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APRESENTAÇÃO

Em LETRAS: REPRESENTAÇÕES, CONSTRUÇÕES E TEXTUALIDADES, 
coletânea de vinte capítulos que une pesquisadores de diversas instituições, congregamos 
discussões e temáticas que circundam a grande área da Linguística, Letras e Artes e dos 
diálogos possíveis de serem realizados com as demais áreas do saber.

Temos, nesse volume, três grandes grupos de reflexões que explicitam essas 
interações. Neles estão debates que circundam estudos literários; estudos em adaptação 
e tradução; e outras temáticas.

Estudos literários traz análises sobre identidade cultural, memória, resistência, 
feminino, ecocrítica, cultura, regionalismo, história, poesia, prosa, turismo e literatura.

Em estudos em adaptação e tradução são verificadas contribuições que versam 
sobre literatura e teatro, além de mitologia andina.

Outras temáticas congrega estudos sobre arquitetura do espaço escolar e sociologia 
das ausências.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os estudos 
aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: Refletir acerca da arquitetura do 
espaço escolar, considerando o conceito de 
espaço, os elementos semióticos do espaço, 
assim como as mudanças trazidas pela 
modernidade sobre o que constitui espaço 
escolar hoje, é o objetivo deste texto. As reflexões 
apresentadas são descentes de outros estudos, 
sendo dois trabalhos dissertativos e outras 
publicações que verteram seus olhares sobre a 
semiótica do espaço escolar, com o intuito de 
analisar a dinâmica da significação do espaço 
e sua conceituação no universo arquitetônico. A 
metodologia utilizada foi a de um estudo teórico 
sobre o conceito de espaço abarcado pela ciência 
arquitetônica, sem, contudo, desconsiderar 
os princípios básicos da educação. A base 
teórica assentou-se em Pierce e Santaella para 
entender o lugar os signos e das significações; 

e Artigas, Carpintero e Zevi, entre outros, para a 
compreensão do conceito de espaço. Concluiu-
se que linguagem é o invólucro que faz com que 
a percepção do conceito de espaço e do espaço 
escolar seja formada e, sobretudo, moldada 
pelas necessidades e anseios do homem. 
PALAVRAS-CHAVE: Espaço. Espaço Escolar. 
Linguagem. Semiótica.

FROM THE CONCEPT OF SPACE: 
A REFLECTION ABOUT THE 

ARCHITECTURE OF THE SCHOOL 
SPACE

ABSTRACT: Reflecting on the architecture of 
the school space, considering the concept of 
space, the semiotic elements of the historically 
constructed school space, as well as the 
changes brought about by modernity about what 
constitutes school space today, is the objective 
of this text. The reflections presented here are 
descended from other studies, two dissertation 
works and other publications that have revealed 
their views on the semiotics of the school space, 
to analyze the dynamics of the meaning of space 
and its conceptualization in the architectural 
universe. The methodology used was that of a 
theoretical study on the concept of space that 
emits architectural science, without, however, 
disregarding the basic principles of education. 
The theoretical basis was based on the theories 
of Pierce and Vygotsky to understand the place of 
signs and meanings; and Artigas, Carpintero and 
Zevi, among others, for the understanding of the 
concept of space. It was concluded that language 
is the wrapper that makes the perception of the 
concept of space and school space be formed 
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and, above all, shaped by the needs and longings of man. 
KEYWORDS: Space. School Space. Language. Semiotics.

1 |  INTRODUÇÃO
A urbe em que os seres habitam e que, continuamente, a modificam surgiu dos 

processos e das experiências de significação e ressignificação relacionadas aos constructos 
necessários à árdua tarefa de narrar as vivências sociais. As inúmeras transformações a 
que se expuseram os homens ao formarem grupos sociais conduziram a modificações 
ao meio, em um processo cíclico em toda a história e sem precedentes na atualidade. O 
homem, lobo do homem, destrói para que se permita sobreviver. E assim ocorre com o 
meio no qual se habita e com os espaços que são ocupados.

