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Brincar com crianca n i o e perder tempo, e ganha-lo; se e 

triste ver meninos sem escola, mais triste ainda e ve-los, 

sentados enfilelrados, em salas sem ar, com exercicios 

estereis, sem valor para a formacao do homem. 

(Drummond) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMAQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZElRAS-PARAlBA 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem como objeto o estudo realizado sobre a utilizacao dos 

jogos e brincadeiras infantis no cenario educative visto que, muitos autores 

ressaltam a import incia do ludico como aliado e impulsionador da 

aprendizagem e os beneficios para o desenvolvimento motor, afetivo, social, 

cognitivo e intelectual das criancas. O objetivo principal foi conhecer e 

compreender como a utilizacao dos recursos ludicos es t i o sendo recebidos e 

tratados pelos aprendizes da Escola Municipal Tozinho Gadelha. Para a sua 

concretizacao e conceituacao linguistica tomou-se mSo de referencias e foram 

feitas analises de campo, a exemplo de uma pesquisa qualitativa, tendo como 

instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada com cinco alunos 

do 2° ano da citada escola, localizada na cidade de Sousa/PB, relacionada ao 

objeto de estudo e a seus objetivos; foram feitas observacdes na escola e 

entrevistas com a professora titular da sala de aula e com tres alunos, focando 

os aspectos metodologicos e pessoais do ensino-aprendizagem. Alem das 

atividades relatadas, realizou-se tambem o estagio, no qua! passou-se 20 dias 

em sala de aula . Assim, como requisito preparat6rio para o estagio, realizou-se 

uma aula teste. Para possiveis pesquisas e rememorizacao das atividades 

desenvolvidas, no estagio fez-se, urn portfdlio, com o registro dos pianos de 

aulas e urn Diario de Campo, narrando todo o desenrolar das aulas. Portanto, 

ve-se que os jogos e brincadeiras sao recursos que fascinam as criancas, 

proporcionam uma aprendizagem eficaz e motivadora. No momento do jogar e 

brincar as criancas sao oferecidas atividades desafiadoras que as ajudarao a 

desenvolver qualidades e habilidades propfcias a resolucSo de problemas 

futuros, com atitude e consciencia. Por isso, devem ser utilizados com 

frequencia em sala de aula. Precisa haver uma melhor conscientizacao e 

inclusao destes recursos, ja que observou-se a dificuldade inicial de aceitacSo 

por parte dos alunos e professor, que em muitos casos desconhecem o 

aspecto educativo e edificador do ludico para a construct© das caracteristicas 

cidadSs e estimuladoras das potencialidades dos discentes. Assim, durante o 

estagio foi proporcionado aos alunos atividades ludicas, demonstrando a eles 

os objetivos educacionais. Dessa forma, percebeu-se que os resultados foram: 

o interesse em participar e uma melhor ciareza e efetivacao da aprendizagem. 

Palavras-chave: Jogos e brincadeiras infantis. Importancia do ludico. 

Aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT 

The present research has as its object the study on the use of games and 

activities for children in the educational setting, since many authors stress the 

importance of play as an ally and catalyst of learning and the benefits to motor 

development, emotional, social, cognitive and intellectual children. The main 

objective was to know and understand how the use of recreational resources 

are being received and processed by the learners of the School Hall Tozinho 

Gadelha. For its implementation and conceptualization language has become 

the hand of references and were analyzed in the field, such a qualitative 

research, with the instrument to collect data to semi-structured interviews with 

five students from 2nd year of that school, located in the city of Sousa, Paraiba, 

related to the object of study and its objectives; observations were made in 

school and interviews with the professor's classroom and three students, 

focusing on methodological issues and personal teaching and learning. In 

addition to the reported activities, there was also the stage, where it moved 20 

days in the classroom.Thus, as a prerequisite for the preparatory stage, there 

was a trial lesson. Rememorizacao for possible research and the activities 

performed on stage became a portfolio in which there is a record of lesson 

plans and a Field Journal, recounting the entire course of lessons. Therefore, 

we see that the fun and games are resources that fascinate children, provide an 

effective and motivating learning. At the time of play and play to children are 

offered challenging activities that will help them develop qualities and skills 

conducive to solving future problems with attitude and 

consciousness. Therefore, they should be used frequently in the 

classroom. One must be a better awareness and inclusion of these resources, 

since there was the initial difficulty of acceptance by students and teacher, who 

in many cases unaware of the educational aspect of the playful and builder for 

the construction of the characteristics of citizens and stimulating potential 

learners. Thus, during the internship was offered recreational activities to 

students, showing them the educational objectives. Thus, it was noted that the 

results were: an interest in participating and a better clarity and effectiveness of 

learning. 

Keywords: Games and children's games. Importance of play. Learning. 
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ANEXO 



INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo tem como substantia a utilizacao dos jogos e 

brincadeiras no Ensino Fundamental I. Logo, vemos que esses recursos 

iudicos tem sido pouco explorados nas escolas e, muitas vezes quando ha a 

inclusao dos mesmos e feita de forma erronea e descompromissada, com 

acentuada limitacdo e insignificSncia. Isso e ocasionado devido a falta de 

conhecimento do ludico, a interpretacao precipitada que algumas pessoas 

fazem dele ou ainda o desconhecimento do seu significado e importancia. 

Alguns pais e professores veem as atividades ludicas como "perca de 

tempo" ou "enrolacao". Entao nos perguntamos: Como o ludico esta sendo 

trabalhado nas series iniciais do Ensino Fundamental e por que a utilizacao e 

espaco destinados aos jogos e brincadeiras nas escolas estao cada vez mais 

restritos? 

Nesta perspectiva, proponho a seguinte hipotese como aliada deste 

estudo: As atividades com jogos e brincadeiras infantis sao pouco ou nao sao 

realizadas na sala de aula e quando ocorre nao ha planejamento, nem 

finalidades educativas, pois nao se tem conhecimento de seus beneficios para 

o desenvolvimento motor, afetivo, social, cognitivo e intelectual das criancas. 

Para tanto, o que impulsionou o estudo desse tema foi a curiosidade em 

descobrir se os jogos e brincadeiras estao sendo trabalhados no espaco 

escolar. Ja que varios autores tem discutido sobre os beneffcios de sua 

inclusao para o desenvolvimento da formacao cidada do sujeito. 

Assim, em caso afirmativo, como estao sendo oportunizados e como as 

criancas recebem esses recursos? Visto que, tomou-se conhecimento, atraves 

leituras, que a utilizacao da cultura ludica esta cada vez mais em desuso, 

devido as exigencias impostas ao professor em relacao ao cumprimento do 

cronograma escolar anual, ao ensino pragmatico do conteudo, valorizado pelos 
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9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pais e a falta de esclarecimento sobre seus beneficios. Logo, aos professores 

acabam nao restando muitas vezes espaco para a inclusao dessas atividades. 

E importante estudar este assunto para resgatar a utilizacao dos jogos e 

brincadeiras infantis na escola, ja que sao importantes aliados no process© de 

ensino e aprendizagem, e por contribulrem de forma notavel para a formacao 

dos alunos. 

Este estudo visa conhecer e compreender como a utilizacao dos 

recursos ludicos estao sendo recebidos e tratados pelos aprendizes da Escola 

Municipal Tozinho Gadelha, localizada na cidade de Sousa/PB. Em sintonia a 

isso, tem-se o intuito de se observar o esclarecimento e aceitagao dos alunos a 

respeito da inclusao desses recursos como facilitadores e impulsionadores de 

uma aprendizagem prazerosa e significativa. 

