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RESUMO 

Esta monografia discute a importancia do brincar para alunos do 2° ano do 

Ensino Fundamental de uma Escola Publica da cidade de Carrapateira/PB. Para a 

delimitagao desta pesquisa elaboramos a seguinte questao norteadora: como a 

brincadeira influencia a aprendizagem das criangas? E para responder 

delineamos os objetivos: propor brincadeiras que estimulem a criatividade e 

aprendizagem escolar das criangas; analisar experiencias de ensino-

aprendizagem a partir da brincadeira e refletir o sentido atribuido pelas criangas 

quando brincam. Para a elaboragao do referencial teorico tivemos como base os 

estudos relacionados ao ludico na Educagao Infantil a partir das leituras de: 

Campos (2007), Dohme (2003); Friedmann (2006); Maluf (2007); Velasco (1996), 

dentre outros. A pesquisa foi realizada atraves de observagoes da pratica docente 

em sala de aula e atraves de entrevista semi estruturada. A monografia esta 

dividida em tres capitulos: no primeiro apresentamos a discussao teorica voltada 

para a construgao do espago ludico, da brincadeira como recurso de 

desenvolvimento e criatividade e do professor como mediador do processo 

ensino-aprendizagem a partir dos jogos e brincadeiras. No segundo capitulo 

apresentamos o procedimento Metodologico e por ultimo temos a Analise dos 

dados coletados que nos fez perceber a importancia dos jogos e brincadeiras a 

partir das falas das criangas participantes desta pesquisa. Por fim, conclufmos 

que esta pesquisa nos possibilitou ampliar nosso olhar com relagao as 

brincadeiras desenvolvidas pelas criangas, tanto na escola, quanto fora dela e a 

possibilidade de enxergarmos as brincadeiras em grupo como algo fundamental 

para o desenvolvimento pessoal e coletivo de cada participante. 

Palavras chave: Atividades ludicas; Ensino-Aprendizagem; Professor; Aluno. 
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INTRODUCAO 

No momento em que a educagao infantil ganha espago dentro da 

sociedade, ja existindo uma preocupagao na construgao e na formagao das 

criangas, os pais e educadores juntamente com as politicas publicas devem estar 

mais voltadas em assegurar uma educagao de qualidade para este grupo, pois e 

na infancia que ocorre toda uma preparagao para o futuro adolescente e adulto. 

Segundo Oliveira (2008, p. 147) "desde o nascimento, gragas a maturagao do 

sistema nervoso e a realizagao de tarefas variadas com diferentes parceiros em 

situagoes cotidianas, a crianga desenvolve seu corpo e os movimentos que com 

ele pode realizar.". 

A autora defende que o desenvolvimento e urn processo que comega com 

o nascimento e a cada dia vai se aperfeigoando, ganhando equilibrio e 

maturagao. E ai nesse processo de crescimento que as brincadeiras vao ajudar 

os pais e professores a levar uma qualidade no desenvolvimento cognitivo, 

emocional, afetivo e social das criangas. 

Nesta perspectiva me propus a pesquisar o tema: O sentido do brincar para 

criangas do 2° ano do Ensino Fundamental, o qual surgiu da minha pratica em 

sala de aula. Observei que existe a necessidade de urn maior aprofundamento 

acerca do conhecimento a respeito do brincar na educagao infantil, porque 

trabalho com esse publico discente desde quando comecei minha profissao 

docente, e esse trabalho requer muitas atividades ludicas para criar elos entre o 

conhecimento das criangas e uma nova aprendizagem. 

Sem pre ao observar as criangas em seus relacionamentos em sala de 

aula, na recreagao e nas atividades escolares propostas, percebi que elas so se 

sentiam mais atraidas se a brincadeira estivesse presente nessas agoes. Na sala 

de aula, as atividades com brincadeiras tinham o objetivo de leva-los a uma 

aprendizagem concreta, ja durante a recreagao os brinquedos eram espalhados 

pelo patio da escola, e as criangas ficavam livres para escolher suas formas de 

brincar. Sempre gostei de trabalhar com sucatas, tampas de garrafas em 

diferentes cores, pois estas eram proveitosas, porque as criangas seriavam as 

cores, faziam suas contagens, retiravam das tampas uma dezena, reconheciam 

quantidades, etc. Com esse trabalho se dava a oportunidade da crianga construir 



seu conhecimento sem deixar a aula monotona e cansativa, sem utilizar muito 

minha voz, o quadro-negro e o giz. 

A brincadeira deve entrar nessa fase da vida das criangas como uma 

atividade de prazer, de expressao, de sentimento, de controle emocional, de 

socializagao, favorecendo, assim, a superagao de seu egoismo, individualismo 

etc. O ato de brincar deve ser proposto com a intencao de levar as criangas a 

aprender, a construir o conhecimento; o professor nao deve propor brincadeiras 

sem sentido para as criangas. 

Hoje em dia o repertorio cultural e bastante variado, os quais da aos 

professores a possibilidade de propor varias formas de brincar aprendendo, tais 

como: cantigas de roda, literatura infantil, musica, materiais pedagogicos, jogos e 

as brincadeiras populares; alem de tantos outros materiais que o professor pode 

criar com materiais de sucata. 

Nesta perspectiva, suponho que varios fatores sao os causadores do 

fracasso escolar e das dificuldades de aprendizagem das criangas, onde estes 

dependem de urn conjunto de elementos que no de correr da vida escolar estao 

desencontrados, tais como: familiares, sociedade, a existencias de problemas 

internos, externos, de relacionamento, de material pedagogico insuficiente e a 

utilizagao de metodologias inadequadas utilizadas pelo professor que nao causam 

o efeito esperado. Quando a crianga vem para a escola ela traz consigo suas 

experieneias pessoais, familiares e sociais para ser integrada a outras e e 

enriquecida por outras formas de vivencias. 

Sendo assim, o ato de brincar deve ser proposto com a intengao de levar 

as criangas a aprender e a construir novos conhecimentos e ao professor cabera 

propor brincadeiras que fagam sentido para a aprendizagem escolar. Com isso 

percebo que o trabalho com o tema: O sentido do brincar para criangas do 2° ano 

do Ensino Fundamental e extremamente significativo para minha pratica docente. 

Para tanto, foi necessario uma fundamentagao teorica para fundamentar a 

brincadeira em sala de aula. 

A brincadeira e uma necessidade primordial para as criangas, e e por meio 

do brincar que elas descobrem o mundo ao seu redor. A expressao da crianga 

transmite o tempo todo brincadeiras, alegria, emogoes e em todas as suas 

manifestagoes demonstram essa liberdade e essa disponibilidade para brincar. 
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Reconheco que sao inumeras as dificuldades de aprendizagem 

identificadas no cotidiano escolar, onde estas ocorrem logo no infcio da 

escolaridade da crianga e se prolonga por anos na vida das mesmas e que surgiu 

esse questionamento: Como a brincadeira influencia a aprendizagem das 

criangas? Diante do exposto, a escola junto com os professores precisam rever 

suas metodologias para ajudar os discentes na superagao de tais dificuldades, 

isso porque, a brincadeira e de extrema importancia na vida das criangas. 

Tendo por base este questionamento e que tenho por objetivos: propor 

brincadeiras que estimulem a criatividade e aprendizagem escolar das criangas; 

analisar experieneias de ensino-aprendizagem a partir da brincadeira e refletir o 

sentido atribuido pelas criangas quando brincam. 

A escola deve propiciar momentos de brincadeiras a criangas dispondo de 

tempo e espago favorecendo o desenvolvimento intelectual e motor levando o 

aluno a construir com sua atuagao o seu proprio conhecimento. 

Pensando sobre a importancia do brincar, dos espagos ludicos, da 

brincadeira como recurso do desenvolvimento da imaginagao e da criatividade, do 

professor como mediador da aprendizagem a partir das brincadeiras e jogos e da 

familia e a escola no contexto da educagao infantil e que no capitulo I apresento a 

concepgao de diferentes tedricos acerca da tematica, foco desta pesquisa. 

No capitulo II apresento os procedimentos metodologicos. 

No capitulo III, esta a analise dos resultados obtidos neste estudo. 
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1. A importancia da brincadeira 

Uma das fases mais importantes do desenvolvimento das criancas esta no 

processo de aprendizagem proporcionado pela educagao infantil e, o professor, a 

escola, a familia, devem estar atentos as relacoes que eles estabelecem com as 

criancas na sua forma de orientar e de se relacionar. Segundo Oliveira (2008, 

p. 170) 

A constante orientacao do trabalho educativo deve respeitar a 
infancia. capta-la na complexidade de sua cultura com sua 
pluralidade de caracteristicas. A perspectiva que defendemos e a de 
que o projeto pedagbgico daquelas instituicoes busquem fazer o olho 
infantil saltar o muro, quebrar barreiras, e que o olhar dos educadores 
procure reconhecer aquilo que as familias das criancas sabem, veem 
e esperam. 

A partir das ideias defendidas pela autora, podemos afirmar que as 

metodologias devem estar no novo contexto educacional; pre-determinadas a 

reflexao, a diversidade cultural, a abertura do professor, o qua! nao deve se 

basear em uma metodologia que seja ele, o unico a propor e achar que o seu 

metodo e perfeito e acabado. 

