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A busca do saber torna-se iraportante e 

prazerosa quando a crianca aprende 

brincando. E possivel, atraves do brincar, 

formar indivtduos com autonomia, 

motivados para muitos interesses e 

capazes de aprender rapidamente. 

(MALUF, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNJVERS'DAOE FEDERAL 
DE CAMPlNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO OE PROFESSORS 

8I8U0TECA SETORiAL 

CAJAZElRAS - PARAlBA 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho monografico teve como objetivo primeiramente conhecer um pouco 

sobre o desenvolvimento e a aprendizagem que as brincadeiras proporcionam na 

infancia, em seguida analisar posicionamento dos educandos no momento de estudar 

brincando. O mesmo foi realizado na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Vitoria Bezerra, situada na cidade de Cajazeiras PB, com uma turma de 38 

alunos do 4° ano do ensino fundamental I . Foram utilizados como instrumentos de 

coleta de dados: a observaeao, entrevista, aula - teste, documento de memoria e pianos 

de aula. As aulas com brincadeias e jogos relamente chamam muito a atencao das 

criancas, no estagio tudo ficou comprovado, os educandos ficam mais sensiveis a 

aprendizagem. Pode-se concluir que desde o nascimento das brincadeiras, as mesmas 

proporcionam um bom desenvolvimento e uma aprendizagem fantastica, mas 

infelizmente muitas criancas ainda nao absorveram a ideia de ter as brincadeiras e os 

jogos como instrumento de conhecimento. 

Palavras - chave: Brincadeiras. Desenvolvimento. Aprendizagem. Infancia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This monograph aims to first know a little about the development and 

learning the games provide a child, then consider placement of 

students in the study kidding. It was held at the Municipal School of 

Childhood Education and Elementary Victoria Bezerra, located in the 

city of Cajazeiras PB, with a class of 38 students of 4th year of 

elementary school I. Were used as instruments of data collection: 

observation, interview, class - test, document memory and lesson 

plans. The lessons and games with relamente playfully call the 

attention of children, it was proved on stage, the students become 

more sensitive to learning. It can be concluded that since the birth of 

the games, they provide a good development and a fantastic learning, 

but unfortunately many children have not yet absorbed the idea of 

having the fun and games as an instrument of knowledge. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para muitos adultos as brincadeiras sao classificadas como perda de tempo e, 

principalmente, se forem utilizadas na sala de aula. Ja a crianca tem a visao de uma 

simples diversao. 

A partir do projeto sobre "A importancia das brincadeiras no desenvolvimento e 

aprendizado infantil" que foi feito no 3° periodo do curso de Pedagogia, na UFCG 

Campus de Cajazeiras PB, descobri que as brincadeiras proporcionam um 

desenvolvimento fisico, psicologico, social, intelectual, bem como o aprendizado que 

traz na sua essencia. 

O que mais chamou atencao foi o valor das mesmas na vida de um indivfduo. A 

crianca brinca porque e divertido e pronto, nao percebe nem imagina que por tras da 

diversao ha um desenvolvimento e um aprendizado nao-intencional acontecendo, ocorre 

por acaso, portanto o prazer que a crianca sente ao brincar nao pode ser ignorado, mas, 

sim estimulado. 

E, precisamente, com este estimulo as brincadeiras que sera realizada essa 

pesquisa na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Vitoria Bezerra, 

localizada na Avenida Francisco Marias Rolim no bairro Belo Horizonte na cidade de 

Cajazeiras, como sao trabalhadas as brincadeiras na sala de aula. 

A partir do conhecimento sobre a importancia das brincadeiras na vida do 

indivfduo e que surgiram os seguintes questionamentos: Como as criancas tem vivido as 

brincadeiras na sala de aula? As brincadeiras tem sido voltadas para a aprendizagem e 

desenvolvimento da crianca ou estao sendo vistas de qualquer forma? De que maneira 

as brincadeiras tem contribuido no aprendizado e desenvolvimento da crianca? 

Diante destes questionamentos, sera trabalhado da seguinte maneira: investigar 

por meio de fontes teoricas e praticas as influencias das brincadeiras na vida das 

criancas; pesquisar as fases de desenvolvimento da crianca; identificar a finalidade das 

brincadeiras nas fases de desenvolvimento que as mesmas proporcionam dentro da sala 

de aula; identificar por meio das brincadeiras o aprendizado adquirido pelas criancas em 

cada disciplina; investigar as brincadeiras adequadas para serem trabalhadas em sala de 

aula com as criancas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com base em observacao e entrevista ja realizadas e tambem em algumas 

realidades de sala de aula que ja sao bastante conhecidas, e possfvel afirmar que as 

brincadeiras nao sao muito utilizadas, em sala de aula e, quando sao utilizadas e como 

premio pelos alunos terem se comportado na aula ou como educacao ffsica. 

Este trabalho monografico esta estruturado em capitulos, seguidos da conclusao, 

referencias e anexos. 

O primeiro capftulo trata do percurso metodologico, apresentando o local e 

sujeitos da pesquisa; os instrumentos de coleta de dados utilizados para as mesmas tais 

como: a observacao, a entrevista, o diario de campo e o caderno de pianos de aula etc.; a 

abordagem da pesquisa que e quanti-qualitativa e o tipo de pesquisa desenvolvida no 

estudo de caso. 

O segundo capftulo aborda que a brincadeira da o apoio para que a crianca 

desenvolva uma aprendizagem e um desenvolvimento mais profundos e interessantes a 

ela; a categoria das brincadeiras na infancia e o papel da brincadeira na vida da crianca. 

O terceiro capftulo destaca o pensamento e a acolhida da crianca em relacao as 

brincadeiras utilizadas na hora da aula e a importancia que se da as mesmas no 

momento de aprender os conteudos na escola. 

O quarto e ultimo capftulo e a juncao do tema com a pratica na sala de aula, no 

caso as vivencias do Estagio Supervisionado em Docencia. 