Para tanto, o objetivo proposto foi analisar como os jogos e brincadeiras 

infantis s i o apreendidos pelos educandos no processo de aprendizagem. Com 

vista a esse objetivo, tem-se outros que d i o suporte a essa pesquisa. Logo, 

pretende-se identificar os aspectos positivos e/ou negativos da inclusao das 

brincadeiras infantis e dos jogos na aprendizagem. Perceber o espaco e 

relevancia deles na sala de aula e como os alunos se relacionam com essas 

atividades. 

Dessa forma, entende-se que as c o n t r i b u t e s academicas para a 

concretizacSo desse trabalho foram primordiais, bastante proveitosas e 

relevantes, pois alem do referencial teorico visto na academia, a convivencia na 

universidade com os professores e colegas, favoreceram o conhecimento e a 

efetivacao de concepcdes, ja que diariamente aprendia-se com seus 

ensinamentos e experiencia. Assim, esse local destinadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a socializacao do 

saber, tornou possivel o aprimoramento da minha identidade pessoal, a 

formacao consciente e emancipatoria para carreira docente. 

Portanto, para uma melhor clareza e compreensao do tema estudado, 

dividiu-se o trabalho em quatro capitulos, nos quais demonstram todo o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS- PARAJBA 



10 

percurso e os resultados obtidos na pesquisa, seguidos de conclusSo e 

referencias. 

No primeiro capitulo, e apresentada toda a metodoiogia empregada, o 

local, os sujeitos pesquisados, os instaimentos de coleta dados e o tipo de 

pesquisa. 

O capitulo seguinte apresenta todo o aspecto evolutivo, educativo e 

construtivo proporcionado pelo ludico para a formacao da crianca, alem da sua 

acei tagdo e valor izacao no espaco escolar. 

O terceiro capitulo mostra como os jogos e brincadeiras infantis tem sido 

recebidos e trabaihados na Escola Municipal Tozinho Gadelha. Portanto, ha 

neste capitulo uma discussio a respeito do ludico. Logo, e demonstrado no 

mesmo: o gosto das criancas pelas atividades ludicas, a conceituagao, a 

caracterizagSo da utilizacao em sala de aula e a opin i io dos alunos a respeito 

de sua aplicacSo. 

Por fim, no quarto e ultimo capitulo e apresentado os resultados do 

estagio supervisionado. No qual inicia-se situando o leitor no caminho 

precedente ao estagio. Prosseguindo, tem-se a rememorizagao da pratica do 

estagio. Assim, sao mostradas as atividades desenvolvidas, focando a 

utilizacdo dos jogos e brincadeiras no processo de caracterizacao do estagio, 

as dificuldades encontradas e as contribuicOes deste para a formacao docente. 
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C A P I T U L O I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . P E R C U R S O METODOL.6GICO 

As estrategias utilizadas para a concretizacao da pesquisa sao 

extremamente significativas, pois aqui definimos os metodos e tecnicas que 

foram empregados no desenvolvimento do trabalho. 

Sendo assim, este capitulo visa descrever todo o desenrolar do estudo, 

mostrando inicialmente o I6cus da pesquisa, seguido dos sujeitos pesquisados, 

os instrumentos de coleta dados e a caracterizacao da pesquisa. 
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1.1 L o c u s d a p e s q u i s a 

O presente estudo se propos a falar sobre as concepcoes e utilizacao 

dos jogos e brincadeiras infantis na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Tozinho Gadelha, localizada na cidade Sousa/PB. A escola possui uma 

clienteia de 170 alunos distribufdos nos turnos manha e tarde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Sujeitos da pesquisa 

A pesquisa destinou-se a uma turma do 2° ano, na qual totalizava urn 

numero de 16 integrantes, dos quais apenas cinco foram entrevistados. A 

escolha dos alunos se deu aleatoriamente de acordo com a disponibilidade dos 

mesmos 

1.3 Instrumentos de coleta de dados 

Utilizou-se entrevistas, nas quais foram gravadas com o auxflio de urn 

gravador e foi mediada por urn roteiro flexivel de questoes. O mesmo contendo 

seis perguntas, que iam sendo completadas, elaboradas e reelaboradas de 

acordo com o desenvolvimento do discurso dos sujeitos. Assim, Carvalho 

afirma: 

[...] a entrevista formal requer que se organize urn roteiro de 
questoes cujas respostas atendam ao objetivo especrfico de 
coletar dados para determinado assunto da pesquisa; no geral 
as respostas serao analisadas qualitativamente, mas se requer 
urn minimo de padronizacao para que se possa comparar as 
respostas dos entrevistados e dai extrair os subsidies para a 
pesquisa. (1989, p. 154-155). 

As entrevistas foram transcritas e posteriormente analisadas, 

considerando todos os aspectos do discurso dos entrevistados, recorrencia, co-

ocorrencia, pausas, gaguejamentos e risos. Fazendo comparacoes e 

inferencias da fala dos alunos. 
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13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dando continuidade ao relato dos instrumentos utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho, nos dias 24, 25 e 27 de abril de 2010 foram 

realizadas observances e entrevistas, sendo que as ultimas foram feitas com 

urn professor e com uma amostra de 3 alunos. As mesmas foram gravadas 

com o auxilio de urn gravador, posteriormente transcritas e analisadas. 

A finalidade da realizagio desta atividade foi oportunizar a futura 

estagiaria urn melhor conhecimento da realidade escolar e da metodologia de 

ensino, e assim, subsidia-la na execuc lo de urn piano de aula, que 

posteriormente foi aplicado na sala onde realizaria o estagio. Com o intuito de 

promover uma participacdo propedeutica nos trabalhos educativos. 

Logo, nas observacdes feitas ao ambiente escolar buscou-se 

inicialmente o Projeto Pedag6gico da Escola, o calendario academico e o Piano 

de Ensino, posteriormente investigou-se a estrutura flsica da escola, o acervo 

da biblioteca, os aspectos ambientais da escola, a relacao entre os funcionarios 

e a postura da gestao frente ao cotidiano escolar. 

Prosseguindo, nos trabalhos de observacSo na sala de aula onde fora 

realizado o estagio supervisionado, procurou-se conhecer o carater profissional 

do docente, o interesse e a participacao do aluno, a forma com o professor 

organizava os conteudos, as orientacdes didaticas, os recursos utilizados pelo 

professor, a relacao dos alunos diante da metodologia do professor, a analise 

do processo avaliativo, a autonomia professor/aluno no processo de ensino-

aprendizagem e a interagao entre eles. 

Em se falando das entrevistas, utilizou-se urn roteiro flexivel de 

questdes, tanto para o professor como para os alunos, que de acordo com a 

necessidade ia sendo elaboradas e reelaboradas novas perguntas. Assim, para 

o professor destacaram-se as seguintes: area de atuacao da docente, tempo 

de exercicio do magisterio, formacao academica, importancia do planejamento 

para as atividades educativas, a metodologia empregada e todo o perfil do 

docente frente as dificuldades, desafios e solucoes encontradas para formacao 

da ag to educativa. 
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As perguntas realizadas aos alunos enfatizaram o gosto de vir a escola, 

as disciplinas que mais gostam e as dificuldades encontradas, a metodologia 

de ensino, os recursos utilizados em sala, a caracterizacao do discente diante 

da concentracSo na realizapao das tarefas, das duvidas, da relacao com os 

colegas e com o professor e a opiniSo destes no que diz respeito como 

deveriam ser as aulas. 

Alem das entrevistas e observacoes tem-se tambem outros instrumentos 

de pesquisa, que s i o as fontes documentais: o portfdlio e o diario de campo. 

