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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Presente estudo teve como relevancia o incentivo e a mot ivacao junto aos 

profissionais dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Jose Batista de Sousa, localizada na cidade de Bernardino Batista-PB. 

A impor t inc ia do ludico no processo de ensino-aprendizagem fo i desenvolvido 

atraves d o estudo de diversos teoricos da area. E a partir deste trabalho procuramos 

investigar as causas da falta de est imulo e mot ivacao para se trabalhar com urn 

material tao rico e importante como o ludico. Parti do pressuposto que o processo de 

interacao estabelecido entre aluno/professor/desenvolvimento, possui urn maior 

indice de aprovacao quando a crianca se identifica com o que esta estudando e o 

por que. A metodologia uti l izada foi a pesquisa bibliografica e a pesquisa explicativa. 

O instrumento de coleta de dados uti l izado foi o questionario. Desta forma, 

consideramos ainda que o ludico e sua impor t inc ia na sala de aula merecem 

ref lexoes aprofundadas, pr incipalmente nos anos iniciais onde se encontra a base 

d o processo educat ivo e tambem da formacao da crianca. Ap6s anal ise dos dados, 

chegou-se a conciusao de que os alunos nao aprendem de forma ludica, movidos de 

urn lado pela cultura que institui o ensino t rad i t ional e do outro pela metodologia 

inadequada com que educadores t rabalham o conteudo. 
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I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo t em por t i tulo "A importancia do Ludico no Processo de Ensino-

aprendizagem", o mesmo visa demonstrar para professores e alunos a eficiencia 

que este importante instrumento de trabalho e capaz de fazer. E lamentavel saber 

que os professores na atual idade, ainda t rabalham o metodo tradicional, infel izmente 

persistem aquelas mesmas rotinas carregadas de autori tarismo, uti l izando-se de 

c6pias ou leituras que estao fora de sua real idade social e cognit iva. Isto acontece 

seja por falta de qual i f icacao ou por nao encontrarem uma forma teorica de trabalhar 

a brincadeira na sala de aula. Apesar de muitos construtivistas oferecerem metodos 

mais ef icazes, d inamicos, que a lem de facil i tara aprendizagem conseguem de forma 

simples e rapida atrair a atencSo dos alunos. F icam assim constatados tanto por 

autores construtivistas, quanta por nos docentes, as graves lacunas e os problemas 

serios constatados na educacao infantil. 

Os benef ic ios que as brincadeiras real izadas atraves do ludico e m sala de 

aula sejam elas pre-determinadas pelo professor ou resultado da imaginacao dos 

pequenos toma-se urn grande al iado para a educacao e urn grande est imulo para a 

crianca desenvorver-se cognit iva e f is icamente, de maneira agradavel s imples e 

prazerosa. Quanta ao sentido cognit ivo sabemos e percebemos as cr iancas desde 

muito cedo nos anos inicias ainda, como seres urn tanto egocentricas e e atraves 

dos jogos ou brincadeiras que possuem regras que elas aprendem a perder, 

respeitar, esperar o outro, reconhecendo ass im, que nao e detentora do 

conhecimento e que o outro sabe tanto quanta ela ou ate mais. 

Ja e m outras si tuacoes as de vitoria, a crianca descobre que e capaz, vibra 

com o resultado, sente que e m algumas si tuacoes conseguem sair-se bem, 

consequentemente ha uma elevacao de sua auto-est ima. 

Nessa linha de pensamento, este estudo tem como objetivo geral : 

Jden t i f i ca r e analisar o ludico no processo de ensino-aprendizagem. E conta 

ainda com os seguintes objet ivos especif icos: 

Jnves t i ga r como os professores uti l izam o ludico e m sala de aula; 
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Jden t i f i ca r que metodologia os docentes util izam e m sala de aula no que se 

refere ao ludico; 

Jden t i f i ca r que atividades e materiais sao usados e considerados como 

ludicos pelos professores e alunos; 

Jden t i f i ca r as contr ibuicoes das at ividades ludicas no processo de ensino-

aprendizagem. O trabalho foi fundamentado na concepcao de var ios autores como: 

Caci lda Velasco, Zi lma de Morais, entre outros. Autores estes que como tantos 

docentes preocuparam-se com a crianca, sua historia, seus br inquedos e suas 

br incadeiras, permit indo que entendessemos melhor a vida das cr iancas dentro do 

contexto escolar que v ivem. 

Dessa forma, as cr iancas conseguem ver na escola urn ambiente onde possa 

encontrar carinho, afeto, respeito, diversao e principalmente aprendizagem, 

desfazendo assim a imagem negativa, desagradavel e enfadonha que muitas 

cr iancas constroem e m sua imaginacao a respeito da instituicao escolar. 

O presente trabalho este estruturado e m quatro capitulos: nos capitulos I, II e 

HI esta o referencial teorico e no IV o percurso metodolbgico, dando enfase aos 

instrumentos que fo ram uti l izados na coleta dos dados, para tanto foram 

empregados os quest ionarios e as observacoes. 

Percebemos com tais argumentos que o trabalho educat iona l precisa dessas 

inovadoras possibi l idades para que o aprendizado e o desenvolv imento explorem ao 

maximo, jogos, cant igas de roda, e brincadeiras com movimento, para tornar o 

processo de ensino aprendizagem nao s6 mais agradavel como tambem mais 

eficiente. 

A relevancia desse estudo deve-se ao fato de que as ponderacoes 

proporcionadas possibi l i tem uma maior compreensao acerca da pratica docente no 

trabalho com o ludico. Oportunizando assim, e m primeiro lugar a nossa formacao 

pessoal e profissional, pois, nos esclareceram alguns pontos conceituais, historicos 

e as possibi l idades que a brincadeira oferece, de ixando contr ibuicoes e subsidios 

que facil i tarao nossa pratica pedagogica assim como dara oportunidades a outros 
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professores e aqueles que t iverem acesso a este trabalho conhecendo mais sobre a 

tematica e m foco. 

As reflexoes, sugestoes e praticas aqui expl ici tadas, possibi l i tam uma maior 

compreensao a cerca da pratica docente no que diz respeito a tematica em questao, 

dando oportunidade para que juntos tenhamos mais conhecimentos sobre o tema, 

tendo como certeza o fato de que o ludico e indissociado do encantamento e do 

prazer: de quern ensina e de quern aprende. 

Atraves deste trabalho poderemos contribuir para uma melhor interiorizacao 

de conteudos escolares nas cr iancas de forma dinamica, contextual izada e divertida 

oferecendo o que a educacao tem de melhor sem tirar das cr iancas algo que e unico 

e m cada urn... a INFANCIA.Br incando, correndo/fazendo arte, lendo, podendo 

desvendar mais urn pouquinho do nosso mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Um Breve Historico do Lud ico . 

Desde as primeiras civi l izacoes, as cr iancas ja br incavam uti l izando materiais 

existentes e m sua volta, arcos, f lechas, pedras ou pedacos de madeira. Porem a 

uti l izacao desses materiais possuia um signif icado e intengao diferente para os pais, 

nao passavam de meros t re inamentos para que no futuro v iessem a ser at iradores, 

cacadores, guerreiros, vencedores. A este respeito nos coloca (VELASCO, 1996, p. 

42) . 

[..] criancas da antiguidade na Grecia ja brincavam com chocalhos 

de argila recheados de pedrinhas. Em Roma divertiam-se com 

carrinhos de duas rodas imitando os guerreiros, cavalinhos 

construidos de madeira e pequenas replicas de animais e soldados. 

Dessa forma a intencao dos pais nao era de que as cr iancas br incassem e a 

partir da i extra(ssem diferentes aprendizagens. Ass im somos induzidos a pensar que 

o material escolhido pelos pais nao ocorreu de maneira coerente. Porem os 

pequenos nao necessi tam de br inquedos especi f icos para cada brincadeira, sao 

capazes por si so de cria-los e recria-los, como nos coloca (VELASCO 1996, p. 42) , 

"nao importa o tipo, o material , a funcao, a cor, a forma, o tamanho e nem a or igem, 

a cr ianca e capaz de descobri- la no proprio corpo". 

A s cr iancas desde muito cedo revelam u m esforco para entender o mundo e 

participar das mudancas que acontecem ao seu redor. Sendo assim, util iza-se das 

brincadeiras e/ou br inquedos para conceitua-lo a seu proprio modo. 

Novas visoes sobre a crianca, seu desenvolv imento e de como deveria ser 

educada, comecaram a surgir no per iodo do Renascimento. Grandes autores como 

Erasmo (1465 - 1530) e Montaigne (1483 - 1553) sustentavam que a educacao 

tanto precisava quanta deveria respeitar e m primeiro piano a natureza infantil, bem 

como est imular as atividades da crianca e associar o jogo a aprendizagem. 

