 	  crianças 	  na 	  sociedade,	  
criando	   instrumentos 	   reguladores	   para 	   uma	  
infância	  global.	  

Desta 	   forma,	   conforme	  afirma	  Sacritán	  
(2005),	   a	   criança	   foi 	   definida	   como	   	   ser	  
escolarizado,	   e	   esta 	   foi 	   a	   forma	   natural 	   de	  
conceber	   aqueles 	   que	   têm	   a	   condição	   de	  
infan(l.	   “Acreditamos 	   que 	   o	   modo	   de 	   ser	  
aluno	   é 	   a 	   maneira	   natural	   de 	   ser	   criança;	  
representamos	   os	   dois 	   conceitos	   como	   se	  
fossem,	   de	   alguma 	   forma,	   equivalentes”	   (p.	  
15).	  A	  categoria 	  aluno,	  portanto,	  passa	  a 	  ser	   a	  
forma 	   social,	   natural	   e	   dominante 	   de	   ser	  
criança	  e	  de	  viver	  a	  infância.	  Em	  conseqüência	  
disso,	   a	   escolarização	   produziu,	   nos	   adultos,	  
formas 	  de 	  ver,	   de	   pensar	   e 	  de	  comportar-‐se	  
frente	  às	  crianças.	   O	   autor	   segue	  registrando	  
que 	   a	   consolidação	   da	   idéia	   de	   aluno	   como	  

imagem	   socialmente	   compar(lhada	   ocorreu	  
s i m u l t a n e ame n t e 	   à	   e x p a n s ã o	   e 	   à	  
universalização	  dos 	  sistemas 	  educacionais	  em	  
sociedades	  urbanizadas.

Sarmento	   (2004)	   constata	   que	   a	  
cons(tuição	   de	   aluno	   se	   deu	   pela 	   morte	  
simbólica	  da	  criança,	  através 	  do	  surgimento	  da	  
escola 	   pública 	   para	   todos.	   Os 	   pequenos	  
passaram	   a 	   freqüentar	   a	   escola	   com	   o	  
propósito	   de	   adquirirem	   “os	   fundamentos	  
para	   sua	   inserção	   social 	   como	   seres	  
preparados 	   para	   o	   trabalho	   e	   para 	   a 	   vida	  
social”	  (p.63).

A	  criança 	  passou	  a	  ser	  aluno,	  e	  sua	  vida	  
começou	   a 	   ser	   estruturada	   em	   rituais 	   de	  
disposição	  em	  classes,	  em	  faixas 	  de 	  idades,	  em	  
estágios	   de	   desenvolvimento,	   em	   graus 	   de	  
aprendizado,	   em	   horas 	   de 	   a(vidades,	   de	  
entrada,	  de	  saída 	  e 	  de	  intervalo,	  em	  cas(gos 	  e	  
recompensas.	   Enquanto	   aluno,	   ela 	   possui	  
modos 	  de	  ser,	  estar	  e	  agir	  no	  mundo:	   sempre	  
vigiada,	   ameaçada,	   amedrontada,	   atarefada,	  
ocupada.

Popkewitz	   (1994)	   contribui 	   nessa	  
discussão,	   afirmando	   que	   as 	   categorias	   de	  
estudante	  e	  aluno	  passaram	  a 	  exis(r	  no	  século	  
XIX,	  e	  sua	  invenção	  reconstruiu	  a 	  criança 	  como	  
objeto	   de 	  manipulação.	   Essa 	   idéia 	   tornou-‐se	  
tão	   natural 	   que,	   hoje,	   é	   didcil 	   pensar	   nas	  
crianças 	  senão	  como	  aprendizes.	   Isso	  implicou	  
transformações 	   no	   pensamento	   social:	   ela	  
passou	   a	   ser	   concebida 	   como	   ser	   universal,	  
independentemente	   da	   relação	   concreta	   de	  
tempo	  e	  espaço.	  O	  autor	  ressalta:

a	   moderna	   criança	   escolar	   é	   a	   pessoa	   que	  
aprende	   a	   ser	   um	   “cidadão”,	   que	   tem	  
responsabilidades	   abstratas	   relacionadas	   ao	  
governo	  do	  Estado,	  que	  tem	   ‘potencial’	   como	  
trabalhador,	   que	   aprende	   habilidades	   e	  
sensibilidades	  culturais 	  para	  ‘uso’	  futuro	  e	  que	  
é	   automonitorada	   em	   seu	   desenvolvimento	  
afe(vo	  e	  cogni(vo	  (POPKEWITZ,	  1994,	  p.	  179).