Ainda citando Oliveira (2008, p. 170), a autora expoe que 
O planejamento curricular para creches e pre-escolas busca, hoje, 
romper com a historica tradicao de promover o isolamento e o 
confinamento das perspectivas infantis dentro de urn campo 
controlado pelo adulto e com a descontextualizacao das atividades 
que muitas vezes sao propostas as criancas. Tarefas ritualizadas de 
colorir, desenhos mimeografados, de colar bolinhas de papel em 
folhas e outras sao, com isso, substitutes por atividades de 
pesquisa, de troca de opinioes, de expressao pessoal. 

O pensamento da autora nos orienta a fornecermos urn ambiente diferente 

para creches e pre-escolas, daqueles que eram concebido anos atras, onde a 

crianca vinha para incorporar o conhecimento transmitido pelo professor. Ja para 

os espacos atuais destinados ao atendimento acima citado, devem ser lugares 

capazes de motivar o individuo, onde possa haver urn acolhimento das diferentes 

formas de ser e agir das criangas atraves dos projetos educacionais propostos 

pelos professores para que o trabalho de construcao do conhecimento aconteca a 

partir da vivencia das experieneias e descobertas da propria crianga. Os 

ambientes destinados a educagao infantil devem proporcionar o surgimento de 

ideias e a partir dessas, trabalharmos cuidadosamente para que as mesmas 



sejam implementadas pelos projetos propostos a serem trabalhados pelos 

professores. 

A brincadeira e uma das atividades que envolve a maior parte do tempo da 

fase infantil. Com isso, os educadores podem e devem fazer uso desta atividade 

nos seus projetos pedagogicos para proporcionar uma construgao de 

conhecimento prazerosa para as criangas. 

Ao observarmos as criangas, percebemos que elas sao seres brincantes, 

ou seja, em todas as ocasioes elas inventam e criam oportunidades para brincar. 

E diante dessas ocasioes de inventar brincadeiras e char brinquedos que as 

criangas vao pouco a pouco descobrindo o mundo a sua volta e se apropriando 

do conhecimento. Onde existir uma crianga, ali estara o interesse de manifestar 

emogoes e fantasias atraves das brincadeiras. 

Segundo Zabalza (1998, p.82): 
Na escola infantil, o jogo constitui a ocasiao propfcia para a 
socializacao e a aprendizagem, capaz de fornecer a crianca os 
componentes culturais (simbolicos e materiais) necessarios para 
conhecer, adquirir intimidade e dominar a futura cultura dos alfabetos 
eletronicos. Em outras palavras, o jogo e oferecido como urn terreno 
fertil para "cultivar" os processos cognitivos, esteticos, elico-sociais e 
existenciais do sujeito em idade evolutiva. 

O autor nos mostra que os jogos impulsionam as criangas a descobrir as 

regras da vida atraves dos limites expostos, dos espagos determinados, dos 

obstaculos a serem vencidos, a reconhecer a importancia do outro individuo na 

brincadeira e, o mais importante, que e se relacionar com outras pessoas, 

entender regras de convivencia, tais como: o respeito, aceitagao das diferengas, 

etc. 

Zabalza (1998, p. 167) ainda nos diz que 
O ato educativo e um ato complexo com o qual se deseja que o 
aluno(a), simultaneamente, aprenda a pensar, desenvolva um 
pensamento autonomo e tenha acesso aos conteudos do mundo 
cultural ao qual pertence, faca uma aprendizagem de experiencia 
humana, culturalmente organizada. 

Podemos perceber que a proposta apresentada pelo autor so podera ser 

vivenciada na pratica educacional, se o professor oferecer diferentes situagoes de 

aprendizagem e nao ficar preso a um modelo especifico de incorporar os 

conhecimentos atraves de conteudos didaticos prontos e acabados. O autor 

indica que os profissionais da educagao infantil devem levar as criangas a 

pesquisar, usar sua linguagem propria, manifestar suas emogoes e construir, por 
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sua iniciativa com a mediacao do professor, seu conhecimento. O docente deve 

dar as criangas oportunidades de ampliar seus conhecimentos e nao levar 

conteudos e obriga-las a decorar tal qual esta na cartilha. 

Nesta perspectiva, afirmamos que os professores devem criar uma ponte 

entre as brincadeiras e os conteudos, nao regulando o tempo de brincar das 

criangas, com o objetivo de, somente, atender os conteudos curriculares. As 

brincadeiras devem ser vistas pelos docentes, como atividades de grande valor, 

de enriquecimento das aulas e crescimento pessoal dos alunos. 

O professor deve compreender que a crianga cria na brincadeira aptidoes 

que, para ela, sao prazerosas; fazer, inventar, brincar com as criangas e levar o 

professor a descobrir mais e, assim, aprenderemos mais com essa troca de 

experieneias dentro dessa convivencia participativa. Velasco (1996, p.43) diz que 
Brincando, a crianca desenvoive suas capacidades fisicas, verbais e 
intelectuais. Quando a crianca nao brinca, ela deixa de estimular, e 
ate mesmo desenvolver suas capacidades inatas e pode vir a ser um 
adulto inseguro, medroso e agressivo. Ja quando brinca a vontade, 
tern maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, 
consciente e afetuoso [...] Com o progresso das grandes cidades e a 
mudanca de habitos que a evolucao da civilizacao nos impos, o 
brincar sofreu varias mudancas no decorrer dos seculos. 

A partir da exposigao da autora chegamos ao entendimento de que as 

diversas mudangas ocorridas na sociedade, onde os pais nao tern mais tempo de 

brincar com os filhos, onde a mulher foi transportada do lar para atuar em locais 

de trabalhos diversos, onde ocorreram e continuam ocorrendo grandes avangos 

tecnologicos, onde a populagao mundial teve um elevado aumento no numero de 

individuos, levando essas pessoas a se aglomerarem em grandes centros 

urbanos, etc. tudo isso proporcionou uma nova estruturagao na vida das criangas 

que ficaram 'sem as maes' para se dedicar a elas, ficando assim a merce de suas 

proprias vontades. Essa situagao levou a crianga a dedicar muito do seu tempo 

aos jogos eletronicos e navegagao pela internet, deixando de lado o convivio com 

outras criangas e a forma de brincar, da qual trata a autora citada, que agora, na 

realidade atual, ja nao sao mais vivenciadas com a mesma intensidade de tempos 

atras. Esse ato de brincar a partir da interagao entre pessoas diferentes e o que 

leva a crianga a ser mais criativa e, consequentemente, a se constituir em um 

adulto sem frustragoes ou infeliz. 

Carla Tosatto (revista Atividade e Experiencia, margo de 2007) explica que 



Para que as situacoes didaticas criadas, sejam de carater 
eminentemente ludico, e fundamental ver, no brincar, contextos ricos 
e significativos para explorar e resolver problemas, para refletir sobre 
valores sociais, para aprender sobre regras de convivencia, tomar 
decisoes, levantar hipoteses, enfim, para aprender a se desenvolver. 

Velasco (1996, p.69) diz que: 
A crianca constroi sua personalidade brincando. A brincadeira e uma 
parcela importante da sua vida. Para o adulto as experieneias tanto 
externas como internas podem ser ferteis, mas para a crianga essa 
riqueza encontra-se principalmente na brincadeira e na fantasia. 

Podemos afirmar, a partir das colocacoes das autoras, que o individuo se 

estruturara e crescera com valores sociais, intelectuais e humanos se a 

brincadeira fizer parte da sua infancia, e esse processo deve ter inicio na familia, 

onde a crianca formara concepcOes de valores dentro de sua vivencia familiar, 

buscando sempre imitar os adultos naquilo que fazem. Percebemos quando as 

criancas brincam de: mamae, filinha, de jogar bola, escolhinha, etc. Todas essas 

brincadeiras sao reproduces das atividades adultas, nas quais a crianga vivencia 

cotidianamente. Assim, e preciso que os adultos se policiem nas agoes praticadas 

como exemplos para as criangas e oferegam tempo e espago para que as 

criangas desenvolvam suas fantasias. Para Velasco (1996, p.76) 

Onde existir uma crianca, sempre ha vera alguma brincadeira. Jamais 
faltara uma bola, uma boneca, um carrinho, ou um piao, etc. [...] O 
direito de brincar, de ter e eompartilhar brinquedos, esta na essencia 
do ser crianga. Faz parte das tradicoes, da cultura e, talvez, seja o 
mais importante legado da humanidade. 

Tendo por base a citagao da autora, e fato a necessidade de que, os 

ambientes que atendem a educagao infantil, devam criar condigoes para que o 

interesse de brincar seja respeitado na infancia dando a ela os suportes 

necessarios de optar e transformar suas realidades em brincadeiras. 

Ainda buscando consolidar a importancia do brincar na infancia do ser 

humano, Maluf (2007, p. 19) afirma que 
Brincar e tao importante quanto estudar, ajuda a esquecer momentos 
dificeis. Quando brincamos, conseguimos sem muito esforco, 
encontrar respostas a varias indagac5es, podemos sanar dificuldades 
de aprendizagem, bem como interagirmos com nossos semelhantes. 
[...] nao posso deixar de acrescentar que brincar, alem de muitas 
importancias, desenvolve os musculos. a mente, a sociabilidade, a 
coordenacao motora e alem de tudo deixa qualquer crianca feliz. 