Va le ressaltar que recentes estudos most ram que apenas na era do 

romant ismo que a brincadeira passou a ser vista como expressao propria da cr ianca 

e a infancia passou a ser estudada e compreendida como um per iodo crucial de 

desenvolv imento especif ico, com caracterist icas e habi l idades proprias. A partir 
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destezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per iodo tornou-se um desafio para a educacao infantil e seus 

profissionais conhecer, compreender e entender o jei to muito particular das cr iancas 

serem e estarem no mundo, sua capacidade de criar, recriar e expl icar atraves das 

brincadeiras suas condicoes de vida a qual estao submet idas seus anseios, desejos 

ou contradicoes. 

Percebe-se entao que um longo caminho precisou ser percorrido ate chegar 

as tais conclusoes e a brincadeira ser considerada como algo "serio". Hoje umas 

dessas inumeras provam de sua devida importancia e ser iedades estao expl ici tadas 

no Referencial Curricular Nacional para a Educacao Infantil (1998, p. 23), que 

ressalta a importancia da brincadeira quando af irma que educar significa "propiciar 

situacoes de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas". 

C o m o passar dos tempos o conteudo social da brincadeira pode vir a ser 

modif icada, mas nascam criancas por todas as partes do mundo, elas vao possuir 

at i tudes semelhantes: br incando de mamae-f i lh inha, de bola, futebol, queimada, de 

construir casas, castelos, pontes. Respondendo assim, dentro de cada faixa etaria 

as brincadeiras infantis correspondem sempre as mesmas caracterfst icas ludicas. 

Diante dessas informagoes, percebemos como a brincadeira adentrou-se no 

contexto educacional e passou a ser privi legiada nao somente na educacao infantil 

como tambem no ensino fundamental . A escola deve perceber os inumeros 

benef ic ios que a brincadeira traz, bem como as possibi l idades que ela cria de se 

trabalhar di ferentes conteudos de forma ludica sendo aceita e privi legiada pelas 

criangas e pelos adultos responsaveis. 

As di ferentes abordagens pedagogicas baseadas no brincar bem como os 

estudos da psicologia infantil d i recionados ao ludico nao nos de ixam duvidas que a 

crianca se consti tua um ser brincante, sendo assim, a brincadeira nao so poderia 

quanto dever ia ser uti l izada como uma atividade essen t ia ! e signif icativa para a 

educacao infantil. Concordando entao co a concepgao de (OLIVEIRA, 2007, p 81). 

[...] a brincadeira e pertence da crianga. Para a crianca muito pequena 

o brinquedo e parte dela, do mesmo modo que sua roupa, e tentar 

tomar-lhe o objeto e um atentado a sua integridade. As criancas 

carentes de afeto teriam tendencia a se afirmar pela posse de certos 
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brinquedos e e por essa razao que nos deparamos com criancas que 

tem um brinquedo nas maos, com o qual nao brincam, mas do qual 

nao se separam. Neste caso, querer obriga-las a compartilha-lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seria 
contraproducente. 

1.2- O Desenvolvimento da cr ianga. 

1.2.1-Aspecto Cogni t ivo 

O aspecto cognit ivo na crianca desenvolve-se no decorrer das relagoes/troeas 

real izadas entre ela e os outros, di ferentemente do desenvolv imento f is ico, e m que 

os fatores determinantes sao congenitos. Portanto, a cr ianca nao tem 

comportamentos natos, suas ati tudes sao resultado de sua interacao com o meio e m 

que vive. 

A proposta de trabalho para a Educacao Infantil deve privilegiar a construcao 

e a reconstrucao do saber a partir da acao da cr ianca, da sua interacao consigo 

mesma, com o outro e c o m o meio, e m si tuacoes concretas. Cabe ao educador 

estimular na crianga sua capacidade de pensar, raciocinar, lembrar informagoes e 

resolver problemas. Deve tambem estar sempre a disposigao para escutar o que as 

criangas fa lam, responder as suas perguntas e leva-las a refletir para descobrir suas 

proprias respostas. 

Favorecer o desenvolv imento da crianca ainda implica conhecer as 

habi l idades que sao caracterist icas de sua faixa etaria e propor-lhe desaf ios 

compat iveis com essas habi l idades. 

IE importante considerar que cr iancas da mesma faixa etaria podem estar em 

e s t i g i o s de desenvolv imento mentais diferentes umas das outras e ainda evoluir 

nesses estagios e m ri tmos diferentes. Por isso, na escola maternal , as at ividades 

precisam ser livres de maneira que propicie a crianga vivenciar e exper imentar o 

espago e os objetos, construindo e reconstruindo seus conhecimentos. 

1.2.2- Desenvolvimento fisico 

O desenvolv imento f isico representou por muito tempo o crescimento e m 

termos de tamanho, forga e habil idade do corpo. 

A cr ianca comega a desenvolver suas habi l idades motoras desde os primeiros 

meses de vida, mas e importante lembrar que cada um possui caracterist icas 
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propriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que inf luenciam no desenvolv imento de cada habilidade. Quando se trata 

de desenvolv imento fisico, nio e a idade o mais importante, mas s im a etapa de 

desenvolv imento e do crescimento em que a crianca se encontra. 

Os movimentos mais amplos e simples como esticar os bracos em diregao a 

alguem, sao real izados pela crianca antes que ela seja capaz de concretizar 

sequencias de movimentos mais compl icados, como manejar um garfo, correr, pular 

e etc. 

Os movimentos podem ser classif icados e m dois grupos: 

• Movimentos que controlam o corpo: correr, pular, andar e etc. 

• Movimentos que controlam objetos: segurar, jogar, pegar e etc. 

Os movimentos que controlam o corpo sao comuns a todas as cr iancas, o que 

permite um desenvolv imento semelhante a todos no geral . Ja os movimentos que 

controlam objetos, geralmente, precisam ser incent ivados por mediadores. Nesse 

ambito, cr iancas mais est imuladas tendem a desenvolver-se mais. 

Ass im, pode-se afirmar apesar de cada crianca ter seu ritmo proprio de 

desenvolv imento, que o educador pode influenciar de modo favoravel neste 

processo. Para que isso ocorra, devem ser consideradas as at ividades que 

desper tam o interesse das cr iancas, adaptar equipamentos e espacos compat iveis 

com seu desenvolv imento e ainda observar se a cr ianca esta preparada para 

participar das at ividades que Ihe s io propostas. 

1.2.3- Desenvolvimento social 

Desde o nascimento as cr iancas ja most ram que tem personal idade prdpria. 

Os bebes vem ao mundo pronto para relacoes, as quais, inicialmente, se l imitam a 

mae e aos membros mais proximos da fam ilia. 

O desenvolv imento social refere-se ao convivio da crianca com outras 

pessoas e a participacao dela e m atividades coletivas, ou seja, aprender a conviver 

c o m os outros e m si tuacoes diversas como estar com os outros, esperar sua vez, 

etc. 

Inicialmente e aconselhavel que as relacoes sejam desenvolvidas e m 

pequenos grupos. A crianca manrfesta seu comportamento social na escola 
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espelhando-se no comportamento dos pais e m casa. Podemos perceber que a 

maioria delas brinca de papai e mamae e de faz-de-conta. Por meio dessas e de 

outras brincadeiras, as cr iancas t ransmitem as imagens dos pais nao por meio de 

palavras, mas pelos gestos. 

C o m o educadores, devemos propiciar momentos para que a crianca expresse 

seus sent imentos, seja cooperat iva, genti l e tenha empat ia, com as outras cr iancas e 

com os adultos. A s at ividades devem ser real izadas s imul taneamente por todas as 

cr iancas, embora o ri tmo individual deva ser respeitado. 

E necessario dar atencao a crianca de maneira que est imule sua satisfacao 

pessoal. Devemos prestar mais atencao naquilo que as cr iancas sao capazes de 

fazer, e nao naqui lo que elas ainda nao conseguem realizar. 

A medida que cresce, a crianca constrdi na mente imagens de si propria. E 

dificil separar o real do imaginario. Brincadeiras que agucam o mundo da 

imaginagao a judam a crianga a entender o mundo e m que ela esta inserida. 

Para que a crianca compreenda melhor o mundo, e necessario contar 

historias e ouvir suas historias atentamente, brincar de faz-de-conta, pois e por meio 

das experiencias imaginarias que a cr ianca compreenda melhor o mundo. 

IE necessario encorajar nas criangas atos de generosidade, fa lando sobre o 

assunto e dando exemplos, ensina-los a partilhar, de ixando que usem o br inquedo 

ate se sent i rem prontas para passar para outra cr ianca. Portanto e importante 

estarmos atentos: havera si tuacoes de intervengao e m que o educador tera de 

substituir a compet igao por cooperagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2- A Importancia do brincar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqui lo que nos permite desenvolver, conhecer, crescer e sem duvida muito 

importante para o nosso desenvolv imento. Da mesma forma tudo o que est imula a 

cr ianca a descobrir, construir, analisar comparar, diferenciar, classificar e etc., torna-

se u m fator essencial para sua formacao geral e e m seu conhecimento infantil - e 

isso o br inquedo e capaz de fazer... e muito bem, espontaneamente, sem 

compromisso ou obrigatoriedade. 