Diante	   do	   exposto,	   percebe-‐se	   que	   o	  
termo	  infância 	  esteve	  carregado	  de	  traços 	  de	  
homogeneidade,	   como	   se	   todas	   as	   crianças	  
(vessem	  que	  brincar,	  pensar,	   falar,	   desenhar,	  
enfim	  viver	  as	  mesmas	  coisas 	  independente 	  do	  
tempo	   e	   do	   espaço	   em	   que	   es(vessem	  
inseridas.	   Também	   ficam	   evidentes 	   as	  
diferenças 	  entre	  crianças 	  e 	  adultos,	  sendo	  que	  
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as	   primeiras 	   são	   vistas 	   como	   sujeitos	  
vulneráveis,	  manipuláveis,	   dependentes,	   e	  os	  
segundos,	   sujeitos	   acabados,	   inteligentes,	  
capazes 	   de 	   oferecer	   uma 	   boa	   instrução	   aos	  
menores.

Mollo-‐Bouvier	  (2005),	  ao	  cri(car	  o	  saber	  
psicológico	   que	   define	   as	   etapas	   do	  
desenvolvimento	   infan(l,	   afirma 	   que	   a	  
sociedade	   recortou	   a 	   infância 	   em	   etapas,	  
fragmentando	  as 	  faixas	  etárias,	   segmentando,	  
assim,	   o	   processo	   de 	   socialização.	   Essa	  
fragmentação	  das 	  idades 	  homogeneizou	  a 	  vida	  
cole(va	   dentro	   das 	   ins(tuições 	   dedicadas	   à	  
infância.	  A	  autora 	  percebe 	  que	  a 	  segmentação	  
dos 	  lugares,	  das 	  idades	  e	  das 	  tarefas 	  forma	  um	  
primeiro	   conjunto	   de	   caracterís(cas 	   do	   seu	  
modo	  de	  socialização.

A	   autora 	  salienta	  que	  as	  a(vidades	  nas	  
ins(tuições 	  são	  organizadas 	  para	  ocupar	   todo	  
o	   tempo	   ocioso	   e	   buscam	   oferecer	   prazer	   à	  
criança,	   desde	   que 	   esse	   prazer	   responda 	   às	  
exigências	   sociais 	   e	   morais 	   inseridas 	   num	  
projeto	   educa(vo	   visando	   a 	   uma 	   sociedade	  
melhor.	   	   As 	   aprendizagens 	   precoces	   e	   a	  
obsessão	   pelo	   sucesso	   escolar	   invadem	   o	  
tempo/espaço	  das	  crianças,	   e 	  isso	   jus(fica 	  os	  
inves(mentos	   materiais	   da	   família.	   Os	  
modelos	   padronizados 	   de	   desenvolvimento	  
esquecem-‐se	   das 	   crianças	   enquanto	   atores	  
sociais,	   pois 	   criam	   um	   mundo	   à 	   parte	   para	  
elas,	  separando-‐as	  da	  vida	  social.

A	  Ludicidade	   como	  elemento	   que	  
cons<tui	  as	  culturas	  infan<s

Diferentes 	   áreas,	   dentre	   elas	   a	  
Psicologia,	   a 	   Pedagogia,	   a 	   Sociologia,	   a	  
Filosofia 	   e	   a 	   Antropologia,	   tomam	   o	   brincar	  
como	  objeto	  de	  estudos.	  É	  sabido	  que 	  há	  uma	  
significa(va 	   produção	   teórica 	   acerca 	   da	  
importância 	  que	  o	  brincar	   ocupa	  na 	  vida 	  das	  
crianças,	   tanto	   ao	   afirmar	   sua	   contribuição	  
para	   o	   desenvolvimento	   cogni(vo	   e	   para 	   a	  
aprendizagem	  infan(l 	  na 	  construção	  subje(va	  
e	   relacional 	  quanto	   a 	  se	   cons(tuir	   como	  um	  
elemento	   fundamental 	   das	   culturas 	   infan(s.	  
Ferreira 	   (2004)	   constata	   que,	   se 	  o	   brincar	   é	  
considerado	   uma 	   experiência 	   intera(va,	  

“implica	  não	  o	  dissociar	  da 	  vida	  e 	  da	  realidade	  
e,	   portanto,	   assumi-‐lo	   como	  assunto	  sério	  na	  
vida	  das	  crianças”	  (p.	  84).