Sendo assim, vemos que alem de ensinar portugues, matematica e outras 

disciplinas consideradas importantes, estimular as criangas a brincar tambem 

constitui uma aprendizagem significativa, porque a brincadeira e uma forma de 
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comunicacao da crianga com o mundo, e a linguagem da infancia, onde essa 

linguagem e fundamentada na imaginacao. Assim, julgamos que a crianga que 

brinca tenha possessao sobre essa linguagem. Isso quer dizer que a crianga traz 

para seu mundo ludico de brincadeiras, as situagoes vividas por ela no seu 

cotidiano, ou seja, a crianga imita o mundo no qual esta se desenvolvendo, 

transformando a vida adulta a sua volta em emogoes e ideias vivenciadas 

anteriormente em atividades prazerosas no ato de brincar. Velasco (1996, p.53) 

diz que 

Tudo aquilo que estimula a crianga a descobrir, inventar, anaiisar, 
comparar, diferenciar, ciassificar, etc. e sem duvida, muito importante 
na sua formacao geral e no conhecimento infantil - e isso o brinquedo 
e capaz de fazer [...] e muito bem, espontaneamente, sem 
compromisso e obrigatoriedade. 

Sobre o pensamento da autora, vemos que o brinquedo possui duas 

caracteristicas a ludica e a educativa. Mas, para que haja construgao de 

conhecimento, estas duas caracteristicas, devem estar em perfeito equilibrio. De 

imediato essa jungao, se apresenta para nos, como uma contradigao, pois 

achamos que a brincadeira nao implicaria nos estimulos citados pela a autora, 

mas em apenas prazer para a crianga. Porem, para que esses estimulos existam 

e necessario conciliar o ludico com o educativo, e isso so e possivel, se o 

educador desenvolver a brincadeira de forma a garantir liberdade no brincar da 

crianga, estimulando a exploragao e a manipulagao do brinquedo, admitindo a 

interagao com outros, a imaginagao e a criagao, ao mesmo tempo em que 

favorega a construgao de conhecimentos. 

Dohme (2003, p. 122) afirma que "as atividades ludicas podem colaborar 

com o desenvolvimento pessoal a formagao do homem autonomo, e ao mesmo 

tempo com a melhoria na participagao comunitaria, o homem construtivo.". 

Ja Velasco (1996, p.42) expoe que "a crianga deve ter oportunidade de 

brincar na escola, em casa, na rua, em parques e areas livres; muitas vezes ela 

nao escolhe o lugar, pois o importante e o momento.". 

Tendo como base os pensamentos das autoras, podemos afirmar que e 

por isso que nem sempre e possivel compreender as listas de regras que se 

impoe as criangas - nao faga isto, nao e lugar para isso, fique quieto, etc. Com 

essas atitudes estamos reduzindo, controlando, trancando, despedagando aos 

poucos as criancas e consequentemente, tratando suas infancias com o desejo 
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de que ajam como adultas e nao como criangas. Agindo dessa forma, nao 

estaremos desenvolvendo uma formagao de seres autonomos, mas de individuos 

repetitivos de conhecimentos alheios, pois foram educados para isso. 

1.1. Como se constroi um espago ludico 

As criangas precisam ter acesso a um espago onde o brincar seja 

referenda para elas dentro das instituigoes que as acolhem, favorecendo, assim, 

a aprendizagem, o desenvolvimento e a socializagao das criangas. 

Segundo Marly Pinto (2003, p.59) "espago ludico deve causar impacto em 

todos que nele entrem. Principalmente a crianga deve ser tocada pela alegria, 

pela curiosidade - e um mundo de fantasias, portanto deve estimular o sonhar 

acordado.". 

A partir do que foi comentado pela autora, nao podemos imaginar criangas 

sem alegria, mas dentro dos espagos reservados a brincadeiras, essa alegria 

deve ser maior, deve haver muitas cores, figuras alegres, etc. estimulando assim, 

a imaginagao da crianga. Para Oliveira (2008, p. 194), 
O ambiente constitui expressao de um sistema social com suas 
rotinas, relacoes, ideologias, etc. E- esse sistema que prescreve a 
funcao de um espaco fisico-social e as pessoas que o podem utilizar, 
o que podem fazer e com quern. O ambiente define diversas praticas 
sociais que desenvolvem diferentes competencias. Espera, assim, 
facilitar certas atividades e descobrir outras. Agir em uma sala de aula 
difere do agir num teatro, por exemplo. Contudo, as pessoas, embora 
deem indieacao de seguir caracteristicas gerais de comportamento 
estabelecida para cada cenario e, ao faze-lo, confirmem essas 
caracteristicas, apresentam margens variadas de comportamento. 

Sendo assim, compreendemos que a autora afirma que os ambientes de 

formagao sao culturais, pois eles se originam das contribuigoes dos povos e seus 

modos de viverem e se relacionarem e sao esses sistemas que dao sentido aos 

espagos ludicos, permitindo ao individuo criar uma relagao aberta e positiva com 

as diversas formas de cultura atraves da brincadeira que e essencial, porque e 

brincando que a crianga se mantem criativa. E atraves de um espago ludico que 

as criangas brincam e, assim, se mantem uma certa relagao com a realidade do 

dia-a-dia. 

Zabalza (1998, p.240) afirma que 
A escola deve ser o lugar privilegiado no qual se tern acesso a 
cultura. O cenario formador onde toda a serie de habitos, atitudes, 
competencias, conhecimentos sao abordados de uma maneira 



explicita. [...] Na sua consideragao educativa, o espago e um aciimulo 
de recursos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. 
Justamente por isso e tao importante a organizagao dos espagos de 
forma tal que constituam um ambiente rico e estimulante de 
aprendizagem. 

Fica evidenciada na eitagao, a importancia dos espagos ludicos, onde as 

criangas recebem por meios culturais, estimulos para se apropriar da 

aprendizagem por meio da brincadeira. Velasco (1996, p.42) expoe que: 
O espago e importante, mas a crianga descobre o prazer do brincar, 
nos proprios botoes de sua camisa. Isso nao significa que o adulto 
nao deva oferecer espagos reservados para as atividades infantis, 
muito pelo contrario, a cada dia devemos estar mais preocupados 
onde a crianga brinca. 

F_ muito dificil encontrar espagos ludicos, ou simplesmente espagos em 

condigoes necessarias para que se possa desenvolver um trabalho de qualidade 

envolvendo brincadeiras na maioria das nossas escolas, mas tambem nao 

podemos ficar esperando que as coisas acontegam quando as autoridades 

quiserem construir espagos adequados e que possa proporcionar uma educagao 

de qualidade, enquanto ficamos de bragos cruzados, por isso devemos sempre 

trabalhar com a ideia de que podemos fazer a diferenga, para assim, tentar mudar 

a educagao infantil de nosso pais, que e a base fundamental de todo o processo 

de aprendizagem que o individuo venha a ter durante toda a sua vida. 

Para Marly Pinto (2003, p.62), 
A qualidade do espago ludico pode fazer a diferenga. Um espago 
ludico criado com carinho, com jogos, brinquedos, brincadeiras, 
elementos facilitadores escolhidos, com objetivos, da condigoes para 
que a crianga carente, vinda de grandes perdas, resgate sua auto-
estima, sua alegria de aprender e passe a ser incluida na 
comunidade, na sociedade. 

A sociedade moderna globalizada influenciou a transformagao de varios 

fatores sociais, familiares e tambem os da infancia, onde criangas, atraves dos 

meios de comunicagao em massa, sao ensinadas a comprar o "pronto", 

castrando-se a criatividade infantil, pois a crianga ja nao produz mais seus 

brinquedos, tudo e pra ser consumido. Atualmente, todas as criangas, ate as mais 

carentes, tern um televisor dentro de casa, ou tern acesso a um computador 

conectado a internet (nas Ian-house). Ao iniciar sua vida escolar, no primeiro 

contato com a escola, o espago escolar e as situagoes didaticas utilizadas pela 

escola devem dar a elas abertura ao mundo moderno, coisa que geralmente nao 

acontece. O que deixa a desejar e que criangas com essas facilidades, ao entrar 



na escola, se nao houver por parte desta, uma continuidade desse 

desenvolvimento de aprendizagem, vao perdendo um pouco dessa criatividade. 

Em algumas decadas atras, as pessoas relatam suas experieneias de 

brincadeiras, onde quase todos, os brinquedos eram feitos a mao com elementos 

disponiveis na natureza. Assim, a aprendizagem atraves do ato de brincar, nao 

acontece de fato se o meio de aborda-la nao interessar e nao chamar a atencao 

da crianca, e um espago ludico adequado, e extremamente importante para a 

consolidagao desse processo. 

Maluf (2007, p.23) afirma que 
Para proporcionar a crianga oportunidades divertidas para que 
desenvolva suas habilidades fisicas, devemos considerar quatro 
aspectos: 

• Tipo de espago disponivel para ela brincar; 
• Tipo de objeto disponivel; 
• Se ela esta preparada para compartilhar brincadeiras e 

brinquedos com outras criangas; 
• E, acima de tudo. nao forga-la a fazer aquilo de que nao gosta. 

Entendendo que as criangas sao seres que estao constantemente a 

procura do brincar. Negar essa agao a uma crianga e nao promove-la e negar-lhe 

a alegria e a realizagao. E preciso que todos os envolvidos na formagao de uma 

crianga tenham consciencia e proporcione momentos inesqueciveis com materiais 

diversificados de brinquedos, deixando-a optar aqueles que ela tiver mais 

interesse, deixando-a crescer em interagao com as demais criangas, ou ate 

mesmo criando seus proprios brinquedos. 