SSo muitas as contribuieoes deste trabalho para a vida academica. As 

brincadeiras na sala de aula deveriam fomentar a vontade e o desejo das criancas de 

aprenderem. Assim, e que nasce o desejo de trabalhar com os alunos a pratica das deste 

tema na sala de aula. Este trabalho, aos poucos, tem aumentando a minha capacidade de 

escrita, de pensamento critico, e a vontade de pesquisar mais teorias e mais praticas. E, 

na verdade, um estfmulo a pratica pedagogica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

1. CAMINHO M E T O D O L O G I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capftulo e abordado o local onde foi desertvolvida a pesquisa, os sujeitos 

da mesma, os instrumentos de coleta de dados como a entrevista, a observacao, o diario 

de campo, o caderno de pianos de aula e fontes orais, bem como a abordagem da 

pesquisa,e o tipo de pesquisa: estudo de caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1 Local da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo foi realizado na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Vitoria Bezerra situada na Avenida Francisco Matias Rolim, n^. 587, no 

bairro Belo Horizonte na cidade de Cajazeiras - Paraiba. Essa escola funciona com 36 

funcionarios, sendo 18 professores, 3 agentes administrativos, 3 vigilantes, 4 

secretarios, 2 merendeiras e 6 auxiliares. A escola possui, ao todo, 461 alunos. 

Apos a reforma de ampliacao e restauragao no ano de 2002, seu espago tlsico 

se encontra distribuido dessa forma: 7 salas de aula, 3 banheiros (sendo 1 feminino e 1 

masculino, para os alunos, e 1 unieo, para os funcionarios), 1 diretoria (onde funciona 

secretaria, sala dos professores, sala de reuniao e biblioteca), 1 cozinha, 1 despensa, 2 

pequenos patios para recreacao das criancas (bem pequenos mesmo) e 3 caixas de agua. 

Nao ha laboratories. Ao redor, e toda murada tendo um portao lateral e um central, nao 

ha murais fora das salas de aula, ha alguns jogos. 

A mesma, apesar de ser bem simples e limpa, e preservada e bem organizada, no 

que diz respeito ao espafo fisico. Localiza-se numa das principals avenidas da cidade, 

que da acesso a UFCG e ao centro da cidade, ao lado e tambem na sua frente ha 

supermercados, moto-taxi, lojas, bares, frutaria, uma escola particular, farmacias, posto 

de gasolina e padarias. A avenida muito movimentada. Ha uma faixa de pedestre em 

frente a escola, mas os alunos e ate mesmo os pais dos alunos nao sabem usa-la, param 

em frente a faixa e esperam todos os carros passarem, mesmo que os carros parem para 

eles. 

Na biblioteca a maioria dos livros sao dicionarios e o restante s&o os livros 

didaticos utilizados por cada turma, estes sao utilizados quando os alunos esquecem 

seus livros em casa. 

1.2 Sujeitos da pesquisa 

A referida escola, no decorrer de sua historia, passa a atender um numero maior 

de alunos, estes vindos dos bairros: Sao Jose, Por do Sol, Sol Nascente, Pio X, IPEP, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Belo Horizonte, Cory unto Mariz, Mutirao e Zona Rural. A maioria dos alunos, mais ou 

menos 80% sao muito carentes financeiramente, e alguns deles precisam trabalhar para 

ajudar nas despesas da famflia, o que provocou um numero maior de repetentes. 

A entrevista foi realizada com tres alunos do 4° ano do ensino fundamental I , 

dois meninos e uma menina. Eles ficaram um pouco nervosos no comeco, mas no 

decorrer da entrevista o nervosismo foi passando. 

1.3 Instrumentos de coleta de dados 

Quatro instrumentos de coleta de dados foram utilizados na pesquisa, a 

observacao, a entrevista, o diario de campo e o caderno de pianos de aula, que se 

encontram dentro das fontes narrativas. 

A observacao tem o papel de adquirir os dados desejados diretamente sem 

mediacao nenhuma, so o uso da percepcao do pesquisador. " A observacao apresenta 

como principal vantagem, em relaclo a outras tecnicas, a de que os fatos sao percebidos 

diretamente, sem qualquer intermediacao". (GIL, 2007. p. 110). 

O tipo de observacao utilizado foi a observacao sistematica. Nessa observacao e 

necessario seguir um roteiro para que o pesquisador nao fique perdido na hora de 

observar. Ou seja, 

E utilizada em pesquisa que descrevem com grande detalhamento e 
precisao certos fenomenos. O pesquisador usa um roteiro com 
informacoes previamente selecionadas, com base na qual faz seus 
registros. (MATOS, 2002. p. 60). 

Esse instrumento tem o intuito de investigar o comportamento dos alunos no 

momento da brincadeira na sala de aula, a socializacao entre eles, a interacao uns com 

os outros e o desenvolvimento e aprendizagem adquiridos por meio das brincadeiras. 

A entrevista e o instrumento de coleta de dados mais facil, mais conhecido, mais 

simples, pois mantem um contato direto com o aluno. Tambem e necessario um roteiro 

a ser seguido com perguntas sobre o tema. Assim, "pode-se defmir entrevista como a 

tecnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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perguntas, com o objetivo de obtencao de dados que interessam a investigacao". (GIL, 

2007. p. 117) 

O tipo de entrevista utilizada foi a semi-estruturada ou semi-orientada. Esse tipo 

de entrevista trabalha por topicos, de modo que o entrevistado fica livre para falar sobre 

o tema de acordo com o que entende, conhece. Nesse sentido, Matos afirma que: "essa e 

uma entrevista mais aberta que a estruturada, o que possibilita maior flexibilidade nas 

respostas e a obtencao de falas que podem enriquecer ainda mais a tematica abordada." 

(2002, p. 63). Este tipo de entrevista fica aberto para que o entrevistador formule novas 

perguntas para a melhor obteneto de dados. 

A fonte narrativa e um instrumento de coleta de dados muito utilizado para fazer 

a ligacao entre a pratica e a teoria. 

No campo da pesquisa, as narrativas sao utilizadas como 
instrumento de coletas de dado, pois a investigacao de carater 
qualitativo tem sido o merito de explorar e organizar o 
potencial humano, produzindo conhecimento sistematizado 
atraves dele. A pesquisa tambem e importante para entender a 
relaeao dialetica entre a teoria e a realidade, pois, ao mesmo 
tempo em que e uma investigacao, representa uma formacao. 
(SANTOS, 2007. p. 15). 

A utilizacao de fontes narrativas para a descricao do estagio e de suma 

importancia, dentro dessas fontes de pesquisa se encontram o diario de campo e o 

caderno de pianos de aula, que foram muito uteis para a construcao do capitulo IV. 