Cabe ao professor com seu olhar atento, seguro e disponivel , acompanhar, 

modif icar e criar diferentes formas pelas quais a cr ianca, no ambiente escolar possa 

criar oportunidades de brincadeiras, est imulando a construcao e o enr iquecimento 

do conhecimento, cr iando si tuacoes para que a crianca exercite sua ampla 

capacidade de pensar e buscar solugoes para os problemas apresentados e m seu 

cotidiano. 

Uma vez iniciada as brincadeiras, tudo o que esta e m contato externo a 

crianca passa a ser por ele identif icado como br inquedo - o s imples buraco da 

fechadura, um lapis, panelas, oculos, tudo se transforma e m sofist icados 

instrumentos com infinitas uti l izacoes, servindo para tirar, por, juntar, separar, contar 

e transformar. 

Diversos teoricos como Vygotsky, Piaget, Montessor i , Decroly, Rousseau, 

etc., estudaram sobre o desenvolv imento da cr ianca atraves da brincadeira e 

chegaram a conclusao de que uma crianca quando brinca se constitui como um 

individuo diferente das demais. Entra e m contato com o mundo da fantasia cr iando 

para si diferentes papeis sociais, evoluindo e notando as inumeras di ferencas 

existentes entre o eu - outro, contr ibuindo assim, aos poucos, para a construcao e 

definicao do concerto de Personal idade. 

T a m b e m contr ibuiram com um notavel signif icado as propostas de ensino de 

Rousseau, Comenio, Decroly e Froebel deixando claro que as cr iancas possuem 

necessidades proprias e caracterist icas diversif icadas das dos adultos, como o 

interesse pela exploragao de objetos e jogos a necessidade de andar, correr, pular, 
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jogar objetos, com isso investigando o mundo no qua! esta inserida e que 

passa por constantes mudancas. 

E m consequencia dessas e de muitas outras pesquisas real izadas sobre esse 

tema e m discussao, psicanalistas como Piaget, reconheceram que o comportamento 

infantil, nao deveria apenas ser aceito, mas s im interpretado e m seus aspectos 

observaveis. Portanto as cr iancas aparecem hoje com nova identidade, sao aquelas 

"f igurinhas" curiosas e ativas, com direitos e necessidades que precisam de um 

espaco diferente, tanto no ambiente famil iar ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e objeto de afeto dos adultos, 

quanta no ambiente escolar, f requentemente orientado para a padronizacao de 

condutas e ri tmos e para a avaliacSo segundo pa r ime t ros externos a crianca. 

Diante disso, dispoe a LDBEN (Lei 9394/96, artigo 29). 

A educacao infantil, primeira etapa da educacao basica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da crianca ate os seis anos de 

idade, em seus aspectos: fisico, psicologico, intelectual e social, 

completando a acao da familia e da comunidade. 

E b o m que o professor tenha consciencia que e na brincadeira que a crianca 

recria e estabil iza aquilo que ja conhece sobre diversas areas do conhecimento, em 

uma atividade espontanea e imaginativa. 

Essa e uma fase de ampl iacao do universo da informacao: a mamae e 

vendedora, o papai e motorista, o heroi preferido voa, o livro de historia fa la de uma 

princesa bonita e corajosa. O meio de processar e assimilar tantos assuntos - enf im, 

entender o mundo - e br incando de faz-de-conta. No entanto, a complexidade da 

fantasia cr iada depende das experiencias ja v ividas: Super -Homem, Bob Esponja, 

Cinderela, Branca de Neve, e possivel que cada dia a cr ianca queira ser u m desses 

personagens e e atraves deles que elabora concertos antes inexistentes e bastante 

importantes e m seu desenvolv imento. Ass im pode confundir fantasia e realidade, 

aos poucos separando real idade e imaginacao, passo este, que antecede o faz-de-

conta. A o imitar personagens e m suas brincadeiras as cr iancas estao l idando com 

sent imentos e/ou frustracoes vividas anter iormente, e m outras palavras, comeca a 

encarar a real idade. 

Atraves da brincadeira a crianca entra no mundo dos adultos, s imbol icamente 

ao imitar demonstra ter interiorizado o modelo pre-concebido, construindo com base 
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nele uma imagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mental e de reproducao de suas agoes. Isso aparece com clareza 

nas brincadeiras de faz-de-conta ac ima mencionadas. Nelas, ao imitar a mae, dando 

de comer a uma boneca, exterioriza gestos e verbal izagao percebidos em sua 

experiencia pessoal e como a mae nao se faz presente na brincadeira, a crianca 

utiliza de uma imagem, do papel de m a e para poder atuar. E por meio da brincadeira 

que a crianca toma posse do mundo concreto dos adultos. 

Sobre a brincadeira e sua importancia af i rma (OLIVEIRA, 2002, p. 160). 

Por meio da brincadeira, a crianca pequena exercita capacidades 
nascentes como as de representar o mundo e de distinguir entre 

pessoas, possibilidades especialmente pelos jogos de faz-de-conta 
e os de altemancia, respectivamente. Ao blinear a crianga passa a 

compreender as caracteristicas dos objetos, seu funcionamento, os 

elementos da natureza e os acontecimentos sociais. Ao mesmo 

tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, comeca a perceber 

as diferentes perspectivas de uma situacao, o que Ihe facilita a 
elaboragao do dialogo interior caracteristico de seu pensamento 

verbal. 

No piano da imaginagao, os pequenos real izam as tarefas de "gente grande" 

que veem no dia-a-dia, podem estar repetindo tanto situagoes satisfatorias como 

tambem podem demonstrar si tuagoes desprazerosas ou traumaf icas vividas 

anter iormente. Ass im, d i o conta de coisas que na vida real, ainda nao conseguem 

fazer. 

A escola pode e deve al imentar esse saudavel a petite de faz-de-conta infantil. 

A o s professores cabe usar a criatividade para oferecer di ferentes contextos e 

oportunidades de ampliar a fantasia. Nesse sentido, brincadeira se ensina, ao 

contrario do que muitos pensam. 

Nos anos iniciais as criangas ainda se divertem com br inquedos de encaixe, 

ou no escorregador do parquinho, porem os que se destacam nesse momento sao 

os jogos que possuem regras e que exigem cumpr imento de normas, certa 

concentragao e raciocinio e, pr incipalmente os jogos simbol icos e m que assumem 

diferentes papeis. Podem se apropriar dos e lementos da real idade ou atribuir a eles 

novos signif icados. Por meio da fantasia aprendem sobre sua propria cultura. A o dar 

bronca e m sua boneca, por exemplo, usam frases ouvidas nos dialogos entre os 

adultos, ou e m livros de historias que a lguem tenha lido para eles (as). 
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DezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fato, o mundo representative e s imb6l ico dessa faixa etaria pr incipalmente 

em creches e pre-escolas e de fundamental importancia sendo que os Jogos e 

brincadeiras sao as principals atividades quando fa lamos em desenvolvimento do 

psiquismo infantil, Ou seja, atraves desses Jogos e brincadeiras sio desenvolvidos 

diversos processos mentals que no momento podem ou nio estar conscientes de 

seus futures beneficios. 

Mas a importancia de ter os seus dias de pr incesa vai a lem da elaboracao de 

emocoes. A capacidade de inventar e se reinventar sao um est lmulo a criatividade. 

A lem desses, os contos de fadas, e m geral , a judam os pequenos a entenderem 

concertos relevantes como o bem e o mal . Nos personagens, a cr ianca busca 

compreender o mundo, valores e ident idades. Notamos entao que a brincadeira e 

u m a forma surpreendente d e aprendizagem a lem de promover a integracao entre os 

a lunos da classe. A meninada vai se tornando capaz de interagir c o m as 

br incadeiras por u m tempo maior e considerar que os outros podem participar 

t ambem no faz-de-conta. 

Mesmo que alguns Jogos nao levem ao aprendizado formal d e u m conteudo 

curricular, e surpreendente como as cr iancas aprendem enquanto br incam. Jogos 

e m grupo exigent integracao social entre os jogadores. Basta dizer que jogos e m 

grupo envolvem regras e a possibi l idade de tomar decisoes, sendo essencial para o 

desenvolv imento da autonomia. 

Ganhar e perder sao c ircunstancias da v ida e aprender a administra-las e um 

desaf io para a cr ianca, ajuda-la a incorporar a ideia de se esforcar para se arriscar 

ou muitas vezes fracassar, sem est imular a competi t iv idade desenfreada torna-se 

u m desaf io para os professores que devem valorizar as experiencias de seus 

discentes. 