E importante organizar e estruturar o espago ludico de forma a estimular na 

crianga a necessidade de brincar, visando facilitar a escolha das brincadeiras, 

para que acontega o desenvolvimento integral da crianga, das suas 

potencialidades e de novas habilidades motoras, cognitivas ou afetivas. A crianga 

que se educa em um ambiente construido para ela, que possibilite, a esta, 

vivenciar as suas emogoes, expressar sua maneira de pensar, sua maneira de 

viver e sua relagao com o mundo, sera um adulto equilibrado e feliz. 

1.2. A brincadeira como recurso do desenvolvimento da imaginacao e da 

criatividade 



As brincadeiras sempre fizeram parte do universo infantil. Diante dessa 

realidade e preciso trazer para o ensino e a aprendizagem o brincar como forma 

de aperfeicoamento e crescimento dos alunos. 

Nesta perspectiva, Oliveira (2008, p. 159) afirma que 
O jogo simbolico ou de faz de conta, particularmente e ferramenta 
para a criagao da fantasia, necessaria a leituras nao convencionais 
do mundo. Abre caminho para a autonomia, a criatividade, a 
exploracao de significados e sentidos. Atua tambem sobre a 
capacidade da crianga de imaginar e de representar, articuladas com 
as outras formas de expressao. Sao os jogos, ainda, instrumentos 
para aprendizagem de regras sociais. 

As criangas nao brincam so por brincar, ou para passar o tempo como 

pensam os adultos, elas atribuem significados importantes a suas brincadeiras, 

transportando da sua vida e dos seus costumes ideias e sentimentos que so a ela 

pertencem. 

Ao brincar a crianga interliga todas as fungoes cognitivas que e afeto, 

motricidade, linguagem, percepgao, representagao, memoria e outros, criando 

condigoes para uma transformagao significativa da consciencia, exigindo das 

criangas formas mais complexas de se relacionar com o mundo. Oliveira ressalta 

ainda (2008, p. 160) que: 
Por meio da brincadeira, a crianga pequena exercita capacidades 
nascente, como as de representar o mundo e de distinguir entre 
pessoas, possibilidades especialmente pelos jogos de faz-de-conta e 
os de altemancias, respectivamente. A brincadeira ainda proporciona 
as criangas compreender as caracteristicas de muitos objetos, para 
que servem, os limites impostos de tempo e espago, dos 
participantes, impoe regras. 

No mundo de fantasia criado pela crianga ao brincar espontaneamente, ela 

exterioriza sua realidade interior, liberando sentimentos e expressando opinioes. 

E atraves da brincadeira que a crianga aprende a seguir regras, conhece formas 

de comportamento e se socializa com demais individuos, descobre o mundo ao 

seu redor. Por tudo isso e que a brincadeira e de fundamental importancia para as 

relagoes entre a crianga e o adulto, entre criangas e o meio na qual esta inserida. 

Segundo Dohme (2003, p.20) 
A surpresa e o desafio serao determinantes para suscitar a paixao 
nas criangas. Com a surpresa vem o elemento da novidade, da 
expectativa e com o desafio vem o convite para desenvolver, para se 
testar no sonho de conquistar o reconhecimento de suas habilidades 
ou supremacia. 



Para a autora, a brincadeira dentro do jogo deve provocar nos participantes 

uma expectativa de conquista, dando-lhes a oportunidade de ser desafiado a 

provas que irao testar suas habilidades, sua atencao e agilidade. 

As criancas dentro dessa dinamica de jogos e brincadeiras aprimorara seus 

relacionamentos fazendo trocas efetivas entre os participantes, reconhecendo que 

o valor e o jeito mais saudavel de exercitar o pensamento. 

Nesta perspectiva, fica evidente que o brincar e uma via propria para a 

aprendizagem das criangas e que brincando elas externalizam emogoes, 

sentimentos, atitudes e internalizam conhecimentos que vao servir de suporte 

para toda a vida. 

Para Marly Pinto (2003, p.42), 
A crianga e que da vida ao brinquedo e pode transformar, como num 
conto de fadas, uma abobora numa carruagem; uma vassoura num 
veloz cavalo; uma panela vira um chapeu... E muitas vezes, basta 
saber da existencia do brinquedo para apropriar-se e usa-to: tocar 
violao sem ter o violio, tirar fotografia sem ter a maquina ou atirar 
com um revolver imaginario. Nesse mundo, nesse jogo de faz-de-
conta ela pode ser um indio, um medico, um cachorro... qualquer 
coisa, nao ha limites para a sua fantasia. 

Podemos atentar para o fato de que as criangas assumem nas brincadeiras 

de faz de conta papeis de pessoas adultas, representando aqueles fatos que mais 

Ihe chamam a atengao e Ihes causam uma sensagao de prazer e de 

independencia. Sendo assim, deveremos entender que e proprio da natureza 

infantil inventar e que a mentalidade da crianga e um terreno fertil, onde tudo que 

e jogado e alimentado pela fantasia e externalizado por meio do brincar e que 

dentro desse campo o professor precisa agir de forma eficaz, pautado pela 

sabedoria. 

Friedmann (2006, p.38) afirma que "o brincar espontaneo incentiva a 

criatividade e constitui um dos meios essenciais do desenvolvimento e diversas 

aprendizagens nas criangas.". 

A autora acredita que brincando sem compromisso de acertar ou errar, sem 

obrigatoriedade a crianga tambem constroi conhecimentos 

Para Campos (2007, p.53) 
O periodo que compreende os seis primeiros anos de vida ocupa 
uma posigao importante no esquema do desenvolvimento humano. 
Basta observar que e de pequeno que se aprende a ser grande, ou 
seja, na infancia se constroi e se organiza um aparato de ferramentas 
e recursos que serao usados no percurso da vida. 
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Neste sentido entende-se que uma vida saudavel e feliz, dependera da 

parcela desse tempo de vida que e a infancia, onde ficam registradas na memoria 

e para sempre aquilo que de bom ou de ruim foi vivido. 

Os professores precisam ir alem e priorizar acoes pedagogicas baseadas 

em metodologias inovadoras que levem a uma educagao com mais criatividade, 

despertando as criangas para a arte, musica, desenho, etc. levando-as a 

descobrir o potencial que cada uma possui, e isso pode ser conquistado com a 

iniciativa de brincar, pois conforme Campos (2007, p. 53) 
A forma de aprender da crianca nao esta vinculada a um tipo formal 
de ensino de conteudos e programas do curriculo da escola, ao 
contrario, para a crianga aprender e necessario dar vida a estes, 
associando-os a atividade criadora e com experieneias motoras e 
sociais. 

Assim, podemos afirmar que o professor deve entender que o mundo 

infantil e dotado de fantasias, cores, emogoes, sentimentos, energia: e por isso 

que as escolas, as aulas, a metodologia, etc. nao podem ser sem brilho, sem vida 

para acolher aqueles que ali estao buscando mais conhecimentos e descobertas 

a respeito de si mesmo e do mundo que o cerca. 

Podemos afirmar que brincar e proprio da crianga e que essa atitude faz a 

crianga aprender de forma prazerosa e saudavel. 

Para Marly Pinto (2003, p.43), 
A crianga submetida a violencia tambem brinca, e por meio do seu 
brincar podemos descobrir seus problemas, sua barreiras. A crianga 
brinca sempre, ela necessita desse exercicio de vida. A crianga 
brinca na paz, na guerra, nos campos de concentragao, nos 
hospitais... brincar e uma atividade indispensavel para sua saude 
fisica e mental. 

A partir das colocagoes da autora, somos levados a compreender que a 

crianga espancada, que sofre agressoes por palavras, e rejeitada por sua mae e 

fica sem o apoio e a seguranga familiar brinca tambem, so que tern atitudes 

agressivas constantemente, se fechando, batendo, pois ela demonstra, atraves de 

seus atos, as suas insatisfagoes e revoltas. Conforme Marly Pinto (2003, p.46), 
O brinquedo e um elemento importante no desenvolvimento da 
crianga, mas dependendo de sua manipulagao pelo adulto pode ser 
luz ou sombra; luz quando usado para facilitar o processo de 
aprendizagem, para estimular o desenvolvimento fisico, para 
recreagao e para aliviar tensoes; sombra quando e imposto pelo 
adulto como instrumento de repressao e controle. O brinquedo nao 
deve ser usado como premio ou castigo. 



Fica evidente que nesta perspectiva, o individuo que e mediador desse 

processo nao pode ser alheio aos interesses, as frustragoes e a todo o processo 

de organizacao e aprimoramento do estado emocional de cada ser pequeno que 

precisa ser entendido, acolhido e o adulto ali presente precisa encontrar nele a 

seguranca necessaria e o dialogo para superar-se. 

Uma crianga revela suas emogoes e sentimentos com muita facilidade, 

basta uma repreensao e ela ja se expoe aos adultos e, dentro de suas 

brincadeiras, isso se da muito mais rapidamente. 

Marly Pinto (2003, p.46) diz que 
Para a crianca, o brinquedo e o brincar nao e so um prazer; algumas 
vezes e um sofrimento. Observando uma crianca absorta em sua 
atividade seria de brincar, vamos descobrir seus medos, seus 
problemas, suas preferencias, suas alegrias e tristezas, 

Entendemos assim que a crianga, ao brincar, expoe sua mais intima 

essencia, por ser muito transparente e nao sabe se mascarar. A crianga tern essa 

virtude que Ihe e propria e a intervengao do mediador em suas brincadeiras e 

necessario sempre que preciso, pelo dialogo, pela instrugao, pela acolhida, etc. 