A problematização do passado, em um movimento de in-out, se faz encarnado nas 
lembranças e na imaginação. Nesse sentido, a presença do passado é uma construção 
impressa na realidade desse mesmo passado, como um jogo de valores no presente e 
nas expectativas do futuro, ainda que a ideia de tempo seja fruto de idiossincrasias, como 
um jogo de esquecimentos e lembranças. E neste jogo, o meio apresenta-se como peça 
fundamental, pois são as necessidades impostas pelo meio que obriga o homem a adaptar-
se, em um processo contínuo de sobrevivência social. 

Desse modo, perceber a cidade da atualidade e a condição do humano inserido nela, 
enquanto espaço intergerencial, é um exercício um tanto quanto audacioso, mesmo porque 
a cidade é fruto das percepções dos sujeitos. A cidade moderna, multifacetada e de ritmo 
frenético produz tipos específicos e os comporta como partes de si mesma. Cada um, a seu 
modo, e todos em particular, seguem pela cidade produzindo e reproduzindo sua forma de 
ser caracteristicamente determinada pela condição mesma do urbano (MONTEIRO, 2006). 
É nesse contexto que a circulação, “princípio estruturante da modernidade, possibilita a 
emergência do flâneur” (grifo do autor) (ORTIZ, 2000, p. 21).

A fim de não perder de vista o escopo deste estudo, é importante destacar, acima 
de tudo, a representação do meio ambiente “trabalhado” para uso dos grupos humanos, 
sendo, portanto, o “espaço da vida”, ou ainda, como afirma Svensson (1992, p. 35), citando 
Marx, o “locus standi”, que expressa o lugar em que se está, no qual se atua, e este é o 
espaço vivencial. 

Este espaço, entretanto, não existe dissociado das condições naturais. Não há uma 
oposição entre o meio natural e o espaço humanizado, um sucede ao outro formando 
uma estrutura de evolução combinada que pode ser definida como sendo: Espaços 
submetidos ao uso intensivo e praticamente contínuo, inteiramente modificados; Espaços 
semitransformados que conservam o essencial das estruturas “naturais”, cuja evolução 
é controlada pelas intervenções antrópicas; Espaços intermediários submetidos a fases 
alternadas mais ou menos longas, de uso e desuso.
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O espaço humanizado, tal como apresentado anteriormente, é, ao mesmo tempo, 
uma realidade ecológica e uma criação do homem, “dotado da razão, pode se elevar acima 
do restante da constituição dos lugares, e compreender e intervir, modificando o espaço 
maior da natureza, recompondo-o através da conformação dos lugares para sua presença 
e ação.” (SVENSSON, 1992, p. 35-36). No tocante ao espaço escolar, estar nesse 
espaço, inserido na sociedade, significa estar em transformação, significa a aquisição de 
experiências culturais e sociais de determinados tempos, pessoas, meios e significações. 

Além de mera representação de uma “estrutura espacial”, o espaço escolar 
humanizado é também um “sistema” integrado e funcional, onde todos os elementos são 
dinamicamente solidários e, portanto, indissociáveis. Este espaço, integrado e funcional, 
encerra pessoas com olhos de ver o mundo, e consequentemente, de estruturas de 
representação. A análise dessas representações espaciais deve levar em conta o fato 
deste tipo de espaço ser, através dos tempos, o meio ambiente natural e mental dos grupos 
humanos. O espaço humanizado molda a paisagem e abarca a sociedade sobre ela mesma.

As reflexões apresentadas, neste artigo, sobre o conceito de espaço e de espaço 
escolar, são resultantes de dois trabalhos dissertativos já concluídos1, por um dos autores, 
os quais buscaram compreender os significantes e significados semióticos que perpassam 
ao universo do espaço arquitetônico no contexto da cidade e no espaço escolar. Para este 
texto, aportou-se parte da metodologia de uma pesquisa teórica sobre os conceitos de 
espaço, considerando os elementos que o envolve, e uma análise semiótica do espaço 
onde os sujeitos estabelecem interação mediada por tudo que cerca o fazer pedagógico.