No primeiro ha o registro de todas as atividades desenvolvidas durante o 

estagio. Desde as areas do conhecimento, passando pelos conteudos 

ministrados, os objetivos desejados, o percurso metodol6gico, o fechamento 

das atividades, a forma de avaliacao, os recursos utilizados e as referencias. 

Logo, nesse documento ha todas as fases do processo de aprendizagem 

da estagiaria. Sendo, portanto util para fornecer uma visSo de um conjunto de 

tarefas pensadas e postas em pratica, que poderao ser apreciadas por criticos. 

Neste sentido, Gardner entende que: 

O portfolio consists, na sua essencia, de uma pasta individual, 
na qua! sao colecionados os trabalhos realizados pelo aluno, 
no decorrer dos seus estudos de uma discipline, de um curso, 
ou mesmo durante alguns anos, como ao iongo de um ciclo de 
estudos. (1995, p. 30) 

Assim, no portfdlio estao as amostras das producers, a qualidade e a 

abrangencia do trabalho realizado. Essa rica fonte de informacio permite a 

compreensSo do processo desenvolvido e a dinamica da atuacao da estagiaria 

na sala de aula. 

A respeito do diario de campo, caracterizado como uma fonte 

documental, guarda a memdria presente dos acontecimentos. Neste estao as 

narrativas das aulas, apresentadas de forma detalhada: os fatos, as reflexoes e 

as experiencias vividas e percebidas na sala de aula da Escola Municipal 

Tozinho Gadelha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesta perspectiva, Minayo afirma: 

O diario de campo e pessoal e intrarvsferivel. Sobre ele o 
pesquisador se debruca no intuito de construir detathes que no 
seu somatorio vai congregar os diferentes momentos da 
pesquisa. Demanda um uso sistematico que se estende desde 
o primeiro momento da ida ao campo ate a fase final da 
investigacao. Quarto mais ricas forem as anotacoes desse 
diario, maior sera o auxi'lio que oferecera e a anaiise do objeto 
estudado. (1994, p.63-64). 

As anotacoes feitas no Diario de Campo possibilitou a rememorizacao 

de aspectos vivenciados durante o estagio. Por isso este instrumento e os 

outros aqui utilizados, foram extremamente significativos para a validade 

cientifica deste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Caracterizacao da pesquisa 

A referida pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa. Nesta perspectiva 

os discursos das criancas foram analisados consoante com duas tecnicas de 

Anaiise de Conteudo: a anatise enunciacao e a anaiise de tematica, 

Segundo (BARDIN, 1979, p. 169) a anaiise de enunciacao apresenta: 

[...] duas grandes caracteristicas que a diferenciam de outras 
tecnicas de anaiise de conteudo. Ap6ia-se numa concepcao da 
comunicacao como processo e nao como dado. Funciona 
desviando-se das estruturas e dos elementos formais. 

A partir das contribuic6es deste autor, entende-se que a anaiise de 

enunciacao propoe a observacao da din§mica do discurso, investigando o que 

a fala revela e o que tenta esconder. Portanto, o que nao e dito, mas 

demonstrado atraves de risos, silencios, gaguejamentos, recorrencia, co-

ocorrencia, pausas etc tambem e analisado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No que diz respeito a anaiise tematica Bardin (1979) afirma que se da 

atraves do recorte de dados. Assim, observa-se a frequencia com que os 

temas sao apresentados pelo entrevistado e, organiza-se as categorias, que 

s i o as definicoes dos temas. 



C A P I T U L O II 

2. UTILIZAQAO DOS J O G O S E BRINCADEIRAS NA E S C O L A : 

FACILITADORES DE UMA APRENDIZAGEM PRAZEROSA E EFICAZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capi tu lo t em por f inal idade apresentar aos poss ive is 

lei tores u m leque de in formacdes a respeito da acei tagao, valor izacao e 

ut i l izacao dos jogos e brincadeiras infantis como facilitadores e 

impulsionadores de uma aprendizagem prazerosa e eficaz no ambiente 

escolar. 

Dessa forma, pretende-se contribuir com a ampliacSo do debate acerca 

deste tema, que vem sendo cada vez mais discutido por todos aqueles que de 

maneira direta e/ou indireta fazem parte da educacSo. Para tanto, buscou-se 

conhecer e compreender como o ludico esta sendo recebido e desenvolvido no 

espaco escolar. 

Neste sentido, no primeiro momenta sera abordado o aspecto 

impulsionador dos jogos e brincadeiras na formacao cidada dos alunos. 

Discute-se ainda, a ag io educativa proporcionada no momenta de jogar e 

brincar. Posteriormente, o espaco destinado ao ludico na escola. Por fim, 

algumas reflexfies da pratica docente, no tocante ao significado e utilizacao dos 

jogos e brincadeiras na sala de aula. Assim, o proposito e fazer uma 

abordagem teorica, tornado mao das referencias que subsidiaram as 

concepcOes aqui empreendidas. 
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2.1 J o g o s e b r i n c a d e i r a s c o m ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA impulsionadores d e u m a formagao 

cidada 

A crianga e um ser social, esta em constante interacao com o seu 

semelhante e com o meio ambiente. E atraves desta socializacao com os 

diversos aspectos naturais e artificiais que a torna capaz de desenvolver e 

adquirir conhecimentos e habilidades. Logo, ve-se que os jogos e brincadeiras 

sao meios eficazes para a promogio da obtencao de certas regras sociais e 

escolares, pois e atraves da relacao com outro, com a manipulacSo de objetos 

que o pequenino se inclui ativamente no mundo dos adultos e do saber. 

As experiencias vivenciadas no momento do jogar e brincar proporciona a 

crianga alem de momentos agradaveis, aquisicdo de qualidades e 

aprendizagens, que serao essenciais no processo de formagao do seu eu, da 

sua personalidade, de um carater peculiar, independente e seguro. 

E notavel o entusiasmo, a alegria e a satisfagao das criangas quando estSo 

inclusas em jogos e brincadeiras. A vontade de acertar, de ganhar e aprender, 

torna-as capazes de desenvolver habilidades, competencias e de impulsiona-

las a uma formacao cidada digna, pois a finalidade educativa e ilimitada e 

permeada de ag6es que contribuirao para a cidadania do sujeito. Atraves da 

imitagao, das regras impostas, da socializacao com os iguais, ha uma 

transcendencia, na qual ira induzir as aprendizagens moment ineas e futuras. 

Nesta perspectiva, pode-se dizer que o ludico oferece uma ampla formagao 

cognitiva, fisica e mental. Sendo assim, os sentidos, as praticas e atitudes sao 

desenvolvidas. 

Atraves do jogar e brincar sao oferecidos aos individuos a extensao de 

suas capacidades: de controle, agugamento, imaginativas, afetuosas, 

motivadoras, socializadoras, criativas, nas quais contribuirao para uma melhor 

atuagao e enriquecimento dos fendmenos de um crescimento sadio. 

{...] ao brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepcao, 
representacao, memoria e outras funcoes cognrtivas estao 
profundamente inter!igados. A brincadeira favorece o equilibrio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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afetivo da crianga e contribui para o processo de apropriacao 
de signos sociais. Cria condicoes para uma transforrnacSo 
significativa da consciftncia infantil. por exigir das criancas 
formas mais complexas de relacionamento com o mundo 
(OLIVEIRA, 2002, p.160). 