Zabalza (1998, p.51) afirma que 
Tudo na educacao infantil e infiuenciado pelos aspectos emocionais; 
desde o momenta psicomotor, ate o intelectual, o social e o cultural. A 
emocao age, principalmente, no nivel de seguranca das criancas, que 
e a plataforma sobre a qual se constroem todos os desenvolvimentos. 
Ligado a seguranca esta o prazer, o sentir-se bem, o ser capaz de 
assumir riscos e enfrentar o desafio da autonomia, poder assumir 
gradativamente o principio de realidade, aceitar as relacoes sociais, 
etc. 

As colocagoes do autor, nos remete a reflexao de que nem todas as 

criangas vem de realidades sociais e familiares iguais, e que muitas chegam a 

escola com marcas profundas na sua infancia. Umas sao marginalizadas do seu 

meio social por nao ter dado a elas condigoes de viver dignamente, outras sao 

vitimas do desafeto familiar, onde os vicios sao causas de destruigao e frustragao 

para tantas criangas. Quando uma instituigao recebe criangas com esses 

estigmas sociais e familiares, ela precisa pensar num jeito de suprir tambem 

essas carencias afetiva, familiar e social. O educador precisa ser para essas 

criangas um icone de acolhimento, doagao e afeto. Alem da necessidade de uma 

boa formagao, o docente precisa ensinar essas criangas a redescobrir seus 

valores que foram negados. 
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Podemos concluir que a linguagem mais direta da crianca e a emocao, que 

pode ser percebida com mais facilidade nos momentos de brincadeiras e essas 

emogoes e o fator determinante na construgao da personalidade de uma crianga 

hoje, que amanha sera adulta. Quando uma crianga nao e bem trabalhada ou e 

frustrada nas suas emogoes ela tera graves consequencias na sua vida adulta. 

1.3. O professor como mediador da aprendizagem a partir de brincadeiras 

ejogos 

O professor nao pode propor aos alunos brincadeiras sem significagoes. 

Diante das brincadeiras o professor precisa ser mediador e as atividades 

propostas por ele devem criar momentos de aprendizagem. 

Segundo Maluf (2007, p.11), 
A formacao de um profissional na area de pedagogia precisa ser 
melhor embasada com conhecimentos que vivenciem experieneias 
ludicas que atuem como estimulos para aplicar seus poderes de 
habilidades em uma variedade que desabrochem naturalmente em 
uma variedade de maneiras de explorar a si proprio e o ambiente em 
que se encontram. Assim, a medida que vivenciam novas 
experieneias, desenvolvem suas fantasias, e o prazer se expande em 
alegrias. Com certeza, seu cotidiano pedagogico sera mais rico, pois 
irao fluir novos projetos e novas criacoes. Desta forma o pedagogo 
poderia: 

• soltar sua imaginacao; 
• estimular sua capacidade; 
• ser mais espontaneo; 
• ter mais iniciativa; 
• enfrentar desafios; 
• modificar regras; 
• ser mais confiante. 

Enfim, poderia sentir o prazer do ludico atraves de praticas corporais 
como dancas, jogos, brincadeiras, etc. 

O educador que atua na area de educagao infantil precisa de formagao 

profissional especifica no atendimento a esse publico para saber lidar com 

situagoes diferentes, pois cada crianga e unica, e nao se pode mais admitir que 

pessoas despreparadas sejam escolhidas para trabalhar na educagao infantil, a 

qual e o alicerce de toda a educagao posterior do individuo. 

O professor de educagao infantil tern que ser aquele que se encanta com 

as criangas, adentrando no mundo delas, entendendo-as nos seus diversos 

momentos emotivos, deve entender que a crianga e um ser humano que precisa 

ser compreendido, amado, respeitado. 



O professor precisa ser capaz de fazer a crianga construir seu proprio 

conhecimento; o professor nao pode conceber o aluno como um ser vazio que 

nao sabe nada, mas como um ser que ja traz, de suas convivencias, experieneias 

e conhecimentos adquiridos. 

Pelos pensamentos aqui expostos fica evidente que o jogo (brincadeira) 

deve fazer parte da formacao do profissional de educagao infantil, no sentido de 

preparar esse profissional para atuar com eficiencia na formagao das criangas 

iniciantes na vida estudantil. 

O educador pode mediar a aprendizagem infantil na formas de brincadeiras 

onde essas brincadeiras podem ser apresentadas as criangas por meio de jogos, 

dangas, historias, dramatizagao, etc., ou seja, existe um acumulo de brincadeiras 

culturais que todas servem como recurso didatico que tanto podem ser 

instrumento de alegria, expressao levando a uma aprendizagem significativa. 

Para Dohme (2003, p.79) 
O jogo para a crianga, constitui um fim, ela participa com o objetivo de 
obter prazer. Para os adultos que desejam usar o jogo com objetivos 
educacionais, este e visto como um meio, um vefculo capaz de levar 
ate a crianga uma mensagem educacional. Assim, a tarefa do adulto 
e escolher qual o jogo adequado, o vefculo adequado para transmitir 
a mensagem educacional desejada. 

A autora defende que a aprendizagem se dara nas criangas atraves de 

uma agao sobre o meio, ou seja, a crianga age no seu mundo para dai produzir 

conhecimento e incorporar valores. 

Voltando a Dohme (2003, p.87), ela ainda afirma que: 
O jogo e a maneira natural das criangas interagirem entre si 
vivenciando situagoes, manifestando indagagoes, formulando 
estrategias e verificando seus acertos e erros, e poderem, atraves 
deles, reformularem, sem qualquer punigao, seu planejamento e as 
novas agoes. 
Um jogo e um grande campo onde as criangas vivenciam de forma 
livre e autonoma o relacionamento. 

Os adultos que estao convivendo, cuidando e educando criangas nao 

podem achar que a brincadeira e perda de tempo, ou achar que os conteudos sao 

o unico meio de produzir nas criangas conhecimentos. E interessante ressaltar 

que as brincadeiras atrai criangas de todas as idades e que brincar estimula a 

crianga a se expressar a ser atuante, desperta a criatividade e extrai toda a 

potencialidade que a crianga possui. Aprender hoje e uma questao de encontrar 

meios que levem as criangas a um envolvimento corporal, mental e acima de tudo 



participative-, e o meio que interfere de forma positiva nesse conjunto de 

habilidades que a crianga vai desenvolver no decorrer de sua infancia e a 

brincadeira. Zabalza (1998, p.82) expoe que 
E um direito da infancia, poder desfrutar de tipos de jogos de 
caracteristicas contrapostas ao jogo alienante, isolador, 
comerciaiizado que foi impostos as familias atraves dos jogos 
eletronicos/automaticos, e da televisio a que se impos, tambem, na 
escola devido a sua condigao de atividade subsidiaria em relagao as 
atividades consideradas "serias" (ate o ponto de ficar reduzido a uma 
especie de taximetro, a servir como premio: "se estudar, se fizer bem 
os exercicios da escola, deixarei voces brincarem"). 

Os professores, os pais e a escola, juntamente com a comunidade, devem 

apoiar as criangas em sua fase de desenvolvimento e crescimento oferecendo a 

elas os mais variados suportes para inventar e escolher seus brinquedos e 

brincadeiras. Afirma Velasco (1996, p.44) que 
A crianga e curiosa e imaginativa, esta sempre experimentando o 
mundo e precisa explorar todas as suas possibilidades. Sua 
imaginagao e fantasia levam-na muitas vezes, a transformar um 
brinquedo em arma perigosa, sem perceber o risco a que esta se 
expondo. Sendo assim, e preciso que os adultos estejam atentos as 
maneiras das criangas se relacionarem com os brinquedos, temos 
exemplos em sala de aula que objetos pontiagudos foram utilizados 
por criangas para machucar outras. 

As afirmagoes da autora, deixa-nos claro que as criangas percebem com 

grande facilidade que podem manipular objetos e criar brincadeiras diversas, e 

que podem trazer a sua realidade, as fantasias que a imaginagao despertou 

atraves do brincar. 

Dohme (2003, p. 128) supoe que 
Manter um ambiente alegre e fraterno e condigao essencial e 
condigao essencial para um relacionamento pacifico e prospero. O 
ludico e um elemento importante para a formagao deste ambiente 
agradavel, isto pode ser conseguido atraves de participagoes dos 
alunos em jogos coletivos, campeonatos, gincanas, na formagSo de 
um grupo teatral ou um coral, atividades que s§o oportunidades para 
a alegria de se manifestar. 
Ao contrario, um ambiente hostil pautado pelo medo, faz com que as 
pessoas, para se protegerem, evitem se expor, o que resulta em 
pouco, ou nenhum conhecimento um do outro. 

A autora expressa a necessidade de um ambiente fraterno para acontecer 

a aprendizagem. Assim, se faz necessario que haja uma interagao entre o 

professor e os alunos, onde o professor deve intervir quando o processo de 

ensino-aprendizagem nao estiver acontecendo de forma satisfatoria. Uma das 

formas de intervengao podera ser a brincadeira. A intervengao nesse processo de 

ensino-aprendizagem deve acontecer na relagao professor-aluno, pautados pelo 



acolhimento e a flexibilidade, onde o mediador deve esta sempre pronto a, 

educadamente, esclarecer as duvidas surgidas, falar de forma ciara que possa 

levar o aluno a entender e nao se fechar. 