1.4 Tipo da pesquisa 

Como ja se conhece ha varios tipos de pesquisa, mais extensas, mais curtas, mais 

profundas, mais basicas. Mas nao importa o tipo de pesquisa, o que mais importa e que 

o trabalho flque completo, que seja bem desenvolvido e bem elaborado. 

As monografias sao sempre resultados de pesquisas que 
comportam diferentes niveis de profundidade e extensao, 
dependendo do objeto de estudo, dos objetivos propostos e da 
qualifica5ao do pesquisador. Sendo assim, e natural a 
existencia de varios tipos de pesquisas, uma de cunho mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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basico - pesquisas puras - e outras de aplicagao mais pratica 
[...]. (TRALDI; DIAS, 2009. p. 44). 

O tipo de pesquisa aqui desenvolvido e o estudo de caso. Uma vez que este e 

"[ . . . ] caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um poucos objetos, de maneira 

a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado". (GIL, 2007. p. 72-3) 

O estudo de caso e uma pesquisa bem mais simples, resumida, especifica e bem 

mais detalhada, com poucos objetos de pesquisa e uma quantidade de informacoes 

favoravel aos dados necessarios para que a pesquisa seja completa. 

1.5 Abordagem da pesquisa 

A abordagem da pesquisa e a quanti-qualitativa, no qual e necessario recolher 

uma quantidade de dados favoravel a pesquisa e tambem e analisado cada dado ofertado 

pelo sujeito da mesma. 

A pesquisa aborda tambem a Nova Historia Cultural, que permite usar as fontes 

narrativas, como memoria de uma pratica recente. Por meio da utilizaeao desses 

instrumentos de pesquisa e possfvel relembrar fatos importantes no momento do 

estagio, os quais podem contribuir na pesquisa aqui desenvolvida. 

1.6 Momento da pesquisa 

A pesquisa foi de suma importancia para o estagio, pois a observacao 

possibilitou conhecer melhor os alunos da sala, onde foi realizado o estagio, isto e, 

conhecer a realidade da turma, o meio em que os alunos estao inseridos, a situacao de 

aprendizagem e desenvolvimento dos mesmos. 

Na observacao foram obtidos pequenos detalhes da aprendizagem dos educandos 

para serem utilizados no estagio, dai surgiram algumas ideias de como desenvolver a 

aprendizagem deles, como trabalhar as brincadeiras mesmo sendo rejeitadas por alguns 

deles e dos pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com a ajuda da entrevista pode-se saber melhor o que os educandos pensam em 

relacao a aprendizagem, ao gosto pela escola, o relacionamento com a professora e os 

colegas, sobre a metodologia da professora e de como deveriam ser as aulas. A 

entrevista foi tambem aplicada a professora, para obter uma nocao de como a docente se 

orientava com relacao as suas aulas. A partir da observacao foi desenvolvida uma aula 

teste para aprimorar a minha pratica nessa turma no momento do estagio. Aula esta, que 

confirmou todos os dados que ja haviam sido colhidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2. A C R I A N C A E A B R I N C A D E I R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 segundo capftulo esta dividido em quatro momentos, inicialmente aborda um 

pouco da historia das brincadeiras, dos jogos e do ludico. No segundo momento, a 

brincadeira como suporte para a aprendizagem e o desenvolvimento da crianca. O 

terceiro momento trata de cada categoria da brincadeira e a duracao de cada uma na 

infancia. O quarto e ultimo momento aborda a brincadeira dentro do desenvolvimento 

da crianca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 - O que e a crianca? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Convem iniciar este capftulo com uma fase de Velasco; "A crianca e a opiniao 

de Deus que o mundo precisa continuar". (1996, p. 21). Mas, infelizmente nao e assim 

na vida de todas as criangas. 

A crianca foi por muito tempo, e ainda e, tratada como um adulto em miniatura. 

Na infancia o indivfduo era preparado para a fase adulta, se vestia como adulto, tinha 

que se comportar como adulto, etc. Velasco ainda fala que: "As criancas brincam de ser. 

Brincam para esperar o ser adulto". (1996, p. 45). A crianca nao e um adulto em 

miniatura, mas um ser como qualquer outro, alguem que pensa, tem sentimentos e que 

age mesmo na sua limitacao. 

Hoje em algumas familias nao e muito diferente, os pais colocam seus filhos 

para fazerem diversos exercicios ffsicos para ocupar o tempo, esquecem que a crianca 

precisa mesmo e de tempo para brincar, para poder aprender a se socializar e a 

desenvolver seu intelecto. 

E quando se trata de uma famflia pobre entao, a crianga muitas vezes precisa 

trabalhar para trazer comida para casa, e nao sabe nem o que e brincar. Ha criancas tao 

pobres que nao tem se quer um brinquedo, por estar trabalhando e nao tem tempo para 

brincar. 

2.2 As brincadeiras e o ludico 

Antigamente, as pessoas nao tinham uma visao consciente sobre a importancia 

das brincadeiras na vida das criancas, nessa epoca nao existia diversao ao jogar, pois os 

jogos eram organizados para fins praticos, ou seja, o objetivo deles era exclusivamente 

preparar a crianca para a vida adulta. Com o passar do tempo alguns psicologos como o 

ingles Spencer, se preocuparam em estudar a interacao com a brincadeira e a influencia 

desta na vida das criancas. 

Miranda afirma que, segundo Ruffier: "os jogos eram algo criativo para as 

criancas, nessa perspectiva as mesmas nao tinham consci6ncia de que atraves dos jogos 

elas exercitavam o corpo brincando" (1993, p. 115). E por isso mesmo e que nao se 

dava a importancia necessaria aos jogos e brincadeiras, nem as criancas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Grillparzer, citado por Kishimoto (1993): "O jogo traz para o 

homem lembrancas marcantes que levam a 'viajar' no passado, portanto, o homem e por 

natureza um ser brincalhao, que gosta de se divertir e que nao apresenta muita diferenca 

da crianca." Entao, o adulto deveria ter a consciencia de que rejeitando as brincadeiras 

na vida das criancas e como se estivesse negando a sua propria essencia. (p. 58). 

A brincadeira ja existe na vida de um indivfduo desde o ventre da mae. Quase 

todos os movimentos que a crianca faz sao uma diversao. Apos o nascimento, nos 

primeiros meses, a crianca usa o seu proprio corpo para brincar. No seculo X V I , alguns 

humanistas comecaram a notar que, ao interagir com os jogos e brincadeiras, a 

aprendizagem e o desenvolvimento acontecia de forma gradativa, tornando-os 

instrumentos de sua aprendizagem mesmo sem saber ou sem ter a intencao. 