Por vota dos 6, 7 anos os jogos esport ivos, as g incanas e as compet icoes 

escolares se intensif icam e a garotada f ica mais sensivel a exitos e f racassos. Antes, 

os pequenos ate entendem a derrota e a vitoria, nio as consideram como u m f im, 

pois a inda estao mui to envolv idos com a at ividade. 

O est lmulo ao espirito competi t ivo nesta fase esta relacionado ao seu proprio 

desenvolv imento. Neste momento ela ja percebe muito as di ferencas entre e la e o 
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outro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comega a i , a aprender a respeitar o erro d o outro. Isso t ambem pode causar 

inseguranca e eles ja prec isam Ir testando suas capacidades e limrtes. A competicio 

os ajudara a se ver e m relacao ao outro. E claro que a experiencia da vitoria passa a 

ser muito significativa, mas a frustragao e parte inerente ao processo. £ a s u p e r a g i o 

da fase egocentr ica, e como se tudo no mundo exist isse e m fungao delas, vol tada 

para si mesma, comega entao a fase de mudanga para a vida social. 

Sao descobertas como essas que inauguram o longo processo de 

social izagao, a cr ianca se da conta da existencia do outro e aprende a se relacionar 

com ele. 

U m a forma de mostrar a importancia do jogo e observar atentamente os 

alunos enquanto j ogam. Ass im, o professor ira destacando as l iderangas 

manifestadas, os que desis tem quando estao perdendo, os que tentam trapacear e 

qual o comportamento dos a lunos diante das regras. 

Terminando o tempo dest inado ao jogo o professor podera fazer a anal ise das 

estrategias uti l izadas pelos grupos, permit indo que eles most rem como jogaram, 

quais fo ram as regras uti l izadas, quern ganhou . A s at ividades com jogos podem se 

tornar u m momento de entretenimento e aprendizagem se for b e m conduzidas, 

planejadas e levadas a serio. 

Pense e m uma crianga br incando de faz-de-conta, estara favorecendo a 

imitagao, imaginagao, suposigio, possibi l i tando ass im, seu desenvolv imento social, 

afetivo, o processo de raciocinio de suposigio do que o outro pensa, cr iando assim 

uma situacio imaginaria, onde podera assumir diversos papeis como um adulto, 

medico, professor ou dentista. A cr ianca passa entao, a se comportar como se 

realmente fosse mais velha, seguindo todas as regras que a si tuagao Ihe propor, 

podendo desta forma favorecer de u m tado os processos que estao e m formagio e 

de outros os que mais tarde serio completados como e o caso da leitura e da 

escrita. 

O jogo simbol ico ou de faz-de-conta, e ferramenta para a criagao da fantasia 

necessaria a leituras nao convencionais do mundo. Abre caminhos para a 

autonomia, a criatividade a exploragao de signiftcados e sent idos. Atua tambem 

sobre a capacidade imaginaria da representagao da crianga, atrelada com outras 
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fo rmaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de expressio, alem de ser um instrumento para aprendizagem de regras 

sociais. Enr iquece a identidade da crianca, porque expr ime outra forma de ser e 

pensar, desenvoivendo assim, o pensamento abstrato da crianga. 

No faz-de-conta, a crianga realiza um esforgo de tradugio. Ela nao e mais 

velha, mas representa tal papel no jogo simbolico. Tambem nio e um animal, mas 

pode imita-lo. Esse "f ingimento" aumenta o repertorio das diversas l inguagens, como 

o desenho, a fala, a musica e a danga. Ela percebe simbol icamente a importancia do 

adulto e m sua vida. 

F_ fora do ambiente famil iar que a crianga tem a oportunidade de exercitar o 

necessario "vat-vem" das relagoes sociais. No ambiente familiar, na in te rag io com 

os i r m i o s elas conseguem apreender concertos de lealdade, p ro teg io e competigao, 

mas numa relacao e m que o afeto e garant ido, di ferentemente das relagdes de 

amizade. Imagine uma cr ianca com tres anos: se ele da um br inquedo para a mae, 

ela o aceita prontamente; mas se ele quiser entrega-la a outra crianca n i o 

necessar iamente ela o aceitara. Ass im ela descob r i r i que sera preciso criar algo 

mais interessante que chame a a t e n g i o do colega. 

Quando a cr ianca se percebe um ser diferenciado, exper imenta diversas 

situagSes, na tentativa de compreender onde ela termina e onde comega os outros. 

Inicia-se a i um trabalho que pode parecer a primeira vista s imples, mas que quando 

bem anal isado e bem compl icado e que dura por toda a vida. Perceber que o outro e 

diferente de voce, aceitar que a vontade e diferente da sua e compreender que 

a lgumas ocasioes e preciso ceder. O papel dos educadores, e n t i o , e ajudar a 

crianca na cons t rug io da ident idade e est imular a inclusao dos a lunos nos grupos, 

independentemente de eles serem t imidos ou extrovert idos. 

Se na pre-escola a regra e n i o bater e n i o tomar br inquedos dos colegas, no 

ensino fundamenta l os principals desaf ios do relacionamento cos tumam envolver 

conhecimentos sociais mais complexos, tais como aprender a se integrar a um 

grupo ou resolver conflitos, que ex igem habi l idades cada vez mais sofist icadas. O 

importante e saber que quanto mais cedo se comega a brincar com outros, mais 

chances a cr ianca tera de se adaptar socialmente. 
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Dentre as diversas habi l idades que sao desenvolv idas atraves das 

brincadeiras podemos destacar a lgumas. Uma forma criativa de e chamat iva de 

trabalhar formas geometr icas. Colocando as cr iancas br incando e m roda conf igura 

u m circulo, uma bola rolando entre do ia alunos atraves de uma imaginaria constitui 

uma reta, u m pedaco de corda est icada tambem, tres a lunos jogando uma bola entre 

si fo rma u m tr iangulo, r iscado no c h i o , com u m pedaco de giz, essas f iguras f icam 

mais evidentes ainda. 

Note que estas brincadeiras nao servem apenas para passar o tempo, 

atraves delaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao introduzidas e desenvolv idas as nocoes geometr icas das retas, 

circulos, t r iangulos e angulos. 

Outra brincadeira bem conhecida e a academia ou "pular a macaca", que 

representa u m veiculo crucial para o desenvolv imento motor e operatorio da cr ianca, 

e t ambem uma o c a s i i o de at ividade pratica do espaco vivido, onde as cr iancas 

aprendem diferentes nocoes espaciais como: v iz inhanca (casa 2 e 3) , d irecao (casa 

1 ao ceu) , o r d e n a c i o ( 1 , 2 , 3, 4. . . 10). E aos poucos, a medida que avanca seu 

domln io espaciai , outras nocoes ja podem ser introduzidas como, reversibi l idades 

(do ceu para a casa 1), separacao e alternancia (salto da casa 1 para a casa 4 , ou 

ainda ir pelo lado direito e retornar pelo esquerdo, etc.) 

Cer tamente nao e apenas uma unica area de desenvolv imento que e 

enr iquecido durante a brincadeira. Podemos agora pensar na cr ianca envolvida e m 

atividades como: esconde-esconde passa anel , morto vivo, pula corda. Todas elas 

propic iam cooperacao, estabelecimento e cumpr imento de regras, aprendizagem de 

se colocar no lugar do outro, etc. 

Faz-se necessar io lembra que nao sao necessarios espacos muito 

estruturados ou objetos complexos para que ocorra de maneira satisfat6ria uma 

brincadeira. Espacos s imples com objetos faceis de serem encontrados e 

manipulados podem se transformar e m grandes al iados para os docentes nas 

palavras de (Caci lda Velasco 1996, p. 76) :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "[...] onde existe uma cr ianca sempre 

havera brincadeira, jamais faltara uma bola, uma boneca, um carr inho ou um piao". 

Diante deste universo didat ico com opcoes atraentes e prazerosas, cr iancas 

de varias escolas ainda s i o obr igadas a realizar exercic ios alheios a seu nlvel de 
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desenvolv imento cognit ivo, reescrever palavras, numeros com base e m modelos 

pre-apresentados.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O a luno nao compreende o que esta fazendo ou porque deve 

faze-lo. Sua preocupagao esta centrada e m adivinhar a resposta que o professor 

quer e com isso conseguir uma boa nota para ser promovido de uma serie para a 

outra. 

O professor nao consegue entender o aluno como um ser autent icamente 

ludico, por isso necessita de est imulos atraentes que permitam desenvolver seu 

pensamento logico. E inconcebivel que educadores e m meio a inumeros metodos 

construtivistas, insistam e m fazer justamente o contrario uti l izando-se de atividades 

que Ihe s i o impostas ate sua memorizacao, uti l izando de livros distantes de sua 

realidade infantil. 