O conceito de espaço, apresenta-se, assim, como um problema a ser elucidado 
na consecução deste trabalho. Através de uma visão macro espacial, verte-se olhares 
para as categorias de enunciação, seus elementos de representação e os processos 
de interpretação destas mesmas categorias, especificamente aquelas utilizadas na 
interpretação dos espaços, notadamente os espaços escolares, por julgar que essas 
categorias, ou estruturas espaciais, representam a capacidade do homem de adaptar-se 
ao meio. 

A percepção humana, ou como ver-se o mundo, está indissociavelmente ligada à 
maneira de falar e historicamente ligado a uma práxis social, construída nas relações em 
comunidade. São os modelos ou padrões perceptivos com os quais os indivíduos enxergam 
o mundo. São os estereótipos, pelos quais vislumbra-se uma realidade que até parece ser 
real. Fabrica-se, portanto, uma realidade e acredita-se vê-la com os próprios olhos, ou com 
os olhos sociais. Somos, como disse Foucault (1995), “o resultado dos discursos que nos 
constroem”. 

Os discursos são a expressão da sociedade contemporânea, onde percebe-se um 
intenso processo de ressignificação das experiências culturais, fruto do choque intersemiótico 

1  Mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (2006) e Mestrado Profissional em 
Educação, pela Universidade Federal do Tocantins (2020).
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das diferentes comunidades que a compõe. Os discursos são as representações de 
sensibilidades e dos desejos humanos, que vão além do ser, e constroem, assim, a sua 
face de identidade e realização. Nesse aspecto, ao se entender que a linguagem não é só 
reflexo, reprodução ou reiteração da práxis, mas que ela pode também desenvolver uma 
ação dialética e criativa, de forma a desagregar os estereótipos de nossa percepção, pode-
se inverter a posição e observar que a cultura pode ser transformada ou recriada pela ação 
criadora da palavra. 

Neste sentido, concluiu-se que o espaço escolar é permeado por uma linguagem 
subjacente, em que os códigos são decifrados nos exercícios de repetição das ações 
educativas de seus partícipes. É um espaço onde tudo fala, não só com palavras, mas através 
de signos, símbolos e ícones carregados de ideologias, desde os modelos arquitetônicos 
pré-concebidos como sendo ideais para a estrutura física escolar, até a organização das 
salas de aulas, as cores das paredes, os uniformes, as escolhas curriculares e a postura 
dos professores.

As reflexões sobre o conceito de espaço e espaço escolar neste artigo se 
encaminham, primeiramente, através do olhar da semiótica e da teoria dos signos e 
suas significações; em seguida apresenta-se um apanhado sobre conceito de espaço 
e sua relação com a linguagem e a arquitetura e, por fim, reflete-se o espaço escolar 
historicamente construído. Contudo, não se pode deixar de pensar que toda discussão a 
respeito do conceito de espaço e de espaço escolar, vem sofrendo profundos impactos a 
partir da Pandemia do Covid-19, que promoveu, a partir do ano de 2020 até agora, novas 
estruturas de convivência tanto nas cidades como nas escolas.

2 |  O CONCEITO DE ESPAÇO PELO OLHAR DA SEMIÓTICA E DA TEORIA 
DOS SIGNOS

Toda experiência humana perpassa ao espaço, logo, não seria impróprio afirmar 
que toda investigação que se utilize da semiótica abrange, virtualmente, diferentes áreas 
do conhecimento humano envoltas em linguagens, ou mesmo um sistema de significação, 
pois é no espaço que as significações tomam corpo. Recorrer à Semiótica é, então, alargar 
o olhar de modo que permita ao espectador compreender as coisas como são, para além 
da mera aparência.

Os símbolos ou códigos são mediações que servem para que se possa lidar com os 
objetos, com as situações e até mesmo com outros símbolos. De igual modo, os termos, 
as palavras, o léxico, são símbolos que representam os conceitos, as imagens mentais e, 
consequentemente, os próprios objetos. 

Signos não são coisas concretas, mas são criadas como parte do ato de pensar. 
Assim, a imagem que se tem de um objeto não é o próprio objeto, mas uma faceta, uma 
qualidade do que se sabe sobre esse objeto. Não se concebe as imagens como estáticas, 
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pois, de qualquer maneira, constituem-se a forma como, em momentos diversos, percebe-
se a vida social, a natureza e as pessoas que as circundam: construídas no universo 
mental, superpõem-se, alteram-se e transformam-se.