A palavra ludico tem sua origem do latim "ludus" que significa "jogo". Toda 

crianca tem a necessidade de brincar, de aprender e se desenvolver e a responsabilidade 

de proporcionar esses momentos nao e so da famflia, mas tambem da escola. Af entra o 

papel do professor, no que diz respeito a trabalhar o ludico ( j °g° s e brincadeiras) no 

momento da aula. 

"A escola pode contribuir muito para o resgate do ludico na infancia, deve haver 

nela um trabalho educacional que possibilite o aprendizado e o desenvolvimento 

infantil" (ANGOTH, 2006, p. 108). Nesse caso e trabalho da escola recuperar o ensino 

ludico, para que as brincadeiras e os jogos possam fazer parte da vida da crianca sem 

nenhuma contraposicao por achar que aula nao e hora de diversao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 - Brinquedos 

Houve um tempo, nao muito distante, em que as criancas confeccionavam seus 

proprios brinquedos, mas com a evolucao dos modos de producao, antes os brinquedos 

eram artesanais e agora industrializados, foi se perdendo a criatividade da crianca de 

criar, inventar. 

Antigamente as criancas tinham mais imaginacao, pois suas bonecas nao 

falavam, seus carrinhos nao andavam sozinhos, assim as meninas desenvolviam a fala e 

trabalhavam a sua imaginacao e pensamento, os meninos desenvolviam atividades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fisicas ao empurrar os carrinhos no chao. Atualmente as bonecas falam pelas meninas 

nao dao a oportunidade de a crianca exercitar a mente; 

Os carrinhos ja fazem toda fungao dos meninos. O brinquedo hoje executa todo 

o trabalho pela crianca. Para ela o brinquedo tem um valor afetivo, o que deixa marcas 

na sua infancia e reflete na fase adulta. 

Com a imaginacao a crianca pode transformar tudo em brinquedo, uma pedra 

pode ser uma boneca ou um carrinho. Os brinquedos tem o poder de estimular as 

criancas em suas faculdades fisicas e mentals, este estimulo consiste em a crianca 

aprender a inventar, analisar, comparar, diferenciar e classificar. 

2.2.2 - Os jogos tradicionais no Brasil 

Os jogos foram trazidos para o Brasil atraves dos Portugueses na epoca da 

escravidao. Os primeiros tinham como caracterfstica a sua transmissao de uma geraeao 

para outra a seguinte, possuiam tambem certa conservacao no modo de elaboracao do 

jogo com algumas mudangas feitas por criancas com o passar do tempo. A finalidade 

dos jogos naquela epoca, era manifestar espontaneamente a cultura popular, tendo a 

funcao de perpetuar a convivencia social atraves da cultura infantil. 

Segundo Kishimoto 1993: 

... alguns jogos como a pipa, foram introduzidos pelos Portugueses no 

seculo XVI e eram praticados primeiramente pelos adultos com fins 

praticos, ou seja, visando-se a utilidade para a vida em sociedade. 

Passando-se os seculos, os brinquedos tiveram fins de diversao 

infantil. (p. 89) 

No entanto, nessa mesma epoca (seculo XVI) os jogos infantis nao tinham 

nenhuma importancia para os estudiosos, pois nesse tempo as criancas, principalmente 

os meninos de engenho, tinham uma criacao bem rigida e, aos sete anos de idade ja 

tinham que se eomportar como "pequenos adultos". 

Ha alguns jogos que estimulam o exercicio ffsico e que nao eram valorizados 

pela classe dominante, pois eram atribuidos apenas as pessoas ignorantes e grosseiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tais pessoas eram os escravos, que deviam trabalhar o ffsico para o trabalho bracal nos 

engenhos e nas casas de suas senhoras. 

O sistem era produzido nas brincadeiras das criangas, ou seja, os moleques filhos 

de escravos desempenhavam a funcao de "leva - pancada" para satisfazerem os prazeres 

dos meninos de engenho. 

Outro momento reproduzido da escravidao era o da brincadeira montar, em que 

os meninos brancos brincavam montando em carneiro, porem quando os carneiros 

faltavam, os meninos usufrufam dos negros para sua montaria. Havia tambem a 

brincadeira do belisco, no qual as criangas beliscavam umas as outras, sendo que os 

moleques beliscavam devagar, por medo de apanhar, enquanto os brancos tinham o 

maior prazer em beliscar os negros com toda a sua forga. 

Tanto os moleques filhos de escravos, quanto os meninos brancos, filhos dos 

senhores de engenho, tinham uma imaginagao bem fertil. Desse modo, eles a usavam na 

modiflcagao criativa dos jogos indo alem do que o proprio brinquedo proporcionava ou 

finalizava. Neste sentido nao se pode dizer que os jogos nao sao um auxilio para a 

aprendizagem e desenvolvimento da crianga, principalmente no momento da aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 - A finalidade da brincadeira na vida da crianga 

Se as brincadeiras elaboram o pensamento do indivfduo, questiona-se, por que 

nao juntar o util ao agradavel? Por que nao unir o que desenvolve e diverte a 

necessidade do ser humano? Por que nao brincar enquanto estuda e aprende? 

A educacao ludica esta distante da concepcao ingenua de passa 
tempo, brincadeira vulgar, diversao superficial. Ela e uma acao 
inerente na crianga, no adolescente, no jovem e no adulto e 
aparece sempre como uma forma transacional em diregao a 
algum conhecimento, que se redefine na elaboracao constante 
do pensamento individual em permutacao com o pensamento 
coletivo. (ALMEIDA, 1998. p. 13.). 

E por meio da brincadeira que a crianga desenvolve a sua coordenagao motora e 

as suas areas psicologicas, humana, e social. Por isso e um grande erro ver a brincadeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como perda de tempo, mesmo em criangas maiores ainda que a crianga veja a 

brincadeira como simples diversao. 

A crianga brinca se divertindo, nao tem a consciencia de descobrir como 

funcionam as brincadeiras ou como acontece o desenvolvimento proporcionado por 

elas. Mesmo que a brincadeira seja organizada por um adulto, no intuito de fazer com 

que as criangas aprendam algo ou se desenvolvam em alguma area, nao vai mudar a 

visao da crianga de ve-la como simples diversao. E nao e porque a crianga a ve como 

simples diversao que a brincadeira perde o seu valor. 