A utilizagao desses recursos interativos pode propiciar tambem a 

disciplina, a concentragao, alem de educar e estimular a descoberta de 

talentos. Assim, por a crianga ser um ser ativo, em formagao, capaz de produzir 

e reproduzir cultura, atraves da sua capacidade de imaginagSo e criatividade, 

as brincadeiras e jogos infantis s§o atividades que proporcionam o fazer 

cultural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A acao educativa proporcionada no momento do jogar e brincar 

Na execugao das atividades ludicas o individuo constrdi representagoes, 

experimenta sensagdes, reflete, aprende a dominar os sentimentos, a se 

conhecer melhor a adjetivizar o que esta a sua volta, aprende a estar no mundo 

e a agir sobre ele. 

Ao brincar, a crianga constrbi o seu mundo, atraves de sua criatividade e 

imaginagao. Isso proporciona uma abstragao ficticia da reaiidade do adulto, 

favorecendo o desenvolvimento de relagdes individuals e coletivas e das 

manifestagSes psicol6gicas do eu, auto-estima, controle das ag6es, etc. 

Portanto: 

Os processos de desenvolvimento e aprendizagem envolvidos 
no brincar sao tambem constitutivos do processo de 
apropriacao de conhecimentos! A possibilidade de imaginar, de 
ultrapassar o ja dado, de estabelecer novas relacoes, de 
inverter a ordem, de articular passado, presents e futuro 
potencializa nossas possibilidades de aprender sobre o mundo 
em que vivemos! (BORBA, 2006, p. 39). 

As atividades ludicas sao importantes aliadas no processo de ensino-

aprendizagem, pois elas proporcionam as criancas maior interagao com seu 
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semelhante e com o mundo a sua volta, favorece o seu desenvolvimento tanto 

educativo quanto social. 

Os jogos e brincadeiras infantis se apresentam como uma atividade 

din§mica. Estimulam o interesse em relacao ao prazer da descoberta, atraves 

do desafio das regras impostas em uma dada circunstancia. 

E fundamental inserir as criancas em atividades ludicas desafiadoras e 

questionadoras, que favorecam a imaginacao e a levem a abstracao e 

resolucSo de problemas. 

A imaginacao e um aliado indispensavel no processo de 

desenvolvimento das criancas, pois a construcao de sua personalidade 

inicialmente se da atraves da interacao com o outro e com os objetos. Atraves 

dessa interagao, atribuem significados diferentes e favorece uma pratica 

independente daquilo que observa momentaneamente de imediato. 

Atraves dos jogos as criancas brincam. Divertindo-se elas tambem 

desenvolvem-se intelectualmente. Os jogos e brincadeiras favorecem a agao 

racional e conduzem a autonomia. (CARVALHO, 2008) 

2.3 OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ludico e a e s c o l a : c a s a m e n t o o u s e p a r a c i o 

A escola exerce um papel relevante na vida dos individuos, pois e nesta 

instituicao "que se constituem e se afirmam aspectos importantes da 

construcao da personalidade de cada uma das criancas" (CORDEIRO, 2007, 

p.83). 

Neste sentido, Cordeiro (2007) ainda ressalta que e neste local que se 

faz presente o exercicio das relagoes afetivas, de amizade e inimizade, dos 

anseios e projecoes dos sujeitos. 
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Com vista ao que foi exposto, o agir da escola deve caminhar de 

maneira a desenvolver meios eficazes para a promogao do ser, capaz de 

pensar e de ter autonomia para tomar decisoes. 

Favoravel a concretizacao de uma a g i o educativa de sucesso e 

importante que haja uma metodologia de ensino que promova a interacao e o 

prazer, ja que a crianga e muita emog§o. Algumas n i o entendem o por q u i e 

para que estudar e nao veem importante os conteudos ministrados em sala, e 

acabam por emitir comportamentos indisciplinares. Dessa forma, Almeida 

(1998, p. 24) diz: 

Partindo de que a verdadeira educacao e aquela que cria na 
crianga o melhor com portamento para satisfazer suas multiples 
necessidades organicas e intelectuais — necessidade de saber, 
de explorar, de observar, de trabalhar, de jogar, de viver — , a 
educacao nSo tem outro caminho senao organizar seus 
conteudos, partindo das necessidades e interesses da crianga. 

E nesta perspectiva que ve-se a util izagio dos jogos e brincadeiras nas 

escolas como um dos instrumentos capazes de oferecer a educagio uma agao 

pedagogica prazerosa e eficaz, pois brincando e jogando, a crianga esta se 

divertindo e tambem aprendendo. 

Contudo, percebe-se que o tempo destinado a uti l izagio dos jogos e 

brincadeiras na escola esta cada vez mais restrito. 

A brincadeira esta entre as atividades frequentemente 
avaiiadas por nos como tempo perdido. Por que isso ocorre? 
Ora, essa visao e fruto da tdeia de que a brincadeira e uma 
atividade oposta ao trabalho, sendo por isso menos importante, 
uma vez que n i o se vincula ao mundo produtivo, nao gera 
resultados. E essa e uma concepcao que provoca a diminuicao 
dos espagos e tempos do brincar a medida que avangam as 
series/anos do ensino fundamental. Seu lugar e seu tempo vao 
se restringindo a "hora do recreio", assumindo contornos cada 
vez mais definidos e restritos em termos de horarios, espacos e 
disciplina: nao pode correr, pular, jogar bola etc. (BORBA, 
2006, p.34). 

Nesse sentido, compreende-se que h i falta de esclarecimento por parte 

de alguns educadores, alunos e pais que veem os jogos e brincadeiras com 
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preconceito, nao percebem o valor pedagdgico dos mesmos, esteriotipam-os 

como atividades insignificantes e/ou passatempo, que deve se restringir 

apenas a hora do intervalo na escola. 

As secretarias de educagio em alguns casos nao se interessam em 

ofertar aos professores capacitacoes que contribuam para uma melhor 

receptividade dos beneficios e resultados propiciados pela atividade ludica, e 

assim, caminhe para a elaboragao e atuacao de espacos na aula para a 

inclusio destes recursos educativos. 

O sistema dita regras ao ensino, ou seja, molda a crianga para viver na 

sociedade, onde ele muitas vezes nao leva em consideragio os anseios e 

necessidades dos discentes, preocupa apenas com o programa a ser seguido 

durante todo o ano letivo. Assim, impede-os de exercerem a autonomia criativa, 

de fazerem o querem e o que gostam. 

Alguns professores passam "pilhas* de tarefas tanto na escola como 

para casa, deixando restrito o espago da brincadeira, n i o sabem que estao 

atuando incorretamente para com o desenvolvimento da crianga ja que, como 

comenta Almeida, 

A educacao ludica, aiem de contribuir e influenciar na formacao 
da crianga e do adolescente, possibilitando um cresctmento 
sadio, um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto 
espirito de uma pratica democratica enquanto investe em uma 
producio franca, criativa, livre, critica, promovendo a interacao 
social e tendo em vista o forte compromisso de transformacao 
e modificacao do meio. (ALMEIDA, 1998, p.57) 

A partir deste comentir io, observa-se que a inclusao da educacao ludica 

e de extrema relevincia na escola,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da frutos produtivos, o casamento e feliz e 

para a vida toda. A separagdo que alguns insistem em realizar e precipitada, 

preconceituosa e nao e aconselhavel. 

2.4 Uma reflexao sobre a pratica docente 



23 

Com vista ao que foi abordado sobre a importancia dos jogos e 

brincadeiras no ambiente escolar, viu-se a necessidade em incluir uma reflexao 

sobre a acao docente. Logo, tem-se como intuito, aqui, contribuir com o debate 

acerca de uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem, atraves da 

inclusao dos recursos ludicos em sala de aula. 