A práxis simbolizadora de transformação está intimamente ligada às práticas sociais, 
uma vez que, através dessa representação social, as ações humanas ganham referência 
para seu desenvolvimento, deixando de ser puramente casuais ou simples resultados de 
forças mecânicas da natureza.

Os resultados das práxis humanas e das ações da natureza ao longo dos tempos 
vão se transformando em signos carregados de significados, históricos e culturais a serem 
desvendados e modificados pelos homens de outras gerações. E o estudo do processo 
de construção dos signos, símbolos e seus significados e representações, sobre olhares 
variados, dá-se o nome de semiótica. 

A semiótica não é a uma chave mestra que abrirá as portas do entendimento dos 
processos sígnicos. Ela é uma linha de análise a ser seguida, como um mapa lógico que, 
sob diferentes aspectos, traça diferentes linhas de pensamento e novos olhares que formam 
novos signos. Isto é o que se pode perceber ao adentrar aos estudos dos signos a partir da 
Semiótica de Pierce e das significações na perspectiva vigotskyana.

A teoria semiótica, e os elementos que a envolve, foi descrita gradativamente por 
C. S. Peirce (1839-1914) em vários ensaios, e é no interior dessa teoria que encontra-se a 
definição de Semiose, ou a ação dos signos, isto é, como os signos funcionam e operam e 
ainda uma interpretação do signo. Muitos estudiosos aprofundaram estudos e elaboraram 
outras teorias a partir dos escritos de Pierce. Um dos mais consagrados é o livro “Teoria 
Geral dos Signos: Como as linguagens significam as coisas”2 escrito por Santaella. Nesta 
obra, a autora sistematiza a teoria dos signos de Pierce nas seguintes palavras:

Um signo é qualquer coisa que está relacionada a uma segunda coisa, seu 
objeto, com respeito a uma qualidade, de tal modo a trazer uma terceira coisa, 
seu interpretante, para uma relação com o mesmo objeto, e isso de maneira 
tal a trazer uma quarta para a relação com aquele objeto da mesma forma, ad 
infinitum. (Apud SANTAELLA, 2004, p. 18).

Essa tríade conceitual de signo produz sempre uma nova conceituação, ou 
interpretação, de signo. E a capacidade do signo de gerar novos interpretantes é parte 
lógica da geração dos signos, isto é, geração ininterrupta e infinita de signos.

Dessa forma, Peirce enfatiza que as interpretações que são dadas aos signos, 
sejam eles arquitetônicos ou linguísticos, são signos-interpretantes parciais. Parciais na 
medida em que seus interpretantes se multiplicam no correr da história, quando são criados 
novos interpretantes na tríade sígnica descrita por Peirce.

O objeto da representação não pode ser outra coisa senão uma representação 
da qual a primeira representação é um interpretante. Mas uma série infinita 

2  A primeira versão desta obra foi publicada em 1995, pela editora Ática, e intitulava-se: Teoria geral dos signos: se-
miose e autogeração. 
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de representações, cada qual representando a que está atrás de si, pode 
ser concebida como tendo um objeto no seu limite. O significado de uma 
representação não pode ser senão uma representação. De fato, não é nada 
mais do que a representação [...]. (PEIRCE, Apud SANTAELLA, 2004, p.19).

Assim sendo, o significado dado à determinada forma – construção – vai depender 
diretamente da interpretação que lhe é dada, e, por sua vez, essa interpretação é dada 
de acordo com o meio, que lhe força a tomar novo significado, dando início, novamente, a 
tríade Peirceana.

Peirce oferece outra definição de signo que parece clarear mais o entendimento, ao 
afirmar que “O signo é um veículo que comunica à mente algo do exterior. Aquilo em cujo 
lugar o signo está é denominado seu abjeto; aquilo que o signo transmite, seu significado e 
a ideia que ele provoca, seu interpretante (Apud SANTAELLA, 2004, p. 28).