O professor precisa estimular o prazer que a crianga sente ao brincar e nao 

menospreza-lo, mesmo que os pais, muitas vezes, prefiram que seus filhos nao 

brinquem na sala de aula. 

A infancia nao e uma preparagao para a vida adulta, a crianga nao e um adulto 

em miniatura, mas e uma vida que esta se desenvolvendo para se tornar um adulto. Ela e 

um ser como qualquer outro, que pensa, age, sente, fala, se expressa, cria, tem 

responsabilidades mesmo que limitadas, etc. E na infancia que o indivfduo passa pelas 

emogoes mais fortes. 

Crianga que brinca na infancia se torna um adulto saudavel psicologicamente, 

trabalha e ama de forma equilibrada. Valesco 1996, confirma essa afirmagao: 

Brincando a crianga desenvolve suas capacidades fisicas, verbais e 
intelectuais. Quando a crianga 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 tem 
maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado e afetuoso. 
(p. 78). 

A finalidade da brincadeira na infancia e de dar sustentabilidade ao 

desenvolvimento global da crianga e a seu aprendizado nos anos iniciais de sua vida 

escolar, para que, na fase adulta, tenha controle sobre si mesma. 

2.4 Categorias das brincadeiras 

A brincadeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sensorio-molora ocorre durante os 12 primeiros meses de vida, o 

inicio do desenvolvimento da coordenagao motora. Sao exemplos dela: pegar ou mover zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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objetos, coloca-los na boca, jogar no chao, etc. A crianga nessa idade tem a sua 

coordenagao motora pouco desenvolvida, chega ate a ser engragado quando ela tenta 

pegar um objeto e nao consegue acertar a diregao. Neste ponto entra a importancia de 

brincar com o bebe. Se um adulto coloca um brinquedinho na frente da crianga, esta 

tentara pega-Io, o que pode vir a ser uma diversao para o bebe. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeira brincadeira de faz-de-conta:'micia-$e no segundo ano de vida, a 

crianga comega a usar objetos na perspectiva de faz-de-conta. Exemplo: uma colher ou 

xicara de brinquedo e utilizada pela crianga para alimentar a si propria. Entram em cena 

as brincadeiras de casinha, de boneca, em que a crianga faz daqueles brinquedos a sua 

realidade. 

Elaboragdo com objetos: a crianga com 15 a 21 meses comega a associar o faz-

de-conta com brinquedos e com outras pessoas e nao mais apenas consigo mesma. Por 

exemplo: um pente de brinquedo penteia o cabelo da boneca e tambem o da sua mae. A 

crianga vai sentir a necessidade maior de trazer aquelas brincadeiras para a vida real. 

Outro exemplo sao as cozinhas de brinquedo, a crianga usara comida de verdade para 

cozinhar nos brinquedos ou entao comida de brincadeirinha para comer de verdade. 

Brincadeira de faz-de-conta com substituicao: a crianga comega a substituir 

objetos. Exemplo: uma caixa de papel pode virar um carrinho, uma caneta pode se 

tornar um aviao. E nessa fase que a crianga desenvolve melhor a sua imaginagao, a 

inteligencia e o pensamento, pois ela pode transformar qualquer coisa em brinquedo e 

vai se divertir como nunca. 

Brincadeira sociodramdtica a crianga com cinco anos assume papeis e fmge ser 

outra pessoa, como a: mae ou o pai; usa roupas, sapatos, bolsas, maquiagens ou outros 

acessorios dos adultos mais proximos. 

Consciencia de papeis: por volta dos seis anos a crianga ja comega a planejar as 

brincadeiras de faz-de-conta. Cria o seu proprio faz-de-conta, fingindo ser um adulto, 

um animal, um super-heroi, etc. 

Jogos com regras: a partir dos sete ou oito anos de idade a crianga vai 

substituindo o faz-de-conta por jogos com regras. Nesse momento ela esta com a 

imaginagao, inteligencia e outras areas ja bem mais desenvolvidas que antes, entao 

passa a querer algo mais dificil, com regras que tenham que ser cumpridas, assim 

absorve as regras para sua vida. Comega a associar e descobrir que precisa de regras em 

tudo o que for fazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A brincadeira no desenvolvimento da crianga 

Algumas pessoas veem as brincadeiras como um momento de diversao que nao 

deve ser praticado em sala de aula. Ha tambem pessoas que entendem a brincadeira 

como necessaria para a vida da crianga, mas acham que se deve separar a hora de 

brincar e a hora de estudar. Fontana e Cruz mostram outra concepgao que reforga a 

concepgao anterior: "outra concepgao e a de que a crianga tem necessidade de brincar, 

mas que na escola e preciso separar brincadeiras e 'tarefas serias'". (1997. p. 119). Esse 

pensamento pode ser entendido como uma falta de informagao sobre a definigao das 

brincadeiras. 

Seja qual for a fase da crianga, a brincadeira influencia no seu aprendizado. 

Portanto: 

O brincar, da mesma forma como os distiirbios psicomotores, esta no 
lugar entre o prazer real e sua evocagao. Enquanto o adulto realiza 
tarefas que Ihe promovem prazer (ler, pintar, escrever, etc.), a crianga 
brinca. A infancia tem urgencia na vida da crianga. E nessa fase que o 
lugar do brincar tem o seu maior projeto - o ser adulto. (VELASCO 
1996, p. 25). 

Nessa perspectiva, a brincadeira consiste em socializar e tornar a crianga um 

adulto capaz de interagir na sociedade satisfatoriamente. 

Ela provoca na crianga um desenvolvimento mais complexo de pensamento. 

Portanto, nao ha mais duvidas de que esta aprenda e se desenvolva por meio das 

brincadeiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO III 

3 - C O M O AS B R I N C A D E I R A S SAO VISTAS NA R E P R E S E N T A C A O DAS 

C R I A N C A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capftulo enfatiza o que a crianga pensa sobre as brincadeiras em sala de 

aula, como tambem, da importancia e da preciosidade das brincadeiras na infancia e na 

vida escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1 - O entendimento da crianca em relacao as brincadeiras 

A brincadeira faz parte do desenvolvimento em todas as areas do ser humano, 

sem perder suas caracteristicas e suas diversoes. Os jogos e brincadeiras transformam 

aquela crianca insegura e medrosa em um adulto confiante, corajoso e equilibrado, 

como ja foi mencionado no capftulo anterior. Complementando esse entendimento, 

Snyders apud Almeida diz que: "E preciso organizar o jogo de tal forma que, sem 

destruir ou sem desvirtuar seu carater ludico, contribua para formar qualidades do 

trabalhador e do cidadao do futuro." (1998 p.l 1). 