Sabe-se que os desafios enfrentados pelos docentes em sala sfio 

inumeros, desinteresse do aluno, indisciplina, salas numerosas e criancas com 

diferentes niveis de aprendizagem, esses sao algumas das lutas confrontadas 

diariamente. 

Contudo, o professor busca constantemente supera-los, seja por amor a 

profissao, as criancas e/ou ao pais, ja que alguns tem a conviccao de que uma 

nacao composta por grande numero de analfabetos e estagnada, nao tem 

expectativa de crescimento e valorizacao. 

Assim, na busca pela superacao dos desafios o docente se alia a 

metodologias e teorias cientfficas e populares. Logo, (PIMENTA, 2007, p.27) 

ressalta que: 

Nas praticas docentes estao contidos elementos extremamente 
importantes, como a problematizacao, a intencionalidade para 
encontrar solucdes, a experimentacao metodologica, o 
enfrentamento de situacoes de ensino complexas, as tentativas 
mais radicals, mais ricas e mais sugestivas de uma didatica 
inovadora, que ainda nao esta configurada teoricamente. 

Com vista ao que a autora comentou sobre os aspectos contidos em 

uma pratica docente emancipatoria e significativa, ve-se essencial a inclusao 

do ludico na sala de aula, pois a utilizacao desses recursos favorece uma acao 

permeada de criatividade, sentido e resultados. 

Sabe-se que a sociedade de hoje esta cada vez mais exigente, violenta 

e os meios de comunicagao estao cada vez mais atraentes, por isso nao da 

para o professor seguir apenas o livro didatico e receitas antigas, exige-se 

inovacao e criatividade para conquistar o aluno, traze-lo para a escola e forma-

lo para a cidadania. 

UNIVERS'DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE F0RMAQA0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZFJRAS - PARAlBA 



24 

Portanto, para conquistar o aluno e fazer com que ele permaneca 

atentamente e por um perfodo maior na escola, a utilizacao dos jogos e 

brincadeiras sao atividades eficazes, pois fascinam as criancas. Por isso 

precisam ser mais desenvolvidas no ambiente escolar, e nao apenas serem 

oferecidas como passa tempo, atividade de fim de aula, ou de uma vez na 

semana, como muitas vezes acontece. 

Neste sentido, sobre os beneficios das brincadeiras na escola 

(FONTANA; CRUZ, 1997, p. 139) afirmam: 

Na escola, a despeito dos objetivos do professor e de seu 
controle, a brincadeira nao envolve apenas a atividade 
cognitiva da crianca. Envolve a crianca toda. £ pratica social, 
atividade simbolica, forma de interacao com o outro. Acontece 
no amago das disputas sociais, implica a constituicao do 
sentido. E criacao, desejo, emocao, acao voluntaria. 

Como os beneficios do ludico sao destacados por varies autores, que 

mostram ele de forma positiva e argumentam os resultados satisfatorios 

propiciados ele. No que diz respeito nfio so a aprendizagem, mais tambem a 

formacao do individuo como ser racional, autonomo e capaz de tomar decisoes 

conscientes, qualidades que aliadas a outras compoem a roda da vida de um 

cidadao em uma sociedade cada vez mais consumista e competitiva. Por isso, 

ve-se indispensavel a sua insercao nas instituicoes de ensino e aprendizagem. 

Portanto, finaliza-se esse debate teorico comentando as contribuicdes 

proporcionadas pelas leituras realizadas no ambiente universitario e extra-

universitario para o desenvolvimento do objeto e dos objetivos do estudo. Pois 

sem as leituras dessas referencias nao seria possivel a eoncretizacao deste 

trabalho. Elas possibilitaram um melhor esclarecimento e aprofundamento do 

tema. 
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C A P I T U L O III 

3. A P E R C E P C A O DOS ALUNOS NO TOCANTE A UTILIZACAO DOS 

J O G O S E BRINCADEIRAS NA E S C O L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo tem por finalidade mostrar de forma clara como os jogos e 

brincadeiras infantis tem sido recebidos e trabalhados no ambiente escolar. 

Sendo assim, o foco deste permeia em responder a seguinte indagacao: Qual o 

sentido e significado atribuido pelos alunos quanto a utilizacao, e o interesse 

dos mesmos por estes recursos educativos? 

Nesta perspectiva, considerei os seguintes eixos como norteadores 

deste capitulo: O gosto pelo jogar e brincar, conceituagao dessas atividades 

ludicas, a caracterizacao da utilizacao dos jogos e brincadeiras em sala de aula 

e no recreio, a contribuicio dada, a opiniao dos alunos a respeito de sua 

aplicacao. 
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3,1 A lunos :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conceituando e caracterizando j ogos e br incadeiras 

0 desenvolvimento dos jogos e brincadeiras enriquece a aula, pois alem 

de proporcionar uma interacao entre os alunos, prende a atencao desses. 

Assim, o professor quando nao executa e/ou impede a realizagao destas 

atividades age negativamente, ja que a importancia da insercao dos jogos e 

brincadeiras no espaco escolar vem sendo amplamente comprovados. 

Portanto, faz-se necessario que eles ocupem um espaco maior na 

educacao, tendo o professor como a figura fundamental para que isso 

aconteca, criando, oferecendo e partilhando com as criancas uma acao de 

aprendizagem e prazer, possibilitando-as uma forma de fantasiar a realidade, 

favorecendo a assimilacao da cultura e modos de vida, e a transmissao de 

valores atraves do jogar e brincar. 

Nas entrevistas viu-se que o conceito do jogar e brincar para os alunos 

da Escola Tozinho Gadelha e vago. Embora soubessem exemplificar, n i o 

fazem a distingao de um e outro, "jogar bola, brincar de esconde-esconde" 

(Aluno A, entrevista em: 20/11/2009). 

Assim, estes apresentam dificuldade em definir e exemplificar os jogos e 

brincadeiras. "Eu acho a mesma coisa. E mais ou menos!" (Aluno B, entrevista 

em: 20/11/2009). 

Logo, pode-se inferir que estas atividades s§o pouco ou n i o sao 

vivenciadas pelos discentes no ambiente escolar, por isso ha esse certo 

esquecimento e/ou desconhecimento do que e quais sejam. "Jogar bola e, 

(silencio) jogar (sil§ncio) rodar bicicleta, brincar, brincar com minhas 

coleguinhas, e (silencio), brincar de toca." (Aluno E, entrevista em: 20/11/2009). 

Com vista a essa restricao quanto ao uso dos jogos e brincadeiras pelo 

professor em sala e a falta de orientagao pedagogica nas atividades recreativas 

durante o intervalo das aulas, leva-se a crer que nao tem se dado a devida 

importancia quanto ao seu emprego, pois n i o ha uma politica de aceitacao e 
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valorizacao dos reais beneficios proporcionados por estes para o 

desenvolvimento fisico, social e intelectuai do aprendiz. Contudo, Teles afirma: 

Nas brincadeiras a crianca se expande fisicamente, ativando o 
crescimento sadio e treinando o comando de seu corpo; 
desenvolve a criatividade, dando expansao a sua imaginacao; 
aprende os mecanismos da sociabilidade; desenvolve-se 
intelectualmente e descarrega as suas emocdes e os seus 
impulsos. (2001, p. 117) 

Neste sentido, Dohme completa a afirmacao acima nos fazendo refletir 

sobre os beneficios que o jogo educativo pode proporcionar para a formagao 

da crianca. O mesmo afirma que o jogar desenvolve nao so o aspecto fisico, 

mas tambem mental, afetivo, social, alem de induzirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a habilidades artisticas e 

esteticas. (2003). 