Então, o ato interpretativo de um signo é um caso especial de um interpretante, que é 
de natureza social. Por outro lado, um signo só pode funcionar como tal porque representa, 
de uma certa forma, seu objeto, ou, ainda, no processo de formação de significado que é 
dado a determinado objeto arquitetônico, seu significado parte da refração do signo em si 
mesmo, sob o olhar atento do interpretante.

Na relação entre sujeito (interpretante) e objeto (interpretado) vão sendo criadas 
representações sígnicas que, por consequente, se solidificam na forma como o sujeito 
traduziu e/ou representou o objeto (abstrato ou físico) e deu a ele, o objeto, um lugar no 
espaço – e no tempo.  

Aplicando a teoria dos signos, de Peirce, a uma semiótica arquitetônica, e neste 
caso, a arquitetura do espaço escolar, tal processo irá revelar características gerais. Com 
efeito, a Semiótica Peirceana possui capacidade para descrever e explicar aqueles objetos 
que envolvem processos de representação, comunicação e significação, de uma forma 
compreensiva e extensiva. A realidade, no entender de Peirce, está cheia de signos, não 
havendo uma efetiva distinção entre um mundo de fenômenos sígnicos e um mundo de 
fenômenos não-sígnicos.

A Semiótica de Peirce, não só se funda numa problematização da noção de 
Objeto, assegurando uma estreita aderência a uma realidade autônoma relativamente aos 
processos sígnicos, como considera que é o objeto que determina o signo. A semiótica, 
na perspectiva de Peirce, enquanto visão inteira, pressupõe uma filosofia da linguagem 
porque examina as condições e as regras sociais que regulam os atos comunicativos.

Os diferentes olhares que a análise semiótica possibilita sobre um dado objeto 
– neste estudo, o espaço e, mais precisamente, o espaço escolar – podem levar ao 
observador a compreender, nos diferentes espaços, as informações que transmitem, como 
são estruturados em sistemas, como funcionam, como são produzidos e utilizados, que 
tipos de efeitos de sentidos são capazes de provocar em quem os utilizam, que histórias e 
vivências e, quais ideias de espaço são correntes.   
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No conceito de arquitetura que Lúcio Costa (1995) oferece, pode-se notar alguns 
pontos de encontro com a visão de Peirce sobre espaço, notadamente quanto a aspectos 
semióticos de sua conceituação. “Ordenar e organizar espaços” são, no entender de 
Lúcio Costa, o “propósito primordial” da construção. Essa ordenação e organização dos 
objetos devem seguir uma determinada finalidade e uma determinada função. Como o 
produto dessa organização e ordenação com determinada finalidade e intenção resulta em 
um objeto, seja ele um edifício, na extensão mais ampla do termo, seja ele outro objeto 
qualquer dado, esse objeto construído terá tantos significados quanto interpretantes houver. 
(MONTEIRO, 2006. p. 71).

3 |  O CONCEITO DE ESPAÇO, SUA RELAÇÃO COM A LINGUAGEM E A 
ARQUITETURA 

As questões concernentes ao conceito de espaço são pouco discutidas, pois o 
espaço, geralmente, não se conceitua, apenas se sente. Normalmente, não se pensa no 
espaço, mas nas coisas a serem alocadas em determinados locais. O Dicionário Aurélio trás 
vários significados e exemplifica-os, entre tantos, alguns correspondem bem às discussões 
propostas aqui:

1. Distância entre dois pontos, ou a área ou o volume entre limites determinados: 
O acidente com o pedestre resultou do estreito espaço da calçada. A casa 
foi construída num espaço pequeno. [...]. 6. Vagar, demora, delonga: A 
preparação da aula demanda maior espaço. [...]. Espaço arquitetônico. 
Arquitetura. Aquele que é gerado e limitado pelos elementos arquitetônicos, e 
no qual se manifestam, para quem nele demora, as diferentes dimensões da 
forma arquitetônica (visual, táctil, odorífica). [...] Espaço interno. Arquitetura. 
Aquele que é limitado por elementos edificados e coberto, como as salas, 
quartos, varandas e alpendres etc. [...]. (FERREIRA, 1999, verbete: Espaço)

Nas palavras de Carpintero (1986, p. 7), “o espaço é um vazio somente perceptível 
pelos cheios que o contém, cheios que, evidentemente, não são espaço”. Pode-se decorrer, 
então, que sua objetividade, ou subjetividade, o carrega de uma quase impossibilidade 
conceitual.