Sobre o atendimento individual permanente que o professor necessita dar 

ao aluno, Zabalza (1998, p.53), ressalva que 
nao e possivel dar atencao individual durante o tempo todo a cada 
crianga, mas, mesmo nao sendo possivel, o professor deve manter 
um atendimento individual com cada crianga, mesmo que de tempos 
em tempos, pois assim o educador tera acesso a linguagem pessoal 
propria de cada crianga e, assim, reconstruir com ela os 
procedimentos de agao, de orientagao, de dar-lhe pistas novas, de 
dar-lhe apoio na aquisigao de habilidades ou condutas muito 
especificas. 

Zabalza (1998, pp.68-69) ainda diz que: 
O chamamento pedagdgico que e ouvido hoje com maior insistencia 
e aquele que solicita que seja jogado um bote salva-vidas para a 
infancia, Especificamente, pede-se a familia e a escola que projetem 
uma nova imagem da crianga. O reaparecimento em cena da 
infancia, dito em outras palavras, com a roupagem da razao. Uma 
infancia que venha, logicamente, com fantasias, sentimentos, 
intuigao, mas tambem com "corporeidade, com linguagem", "logica", 
"cultura antropoldgica", com sangue social, com vontade de conhecer 
o proprio territorio de vida e a prdpria regiao historica. Trata-se, e 
verdade, de uma crianga bem dotada para voar atraves dos circuitos 
da fantasia; mas n io para adotar a face de um ser metafisico, sem 
rosto, inexistente e sim para dilatar e enriquecer os diferentes pianos 
"contingentes" da sua identidade histdrica e social. 

O autor ressalta a necessidade de criar e dar oportunidade de, atraves de 

sua cultura e vida cotidiana juntamente com pessoas envolvidas nesse processo, 

oportunizarem as criangas a participar da construgao de sua propria identidade, 

escoiher horizontes e sonhar, viver com intensidade cada etapa da vida. E a 

brincadeira proporciona o acontecimento destes fatos, pois as brincadeiras sao 

momentos de encontro de criangas com criangas e com os brinquedos que vao, 

nas suas trocas, construir nas criangas experieneias diversas. Todas essas 

vivencias sao valores culturais que se constroem no decorrer de sua infancia e 

vao ajudando na construgao de seus valores, valares estes que as criangas 

incorporam, fazendo com que ao chegar na escola ela possa falar o que pensa, 

dispor dessa bagagem cultural que ela ja traz para enriquecer aos outros, com 

trocas de experieneias, etc. 

Neste contexto podemos identificar que a linguagem e pega fundamental 

na construgao da identidade da crianga. Os profissionais de educagao infantil 

precisam ter a certeza de que e atraves da linguagem que se constroi e se 



exercita nas criancas a capacidade de aprender, e a crianga expoe uma 

linguagem propria ao brincar. E a partir dessa linguagem propria do brincar da 

crianga, que o professor devera trabalhar uma interagao educador(a)-aluno(a), 

para que se possa haver a construgao do conhecimento na crianga. 

Para Zabalza (1998, p.51): 
E preciso, entao criar um ambiente no qual a linguagem seja a grande 
protagonista; tornar possivel e estimular todas as criangas a falarem, 
criar oportunidades para falas cada vez mais ricas atraves de uma 
interagao educador(a) - crianga que a faga colocar em jogo todo o 
seu repertorio e superar constantemente as estruturas previas. 

O autor relata ainda que exercitar a linguagem nao e suficiente; a ideia 

fundamental e aperfeigoa-la, buscar novas possibilidades de expressao, neste 

sentido, a interagao com os educadores e fundamental. A linguagem entra como 

pega fundamental da formagao das criangas, dando suporte para novas 

descobertas. 

Para tanto a expressao verbal e fundamental, Zabalza (1998, p. 198) 

confirma que 
Aprendendo a verbalizar os sentimentos e a escuta o outro, a 
verbalizar os sentimentos e a escutar o outro, a crianga esta 
desenvolvendo capacidades para enfrentar situagoes de conflito, 
reconhecendo pontos de vistas diferentes do seu, respeitando-os e 
aceitando-os. 

Nesta construgao a crianga e o professor vao ter que estar abertos as 

diferengas de comportamento e opinioes e saber lidar com elas, particularmente o 

professor que ja tern mais maturidade precisara de muito conhecimento e 

experiencia profissional para saber intervir nos conflitos de forma que contribua na 

construgao do conhecimento daquela crianga. 

1.4. A familia e a escola no contexto da educagao infantil 

Podemos abordar este assunto partindo da realidade nacional em relagao a 

educagao infantil, onde as nossas criangas nao podem continuar desamparadas 

quanta a um direito que Ihe e obrigatorio que e uma educagao de qualidade, e a 

polftica publica precisa fazer algo para mudar a realidade das instituigoes que 

nem sempre estao preocupadas em amparar a infancia como deveria. As 

instituigoes devem proporcionar as criangas cuidado, afeto e ensino de qualidade. 

Essa mentalidade que e cultural em nossa sociedade, de que quern vem de 



periferias e que sao marginalizados, o ensino pode ser ministrado, a essa crianca, 

de 'qualquer forma', sem muita exigencia, e que o mlnimo que e oferecido ja e 

tido como uma grande parcela de conhecimento. Se a escola age assim, com 

essas criancas de vem de realidades familiares e sociais com dificuldade, estara 

transformando essas criangas em adultos que dara continuidade a vida de 

exclusao, continuaram sendo e gerando frutos de uma realidade onde os direitos 

sao negados, como os seus pais o negaram por nao entenderem os direitos que 

possuem. Por que nao entendem? Porque tambem nao tiveram uma educagao de 

qualidade. E assim, o ciclo vicioso da ignorancia permanece nesta classe menos 

favorecida que continuara desfavorecida, pelos motivos ja comentados. 

Oliveira (2008, p. 175) diz que 

Hoje, a aproximagao da instituicao educativa com a familia incita-nos 
a repensar a especificidade de ambas no desenvolvimento infantil. 
Sao ainda muitos os discursos sobre o tema que tratam a familia de 
modo contraditorio, considerando-a ora como um refugio da crianga, 
ora como uma ameaga ao seu pleno desenvolvimento. Em geral, tais 
discursos pouco levam em conta os fatores economicos e sociais que 
presidem a organizagao familiar, a divisao de tarefas no lar, o tempo 
que cada membro da famflia pode dedicar a crianga. 

A familia e o primeiro bergo de relagoes e aprendizagem pelo qual passa a 

crianga ate entrar na escola, sabendo-se que hoje as formas de conceber familia 

sao variadas. Muitas vezes a estrutura familiar e formada sem ter nenhum acesso 

a escola e ao conhecimento, outras sao divididas, e muitas criangas sao criadas 

por pessoas que nao sao seus pais. 

Velasco (1996, p.41) pontua que 
A crianga que convive em uma comunidade ou instituigao vai, 
progressivamente, atraves das trocas com os outros, interiorizando os 
valores e ideias daquele grupo. Como a crianga vira incorporar esses 
elementos na sua personalidade dependera do carater dessas 
interagoes sociais, assim como da natureza e variedade de trocas 
sociais dispontveis a ela. 

A crianga que a escola e os professores recebem vem carentes de amor, 

de acolhimento, de espago familiar formador, cabendo, assim, a escola suprir 

essas carencias e dar a ela uma formagao capaz de reerguer, percebemos que, 

se for introduzido o brincar de forma adequada nos espagos de formagao infantil, 

nao transformara tudo, mas ajudara a mudar a realidade da educagao infantil 

atual. 



2. Procedimentos Metodologicos 

As brincadeiras sao acontecimentos marcantes na vida das criancas, pois 

alem de proporciona-las entretenimento fazem com que estas se desenvolvam 

em todos os aspectos: motor, cognitivo, sensorial e afetivo. 

O sentido do brincar para criangas do 2° ano do Ensino Fundamental e um 

tema relevante para as series iniciais, uma vez que a brincadeira livre e com fins 

proposto, possibilita uma exploragao do mundo a sua volta, a adquirir 

experieneias, conceitos novos e crescer de maneira saudavel. 

A brincadeira alem de oportunizar a crianca um relacionamento com outras 

pessoas, faz com que se desenvolvam em todos os aspectos, facilita a 

aprendizagem e tern a capacidade de envolve-las em sua cultura. 

Sabemos que essa atividade, muitas vezes, nao e valorizada pelos 

educadores, ou e trabalhada de qualquer jeito. Tirando, assim, a chance de, 

muitas vezes, a crianga se desenvolver, sair de suas dificuldades. Outras vezes o 

professor busca as brincadeiras sem desenvolver uma proposta metodologica, 

sem objetivos de aprendizagem para tal brincadeira. 

Deparamo-nos com situagoes onde o professor se queixa que faz de tudo 

para a turma e nao ve resultado, que os alunos sao desconcentrados, falta 

racioefnio e tern baixa auto-estima, e isso gera dificuldades na aprendizagem, que 

se prolongam por anos na vida do individuo, acarretando, assim, as evasoes 

escolares e a indisciplina. Temos que partir do pressuposto de que, para a 

atividade pedagogica gerar conhecimento envolvente, devemos levar em conta 

uma metodologia que atinja os bloqueios de aprendizagem das criangas, 

provenientes de suas vivencias familiares, sociais e ate mesmo pessoais, assim, 

a escola dara oportunidade dessas criangas tomarem posse do conhecimento que 

circula socialmente. 