2.2- At iv idades L u d i c a s na E d u c a c a o 

Ate pouco tempo, os pequenos das creches passavam o dia al imentados e 

l impos, cada um e m seu devido lugar. E era so. Ja para os maiores da pre-escola, 

e ram propostas at iv idades como cobrir desenhos mimeografados. Hoje ja nao se 

admite uma educacao infantil com estas caracterist icas, pois existem referencias de 

praticas pedagogicas que respeitam as caracterist icas das faixas etarias e assim 

promovem o desenvolv imento das turmas. IE preciso desenvolver nas criancas as 

diversas l inguagens da crianca para que se ampl iem suas capacidades cognit ivas e 

o desenho e uma delas. 

C o m a Lei de Diretrizes e bases da Educacao Nacional, de 1996, que 

considerou essa etapa do ensino parte da Educacao Basica, tais conhecimentos 

vem sendo divulgados. 

Neste nivel de ensino sera importante oferecer diar iamente experiencias 

como: brincadeiras, movimentos, l inguagem oral e arte. Quando se sabe que nos 

primeiros quatro anos a crianga vive uma fase denominada sensorio-motor, 

caracter izado pela inteligencia pratica. O mundo e algo a exper imentar e conhecer 

por meio dos sent idos e agoes. 

Nas brincadeiras as criangas recr iam a real idade usando sistemas simbol icos, 

favorecendo tanto o desenvolv imento pessoal como a sociabi l idade de forma integral 
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e harmoniosa. At raves das brincadeiras e dos objetos que o cercam, melhoram sua 

agil idade f is ica, exper imentando sent imentos e desenvolvendo sua capacidade 

imaginaria. 

No processo de educacao infantil o papel do professor e de suma 

importancia, pois e ele os espagos, disponibil iza os materiais, part icipando de forma 

indireta das brincadeiras, ou seja, fazendo a mediagao da construcao do 

conhecimento. 

Entendemos a parti dos principios aqui expostos, que o professor devera 

contemplar a brincadeira como principio norteador das at ividades didatico-

pedagogicas, possibi l i tando as manifestagoes corporais, encontrando signif icado 

pela ludicidade presente nas relagoes que as cr iancas mantem com o mundo. 

C o m as at ividades livres de brincadeiras o aprendizado acontece por meio da 

interagao e do convfvio com os outros. Por isso e importante prever muito tempo e 

espago para tais brincadeiras. 

A l inguagem oral tambem e de grande importancia para a aprendizagem de 

forma ludica, atraves dela a crianca especia lmente os menores se expressam com 

gritos e gestos, que nao acontecem sem alguma f inal idade, mesmo os que ainda 

possuem pouco vocabular io part icipam das musicas e historias de forma competente 

e correta. Ass im as cant igas de rodas, parlendas e outras cangoes tornam-se meios 

r iquissimos de propiciar o contato com as brincadeiras com as palavras e de 

est imular a atencao e sonor idade. 

A s rodas de conversa quando feitas diar iamente toma-se o momento de 

descobrir, de praticar a fala, comentar preferencias proprias e trocar informagoes 

sobre a famil ia e a escola. E uma especie de relato de experiencias pessoais, nessa 

situagao ha interagao com os colegas e aprende-se a escutar, discutir regras e 

argumentar. 

Durante as rodas de historias, o grupo e capaz de escolher os livros 

prediletos, emitir sua opiniao e fazer seus proprios relatos. Por isso quanto maior a 

var iedade de generos, melhor: contos, poesias, par lendas, gibis, lendas, fabulas, 

bi lhetes e textos informativos. A leitura diaria de diferentes generos pelo professor 
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aumenta signif icat ivamente cadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vez mais a curiosidade e o conhecimento sobre a 

l inguagem escrita. Aumenta a sua capacidade d e recontar as historias, criar seus 

proprios textos aperfeicoando ainda mais a escrita. O professor nesse caso passa a 

ser o dinamizador dos dialogos entre os alunos. 

Entende-se que o pensamento e s imultaneo ao movimento, por isso e tao 

difici l manter eles por a lgum tempo quietos e nao e bom que f iquem, pois e atraves 

destas conversas e movimentos que se vai conhecendo cada vez mais e 

desenvolvendo a sua capacidade de expressao. Evitar que os pequenos se mexam 

e o mesmo que impedi- los de pensar. Aos poucos eles passam a ter consc i inc ia 

dos limites do corpo e da consequencia de seus movimentos. O amadurecimento 

motor chegara aos poucos com atividades como ultrapassar tuneis, correr e brincar 

no escorregador. 
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C A P I T U L O III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Percurso Metodologico 

Este estudo que t em por tema: A Importancia do Ludico no Processo de 

Ensino-aprendizagem, o mesmo sera real izado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamenta l Jose Batista de Sousa, nos anos iniciais do ensino fundamental , 

especi f icamente no segundo ano, com a professora Maria de Fatima Batista. 

A execucao deste trabalho sera ferta atraves do estudo de caso, 

recomendado quando uti l izamos apenas um objeto de pesquisa. Nas palavras de 

(ROESE. apud, Matos, 2001). "O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a 

possibilidade de reducao de custos, apresentando como limitacao a impossibilidade de 

generalizacSo de seus dados. 

Observarei c o m este estudo a importancia que os docentes e discentes 

atr ibuem ao ludico no processo de ensino-aprendizagem. Dessa fo rma faz-se 

necessario uma entrevista aos professores e a lunos da escola Jose Batista de 

Sousa, ass im organizarei dados importantes registrando a coleta por me io de 

entrevista e questionarios uti l izados para fins especi f icos. O questionario compoe-se 

por questoes abertas para os professores e de muftipla escolha para os alunos. 

IE conveniente a definicao de obse rvag io para (GIL, apud , Matos, 2001). 

A observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque 

pode ser associada a outros procedimerrtos, por exemplo, a 

entrevista. Para ser considerada eficaz para a pesquisa cientifica, 

temos de observar, compreender o que e essencial e fazer o 

registro. 

Quando uti l izamos o quest ionario como tecnica de investigacao devemos 

elabora-lo de forma que suas respostas quando obt ivermos, venham a suprir as 

necessidades de nossa pesquisa. Portanto as questoes podem ser abertas, assim 

vamos obter as argumentacdes pert inentes e necessarias de forma clara e objetiva. 

Ass im coloca (GIL, apud, Matos, 2001) 

As questSes devem ser objetivas e claras. Podem ser abertas, quando o 

respondente expressa livremente suas opinioes; fechadas quando as opcdes das respostas 

sao dadas, e mistas, apresentando uma fusao dos dois tipos mencionados. 



C o m base nos concertos e instrucoes ac ima, os questionarios foram apl icados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a professores e alunos da escola ja citada e tanto docentes como discentes 

responderam-nos fornecendo assim subsidios para uma anal ise mais profunda do 

objeto e m estudo. 

Os dados abaixo anal isados foram coletados na E. M. E. F. Jose Batista de 

Sousa, realizado com o objetivo de conhecer e analisar o posic ionamento de 

professores e alunos, sendo eles os principals sujeitos envolvidos na temat ica do 

ludico e seus benef ic ios no processo de ensino-aprendizagem. Estes nos 

forneceram importantes informacdes que nos permit iu aprofundar o estudo. Os 

quest ionarios foram elaborados e apl icados a professores e alunos da escola acima 

citada. Sendo o quest ionario dos docentes composto por oito questoes que foram 

respondidos por tres professores que lecionam nos anos iniciais do ensino 

fundamental . Enquanto o quest ionario dos discentes foi respondido por dezenove 

alunos do segundo ano do ensino fundamental , as oito questoes de multipla escolha. 

A s questoes elaboradas com suas respostas serao abaixo anal isadas e 

t ransformadas e m um importante instrumento para o presente trabalho. 

3.2 O posic ionamento dos professores 

£ oportuno ressaltar que todos os professores que responderam os 

quest ionarios possuem o ensino superior, sendo as professoras A /B formadas e m 

pedagogia e a professora C formada no Normal Superior. 

Em uma ordem logica a primeira pergunta feita aos docentes fo i : para voce 

qual a importancia do ludico na sala de aula? Os tres professores responderam a 

pergunta de maneira c o m u m onde as mesmas deixaram refletir a importancia que 

demonst ram trabalhar com o ludico na sala de aula. 

Na concepcao deste professores classif icados por A, B, C a aprendizagem 

atraves do ludico proporciona aos alunos mais gosto pela escola a lem de criar 

condicoes para formular estrategias de ensino-aprendizagem. A professora A 

resumiu sua resposta de maneira correta com a f rase "... trabalhar com o ludico e de 

suma importancia, pois dessa forma o aluno aprende e diverte-se simultaneamente." 