Para que se possa entender o espaço, ou mesmo alcançar informações mínimas 
que tragam possibilidades conceituá-lo, faz-se necessário transformá-lo em lugar 
informado.

É necessário ultrapassar aquela totalidade homogênea do espaço para 
descobrir seus lugares nos quais a informação se concretiza, na medida em 
que produz aprendizado e comportamento traduzido nos seus signos: usos e 
hábitos. (FERRARA, 1993, p. 153).

Além de Ferrara (1993) que identificou no espaço seus elementos definidores, Silva 
(1997) destaca as relações entre as formas sociais e o espaço, bem como suas qualidades 
essenciais.
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Em primeiro lugar, as formas sociais podem ser ou não intrinsecamente 
dependentes do espaço (por exemplo, a forma nação é intrinsecamente 
dependente de um território). A consequência é que, da relação do grupo 
com seu território (proximidade ou exclusividade, isolamento ou pluralidade), 
se pode deduzir a sua estrutura. (SILVA, 1997, p. 86).

Todo o fazer humano é permeado pela linguagem em suas mais diferentes formas 
de expressão, e é a manifestação da linguagem verbalizada ou imagética, real ou virtual 
que traduz os conhecimentos, os saberes e o domínio do homem sobre o espaço. De fato, 
pois desde o seu nascimento o ser social, ou seja, o homem inserido em uma determinada 
sociedade, cria seu próprio “modus operandi” de percepção do espaço em concomitância 
com os demais estágios de sua formação. O reconhecimento desse espaço, enquanto 
lugar de pertencimento, dá a ele a sensação de aquisição de poder e de dominação.

A ideia de lugar origina-se de espaços orgânicos próprios do indivíduo, justo naquele 
estágio de desenvolvimento chamado, por Piaget, de sensório-motor. Daí decorre que o 
espaço, então, será caracterizado por uma consciência de “ação e de vivência”, uma vez 
que a sua percepção será conhecida através da ação do ser sobre si mesmo.

Pode-se, então, dividir o processo de apreensão do espaço em três níveis: 
a percepção (apreensão do real), a formação da imagem (motivação semiótica) e o 
relacionamento da percepção e da imagem com informações mais elaboradas. Esses níveis 
formam um movimento entre as estruturas figurativas e operatórias e atividades sensoriais 
empíricas, teóricas e abstratas que formam a base da aquisição de conhecimento, enquanto 
apreensão do espaço (PIAGET, 2002, p. 9-ss).

Carpintero, em seu trabalho “Sobre o Conceito de Espaço” (1986), demonstra 
que essas fases do desenvolvimento prescritas por Piaget, também existem quando da 
percepção do espaço. Ou seja, é no próprio desenvolvimento da criança que se dá a 
formação dos processos perceptivos do espaço. Para Piaget, no entender de Carpintero 
(1986, p. 42), é na ação, no movimento, movimento corporal, que reside a “base da própria 
construção do sujeito”. Um sujeito que, em sua inteireza, física e mental, articula movimento 
e linguagem como a base de sua ação em relação a si mesmo e aos espaços que ocupa e, 
tudo isso, em relação ao mundo.

Segundo Oliveira (1993, p. 48) “no significado da palavra é que o pensamento e a 
fala se unem em pensamento verbal”. Desse modo é que, ao se pronunciar uma palavra, 
evoca-se seu significado. O significado de cada palavra é uma generalização ou conceito. 
Estes, por sua vez, são atos de pensamento. Assim, considera-se os significados como 
fenômenos do pensamento.  

Numa relação intrínseca, espaço e linguagem podem ser abordados de diferentes 
formas, entre tantas, duas chamaram mais a atenção para esta reflexão: a do campo da 
arquitetura, que toma o espaço como produto e objeto de trabalho do arquiteto, e a da 
linguística, que entende o espaço como sendo apenas espaço informado, ou seja, espaço 
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de interlocução entre os sujeitos falantes. 
Entretanto, é importante ressalvar que a dimensão da linguagem é maior que a do 

espaço, isto é, o espaço físico arquitetônico é uma expressão da linguagem humana, em 
seu sentido mais amplo, assim como tudo que ele constrói semanticamente – enquanto 
estudo do significado que os seres humanos utilizam para expressarem-se através da 
linguagem – e pragmaticamente, ou seja, a linguagem a serviço da comunicação.  