3.2 A contribuicao dada pelos jogos e brincadeiras e a opiniao dos 

alunos a respeito de sua aplicagao. 

Percebe-se que a utilizacao dos jogos e brincadeiras em sala de aula e 

considerada apenas como um passa tempo. Embora, constate-se: 

[...] a significattva producao teorica ja acumulada afirmando a 
importancia da brincadeira na constituicao dos processos de 
desenvolvimento e de aprendizagem n io foi capaz de modificar 
as ideias e praticas que reduzem o brincar a uma atividade a 
parte, paralela, de menor importancia no contexto da formacao 
escolar da crianca. (BORBA, 2006, p.34). 

Nesta perspectiva, por nao haver uma conscientizacao professor-aluno 

do carater educativo dos jogos e brincadeiras, fica-se quase sempre a 

impressao de que, a uti l izagio destas atividades, "atrapalha. Porque quando eu 

vou estudar eu quero brincar, ai eu fico brincando ai eu esquego de fazer o 

dever" (Aluno A, entrevista em: 20/11/2009). 

Assim, vemos que os jogos e brincadeiras n i o sao tratados como 

atividades educativas, pois nao e mostrado o significado em se trabalhar com 
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estes recursos. Comenta-se que, "atrapalha, porque perde a explicagao da 

professora." (Aluno C, entrevista em: 20/11/2009). 

Neste sentido, ve-se que ha um desconhecimento por parte dos 

professores, que nao significam ao aluno a importancia em se trabalhar com 

esses recursos. 

Nota-se que o tradicionalismo, ainda, e a ferramenta dominante; e o 

meio mais eficaz de se promover a aprendizagem. O papel do (a) professor (a) 

se restringe ao ato mecSnico de ensinar. A aula torna-se mais eficaz "quando 

ela explica, porque e bom! Aprender para estudar, passar para as provas, nao 

brincar, fazer os deveres que a professora manda." (Aluno E, entrevista em. 

20/11/2009). A fala e o quadro sao os meios mais evidentes para o sucesso do 

aprendiz na escola. "[.-.] porque na brincadeira e complicado, porque a pessoa 

nao sabe de nada, fica sem fazer dever." (Aluno D, entrevista em: 20/11/2009). 

Logo, "percebe-se claramente que ha uma restricao do ludico, isto e, 

uma falta de conhecimento e compreensao de seu verdadeiro sentido" 

(ALMEIDA, 1998, P.59) 

Quando o interesse pela implantacao e execucao de atividades ludica 

sao demonstrados pelos alunos, estes nao as referenciam como importantes e 

impulsionadoras da aprendizagem. Argumenta-se que "[.•-] porque eu gosto de 

brincar!" (Aluno A, entrevista em: 20/11/2009). 

Portanto, a realizacao deste estudo levou-se a perceber que os jogos e 

brincadeiras n i o sao bem recebidos pelos alunos, pois falta esclarecimento e 

significado nas atividades propiciadas com a realizacao destes recursos. 

Embora os jogos e brincadeiras tenham tornado certa proporcao no 

ambiente educacional, ainda ha receio por parte de alguns formadores em 

implanta-los, seja por preguica, medo e toda uma armadura de preconceitos 

estabelecidos dentro de si. 
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Dessa forma, conclui-se que os jogos e brincadeiras nao tem sido 

tratados em alguns momentos com o afinco e a importancia merecida pelo 

professor e escola, pois nao promovem um ambiente convidativo a diversidade 

ludica. Esse carater insosso e simplista que comentei, favorece uma limitacao 

do saber, consequentemente uma formacao inoperante aos moldes desejaveis 

da sociedade na qual vivemos, que a todo o momento cria/recria, 

formula/reformula objetos, tecnologias, teorias, etc. 



CAPITULO IV 

4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O MOMENTO DA ACAO EDUCATIVA NA E S C O L A : ALIANCA E 

CONFRONTO DOS E S T U D O S REALIZADOS NA ACADEMIA 

R E F L E T I D O S E EXECUTADOS NO ESTAGIO 

Neste capitulo sera apresentado a atuacao da estagiaria na escola. 

Logo, o prop6sito inicial e situar o leitor no percurso trilhado anterior a 

execucSo do estagio, prosseguindo pretende-se abordar as principals 

concepcdes de estagio e por fim, a rememorizacao da pratica do estagio. No 

qual sera enfocado a utilizacao dos jogos e brincadeiras no processo de 

caracterizacao do estagio, bem como as dificuldades encontradas e as 

contribuicoes deste para a formacao docente. 
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Alguns passos demarcaram a trajetoria que antecedeu o estagio. Assim, 

houve a realizacao de atividades de observances da escola e da sala de aula e 

entrevistas com os alunos e professora. Dessa forma, elaborou-se um piano de 

aula, para que posteriormente fosse executado. 

O primeiro contato com a realidade escolar possibilitou o conhecimento 

da escola, da professora titular e dos alunos. Pode-se conhecer e situar-se no 

foco do cenario educativo, adquirindo uma pequena experiencia que seria de 

grande valia na execucao do exercicio da estagiaria. Logo, essas atividades 

foram importantes porque nao poderia dar-se inicio a uma tarefa sem estudar a 

fonte de um processo educativo que ja havia sido iniciado. 

Neste sentido, comentar um aspecto marcante durante a realizacao da 

aula teste e que repercutiu em alguns momentos durante o estagio e cabfvel. 

Observou-se que um dos fatores que mais prejudicam a efetivacao da 

aprendizagem e a execugao do trabalho docente e a indisciplina dos discentes. 

Assim Mielnik (1982) diz: 

Criancas excessivamente inquietas, agitadas, com tendencias 
a agressividade, se destacam no grupo peia dificuldade de 
aceitar e cumprir as normas, as vezes, nao conseguindo 
produzir o esperado para sua idade. Estas criancas 
representam um desafio para suas familias e escola, cabendo 
a estes estabelecer os metodos de orientacao mais 
condizentes a cada situaeao e estabelecer os niveis de 
regimes necessaries para obtencao da disciplina. (p. 60). 

Portanto, esse desafio apresentado durante a aula teste, proporcionou a 

busca das referencias estudadas durante o curso e novas pesquisas que 

auxiiiassem na facilitacao e esclarecimento dos meios eficazes para se 

consolidar a aprendizagem dos alunos na sala de aula. 

Alem disso, a procura de metodologias que proporcionassem um estagio 

propulsor de uma educacdo respaldada no coletivo e na inclusao de atividades 
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que favorecessem uma melhor apreensSo da atencao dos discentes, a 

exemplo da utilizacao de recursos ludicos, foi fundamental e verdadeiramente 

eficaz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Conceituacao de estagio: sent ido e significado 

Estas primeiras linhas nao poderiam ser iniciadas sem uma pequena e 

oportuna conceituacao do que seja o estagio. Assim, Pimenta comenta: "O 

estagio e um componente do currfculo que nao se configura como uma 

disciplina, mas como uma atividade." A autora ainda completa, "[...] o estagio 

pode servir as demais disciplinas e, nesse sentido, ser uma atividade 

articuladora do curso." (1997, p. 121). Em outro momento ainda apresenta: "O 

estagio dever i servir como fonte de reflexao sobre os aspectos tedrico-praticos 

do processo de ensino e aprendizagem." (p. 150). 

Baseado nas afirmacoes acima pode-se dizer que o estagio e uma 

atividade que favorece a articulacdo teoria e pratica. Os conhecimentos 

adquiridos durante o curso s i o processados em nossa mente e postos em 

acao de forma a haver a alianca e /ou confronto com os pensadores estudados. 