Deste modo, a percepcao dos professores a cerca da temat ica do ludico 

condiz com o de (DOHME, 2003 p. 113). 
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As atividades ludicas podem colocar o aluno em diversas 

situagoes onde ele pesquisa e experimenta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazendo com que ele 

conheca suas habilidades e limitacoes, que exercite o dialogo, a 
lideranga solicitada ao exercicio de valores eticos e muitos outros 

desafios que permitirao vivencias capazes de construir 

conhecimentos e atitudes." 

Em cont inuagao aos quest ionarios perguntamos aos professores: Como 

trabalha as atividades de recreagao? Satisfator iamente todas as professoras 

sal ientaram a necessidade de trabalhar e m grupos, com musicas e brincadeiras que 

estao presentes no dia a dia das criancas para que juntos possam interagir e 

alcancar objetivos educacionais atraves das brincadeiras. 

De fato, concordamos com as af irmagoes dos professores, visto que muitas 

vezes para alguns docentes recreagao e brincadeira e s inonimo de barulho, bagunga 

ou agitagao, onde eles se sol tam nos corredores da escola e cada um usa de 

maneiras diferentes para se divert irem, quando na verdade sempre acontece 

justamente o contrario. Acerca deste assunto diz (DOHME, 2003 p.11), 

"... o brincar nao se restringe as atividades barulhentas e agitadas 
que acontecem, as vezes, de forma desorganizada no patio da 
escola. Mas que podemos considera-lo como todas as atividades que 

sao espontaneas nas criancas que Ihes dao prazer; que pertencem 

ao seu mundo." 

Sequenciando o questionario indagamos: que brincadeiras uti l izam com maior 

f requencia? Todos os docentes ci taram: pega -pega pula corda, futebol e academia. 

A professora C ainda acrescentou que trabalhava as brincadeiras atraves de 

dramatizagoes, contos de fada e f i b u l a s . 

O trabalho com dramatizagoes e de suma importancia atraves dela uma 

Gama de conteudos poderao ser desenvolvidos. Segundo coloca (DOHME 2003 

p.11) 

[...] a dramatizacao reveste-se de grande interesse, 
inicialmente por te, grande apelo atrativo, tanto por parte de quern a 

produz e de quern apresenta como por parte de quern assiste. Tem 
beleza estetica, artistica, e um momento de encontro onde se 

exercita a sociabilidade seja pelo ponto de vista dos atores ou do 
ponto de vista do publico. £ um importante agente de formacao 

cultural. 

Na quarta pergunta com o intuito de saber o que dificulta as at iv idades de 

recreagao perguntamos: Que dif iculdades voce encontra na hora das at ividades de 
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recreagao? A s professoras A e B elegeram duas drficuldades por elas enfrentadas 

que sao: falta de materiais e espago mais amplo sal ientando que sempre necessita ir 

ao ginasio poliesport ivo da cidade que f ica fora da escola. A professora C ressaltou 

que os jogos que possuem regras e para ela uma dif iculdade a ser superada, pois as 

cr iancas na maioria das vezes nao querem respeitar as regras. 

£ lamentavel que diretores e/ou coordenadores de escolas nao reconhegam o 

valor educacional que possuem os jogos de montar, quebra cabegas, dominos, entre 

outros. Ass im cos tumam investir e m aparelhos de DVD, DVDs que na maioria das 

vezes nem sao uti l izados de maneira adequada e eficaz. 

C o m as respostas da pergunta quatro obt ivemos s imul taneamente as da 

pergunta cinco, sendo ela consequencia da q u e s t i o anterior. No entanto, 

indagamos: Que br inquedos d ispoem a escola? Como ja prev iamos t ivemos como 

respostas: "bolas e cordas em um numero considerado escasso", lamentou a professora 

B. 

Pensando na dif iculdade enfrentada por mui tos educadores quando se fala 

e m ambiente mais amplo para recreagao, perguntamos: 

A sua escola d ispoe de espago para realizagao de atividades ludicas? De 

forma unanime responderam nao, sal ientando a necessidade de se deslocarem ao 

ginasio da cidade. 

Dando cont inuidade ao questionario formulamos a set ima questao: Que 

atividades podem desenvolver atraves do ludico. A s professoras A, B e C 

enfat izaram como objet ivos principais as at iv idades de percepgao, cognigao, 

imaginagao, memor i zag io , agi l idade e motivacao. 

Diante do exposto, podemos af irmar que o pensamento dos professores e m 

relagao as atividades que podem ser desenvolvidas atraves do ludico esta 

fundamentado na maneira construtivista de educacao, onde o aluno e sujeito ativo e 

o conhecimento nao e t ido como algo pronto e acabado mas pode ser entendido 

como algo e m constantes transformagoes. 
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Por ser a aprendizagem o principal foco a ser at ingido, formulamos a questao 

oito da seguinte forma: que contr ibuicoes as at ividades ludicas oferecem a 

educagao? Como resposta a professora A comentou: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"as atividades ludicas proporcionam uma motivacao no trabalho 

pedagogico em que o adulto/educador e as criancas ambos tem o 

papel ativo nas atividades. Permitem as criancas experimentar 

situacoes as mais diversas e enquanto se divertem estao 
aprendendo." 

De fato o professor esta certo, as at ividades ludicas proporcionam prazer a 

professores e alunos s imul taneamente, di ferentemente das at ividades tradicionais 

que tornam as aulas cansat ivas e enfadonhas, onde o professor fala, fa la e as 

cr iancas n i o conseguem aprender o que necessita para que venham a tornar-se 

capazes de construir seu mundo e opinar cri t icamente sobre ele. Nas palavras de 

(OL IVE IRA 2002 p. 160). 

Ao brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepgao, representacao, 

memorias e outras fungoes cognitivas estao profundamente 

interligadas. A brincadeira favorece o equilibrio afetivo das criancas 

contribui para o processo de apropriagao de signos sociais. Cria 
condigoes para uma transformacao significativa da consciencia 

infantil... 

Diante desta anal ise, podemos afirmar que a contribuigao dos docentes foi de 

fundamental importancia, pois nos permit i ram aprofundar e analisar os diversos 

caminhos que a maneira ludica de ensinar propoe aos professores e principalmente 

aos alunos. 

3.3 O posic ionamento dos alunos 

A primeira pergunta feita aos discentes foi a seguinte: como a professora tem 

trabalho as at ividades de rec reag io? Todos os alunos marcaram a alternativa b: 

or ientadas pela professora. 

A escolha u n i n i m e desta alternativa nos permit iu compreender que as 

criangas quando br incam com auxi l io da professora ou a lguem responsavel, por tras 

de cada brincadeira, um objetivo sempre esta subtendido, pois n i o basta apenas 

fazer barulho, brincar de qualquer jei to e a toda hora sem que tenha um objetivo a 

alcangar. 
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NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segunda q u e s t i o indagamos: Que brincadeiras voce mais gosta na 

escola? Doze deles responderam a alternativa b: (bola) e os demais marcaram a 

alternativa a: (pula - corda). C o m estas respostas, percebe - se que a br incadeira 

esta presente dia-a-dia da escola de maneira diversif icada proporcionando as 

criangas diferentes momentos onde ela pode desenvolver - se e m diferentes 

aspectos tanto cognit ivo ou f isico. C o m a bola alternativa mais escolhida pelas 

cr iancas podemos trabalhar e m diversos contextos que podem acontecer nas 

brincadeiras livres - futebol , volei ou e m brincadeiras orientadas. 

A f im de saber com que frequencia essas brincadeiras faziam parte da rotina 

escolar perguntamos na terceira questao: C o m que frequencia fazem at ividades de 

recreagao? Para minha surpresa apenas dois alunos af i rmarem todos os dias, os 

demais escolheram a alternativa c: (uma vez por mes) , alternativa esta que deixou a 

desejar. Sabemos que a recreagao, deve ser t rabalhada, porem outras at ividades 

como a leitura e a escrita devem ser desenvolv idos, ass im podemos desenvolver de 

forma ludica e com maior frequencia e m outras at ividades, se assim nao f izermos 

estamos desprezando um grande al iado no processo educat iona l . 

Cont inuando na sequencia das perguntas, indagamos na quarta questao: 

C o m quern voce costuma brincar e m casa? A maioria das criangas marcou a 

alternativa c: i rmaos, o que nos leva a acreditar que as brincadeiras estao presentes 

no contexto escolar e familiar, o que nos e muito importante, pois, ao observamos a 

reacao dos pais quando chegam a escola e se deparam com a professora 

or ientando as cr iancas para uma determinada brincadeira ou at ividade diferente, 

onde os alunos este jam sentados ao chao, por exemplo, muitas crit icas sao 

f requentes como: essa professora nao ensina so brinca ate mesmo os alunos 

chegam a sala de aula pesando desta forma, e quando a aula acontece de maneira 

mais dinamica, ludica, ao terminar a aula comentam com um sorr iso no rosto: "tia 

hoje foi bom nos apenas br incamos, nao estudamos." Ass im, pais, a lunos e 

professores precisam se conscient izarem e perceberem que e atraves dessa 

maneira s imples e prazerosa que denominamos por ludico que as criangas 

aprendem no mesmo instante que br incam. E preciso um trabalho de 

conscient izagao para os pais e professores, so ass im poderao perceber a viabi l idade 
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de aprender e ensinar a partir de rectirsos s imples e diversif icados, incluindo jogos e 

brincadeiras. 