Como	   afirma 	   Ferreira 	   (2004),	   as	  
crianças,	   durante	   as 	   suas 	   brincadeiras,	   são	  
capazes 	  de	  elaborar	  uma	  ordem	  social 	  infan(l	  
que 	  corresponde	   a	  uma	  “visão	   intersubje(va	  
do	   mundo	   e 	  um	  modo	   de	   estar	   no	   mundo,	  
construídos	   social 	   e 	   culturalmente	   nas	  
interacções,	   relações	   sociais 	   e	   dinâmicas 	   de	  
sociabilidade 	  próprias”	  dos 	  grupos	  de 	  crianças	  
(FERREIRA,	  2004,	  p.	  61).	  Brincar	  junto	  torna-‐se	  
patrimônio	   cultural 	   inerente 	   ao	   grupo,	  
representando	   um	   dos	   pilares 	   cons(tuintes	  
das	  culturas	  infan(s	  (SARMENTO,	  2004).

Nesse	   sen(do,	   Vygotsky	   (1987)	   já	  
compreendia 	   a 	   brincadeira 	   como	   ação	   de	  
reprodução	   e 	  representação	   infan(l,	   mas,	   ao	  
mesmo	   tempo,	   como	   uma	  representação	   na	  
qual	  a 	  criança 	  não	  a	  faz	  passivamente,	  mas	  sim	  
inventa 	  e	  produz	  novos	  significados.	  Assim,	  ao	  
assumir	  o	  papel 	  de 	  pai,	  por	  exemplo,	  em	  suas	  
brincadeiras,	   a 	   criança	   não	   apenas	   reproduz	  
modos 	   de	   ser	   pai 	   que	   ela 	   conhece,	   mas	  
reinterpreta	  novos	  modos	  de	  ser	  pai.

Ferreira 	   afirma	   que	   o	   brincar	   é 	   uma	  
ação	   social	   não	   separada	   do	   mundo	   real.	  
Embora	   envolva 	   situações 	   imaginárias,	   como	  
costumamos	  chamar	  de	  faz-‐de-‐conta,	  

o	  brincar	  é	  um	  dos	  meios	  de	  realizar	  e	  agir	  
no	  mundo,	  não	  unicamente	  para 	  as	  crianças	  
se	   prepararem	   para	   ele,	   mas,	   usando-‐o	  
como	   um	   recurso	   comunica(vo,	   para	  
par(ciparem	   da	   vida	   quo(diana	   pelas	  
versões	   da	   realidade	   que	   são	   feitas	   na	  
interacção	   social,	   dando	   significado	   às	  
acções	  (2004,	  p.	  84).	  

Através	   da	   representação	   de	   papéis,	  
podemos 	   perceber	   a	   apropriação	   que	   cada	  
criança	   faz	   do	   mundo.	   Assim,	   o	   brincar	   é	  
sinônimo,	   como	   aponta 	   Ferreira	   (2004),	   de	  
confronto	   intercultural 	   entre	   as	   crianças 	   e	  
lutas 	  para 	  afirmar	   e 	  legi(mar	   seus	  “saberes	  e	  
fazeres	   em	   detrimento	   de	   outros”	   (p.	   86),	  
fazendo	  expandir	   os 	  conhecimentos	  tanto	  da	  
vida	  adulta	  como	  da	  vida	  infan(l.