Como as questões relativas à linguagem aplicam-se aos diversos campos da 
expressão humana, é preciso limitar o campo de atuação da linguagem da arquitetura. 
Para isso, é preciso refletir sobre seu principal meio de expressão e de trabalho: este meio 
é o espaço. É no espaço (entendido em toda a sua amplitude de significados, não só o 
espaço cartesiano, mas também o espaço social, o espaço vivenciado pela experiência 
humana) que a arquitetura efetivamente se manifesta e no qual os seus elementos podem 
ser arranjados. 

A linguagem da arquitetura é, portanto, o espaço. Os invólucros formais que o 
definem (as paredes de uma construção, por exemplo), do ponto de vista da linguagem, 
são considerados não um fim em si, mas um instrumento: as alterações que se fazem neles 
têm como fim a alteração do espaço como ente a ser percebido pelo homem.

A acepção linguística do entendimento do espaço é a do espaço informado que deve 
ser entendido como aquele onde o poeta, o linguista, ou mesmo o falante comum, toma 
como seu universo de discurso. No discurso linguístico, segundo Fiorin (2001) somente 
há espaço enquanto informação contida nele próprio.  Para ele, “o espaço é um objeto 
construído a partir da introdução de uma descontinuidade numa continuidade” (FIORIN, 
2001, p. 260).  Assim, pode-se perceber a caracterização do espaço interior em oposição 
ao espaço exterior, da mesma forma como se dá na arquitetura. 

No entendimento de Lúcio Costa (1995), o domínio de uma certa linguagem 
arquitetônica, ou da própria arquitetura enquanto ação de “ordenar e organizar espaços”, 
envolve o reconhecimento de que a criação arquitetônica surge a partir das relações formais 
e pragmáticas dos elementos a serem trabalhados, e que diferentes formas de organização 
das informações existentes resultam em produtos mais ou menos adequados a uma certa 
“intenção” e “finalidade”. 

Portanto, numa obra de arquitetura, os elementos da linguagem arquitetônica, 
utilizados em sua composição, se dão pela relação entre seus elementos e o todo, de 
modo a apropriar-se dos sentidos que lhe são atribuídos e dos mecanismos de significação 
desses espaços que são constituídos como resultado de condicionantes sociais ao longo 
do tempo, ou seus estereótipos sociais. 

Bruno Zevi, em “Saber ver a Arquitetura” (1996), assevera que um edifício não é 
a soma de comprimento, largura e altura de seus diversos elementos, ele é o conjunto 
das medidas do vazio, do espaço interno, no qual os homens andam e vivem. Com o 
edifício escolar não poderia ser diferente, já que a educação sempre foi a mola motriz 
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que impulsiona os homens na busca de melhores condições de vida, ainda que seja para 
pequenos grupos sociais. 

A arquitetura moldou os anseios e as necessidades da sociedade, notadamente 
urbana em seus primeiros tempos. Com o crescimento dos aglomerados urbanos, e o 
consequente surgimento de uma nova sociedade, os espaços foram se adaptando ao 
ideário das cidades, um interagindo com o outro, muito das vezes sem perceberem essa 
simbiose. Os coletivos urbanos se desenvolveram em diferentes eixos, mas não é forçoso 
admitir que as sociedades buscaram na educação o modelo básico para impulsionar seu 
desenvolvimento.

O Brasil desde sua descoberta, como colônia Portugal e por muito tempo depois, 
importava os modelos arquitetônicos dos povos que aqui aportaram. Muitas vezes, esses 
modelos não eram adequados para o clima e menos ainda para a forma de vida estabelecida 
num país tropical, mas a arquitetura dos espaços educacionais era idealizada conforme os 
costumes dos povos que colonizaram determinadas regiões do país. Muitos edifícios ainda 
subsistem até nos dias de hoje como espaços educacionais ou transformados em museus.