Ja que as brincadeiras e os jogos proporcionam tanto desenvolvimento e 

aprendizado, por que entao encontramos tanta resistencia por parte das criangas quando 

juntamos "edueagao e diversao"? 

Apos o perfodo de observacao e a entrevista, gerou-se uma certa confusao 

quanto a verdadeira opiniao das criangas sobre as brincadeiras, pois os educandos 

expressam claramente essa confusao. Em um determinado momento da entrevista os 

educandos disseram que as brincadeiras: "nao serve de nada" (Entrevistado I), em outro 

momento falaram o seguinte: "aprendo mais por meio das brincadeiras" (Entrevistado 

II I ) . 

Dos alunos entrevistados somente 3,5 % reconheceram "vagamente" que a 

brincadeira e importante na sala de aula. Enquanto os outros 96,5 % ainda veem as 

brincadeiras como simples diversao ou premio pelo bom comportamento, nesse sentido 

um dos educandos diz claramente que: "Ela me chama primeiro porque eu so a mais 

quieta". 

A brincadeira faz parte da vida escolar da crianga em todas as situagoes e de 

todas as formas possfveis. Entretanto, muitas vezes, os pais exigem que seu filho estude 

e nao brinque na hora da aula porque escola nao e lugar de brincadeira e a partir da 

visao que os pais passam, as criangas internalizam o mesmo pensamento. Ou seja, 

"Uma concepgao e aquela que pode ser traduzida na frase 'Crianga vai a escola para 

aprender, e nao para se divertir'". (FONT AN A; CRUZ, 1997. p. I I 9 ) . 

Algumas criangas sao um tanto indecisas e acabam confundindo um pouco, 

dizem que as brincadeiras nao servem de nada nas aulas, mas tambem dizem que as 

brincadeiras ajudam a aprender melhor os conteudos estudados na sala de aula, neste 

caso, por exemplo, dizem que, "ajuda a aprender" (Entrevistado III ) . Mas quando se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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questiona sobre a importancia da brincadeira a resposta e contraditoria: "nao tem 

importancia" (Entrevistado II) . Nao da pra entender direito o que se passa na cabega 

dessa crianga. Pode-se acreditar que a crianga sabe que e bom e divertido brincar, mas 

ha a intervengao do pensamento dos pais interferindo na opiniao deles. 

Como ja foi citado no capftulo anterior, Fontana e Cruz relatam que a crianga 

tem a necessidade de brincar e que na escola nao e lugar de brincar. A partir daf, pode-

se entender porque e confuso para a crianga, entender que se ela tem necessidade de 

brincar e pode brincar em qualquer lugar, entao porque nao brincar na escola, que 

deveria ser um lugar bem atrativo. 

Ja conhecemos o pensamento de muitos pais, de que as brincadeiras sao 

apenas diversoes e nao deve ser feita na escola porque e lugar de estudar, inclusive, no 

momento da aula teste, alguns pais questionaram porque seus filhos estavam brincando 

e nao aprendendo. Se os pais pensam assim e agem dessa forma na frente das criangas, 

logicamente estas irao absorver o mesmo pensamento dos pais, entao a questao e mudar 

o pensamento dos pais sobre isso. 

Os pais precisam entender que o processo de aprendizagem passa pelo 

processo ludico durante toda a sua infancia e ate mesmo adolescencia. E dessa forma, a 

escola como promovedora de aprendizagem e um espago muito propicio para as 

atividades liidicas. Nesse sentido, e importante que os pais entendam que: 

E preciso brincar! E preciso tempo para brincar, espago que assegura 
tranqiiilidade, seguranga e sossego suficiente para que possa haver um 
aprofundamento na brincadeira, para que a crianga possa compreender 
atraves dela o mundo e as ag5es humanas quais se inserem 
cotidianamente. (MALUF 2003, p. 39). 

Nao teria outro espago mais propicio para juntar diversao e aprendizagem 

como a escola. Assim, deveriam ser criados momentos em que a crianga tivesse aulas 

mais chamativas e mais gostosas de assistir e participar. 

Diante dessa realidade, faz-se necessario questionar como e que mudaremos a 

consciencia dessas criangas em relagao a aprendizagem que as brincadeiras 

proporcionam? Claro que a resposta e simples, tentando, em primeiro lugar, explicar e 

fazer com que os pais entendam o processo de ensino aprendizagem pela a utilizagao de 

atividades liidicas, como as brincadeiras e os joguinhos. Vale ressaltar, alegremente, que 

ha alguns professores que ja trabalham em suas aulas com brincadeiras e jogos. Mas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ainda levara um tempo ate que as criangas entendam e percebam o valor, o 

desenvolvimento e a aprendizagem que ha em um simples e divertido brincar. 

3.2 - O valor das brincadeiras na infancia e vida escolar 

A crianga precisa que se crie possibilidades de aprendizagem, por exemplo: 

numa aula de matematiea, na qual, a crianga precisa raciocinar e muitas vezes quebrar a 

cabega tentando resolver algum problema, entiio caberia ai uma brincadeira ou um jogo, 

pois os mesmos despertariam na crianga um entendimento melhor dos problemas a 

serem resolvidos, dessa forma a aula nao seria cansativa, mas, divertido, e chamaria 

mais atengao do que o coleguinha ao lado. 

As brincadeiras e os jogos dao a oportunidade para que a crianga viva, de certa 

forma, a "realidade". Portanto, "a brincadeira representa a possibilidade de solugao do 

impasse causado, de um lado, pela necessidade de agao da crianga e, de outro, por sua 

impossibilidade de executar as operagoes exigidas por essas agoes". (REGO, 1995, p. 

82). A crianga cria situagoes imaginarias que ainda nao podem viver na realidade, por 

isso mesmo, e que ela se realiza quando brinca. 