Acreditamos 	   que	   o	   brincar	   ocupa 	   um	  
papel	  central 	  no	  desenvolvimento	  das 	  crianças,	  
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pois 	  através 	  da	  ação	  lúdica 	  é	  possível	  partilhar	  
significados 	   de 	   mundo,	   representações	   do	  
mundo	  adulto,	  compartilhar	  e	  apropriar-‐se	  dos	  
saberes	  que	  estão	  em	  jogo	  quando	  brincamos.	  
Segundo	   Sarmento	   (2004),	   “A	   ludicidade	  
constitui 	   um	   traço	   fundamental 	   das 	   culturas	  
infantis”	   (p.	  376),	  apontando	  que 	  a	  ludicidade,	  
a 	   fantasia	   do	   real,	   a	   interatividade	   e 	   a	  
reinteração	   são	   eixos 	   estruturados	   nas	  
culturas	  infan(s.	  

O	   brincar	   é	  uma 	  a(vidade	  fundamental	  
quando	  se 	  pretende	  conhecer	  e	  compreender	  
os	   saberes	   que	   as 	   crianças 	   criam,	   inventam,	  
par(lham,	   reproduzem	   nas	   interações 	   com	  
seus 	   pares 	   e	   adultos,	   no	   contexto	   escolar.	  
Brougère	  afirma	  que	  

A	  brincadeira	  é	  um	  meio	  de	  a	  criança	  
intervir	   a(vamente	   na	   cultura 	   popular	  
infan(l:	   ela	   interpreta 	   seus	   conteúdos	   e	  
inspira	  certos	   aspectos	   dessa	   cultura,	   num	  
movimento	  de	  construção	  sem	  fim,	  no	  qual	  
ela 	   é,	   alterna(vamente,	   emissora	   e	  
receptora.	   E	   isso	   ocorre	   em	   grande	   parte	  
com	   a	  mediação	  do	   brinquedo,	   suporte	  de	  
divulgação	  a(va	  dessa 	  cultura	  e	  receptáculo	  
de	   tradições	   e	   de	   inovações	   lúdicas	   das	  
crianças	  (2004,	  p.	  335).

Pensamos 	  que	  o	  brincar	  deveria 	  alcançar	  
um	  maior	  espaço	  nas 	  a(vidades 	  desenvolvidas	  
em	  sala 	  de 	  aula	  ou	  que	  as 	  a(vidades	  poderiam	  
apoiar-‐se	   no	   brincar	   livremente,	   assim	   ele	  
seria 	  pano	   de	   fundo	   da	   ro(na	   escolar.	   Mas	  
não	  basta 	  dar	   às 	  crianças	  o	  direito	  de	  brincar,	  
ampliando	  o	  tempo	  de	  permanência	  no	  pá(o	  
ou	  aumentando	  os 	  estoques	  de	  brinquedos	  na	  
sala.	  É	  preciso	  despertar	   e	  manter	  seu	  desejo	  
de	   brincar,	   o	   que	   implica 	  uma 	  nova	   postura	  
dos 	   adultos 	   diante	   da	   brincadeira 	   (HORN,	  
SILVA	  e	  POTHIN,	  2007).

Compreender	   o	  brincar	   como	  um	  traço	  
fundamental 	  das 	  culturas	   infan(s	  implica 	  em	  
aproximarmo-‐nos 	   desse	   brincar	   para	  
conhecermos	   mais	   sobre	   as	   crianças,	   sobre	  
suas 	   experiências,	   desejos 	   e 	   curiosidades.	  
Brincando,	  uma 	  criança 	  tem	  a	  possibilidade 	  de	  
compar(lhar	   seus	  conhecimentos	  com	  outras	  
crianças 	  e	   também	   com	   o	   adulto,	   caso	   este	  
esteja 	  interessado	   em	   observá-‐la 	  e 	  escutá-‐la	  
enquanto	  brinca.	  

Alguns	  pontos	  para	  reflexão	  
pedagógica

De	   acordo	   com	   Sarmento	   (2005),	   In	  
Delgado	  e	  Muller	   (2005),	   os 	  estudos	  sobre	  as	  
culturas	   das 	   infâncias 	   geram	   consequências	  
pedagógicas 	   “como	   pensar	   o	   trabalho	  
pedagógico	  a 	  par(r	   das 	  crianças 	  e	  não	  como	  
adultos,	   como	   atores 	   sociais 	   e	   não	   como	  
alunos”	   (p.	   07).	   As 	   implicações 	   dessa	  
constatação,	   a 	  qual	   também	   foi	   evidenciada	  
nos 	  diferentes	  episódios	  aqui	  narrados,	  é 	  que	  
a 	  professora 	  não	  é	  mais 	  a 	  possuidora 	  total	  da	  
ação	  pedagógica.