Nesta perspectiva, Andrade aprofunda: 

£ portanto, o Estagio, uma importante parte integradora do 
currfculo, a parte em que o licenciando vai assumir pela 
primeira vez a sua identidade profissional e sentir na pele o 
cornpromisso com o aluno, com sua familia, com sua 
comunidade com a instituicio escolar, que representa sua 
inclusao civilizatoria, com a produeio conjunta de significados 
em sala de aula, com a democracia, com o sentido de 
profissionalismo que implique competencia - fazer bem o que 
Ihe compete. (2005, p. 2). 

Assim, a realizacao do estagio e um momento de autoria de um ser 

principiante em sua area de formacao, e chegada a hora de mais 

aprendizagens e a consolidacao das antigas. O contato com o campo de 

atuacao favorece o encontro e/ou desencontro da identificacao e da identidade 

profissional. E o que nos diz Pimenta e Lima quando afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] numa perspectiva de ritual de passagem, esperamos que 
essa caminhada pelas atividades de estagio se constitua em 
possibilidade de reafirmacao da escolha por essa profissao e 
de crescimento, a fim de que, ao seu termino, os alunos 
possam dizer 'abram alas para a minha bandeira, porque esta 
chegando a minha hora de ser professor*. (2008, p. 100). 

Com vista ao que as autoras afirmaram, espera-se que durante o 

estagio, a estagiaria se identifique e se afirme realmente na sua area de 

formacao, para que seu futuro trabalho docente possa fluir naturalmente e que 

se de de forma compromissada com uma educacao dinamica e humana. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 Rememorando a pratica do estagio 

Ap6s a abordagem realizada do periodo que antecedeu e a breve 

discussao a respeito do estagio, nestas linhas sera relatado todo o seu 

desenrolar, desde o planejamento das aulas ate a concretizacao das mesmas, 

demonstrando todos os aspectos vivenciados em sala. Dessa forma, o estagio 

foi uma atividade planejada e executada segundo orientacdes da professora 

universitaria. 

O desenvolvimento dos pianos de aula se deu conforme a proposta 

curricular da professora titular da escola onde se realizou o estagio. Logo, 

percebeu-se que a presenca da professora titular e de extrema importancia 

neste periodo, pois ela conhece a turma e a dinamica da sala, por isso, torna-

se uma aiiada indispensavel na formacao proped§utica da estagiaria. Em se 

falando da estrutura da sala, a mesma era ampla, iluminada e arejada, 

contendo um numero de 16 alunos de faixa etaria e comportamentos distintos. 

Para que o desenvolvimento das aulas fluissem naturalmente, procurou-

se respeitar, seguindo em alguns aspectos a metodologia de ensino da 

professora titular ate o momento, no qua! compunha de oracao, correcio do 

"Dever de casa" para que em seguida fosse executado o piano. 
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Atraves da uti l izagio do Livro didatico e de outros recursos procurou-se 

respeitar a individualidade e o nivel de aprendizagem de cada um. Assim, por 

meio das leituras observou-se e identificou-se caracteristicas, fez-se reflexao 

de temas, a conscientizagio, proporcionou-se o desenvolvimento da 

percepgao, a leitura de imagens, a revisao, sempre relacionando a realidade do 

aluno. 

Contudo, embora esta ferramenta de trabalho seja possuidora de uma 

linguagem clara e diversificada, os indfcios de aceitagio pelos discentes em 

alguns momentos foram imbuidos de demonstragoes de desinteresse, 

motivador de desatengao e indisciplina. E o que a estagiaria relata, quando diz 

que a"[...] atividade nao foi bem desenvolvida, os alunos disseram que nao iam 

fazer, ficavam brigando [...]" (DlARIO DE CAMPO, 23/08/2010). 

Nas atividades feitas atraves de jogos e brincadeiras, os alunos 

conservaram melhores e nitidas caracteristicas de aprendizagem. Logo, 

realizou-se a brincadeira do telefone sem fio, com o prop6sito de verificar a 

atengao e resgatar as brincadeiras folcldricas; houve campeonato de adivinhas; 

competigoes de matemit ica, utilizando fichas numeradas para que as criangas 

fizessem ci lculos mentais; fez-se tambem o "jogo do Bingo" com nomes de 

frutas conhecidas, para desenvolver a leitura e a escrita; o "jogo do quadra de 

palavras", com o sorteio de letras a partir da soma de dados, com o objetivo de 

desenvolver o raciocinio e a escrita, realizar calculos mentais e revisar o 

alfabeto, dentre outras. 

Assim, conforme exposto no portfdlio, que explica a realizacao da 

atividade: "A brincadeira do telefone sem fio sera a partir da formagao de um 

circulo, onde eu direi a frase: 'Voce e muito inteligente e eu gosto muito de ser 

seu amigo'. Em seguida a frase sera compartilhada no ouvido de todos ate que 

o ultimo do circulo diga a frase e todos possam ouvir." (23/08/2010). 

Nesta brincadeira destacou-se a euforia dos alunos "[...] constantemente 

ficavam pedindo para eu dizer o que havia dito ao colega [...]". Contudo, "nao 

chegou a frase que eu havia dito ao primeiro [...]". Dessa forma,"[...] percebeu-

se a desatengio dos alunos [...]" (DlARIO DE CAMPO, 23/08/2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para o campeonato de adivinhas, segundo as instrucOes contidas no 

portfolio: "Dividirei a sala em 2 grupos e farei uma pequena competjcio, o 

grupo vencedor e o que acertar mais adivinhas." (17/09/2010). Veja as 

adivinhas em seguida: 

O que e? Esta no inicio da rua, no fim do mar e no meio da cara? 

O que e? Existe no meio do ovo? 

O que e? O que o gafanhoto traz na frente e a pulga traz atras. 

O que e? Tem cabeca, tem dentes, tem barba e nao e bicho? 

O que e? Com S afasto o azar. 

O que e? Tem lingua, mas nao fala? 

O que e? Quanto mais se tira, maior ele fica? 

O que e? Tem casa, mas mora em cima? 

O que e? Anda na agua, toma chuva e nao se molha. 

O que e? Que nao sai de casa, mas esta sempre molhado? 

O que e? Tem coroa, mas nao e rei, tem escama e n io e peixe? 

O que e? Que anda na agua, toma chuva e nao se molha? 

O que e? Passa o dia no ceu e a noite dentro da agua? 

O que e? Trabalha tempo dobrado. Sempre de noite e de dia. Se teima em ficar parado, 

so com uma corda andaria. 

O que e? Anda como gato, tem focinho de gato, tem pelo de gato, mas nao e gato? 

O que e? O pemilongo tem maior que o elefante? 

Amostra 1 - Adivinhacoes 
Fonte: Portfolio (17/09/2010) 

Embora os alunos tenham feito muito barulho, eles gostaram muito da 

atividade, pois "[...] quando terminou, o grupo que ganhou fez a festa, gritaram e 

correram muito pela sala" (DlARIO DE CAMPO, 17/09/2010). 

As competicoes de matematica, de acordo com o portfolio, onde se e 

narrado como se dara a atividade: "[.•-] atraves de fichas numeradas os alunos 



real izario calculos mentais. Dessa forma, irei dividir a sala em grupos e fazer 

uma pequena competjcao, anotando no quadro a pontuacao dos grupos." 

(24/08/2010). Veja as fichas que foram utilizadas. 