Os jogos e brincadeiras possibilitam a crianga viver uma realidade que por 

enquanto esta distante da sua, consequentemente abre caminhos para o desenvolvimento 

mental, cognitivo, psicologico, ffsico, etc. Neste sentido, Rego, ainda confirma esse 

pensamento dizendo que: "A crianga brinca pela necessidade de agir em relagao ao 

mundo mais amplo dos adultos e nao apenas ao universo dos objetos que ela tem 

acesso." (1995, p. 82). 

A brincadeira possibilita a crianga a agir sobre o objeto de estudo ou sobre a 

situagao estudada, dando assim responsabilidades as criangas. 

As autoras Fontana e Cruz explicam de forma mais clara e interessante que: 

Agir sobre as coisas e a principal forma de que a crianga dispoe para 

conhece-las, compreende-las. Nesse periodo, ela tenta atuar nao 

apenas sobre as coisas as quais tem acesso, mas esforga-se para agir 

como adulto: quer, por exemplo, dirigir carro ou fazer comida. (1997, 

p. 122). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E Poe esse motivo, que nas brincadeiras as criangas geralmente fazem papel de 

adultos e ate mesmo na vida real. As criangas brincam nao para preencher o tempo 

vago, porque nao exercem atividades mais pesadas como os adultos. A crianga brinca e 

se diverte e parece que sempre foi assim, mas, houve uma epoca em que ela tinha que se 

comportar como adulto. Ao crescer tornava-se um adulto meio desequilibrado em varias 

areas de sua vida. 

Assim fica claro que: "brincar e sanidade - fisica e mental." (VELASCO, 

1996, p. 31). Dessa forma, a brincadeira abre o caminho para o equilfbrio afetivo, 

intelectual, humano e fisico e nao pode ser dispensada na vida de um ser humano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO IV 

4 - M E M O R I A S D E UMA P R A T I C A R E C E N T E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo sera tratada a importancia da pratica na formagao docente no 

curso de pedagogia, pois a teoria sem a pratica nao forma um bom professor, como 

tambem as brincadeiras colocadas em pratica na sala de aula, levando a teoria deste 

trabalho para educagao das criangas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1 - A pratica dentro da formacao professional 

Esta etapa do trabalho abordara a vivencia da pratica, tendo a teoria como suporte 

para a construgao da formagao profissional. E incrivel como no inicio de um curso superior 

tudo parece ser facil, sonha-se em colocar em pratica toda a teoria estudada, mas na verdade 

quando se depara com a pratica, entao fica bem mais complicado. Nao da para utilizar tudo o 

que se aprende, mas um bom professor sempre consegue um jeito de trabalhar muitas dessas 

teorias em sua aula. 

... quais as teorias pedagogicas que orientam a pratica do professor, 
que, por sua vez, e reflexo de um determinado projeto politico e de 
uma concepcao de educacao? Como nos tornamos professores? Como 
construimos nossas praticas? Alem disso, a analise dos aspectos 
estruturais da sala de aula (disposieao fisica), as relacoes 
interpessoais, os aspectos organizacionais e didatico-pedagogicos do 
processo de ensino-aprendizagem permitem que o aluno, numa 
perspectiva de refiexao sobre a acao encaminhe-se para a producao de 
novas acoes, nao se limitando a simples transferencia e aplicacao de 
teorias ou de conteudos. (BARRE1RO, 2006. p. 99) 

E natural que o graduando chegue ate o periodo do estagio cheio de duvidas, 

incertezas e medos. Interessante os questionamentos que Pimenta faz: "Como vou dar aula se 

nao tenho pratica? O que fazer para ficar bem preparado para a sala de aula? Esse curso vai 

mesmo me ensinar a ensinar?" (2004. p. 99). O aluno estagiario ainda se encontra inseguro 

daquilo que aprendeu na universidade, pois nao esta habituado a esse novo quadro, de esta no 

lugar de professor. A inseguranca, o medo e questionamentos sao normals para quern esta 

dando inicio a uma carreira profissional. 

Ate que ponto o estagiario tem elementos teoricos para construir uma 
refiexao critica sobre as vivencias do estagio? Como fazer para que as 
reflex5es feitas com o professor formador e com os colegas ultrapassem os 
limites do senso comum pedagogico e do meramente observavel? O estagio 
como refiexao da praxis possibilita aos alunos que ainda nao exercem o 
magisterio aprender com aqueles que ja possuern experiencia na atividade 
docente. (PIMENTA, 2004. p. 103). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse caso, quando houver duvida, procurar alguem que ja tem experiencia com 

sala de aula, e recomendavel e importante, pois a troca de experiencias e riquissima para a 

construgao da nossa experiencia. A troca de conhecimentos e algo fundamental na pratica. 

Alem da contribuicao de toda a teoria estudada durante o curso, as experiencias dos outros sao 

de fundamental importancia. 

Nem sempre o estagio e o principal instrumento para edifiear uma experiencia de 

sala de aula, e necessario mais que um estagio, e preciso um trabalho em conjunto, a escola, o 

professor, os educandos e os pais. Cada membro que forma o corpo, que e a escola, e de 

importancia grandiosa em toda essa construgao do saber ensinar. Como afirma Pimenta: 

[...] o estagio pode nao ser uma completa preparacao para o magisterio, mas 

e possivel, nesse espaco, professores, alunos e comunidade escolar e 

universidade trabalharem questoes basicas de alicerce, a saber: o sentido da 

profissao, o que e ser professor, a escola concreta, a realidade dos alunos nas 

escolas... a realidade dos professores nessas escolas, entre outras. (2004. p. 

100). 

A vivencia na universidade e os discursos sao bem diferentes da realidade que se 

encontra quando parte pra escola. Muitas vezes, ate mesmo com relatos de profissionais que 

desanimam o estagiario na sua pratica. 

O estagiario vai se deparar com muitos professores insatisfeitos, desgastados 
pela vida que levam, pelo trabalho que desenvolvem e pela perda dos 
direitos historicamente conquistados, alem dos problemas do contexto 
economico-social que os afeta. Assim, e comum os estagiarios serem 
recebidos na escola com apelagoes do tipo: "Desista enquanto e tempo!" e 
"O que voce, taojovem, estafazendo aqui"?.(2004. p. 104) 

Essa realidade e muito desconfortante para o estagiario, pois ja esta cheio de 

questionamentos e de insegurangas. Causa ainda confusoes nos pianos de se esforgar para ser 

o melhor professor. Por isso e muito importante para o estagiario ter a sua opiniao e decisao 

formada em ser educador, para que nao sejam comentarios de pessoas insatisfeitas com a sua 

profissao, que venham mudar o seu desejo de ensinar. 