Atualmente,	   debates 	   contemporâneos	  
vêm	   enfa(zando	   que	   a 	   infância 	   cons(tui-‐se	  
por	  um	  grupo	  com	  estatuto	  social 	  diferenciado	  
e	   não	   como	   uma	   agregação	   de 	   seres	  
singulares,	   homogêneos,	   a-‐históricos	   e	  
abstratos.	   Portanto,	   a	   infância	   é	   uma	  
construção	  social 	  que	  se	  transforma 	  ao	  longo	  
do	   tempo	   e	   do	   espaço,	   podendo-‐se	   afirmar	  
que	  existem,	  então,	  várias	  infâncias2.	  

Importa 	   considerar	   que	   pesquisas	  
recentes	  vêm	  nos 	  mostrando	  que	  as	  crianças	  
não	  são	  apenas 	  alunos,	  uma 	  vez	  que	  a 	  escola	  
representa 	  apenas 	  uma	  parte 	  de	   suas 	  vidas;	  
que 	   as 	   crianças 	   não	   são	   seres 	   pré-‐sociais,	  
objetos 	  manipuláveis,	   ví(mas 	  passivas,	   seres	  
culturalmente	  neutros,	  subordinados	  a 	  modos	  
de	  dominação	  e	  controle 	  social;	   que	  elas 	  são	  
produtoras 	   de	   culturas,	   não	   sendo	   apenas	  
consumidoras 	  da	  cultura	  dos	  adultos;	  que 	  são	  
atores	   sociais,	   dotados 	   de	   capacidades	   de	  
ação	   e	   culturalmente 	   cria(vos,	   par(cipando	  
de 	   seus	   p rocessos 	   de 	   soc ia l i zação ,	  
transformando	  a	  sociedade	  e 	  sendo	  também	  
transformados 	   por	   ela.	   Atualmente,	   as	  
discussões 	  em	  torno	  da	  Educação	  Infan(l	  são	  
amplas,	   vários 	   estudos 	   e	   pesquisas 	   estão	  
sendo	  desenvolvidos,	  contribuindo	  de	  maneira	  
significa(va	  para	  refle(r	  sobre	  a 	  qualidade 	  no	  
seu	  atendimento.	  

As 	   crianças 	   têm	   a	   capacidade 	   de	  
cons(tuírem	   cul turas 	   não	   reduoveis	  
totalmente	   às 	   culturas	   dos 	   adultos.	   A	  
contemporaneidade	   aponta 	   para 	   uma	  
pluralização	  dos 	  modos	  de	  ser	  criança	  e	  para	  a	  
heterogeneização	   da 	   infância 	   enquanto	  
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categoria 	  social	  geracional.	  Boto	  (in	  FREITAS	  &	  
KUHLMANN	   JR.,	   2002)	   contribui 	   afirmando	  
que 	  “Devem	   exis(r,	   porém,	   crianças 	  capazes	  
de	   contar	   de	   si,	   de	   ser	   protagonistas 	   e	  
narradores 	  de	  seu	  próprio	   relato.	   Ouvir	   essa	  
voz	  parece-‐nos	  ser	   condição	   inarredável 	  para	  
levar	  adiante	  o	  discurso	  moderno”	  (p.	  58).

Aceitar	   que 	   as 	   crianças 	   falem	   em	   seu	  
próprio	   direito,	   que 	   sejam	   capazes	   de	  
descrever	  experiências 	  e 	  de 	  interpretar	  o	  que	  
lhes 	  é	  interessante	  não	  é	  tarefa 	  simples 	  para	  
os 	   adultos,	   uma	   vez	   que	   envolve 	   uma	  
mudança	  de	  perspec(va,	   uma	  transformação	  
de	   paradigmas 	   já 	   consolidados,	   enfim,	  
representa	  rupturas.