Buscando entender de que forma a brincadeira influencia a aprendizagem 

da crianga do 2° ano do Ensino Fundamental nos propomos a responder alguns 

objetivos, como: propor brincadeiras que estimulem a criatividade e aprendizagem 

escolar das criangas; analisar experieneias de ensino-aprendizagem a partir da 

brincadeira e refletir o sentido atribuido pelas criangas quando brincam. 

A pesquisa foi realizada em uma Escola da rede Publica Municipal da 

cidade Carrapateira/PB, onde funciona os 03(tres) turnos. A escolha se deu 



devido a escola ter conseguido um status de ser bem conceituada na cidade e de 

ser a mais procurada por pessoas da regiao. 

A turma escolhida foi a do 2° ano do Ensino Fundamental (antiga 1 a serie) 

por serem criangas que estao sempre a descobrir coisas novas a partir das 

brincadeiras e assim, esse trabalho torna a relagao dos envolvidos nesse 

processo prazerosa e questionadora. 

A turma e composta por 20(vinte) alunos com idades entre 07(sete) a 

10(dez) anos, onde a pequena parte deles esta fora da faixa etaria exigida 

naquela serie. A professora titular da sala esta cursando Pedagogia na 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG (Campus de Cajazeiras/PB) e 

os pianos de aula sao feito semanalmente em que a mesma tern o 

acompanhamento de uma coordenadora pedagogica. Todos os alunos tern 

acesso ao livro didatico e tambem possuem a sua disposigao uma mini biblioteca, 

onde os mesmos vao sempre que precisam fazer pesquisas. 

As reunioes pedagogicas sao bimestrais e o contato com a familia tambem 

e bimestral, podendo, em alguns casos, haver visita do docente a familia ou o 

pedido da presenga da familia a escola. Uma vez que sao avaliadas as relagoes e 

o interesse da familia e as praticas pedagogicas dos professores. E um momento 

de agao - reflexao. 

A observagao e a entrevista nao se deram em um unico momento de visita; 

para concretiza-las foi necessario irmos outras vezes, a escola, para melhor se 

envolver com a turma e subsidiar meios que concretizaram a pesquisa. 

De acordo com Gil (1987) a observagao e uma tecnica muito utilizada, 

principalmente, porque pode ser associada a outros procedimentos, por exemplo, 

a entrevista. Para ser considerada eficaz para a pesquisa cientifica, temos de 

observar, compreender o que e essencial e fazer o registro. Devemos, ainda, 

lembrar que a observagao deve ser orientada por um objetivo de pesquisa, 

planejada, registrada e ligada a proposigoes mais gerais, e que, alem disso, deve 

ser submetida a controle de validade e precisao. 

Para Matos (2002, p.59) "[...] de forma generica, a observagao, mesmo 

quando nao segue um rigido planejamento, possibilita o acesso direto a 

informagao e ajuda, em muitos casos, na delimitagao do problema e delineamento 

da pesquisa.". 



Nesta perspectiva, a observagao da suporte ao observador a prescindir e 

fazer os registros mais relevantes para a pesquisa, criando os meios necessarios 

para realizar a segunda parte da pesquisa que vai ser a entrevista semi-

estruturada. 

Para Matos (2002, p.63) esse tipo de entrevista "[.-•] e mais aberta que a 

estruturada, o que possibility maior flexibilidade nas respostas e a obtencao de 

falas que podem enriquecer ainda mais a tematica abordada,". 

Neste sentido a entrevista semi-estruturada e a mais recomendada para 

este estudo e a qual sera utilizada nesta pesquisa. 

Matos (2002, p.62) afirma ainda que: 
Em qualquer procedimento de pesquisa e importante lembrar a 
cordialidade nos contatos inicial e final entre pesquisador e 
respondente. Alem da atencao aos horarios de inicio e final da 
conversa, como deve ter sido marcado com anteced&ncia. 
Sendo tambem necessario que o pesquisador tenha um 
relacionamento seguro quanta aos aspectos teoricos que norteiam a 
pesquisa. Para que nao induza a erros durante a mesma. 
O entrevistador precisa dar ao entrevistado possibilidades de se 
sentir bem e a vontade no decorrer da entrevista, nao pode esse 
impor que o entrevistado de respostas que ele almeja, forcando assim 
um aspecto superficial da pesquisa. 

Tendo por base as explanacoes do autor, fica claro que a entrevista precisa 

ser levada a serio, com compromisso, uma vez que esta nos levara a tomar 

conhecimento de informacoes relevantes para a pesquisa, onde o pesquisador 

ficara frente a frente com o sujeito de sua pesquisa que aqui sera os alunos do 2° 

ano do Ensino Fundamental. 



3. Analise de Dados 

As criancas ao serem inseridas no ambiente escolar chegam repletas de 

informacoes, e experieneias do meio ao qual fazem parte, assim as criancas nao 

sao ilhas. Segundo Zabalza (1998, p.167) elas: 
Pertencem a uma famflia, a uma comunidade, a uma sociedade e a 
uma cultura. A crianga esta imersa nesta cultura desde o seu 
nascimento e inclusive, antes de nascer. Nesta cultura se 
desenvolvem, expl icates do mundo, do homem e da vida; 
constroem-se crencas, costumes, valores; desenvolvem-se 
sentimentos e comportamentos. 

Sabemos que o repertorio de conhecimento que as criancas adquirem 

mesmo antes de vir para a escola nao e pequeno, pois vivemos num mundo 

globalizado e as informacoes sao jogadas na nossa sociedade com muita rapidez. 

As criangas que acolhemos em nossas escolas, nao vem em busca somente de 

aprendizagem, mas vem acrescentar algo ao que elas ja sabem. Da a elas a 

oportunidade de crescer em conhecimento e uma tarefa que exige, por parte do 

professor, dedicacao, esforgo, afeto e compreensao do mundo da crianga. 

As brincadeiras sao fontes de prazer, de expor emogoes, de externalizar 

sentimentos; quando o docente une essa fonte de prazer que e o brincar a 

aprendizagem, o aprender torna-se mais gratificante para ambos. 

As criangas precisam que Ihe sejam ofertadas formas de aprender 

diferentes das rotineiras; que se predominam em escutar explicagoes do 

professor e em seguida recebe uma atividade relacionada as mesmas. As 

atividades pedagogicas devem propor a construgao do conhecimento que parta 

de um levantamento previo e do trabalho com o concreto, com aquilo que a 

crianga gosta de fazer, assim, a aprendizagem se efetiva na vida dos mesmos. E 

preciso ressaltar que para trabalhar bem e necessario que se trabalhe a partir da 

realidade da crianga. 

Nesta perspectiva entenderemos aqui algumas formas de conhecer a 

realidade dessas criangas participantes dessa pesquisa, afim de que, expondo 

suas ideias, e seus conhecimentos, nos ajudem a levar uma parcela de 

integragao entre brincadeiras, ensino e aprendizagem. 

Como resposta ao primeiro questionamento, lembrando que os nomes 

escolhidos para os participantes da pesquisa sao ficticios, garantindo, assim, o 

anonimato, tivemos os seguintes resultados: 



Gosto de brincar porque aprendo muitas coisas, e bom, e gostoso". 
Matheus disse: "Gosto de brincar porque e bom. (lasmim) 
Porque e bom para a saude, porque quando a pessoa faz flexao 
emagrece. (Guilherme) 

Gosto porque e muito legal. (Fernanda) 

Gosto de brincar por que e bom. (Maria Eduarda) 

Tendo em vista as respostas dadas pelos alunos diante do primeiro 

questionamento, percebemos neles a satisfacao e o interesse quando se trata de 

brincar e a concepgao que eles tern e que o brincar esta relacionado a coisas 

boas, prazerosas e saudaveis. A brincadeira e vista por eles como algo bom, 

gostoso. 

Para Moyles (2002, p.20) 
Consequentemente talvez, uma resposta a pergunta 'Por que 
brincar?' 6 que ele garante que o cerebro - e nas criancas quase 
sempre o corpo - fique estimulado e ativo. Isso, por sua vez, motiva e 
desafia o participante tanto a dominar o que e familiar quanta a 
responder ao desconhecido em termos de obter informacoes, 
conhecimentos, habilidades e entendimento. 

Neste sentido, a brincadeira e a atuacao da crianca no mundo, e uma 

maneira que ela encontra para realizar-se, para manifestar suas alegrias e 

emogoes. Quando a crianga encontra em suas brincadeiras motivos que a fagam 

descobrir o desconhecido, a tendencia e cada vez buscar mais as vias de 

entendimento e superagao. 

Como brincadeiras favoritas os alunos entrevistados disseram: 

O anel, de esconde-esconde, pega-pega, amarelinha e o jogo passar 
a bola. (lasmim) 

Minhas brincadeiras favoritas e esconde-esconde, bola, toca, ana 
mula, cobra-cega, piao. (Matheus) 

Carrinho, rodar bicicleta, Ana mula, motoca, sinuca, esconde-
esconde, pega-pega, chicote-queimado, aviaozinho, cobra-cega.. 
(Guilherme) 

Minhas brincadeiras prediletas sao casinha, boneca, pula-corda. 
(Fernanda) 

Casinha, boneca, esconde-esconde e jogo do anel (Maria Eduarda) 

Analisando a segunda pergunta fica notavel a percepgao de que as 

brincadeiras preferidas destas criangas sao bem populares e culturais, e que para 

ter acesso a elas nao se faz necessario possuir muitos recursos. De um modo 

geral sao brincadeiras acesslveis a toda crianga. 