Imagem 1 - Fichas numeradas 
Fonte: Portfolio (24/08/2010) 

A atividade relatada no paragrafo acima, iniciou-se de forma nao muito 

satisfatoria, pois os alunos nao entravam em consenso para a formacao dos 

grupos. Logo, quando foram formados, os alunos ficaram euf6ricos. E o que 

relata a estagiaria em seu Diario de Campo:"[... ] depois os alunos comecaram a 

se agarrar e deitar pelo ch io , mas consegui alcangar os objetivos." 

(24/08/2010). 

Na execugao do "jogo do bingo", conforme as anotacSes do portfolio, 

onde foi pedido aos alunos que escolhessem seis dentre dez nomes de frutas 

expostas no quadro e escrevessem na cartela, em seguida teria o sorteio das 

palavras, quern marcasse as palavras primeiro seria o vencedor. (30/08/2010). 

Notou-se que "[...] houve entrosamento e eles fizeram com atencao [...]". 

(DlARIO DE CAMPO, 30/08/2010). Observe os nomes de frutas e a cartela. 
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Imagem 2 - Fichas nomeadas e cartela 
Fonte: Portfdlio (30/08/2010) 

Prosseguindo, a estagiaria comenta no portfolio como pensou a 

realizacao da atividade do "jogo do quadro de palavras": "[...] entregarei um 

quadro feito em papel oficio para que eles completem com nomes de pessoa, 

lugar, animal, fruta e registrem o total. Logo, farei o sorteio das letras, utilizando 

dados feitos com caixa de papel io e cobertos com folha dupla fase. [...] 

convidarei os alunos para jogarem os dados, em seguida eles farao a soma e 

procurarao as letras no alfabeto que sera exposto no quadro. Ao ser sorteada a 

letra, eles escreverao nas colunas certas, ganha quern fizer mais pontos." 

(31/08/2010). Visualize o quadro e o dado a seguir: 

Imagem 3 - Quadro de palavras 
Fonte: Portfolio (31/08/2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Imagem 4- Dados 
Fonte: Portfolio (31/08/2010) 

Concluiu-se que "[...] houve muito aproveitamento, pois de forma 

indisciplinar trabalhei Portugues com o alfabeto e a escrita de palavras; 

Matematica, quando langavam os dados tinham que saber a soma; CiSncias, 

nomes de iugar, frutas e animais. Esta atividade foi muito produtiva" (DlARIO 

DE CAMPO, 31/08/2010). 

Atraves da execucao destas tarefas percebeu-se como e importante, e 

necessario a utilizacao do ludico. Assim, Santos afirma: 

Os recentes estudos tem mostrado que as atividades ludicas 
sao ferramentas indispensaveis no desenvolvimento infantil, 
porque para a crianca nao ha atividade mais completa do que o 
brincar. Pela brincadeira, a crianca e introduzida no meio 
sociocultural do adulto, constituindo-se num modelo de 
assimilacao e recriacao da realidade. (1999, p. 7). 

Portanto, observou-se no estagio que o ludico possui uma funcao 

motivadora e impulsionadora da aprendizagem. Para tanto, os seus beneficios 

sao ressaltados por muitos estudiosos da area educacional. Ou seja, 

As atividades ludicas integram as varias dimensoes da 
personalidade: afetiva, motora e cognitiva. Como atividade fisica 
e mental que mobiliza as funcoes e operacSes, a ludicidade 
aciona as esferas motora e cognitiva, e a medida que gera 
envotvimento emocional, apela para a esfera afetiva. Assim 
sendo, ve-se que a atividade ludica se assemelha a atividade 
artistica, como um elemento integrador dos varies aspectos da 
personalidade. O ser que brinca e joga e, tambem, o ser que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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age, sente, pensa, aprende e se desenvolve, (TEXEIRA, 1995, 
p. 23). 

Nesta perspectiva, ap6s verificar os aspectos marcantes e eficazes em 

defesa do ludico, ve-se que esse recurso n l o pode ficar de fora do processo de 

ensino e aprendizagem nas escolas. Dessa forma, a defesa de sua inclusio em 

sala de aula se faz presente no discurso de Regis de Morais, quando afirma: 

Creio que existe espaco para o ludico na sala de aula, ou 
melhor, que ela seja tambem um espago para a manifestacao 
do ludico no dia a dia, e nao apenas nas datas estabelecidas 
pelos calendarios escolares. (1996, p.65-66). 

A restrigSo do ludico a pequenos e determinados espagos de tempo 

ainda e visivel, pois ha uma desvalorizagdo e/ou desconhecimento do mesmo, 

isso foi sentido durante o estagio. A professora titular dizia que os alunos davam 

trabalho quando utilizava o ludico, devido eles ficarem soltos, alegres e 

correndo pela sala. 

Esta presente no portfdlio todas as atividades desenvolvidas. Na 

execugSo das mesmas procurou-se: proporcionar um ambiente estimulador da 

criatividade mental e manual, com a produgao de histdrias em quadrinhos; 

exercitar a linguagem oral e escrita, com textos e produgoes; houve o 

desenvolvimento de trabalhos manual's, a exemplo de pinturas e produgoes de 

desenhos e dobraduras, relacionados a temas discutidos, etc. 

Assim, no Diario de Campo e narrado o resultado dessas atividades. 

Sobre a parienda "Fui ao Mercado", seguida da produgao de histdrias em 

quadrinhos: "[..,] os alunos fizeram desenhos e frases muito bonitos, eles se 

empolgaram." (23/08/2010). A respeito do texto "Quern mora": "[...] eles 

acharam a histdria muito engragada. Perguntei quern poderia morar em uma 

casa torta, sem janelinha e sem porta, eles responderam: 'um gato voador'; um 

rato pequenino'." (24/08/2010). Visualize as atividades: 
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imagem 5 - Desenvolvimento de histdria em quadrinhos. 

Fonte; Portfolio (23/08/2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quern mora" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  AM  •  

Imagem 6 - Texto: Quern mora? 

Fonte: Portfolio (24/08/2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E importante que os materials textuais para leitura, interpretacao e 

produgao, sejam dinamicos e diversiflcados, para chamar a atencao dos alunos 

e proporcionar uma aprendizagem prazerosa. Logo, observou-se a empolgacao 

dos discentes no desenvolvimento das atividades mostradas acima, a alegria 

na leitura, criacao e compartilhamento das historias. 

O Diario de Campo ainda narra: a atividade feita com dobraduras, de 

um chapeu e de uma espada, resaltando que: "por fim, fiz a culminancia com a 

musica 'Marcha soldado'. Eles fizeram a testa!" (25/08/2010). Na atividade com 

a ficha informativa de um animal que esta em extincao, o lobo guara,"{...] fez-

se o estudo da ficha e a interpretacao. Ao terminar a atividade pedi para que 

desenhassem um lobo guara, os desenhos de alguns foram apenas 

rabiscados, ja outros capricharam." (31/08/2010). Veja as dobraduras e a 

cancao: 

Imagem 7 - Dobradura de chapeu e espada. 
Fonte: Portfdlio (25/08/2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MARCHA SOLDADO 

Marcha soldado 
Cabeca de papel! 
Quern nao marchar direito 
Vai preso pro quartet. 
O quartel pegou fogo 
A policia deu o sinal 

Acode, acode, acode a bandeira nacional. 

Amostra 2 - Cancao 
Fonte: Portfdlio (25/08/2010) 

tmagem 8 - Ficha informativa 
Fonte: Portfdlio (31/08/2010) 

A execugao de atividades que favorecam a socializacao, o 

desenvolvimento motor e que mantenham os alunos informados sobre temas 

atuais, sao extremamente significativas. Logo, percebeu-se, como sao bem 

recebidas pelas criangas, pois viu-se a valorizacao e empenho na realizacao 

das mesmas. 

* V 
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