A quinta questao feita aos discentes esta relacionada as questoes anteriores, 

sendo que ja sabemos que as brincadeiras estao presentes na escola e na fami l ia 

com frequencia, interrogamos: Como voce gosta de ouvir historia? A s respostas 

foram as mais diversif icadas possiveis, o que nos permite concluir que tanto nas 

alternativas a, b (atraves de C D e DVD) como na alternativa c, (com fantoches) e 

mesmo a professora fa lando, opcao d, agrada as cr iancas e Ihes dSo oportunidades 

diversas de criar historias, ouvir, ver e perceber o mundo ao seu redor, atraves das 

var iadas maneiras de ouvir e interpretar as historias infantis. 

A penult ima questao feita as discentes com o intuito de investigar a reacao 

da professora, quando os alunos pedem para brincar, obt ivemos insatisfatoriamente 

t reze respostas b: (voces precisam e aprender e nao brincar), como se a brincadeira 

nao fosse importante e m diversos momentos. Os demais assinalaram a alternativa d : 

(a brincadeira e importante e m diversos momentos) . 

Cont inuando perguntamos: Sua escola oferece um espaco para reacao? 

Amba s as alternativas escolhidas foram coerentes sabendo que a alternativa a diz: 

(otimo) e b (bom). Para as cr iancas a escola funciona como um ambiente amplo e 

satisfatorio para recreagao, porem, os pequenos nao necessi tam de amplos lugares, 

e les os t ransformam segundo suas necessidades. 

Como ult ima questao, para concluir o quest ionario perguntamos aos alunos: 

Que br inquedos possuem sua escola? Todas responderam que apenas bolas e 

cordas estao disponiveis para eles. Outros br inquedos como quebra - cabeca, 

material dourado, domino nao podem ser manipulado pelos docentes e discentes. 

Perceba que este e u m ponto negativo para toda escola, pois, se os jogos e/ou 

br inquedos nao servirem para auxiliar o desenvolv imento dos alunos, mesmo que os 

alunos ao manusea- lo dani f iquem, sua funcao torna-se inutil. 

Diante das anal ises ac ima, podemos afirmar que a contr ibuicao dos alunos foi 

de suma importancia para aprofundar nos conhecimentos acerca da tao complexa 

temat ica do ludico e seus beneficios no processo de ensino - aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Minhas Exper ienc ias como Docente 

Escolhemos para a real izacao do estagio a Escoia Municipal de Ensino 

Fundamental Jose Batista de Sousa, no 2° ano do ensino fundamental, a mesma 

atende aos niveis I e II do ensino fundamental . 

A estrutura da escola oferece boas condicoes, pois todos os anos sao 

realizadas reformas que v isam cada vez mais o desenvolv imento dos discentes. 

Ass im conta com 10 salas de aula, cantina, sala de diretoria, banheiros, um mini 

patio e uma sala de v ideo. Possui tambem alguns recursos que favorecem a 

aprendizagem como: som, maquina de xerox, mimeografo, televisao, DVD. As 

maiorias dos professores possuem quali f icacao profissional, porem, alguns ainda 

estao fora de sua area especi f ica. 

Ao trabalhar-mos o tema genero do substant ivo (mascul ino e feminino), os 

alunos demonstraram domin io de conteudo, pois todos os assuntos trabalhados 

foram indicados pela professora titular assim i r iamos fazer uma especie de revisao. 

Apesar da turma esta e m um nivel bom quando se fala e m leitura e escrita, 

demonst raram uma grande deficiencia quando se fala e m aprender de maneira 

ludica, atraves de brincadeiras. 

A o encerrar o tema constru imos juntos um jogo da memor ia , todos 

demonst raram interesse e entusiasmo. Notamos assim que o jogo possui o poder de 

atrair a atencao, atingir a aprendizagem e de divertir s imul taneamente. Segundo 

(OLIVEIRA, 2007, p.41). 

[...] nao e qualquer tipo de interacao, mas sim uma atividade que 

tem, como traco fundamental os papeis sociais e as acoes destes 

derivados, em estreita ligacao funcional com as motivacoes e os 
aspectos propriamente tecnico da atividade. 

Poster iormente expusemos para a tu rma a importancia dos meios de 

transportes, bem como suas uti l idades no nosso dia a dia. Cada um construiu um 

texto sobre o meio de transporte que mais gosta e ilustrou de acordo com a 

criatividade. 

O proximo tema e m destaque substant ivos proprios e comuns fo i uma alegria 

so para a turma. Apos abordar o tema atraves de textos, f iguras, leituras, debates, 

confeccionamos alguns peixes de papel cartao escrevendo neles nomes de 
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pessoas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cidades, paises, ruas, f lores, animais, frutas e seguindo a realidade da 

turma preparamos o dia da pescaria. Dividimos a turma e m duas equipes e um 

representante de cada equipe disputava quern pescava primeiro, e m seguida, lia a 

palavra e classif icava e m proprios ou comuns. A cada rodada os p a r t i c i p a t e s se 

revezavam e era aquela alegria, tanto para a turma que venceu como para a outra. 

No dia seguinte todos fa lavam professora vamos pescar mais, fo i muito bom 

aprender ass im, e melhor do que escrever texto no quadro. 

Para trabalhar palavras com c/c propusemos o ditado do "cochicho". 

Previamente organizamos a sala e m circulo e comecamos, ditava uma palavra no 

ouvido do primeiro aluno e cada u m passava para o outro e logo ap6s escrevia no 

cademo. Depois f izemos a correcSo no quadro. Acredi tamos baseadas nas 

discussoes e m sala que u m ditado dessa fo rma e uma experiencia singular e 

inovadora sendo que na maioria das vezes os professores apenas ditam quaisquer 

palavras sem ter como enfoque aquelas que estao e m estudo, ou apenas o fazem 

para completar o horario, sem a lgum benef ic io para os alunos. 

A s aulas de educacao f is ica da escola ac ima explicitada acontecem 

semanalmente no ginasio poliesportivo da c idade ate as 09h00hs, ass im quando 

vol tamos do propusemos a turma que desenhassemos alguns arcos no chao, e com 

o intuito de aprimorar a rapidez e atencao dos mesmos, expl icamos o jogo que 

i r iamos desenvolver.Era quase impossivel deter a empolgagSo que demonst ravam 

por estarem br incando e "nao" estudando, segundo eles.Nas palavras da aluna 

Isabelle, "tia nao vamos mais escrever no quadro, vamos so aprender assim brincando." 

Isto demonstra que o intuito do professor, a lem da diversao e de transmitir e 

desenvolver outras habi l idades f is icas, orais ou escri tas que estao implici tas nas 

brincadeiras. 

A o educador cabe saber o momento oportuno de fazer suas intervencoes. 

De acordo com (OLIVEIRA, 2007, p.82). 

O papel do educador ocupa um papel que Ihe permite observar, 

diferenciar comportamentos e intervir oportunamente. Em algumas 

situacoes e mesmo explicar, discutir, refletir com a crianca, 

esquecendo um pouco o brinquedo ou jogo, vendo-o na globalidade 

da realidade individual da mesma. O brinquedo nio e objeto 
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prioritariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que deve ser salvaguardado, mas a oportunidade de 
aproximacao da crianca, oportunidade que ele possibilita e a quern 
serve. 

Apos a brincadeira pedimos que eies produzissem um pequeno texto 

contando com suas proprias palavras a brincadeira que t inham acabado de 

desenvolver. 

Para adentrar no conteudo das prof issoes, nos organizamos e f izemos uma 

roda de conversa sobre as prof issoes dos pais, cada um fez seus comentar ios e 

demonstraram o prazer de perguntar e responder as indagacdes que faz iamos. 

Ass im puderam percebem que cada pessoa trabalha e m lugares e at iv idades 

diferentes e que estas at ividades nos a denominamos profissoes. Procuramos 

sempre enfatizar que todas as profissoes bem como seus profissionais devem ser 

valor izadas. Depois de expor o conteudo preparamos a lgumas adivinhagoes sobre o 

tema e atraves de mimicas descobr iam juntos os servicos dos profissionais. Essa foi 

com certeza uma experiencia nova para eles, pois quando falei que iriam adivinhar 

atraves de mimicas, todos perguntaram "o que e mimica professora"? 