Acreditamos 	   que	   essas 	   contribuições	  
realizadas 	  no	   campo	  da	   infância 	  possam	   nos	  
ajudar	   a 	   pensar	   de	   outro	   modo	   as 	   ações	  
pedagógicas 	   junto	   aos	   pequenos.	   As	  
representações 	   fabricadas 	  socialmente	   sobre	  
como	   pensam,	   como	   se 	   relacionam,	   do	   que	  
mais 	  gostam	  e	  o	  que	  lhes 	  deve 	  ser	   ensinado	  
precisam	   ser	   problema(zadas.	   É	   preciso	  
inventar	   novas 	   formas 	   de 	   pensar	   sobre	  
infâncias	  e	  crianças.	  
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Rio	  Grande	  do	  Sul 	  -‐	   UFRGS,	   na	  linha 	  de	  pesquisa 	  “Estudos 	  de 	  Infâncias”;	   Especialização	  em	  
Educação	  Infan(l	  e	  Graduação	  em	  Pedagogia	  pelo	  Centro	  Universitário	  Univates.	  Atualmente	  é	  
Professora	  no	  Curso	  de	  Pedagogia 	  no	  Centro	  Universitário	  UNIVATES;	  Professora 	  em	  Cursos 	  de	  
Pós-‐Graduação	   na	   área	   da	   Educação;	   Professora 	   no	   Curso	   Normal 	   em	   nível 	   Médio.	   Tem	  
experiência	  na	  área 	  de 	  Educação,	  realizando	  pesquisas 	  envolvendo	  temá(cas	  sobre	  infâncias,	  
currículo,	  planejamento,	  organização	  escolar,	  processos	  de	  ensino	  e	  aprendizagem.	  

Acerca	  das	  autoras

Jacqueline	  Silva	  da	  Silva
Centro	  Universitário	  UNIVATES
Lajeado	  -‐	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil
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Possui	  graduação	  em	  Pedagogia 	  pela 	  UNISC	  (1993),	  Mestrado	  em	  Educação	  pela 	  PUCRS	  (1997)	  
e	  Doutorado	   em	  Educação	  pela	  UFRGS	   (2011).	   Atualmente 	  é	   professora 	  adjunta 	  do	  Centro	  
Universitário	   UNIVATES.	   Tem	   experiência	   na 	   área	   de	   Educação,	   com	   ênfase 	   em	   Educação	  
Infan(l,	   atuando	   principalmente	   nos	   seguintes	   temas:	   Educação,	   Processos 	   de	   Ensinar	   e	  
Aprender,	  Planejamento,	  Infância	  e	  Ludicidade.
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Possui	  graduação	  em	  Licenciatura 	  em	  Pedagogia 	  pela 	  Universidade	  do	  Vale	  do	  Rio	  dos	  Sinos	  
(2001)	  e	  mestrado	  em	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Educação	  (PPGEDU)	  pela	  Universidade	  
Federal 	  do	  Rio	  Grande	  do	   Sul 	  (2010).	   Atualmente	  é 	  professora 	  nos 	  Anos 	  Iniciais 	  do	  Colégio	  
Madre	   Bárbara	   e 	   Colégio	   Evangélico	   Alberto	   Torres 	   em	   Lajeado.	   Atua	   principalmente 	   nos	  
seguintes 	  temas:	   educação	  infan(l,	   o	  uso	  das	  diferentes	  linguagens 	  como	  ferramenta	  para 	  o	  
trabalho	  pedagógico,	  produção	  de 	  audiovisual,	   literatura 	  infan(l,	  alfabe(zação,	  pesquisa	  sobre	  
as 	   apropriações 	   do	   belo	   e 	   do	   feio	   nas	   mediações 	   culturais.	   Tem	   experiência 	   na	   área 	   de	  
Educação,	  com	  ênfase	  em	  Educação	  Infan(l,	  Anos	  Iniciais.

Luciane Abreu 
Colégio	  Madre	  Bárbara	  	  e	  Colégio	  Evangélico	  Alberto	  Torres
Lajeado	  -‐	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Brasil

Mail: 



As	  culturas	  infan-s	  e	  a	  ludicidade:	  as	  crianças	  são	  receptoras,	  produtoras	  e	  transformadoras	  de	  cultura?
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