Moyles (2002, p.20) destaca que "no brincar existe, necessariamente, 

participacao e engajamento - com ou sem brinquedos - sendo uma forma de 

desenvolver a capacidade de manter-se ativo e participante.". 

Nesta perspectiva, o brincar esta sempre associado a crianca em sua 

forma de construir algo para si, da um sentido maior a sua vida, seja a brincadeira 

proporcionada com recursos de valores para alguns, como pode ser aquela que 

nao tern alto custo para o participante, ela sempre esta cheia de surpresas e 

desafios. 

Questionados se a escola e o professor Ihes proporcionam momentos de 

brincadeiras responderam: 
Ela passa o anel, ensina a nos como brincar. (lasmim) 

Com regras, nao bater, nao olhar a pessoa quando esta brincando de 
esconde-esconde, nao roubar, nao empurrar. (Matheus) 

A professora fala para brincar com regras. (Guilherme) 

Ensinando a brincadeira. (Fernanda) 

Ensinando. (Maria Eduarda) 

Mediante as respostas dos alunos percebe-se que as brincadeiras sempre 

exige o cumprimento de regras, nao tern como brincar bem se nao estiver 

disposto a assumir posturas coerentes diante das brincadeiras propostas. Para 

Fazenda (1992, p.45) 
O professor precisa ser o condutor do processo, mas e necessario 
adquirir a sabedoria da espera, o saber ver no aluno aquilo que nem 
o proprio aluno havia lido nele mesmo, ou em suas producoes. A 
alegria, o afeto, o aconchego, a troca, proprios de uma relagao primal, 
uroborica nao podem pedir demissao da escola; sua ausencia poderia 
criar um mundo sem colorido, sem brinquedos, sem ludico, sem 
crianga, sem felicidade. 

Sendo assim, o professor precisa propor meios e nao impor, precisa 

assegurar meios necessarios as brincadeiras para que estas acontecam em um 

clima fraterno de amizade e respeito. 

Os alunos foram questionados quanta a sua forma de brincar, gostavam de 

brincar sozinhos ou em grupos, onde responderam: 
Com meus colegas, porque eu aprendo a conviver com meus amigos, 
conquisto novas amizades. Quando ela erra tern que sair do jogo. 
(lasmim) 

Com meus colegas, porque e bom, porque nao tern como brincar de 
bola, de se esconder, de ana mula sem os colegas. (Matheus) 



Gosto de brincar com meus colegas, porque nao tern graca a 
diversao sozinho. (Guilherme) 

Com minhas colegas, porque e bom. (Fernanda) 

Com os colegas, porque e legal e a gente fica alegre. (Maria 
Eduarda) 

Pelas respostas da para perceber que as criancas gostam de brincar em 

grupos, pois fica mais facil de nascerem as brincadeiras quando estao em grupos, 

esses grupos atribuem significados ao brincar e aprendem a brincar 

concretamente. 

Marly Pinto (2003, p.83) ressalta: 
Toda crianca precisa brincar em grupo para entender que o 
companheirismo e necessario, saber ser humilde, ser tolerante com 
os mais fracos e com os menos capazes. Jogando e tentando ganhar, 
cada crianca vai descobrindo suas proprias potencialidades e a dos 
companheiros de equipe. 

Sendo assim, a brincadeira em grupo vai desenvolver varias habilidades 

nas criangas, tanto a motora, cognitiva como a pessoal, que e fundamental para a 

vida. O aprender a aprender, o tolerar, a respeitar os que perdem, etc. e uma 

construgao necessaria para toda a vida. 

Sobre a criatividade da crianga, questionamos se as mesmas ja tinham 

construido o seu proprio brinquedo. Vejamos o que responderam! 
Eu ja criei minha casinha. Eu pego um paninho e crio minha casinha. 
Eu boto dois paus aterrados no chao, eu pego o pano boto por cima 
para tampar, chamo minha amiga la do outro lado. (lasmim) 

Nio nunca criei meu brinquedo. (Matheus) 

Meu proprio brinquedo foi a sinuca, pego uma tabua, compro pregos, 
pego uma tabinha grossinha e bota aqui, aqui, aqui e aqui. Pego um 
pau de vassoura quebro e faco um taco.";Ja, uma gangorra, com dois 
tijolos e uma tabua, senta um de um lado e outro do outro, at sobe e 
desce. (Guilherme) 

Ja, uma gangorra, com dois tijolos e uma tabua, senta um de um lado 
e outro do outro, ai sobe e desce. (Fernanda) 

Eu nunca fiz brinquedos, so ganhei. (Maria Eduarda) 

Nas respostas apresentadas pelas criangas entrevistadas, podemos 

reconhecer que a inteligencia e muito abrangente, cada uma tern sua ideia 

propria, tern suas maneiras diferentes de criar seus brinquedos, de buscar 

alimentar sua fantasia. 



A brincadeira e a forma da crianca descobrir suas potencialidades, sua 

paixao peia vida, E quando ela se propoe a criar seus proprios brinquedos, entao 

o sentido que ela atribuiu ja se completou em sua memoria, ja produziu 

aprendizado que foi alimentado por suas fantasias. 

Segundo Marly Pinto (2003, p. 107) 
Muitas criancas tem um jeito diferente de aprender daqueles que 
estamos acostumados, do jeito que a maioria aprende. Que jeito e 
esse? Esse jeito e um conjunto de recursos e estrategias, 
comportamentos, gestos, sons que a crianca recorre para aprender. 
Este conjunto tem um numero infinite) de componentes, pois cada 
crianga e diferente da outra. 

Na visao da autora, as criancas nao precisam so aprender se for com 

letras, com numeros, com o professor falando. Elas aprendem de diversas 

formas, e em diferentes momentos. Nisto podemos deduzir que as brincadeiras 

propostas pelo professor podem ser variadas sem necessariamente utilizar 

sempre os recursos pedagogicos, pois pelo que foi observado, as brincadeiras de 

caracteristicas populares e culturais tambem produzem conhecimento nos alunos 

e nao impede que eles desenvolvam suas habilidades. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Neste trabalho fizemos um apanhado de conceitos teoricos formulados por 

diversos autores e, a partir deste, expomos a construgao de um conhecimento a 

respeito do brincar como gerador de conhecimento as criangas. Passamos pelos 

motivos e pelas consequencias da utilizagao das brincadeiras e jogos na 

Educagao Infantil. Tocamos na questao da relagao professor-aluno, mostrando 

quanto a brincadeira pode facilitar o processo de aprendizagem e ajudar a 

melhorar a relagao entre docente e discente. Finalmente, chegamos a um 

exemplo real de como uma mudanga na postura do professor da Educagao 

Infantil, no modo de se lidar com a educagao e de valorizar as brincadeiras como 

forma de abordar os conteudos pode aumentar a motivagao dos alunos e, 

conseqiientemente, melhorar sua aprendizagem e ampliar sua bagagem cultural. 

Tudo isso, pode ser concretizado como, objeto de nossa pesquisa, em que 

percebemos quanto as brincadeiras, permite fazer releituras multiplas do mundo, 

dos conceitos aprendidos na escola e rearticula-los atraves dos jogos. 

Ao final deste trabalho nao poderfamos deixar de considerar aquilo que 

mais chamou nossa atengao ao entrevistar o grupo de alunos observados. O 

grande diferencial e que apontaram como a brincadeira coletiva como ato comum 

para todos. Desta forma, tomamos consciencia do quanto e urgente proporcionar 

aos alunos novas experieneias, novos contatos, novas formas de adquirirem 

conhecimentos, de aprofundar conceitos, bem como novas formas de expressar 

sua compreensao de coletividade. 

Seria pretensioso de nossa parte achar que o assunto da utilizagao de 

brincadeiras no processo de formagao de criangas e as formas de torna-la 

realidade se resumem a este trabalho, pois muito ainda ha para ser pesquisado, 

discutido e analisado a respeito do assunto. 

Levando em conta que, pelas brincadeiras, os conhecimentos sao 

transmitidos de forma muito dinamica, informal e prazerosa, os alunos 

demonstram sempre muita vontade em aprender, o que nos leva a concluir que, 

quando nao ha imposigao de ideias e o aluno pode experimentar para entao 

recriar, quando nao ha cobrangas excessivas e desnecessarias, o aprendizado se 

da de maneira mais efetiva e acaba sendo mais eficiente e duradouro. 



Assim como em todas as areas da vida, a motivacao e essencial para a 

concretizagao de acoes, sejam aspiracoes ou deveres. Tudo que e feito com 

prazer da mais sentido a vida. A escola, mais que uma obrigacao social, deveria 

ser um lugar prazeroso, onde as pessoas fossem para ser feliz, feliz por interagir 

com outras pessoas e por aprender a continuar sendo aprendiz. 

Estamos realmente convencidos de que a brincadeira e extremamente 

relevante para o sucesso do processo de aprendizagem escolar na Educagao 

infantil, pois a brincadeira nos leva a motivagao e estar motivado e ter prazer em 

fazer algo e o prazer e o estimulo da vida. 
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APENDICE A: 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

01. Voce gosta de brincar, Por que? 

02. Quais sao suas brincadeiras favoritas? 

03. Na escola a professora te incentiva a brincar? De que forma? 

04. Voce gosta de brincar sozinho(a) ou com seus colegas?Por que 

05. Voce ja criou seu proprio brinquedo? Como? 