Na aula seguinte ainda se referindo as profissOes, apos recortar, colar e 

comentar sobre as diferentes propusemos que f izessem um pequeno texto sobre a 

profissao que ele queria seguir futuramente. A partir deste texto foi possivel perceber 

as dif iculdades e duvidas que ainda est ivessem presentes. Isto foi s e m duvida um 

indicio de que ainda precisava enfatizar o tema. Ass im preparamos um jogral das 

prof issoes, ensaiamos e na ult ima aula da discipl ina f izemos as apresentagdes. 

Prosseguindo o estagio, para trabalhar singular, plural e ortografia de palavras 

com lh,ch e nh, ut i l izamos textos, musicas e receitas, depois preparamos para ult ima 

aula um jogo para desenvolver habi l idades de verbalizar c o m ch.lh.e nh . Dividimos a 

classe e m duas equipes e cada uma na sua vez derrubava as garrafas e falava uma 

palavra com aquela s i laba, no f inal do jogo aquela equipe que conseguiu mais 

pontos fo i a vencedora. 

Percebemos que desta forma as cr iancas se esforcavam mais para encontrar 

palavras c o m tais si labas, pesquisavam e m livros, dicionarios e revistas ampl iando 

ass im, cada vez mais, e tendo a oportunidade de cada vez mais desenvolver suas 

capacidades, concordando com (OLIVEIRA, 1997,p.90). 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crianca quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brinca experimenta-se e constroi-se atraves do 
brinquedo. Ela aprende a dominar a angustia, a conhecer o seu 
corpo, a fazer representacdes do mundo exterior e mais tarde agir 
sobre ele. O brinquedo e um trabalho de construcao e criacao. 

Para trabalhar o conteudo de educacao artistica conversamos com a 

professora para juntarmos as aulas t razendo-as para o mesmo dia. E ass im 

aconteceu o dia "arte", cada aluno t rouxe uma garrafa de refr igerante vazia e um 

pedaco de barbante, sentamos todos no chio e confeccionamos um bi lboque. Cada 

cr ianca teve a oportunidade de enfeitar seu br inquedo de acordo com a sua 

criat ividade, depois de pronto f izemos uma competicSo c o m o br inquedo, onde o 

vencedor ganhou como premio u m DVD d o Bob Esponja. 

Percebermos ass im que uti l izando o br inquedo a cr ianca e capaz de 

concret izar s i tuacoes que estao presentes e m seus pensamentos. C o m o nos coloca, 

(OLIVEIRA, 2007,p.81). 

O papel do brinquedo no desenvolvimento infantil e no trabalho 

pedagogico o mediador que permiti a crianca testar situacoes da vida 

real ao seu nivel, sem riscos e sob seu controle. Objeto que desperta 

a curiosidade, exercita a inteligencia, permiti a invencao e a 
imaginacio e possibilita que a crianca descubra pouco a pouco suas 

proprias capacidades. 

A o long© do estagio a turma demonstrava o prazer de estudar das 

brincadeiras, demonstrando ass im que toda sala reconhecia a importancia do ludico, 

nas palavras de (OLIVEIRA, 1997, p.96). 

Do brincar nascem atitudes frente as decisdes das criancas: intervir, 

ensinar, treinar, extravasar, aprender, observar. Do seu jeito de ver o 

brinquedo: objeto que ensina que aeaima que permite o desabafo, 

criacoes, que pode ser quebrado, que deve ser preservado, enfim 

que educa. 

S e m duvida o estagio provocou na rotina da sala uma experiencia marcante 

tanto para os alunos quanto para nos docentes. Aconteceu como uma especie de 

"caixa magica", onde todos os conteudos foram ef icazes e causaram impacto seu 

m o d o de exposicSo. Porem, os temas enfat izados acima foram os mais 

surpreendentes e marcantes aos olhos bri lhantes da turma. 

Dessa forma, este t rabalho fo i para nos como estagiarias mui to gratif icante, 

pois, atraves dessa experiencia pudemos perceber de maneira mais relevante a 
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importancia ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA responsabi l idade como educadoras em t ransmi ts conhecimentos tao 

importantes e necessarios para os alunos de maneira eficaz e de divert ida. 
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ConsideracoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f ina is 

Ao longo deste estudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA objet ivamos aprofundar os conhecimentos sobre a 

importancia do ludico no processo de ensino - aprendizagem, bem como reconhecer 

as prat icas pedag6gicas do trabalho docente a cerca desta temat ica. Foi realizado 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Batista de Sousa na cidade de 

Bernardino Batista/PB. 

O ludico oportuniza as cr iancas si tuacoes de interacao e m seu processo de 

construcao do conhecimento, dessa fo rma nao podemos desprezar este importante 

al iado no processo educacional . Podemos dizer que a aprendizagem atras do ludico 

e algo d e suma importancia ao longo da carreira escolar. Toda cr ianca deve ter 

oportunidade de brincar, nio somente na escola, mas e m casa junto aos pais ou 

famil iares, colegas reais ou imaginarios, para que possa tornar-se u m ser capaz de 

se desenvolver e m todos os seus aspectos com mais diversao, imaginacao e 

criatividade. 

Durante a efetivagao deste trabalho, invest igamos a concepcao de alguns 

professores, os quais nos relataram sobre a importancia que demonst ravam ao 

trabalhar o ludico. A s professoras A. B e C deixaram claro que o ludico possui o 

poder de tomar aprendizagem mais prazerosa, enfat izando que a escola e um 

espaco privi legiado onde aluno, "... realiza at iv idades ludicas l ivremente e pode 

emprega- la como estrategia de ensino-aprendizagem". (professora A ) . Af i rmaram 

que uti l izam com frequencia, apesar de precisarem veneer constantemente as 

dif iculdades que surgem no cotidiano escolar, seja por falta de material ou espaco 

para realizacao das brincadeiras. 

De u m modo geral , os professores que contr ibuiram com este estudo, 

expandi ram a sua compreensio acerca da importancia do ludico do 

desenvolv imento dos discentes e de si mesma. 

A escola e espaco privi legiado para o resgate do ludico na infincia. Deve 

haver nela um trabalho educacional que possibil i te o aprendizado e o 

desenvolv imento infanti l, onde os desaf ios sao lancados tomando o processo 

eficiente e agradivel. 

UN'VEP.SIOADE FEDERAL _ Q 

DE CAMPINA GRANDE i 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B1BLI0TECA SETORIAL 
CAJA2EIRA8.PWWJ8A 



EssazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pesquisa possibi l i tou a ref lexao sobre a pratica pedagogica da escola, 

acrescentando conhecimentos e opinioes sobre o tema, porem, en tendemos que 

seremos eternos aprendizes, e o nosso conhecimento deve estar sempre e m 

formacao cont inua. 
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QUESTIONARIO 

Aluno(a): 

Escola: 

Nome: 

Idade: 

Serie: 

Ja repetiu de ano? ( ) Sim ( ) Nao 

1 - Como a Professora tem trabalhado as atividades de recreacao? 

a) ( } Brincadeiras livres c) ( ) Em grupos 

b) ( ) Orientadas 

2 - Que brincadeiras voce mais gosta na escola? 

a) { ) Pula corda 

b) ( ) Bola 

3 - Com quern voce costuma brincar em casa? 

a) ( ) Pai 

b) ( ) Mae 

4-Emcasaquaissuas brincadeiras preferidas? 

a) ( ) Bonecas 

b) ( ) Carrinhos 

5 - Como voce gosta de ouvir historias? 

a) ( ) Com CD (som) 

b) ( ) DVD 

6-Quando pedem para brincar, qual a reacao da professora? 

a) ( ) Brincando nada se aprende 

b) ( ) Voces precisam e aprender e nao brincar 

c) { ) Brincar e perda de tempo 

d) { ) A brincadeira e importante em diversos momentos 

c) ( ) Damas 

d) ( ) Jogos de faz-de-conta 

c) ( ) Irmao (a) 

d) ( )Tios(as) 

c) ( ) Quebra-cabecas 

d) ( ) Bicicleta 

c) ( )Fantoches 

d) ( ) Professora falando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7 - Sua escola oferece um espaco para recreacao: 

a) ( ) Otimo 

b) ( ) Bom 

8 - Que brinquedos possui sua escola? 

a) ( ) Bolas 

b) ( ) Cordas 

c) ( ) Regular 

d) ( ) Pessimo 

c) ( ) Quebra-cabecas 

d) ( ) Outros 
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QUESTIONARIO 

Professor{a): 

Escola: 

Nome: 

Formacao: 

Tempo que trabalha na Educacio: 

1 - Para voce qual a importancia do ludico na sala de aula? 

2 - Como trabalha as atividades de recreacao? 

3 - Que brincadeiras utiliza com maior frequencia? 

4 - Que dificuldades encontra na hora das atividades de recreacao? 

5 - Que brinquedos dispoe a escola? 

6 - A escola dispoe de espacos para a realizacao de atividades ludicas? 

7 - Que atividades podemos desenvolver atraves do ludico? 

8 - Que contribuicao as atividades ludicas oferecem a educacao? 