A linguagem que perpassa aos modelos arquitetônicos é a linguagem dos costumes 
e da tradição, isto é, daquilo que se compreende como o ideal para determinado tempo e 
lugar. Essa linguagem envolve todos os signos, ícones e símbolos que compõem um objeto 
(prédio escolar) construído, o que representa, também, o ideário das políticas públicas 
vigentes, e suas expressões conscientes.   

A dimensão da ação consciente, apresenta, portanto, uma tríplice natureza, qual 
seja: a própria consciência (pensamento), os sentimentos (afetos) e a vontade (motivação), 
ou seja, consciência do pensamento, dos sentimentos e da vontade. Da mesma forma, a 
tríade professor, aluno e conhecimento, está interligada entre si como um fio profundamente 
tecido na trama do pensamento e da vontade, enquanto mediada pelo espaço escolar, 
responsivo e participativo no processo educacional.

Assim, enquanto processo, essa tríade se apresenta dinâmica, pois configura-se 
como constructo das ações desenvolvidas no interior das relações sociais que margeiam 
o ser social, imbricado de desejos de conhecimento. Essa dinamicidade dos processos 
tem estrita relação com o desenvolvimento dos espaços escolares ao longo da história 
das sociedades humanas, que modifica e molda seus atores num processo cíclico de 
ressignificação.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo desta reflexão foi o de analisar a dinâmica da significação do 

espaço e sua conceituação, cotejando os assuntos pertinentes as áreas da educação e 
da linguagem em seus sentidos amplos.  Assim, com base nos autores citados, buscou-
se conceitos que abarquem a semiótica e a ciência arquitetônica com olhos de educador, 
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voltados ao modo de fazer a educação em seu lugar primário, a escola.
O modo de fazer a arquitetura escolar de uma sociedade está intimamente ligada 

a sua forma de pensar, de modo que, ao longo da história, ela foi pensada segundo 
determinados conceitos de cada época, apresentando, cada qual, um sistema de valores 
que representam a postura que se pretende daqueles que se utilizam de seu espaço, e que 
nele convivem.

Superado as questões relacionadas ao conceito de espaço, enquanto problemática, 
a arquitetura se presta a pensar e a propor o espaço escolar, devendo voltar-se ao 
comprometimento para com as políticas públicas, no âmbito educacional, com vistas ao 
incremento da qualidade da aprendizagem, desbravando esteiras que levem a ultrapassar 
os limites impostos pela valorização da educação.

O estudo do espaço escolar, e das formas construídas e sua relação com os 
conceitos que subjazem ao espaço dentro de um processo educacional, mostra-se como 
instrumento facilitador da compreensão de uma educação coletiva ambientada nos 
diferentes constructos do espaço escolar, seus eixos ordenadores e as conexões existentes 
no estudo das múltiplas situações da escola. Assim, o espaço educacional revela uma 
paleta simbólica que fornece subsídios para a compreensão de experiências, individuais e 
coletivas, e as suas relações intrínsecas, imbricadas em sua representação social. Dessa 
forma, a escola deve afigurar-se como lugar de articulação, não por seu conteúdo formal, 
mas por sua qualidade formativa e de melhoria educacional.

Este é um desafio constante no ideário do educador e do arquiteto: um espaço 
escolar capaz de promover possibilidades de ações educativas. Sim, já que um arquiteto 
educador vê, de forma muito nítida, a intersemiose existente e inseparável que cruza 
linguagens, códigos, recursos, espaços e meios. 

Nesse sentido, pode-se dizer que os modelos arquitetônicos dos espaços escolares, 
cujas estruturas, antes pensadas para a ambientação, socialização e integração das pessoas 
conviventes naquele espaço, hoje, precisaria passar por modificações, para atenderem ao 
requisitado para a convivência por conta da pandemia do Covid-19. Espera-se, porém, que 
este contexto de afastamento social seja superado o quanto antes, para que a arquitetura 
do espaço escolar volte a representar um ambiente informado: a escola. Um lugar onde 
transita a alegria, a socialização, a informação e a construção de conhecimentos.
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