Em meio a tudo isso, o estagiario ainda encontra-se com muitos alunos nos cursos de 

pedagogia que exercem o magisterio. Sempre tem alguns casos de alunos que nao querem 

fazer o estagio, porque ja tem a pratica de sala de aula, Pimenta destaca bem essa realidade: 
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[...] os orientadores de estagio supervisionado e de pratica de ensino se 

defrontam com indagacoes como: "Posso ser dispensado do estagio? Porque 

preciso fazer essa disciplina? Posso trazer uma declaracao de uma escola 

ondejatrabalhei?". (2004. p. 99). 

Seria uma preocupagao a menos para esses alunos. Novas experiencias nao fazem 

mal a nenhum educador, pelo contrario sempre sao bem vidas. Em suma, o estagiario so 

podera ganhar experiencia para uma boa qualificacao exercendo o seu papel de educador, na 

pratica. 

Colocar a escola como local de aprendizagem da profissao de professor 

significa entender que e na escola que o professor desenvolve os saberes e as 

competencias do ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo individual 

e coletivo. Internalizar saberes e competencias significa "saber 

encontrar e por em pratica respostas apropriadas ao contexto na 

reaiizacao de atividades" [.. .] . (LIBANEO, 2004. p. 35). 

Nada melhor do que a propria escola para causar um grande desenvolvimento, no 

que diz respeito a ser o melhor educador possivel. A partir do momento em que o educador 

encontra respostas diante da pratica que adquiriu para formular atividades com seus 

educandos, e que o profissional competente entra em cena na educacao. 

4.2 As brincadeiras na pratica da sala de aula 

Depois de ter falado sobre as brincadeiras na aprendizagem e desenvolvimento da 

crianga, o estagio foi o momento de aplicar toda a teoria sobre as brincadeiras. Apesar de 

receber criticas de alguns pais e de alguns professores de que as criangas nao podem brincar 

na sala de aula, e muito gratificante ver que todo o trabalho desenvolvido quando colocado 

em pratica funciona muito bem. 

Trabalhar com brincadeiras e muito cansativo, mas, e muito gostoso. As criangas da 

turma onde o estagio aconteceu ainda nao estavam habituadas a ter as brincadeiras como 

instrumentos da sua propria aprendizagem. "Percebi que trazer algo novo para a sala deixa os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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educandos agitados... Decidi introduzir as brincadeiras aos poucos, em algumas aulas para 

eles se acostumarem." (DIARIO DO ESTAGIO, 31/08/2010). O trabalho com as brincadeiras 

aconteceu poucas vezes, por causa do costume das criangas, mas de forma bem trabalhada. 

Em uma das aulas de matematica foram utilizadas algumas brincadeiras para que os 

educandos fixassem os conteudos que ja haviam estudado. 

Serao utilizados jogos e brincadeiras para aprofundar o conhecimento e a 
aprendizagem dos educandos. Por meio do tangra, material dourado, domino 
com multiplicagoes e dama. Serao divididos em grupos e faremos uma 
gincana. (PORTFOLIO, 17/09/2010). 

Neste dia, as criangas adoraram, inclusive conseguiram recordar os conteudos que ja 

haviamos trabalhado, de certa forma ficou mais facil para firmar essa aprendizagem. "Foi um 

dia em que os educandos deram um pouco mais de trabalho para se comportarem, mas, no 

entanto, o aproveitamento da aprendizagem foi muito bom." (DlARIO DO ESTAGIO, 

17/09/2010). 

Abaixo estao algumas imagens desta aula: 

Figura 1- Atividades dos educandos como jogo da dama. 

Fonte: Portfolio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3 - Atividades dos educandos com o material dourado. 
Fonte: Portfolio. 

No inicio do estagio, as criangas estranharam um pouco a realizagao de atividades 

liidicas, de jogos e brincadeiras, mas depois gostaram, acostumaram-se e principalmente 

assimilaram a aprendizagem as brincadeiras. 

Os primeiros dias de estagio foram como que uma adaptagao das aulas e atividades 

integradas com jogos e brincadeiras, mas os alunos nao tiveram nenhuma dificuldade em 

realiza-las. A atividade que mais gostaram foram os de quebra-cabegas dos animais 

vertebrados e invertebrados, os jogos dos 7 erros e o jogo de dados. Estas foram as atividades 

que chamaram mais atengao dos educandos, nao so por serem novas, mas pela aprendizagem. 

A aula de ciencias foi uma revisao sobre os animais vertebrados e invertebrados, "Os 

educandos montarao um quebra-cabeca para fixar melhor o conteiido trabalhado. O quebra-

cabega sera montado a partir das figuras expostas no quadro." (PORTFOLIO, 26/08/2010). 

Segue a foto da atividade para melhor ilustrar: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERS'DADE FEHFRAI 

DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE PROCESSOR-

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. PARAiBA 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figui„ t - 4uebra-cabeca dos animais vertebrados e invertebrados. 
Fonte: Portfolio. 

Em geografia, quando trabalhamos Zona rural e Zona urbana, foi utilizado o jogo 

dos 7 erros, "As criangas gostaram muito a forma que foi usada o jogo. Ficaram muito 

empolgados para jogar e descobrir o que iam aprender depois." (DIARIO DO ESTAGIO, 

31/08/2010). O jogo dos 7 erros dessa aula mostra uma paisagem da zona rural, veja abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I  
Figura 5 - Atividades encontradas no Portfolio: aula do dia 31/08/2010 - Jogo dos 7 erros. 

Fonte: Portfolio 

Quando a crianga ve a imagem, ela liga ao conteudo a ser estudado. "Nesta aula 

utilizaremos o jogo dos 7 erros com uma paisagem rural para dar inicio a aula de geografia, os 

educandos descobrirao os 7 erros para trabalharmos a percepgao deles e pra ficar mais claro o 

conteudo das paisagens rural e urbana." (PORTFOLIO, 31/08/2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As criangas que tem muitas dificuldades em matematica, sonham em ter aulas mais 

claras, para que haja aprendizado, principalmente se tratando de "continhas". Dessa forma, 

uma das aulas mais chamativas foi quando utilizamos o jogo dos dados, com o objetivo de 

"melhorar o aprendizado e a capacidade de resolver continhas de adigao, subtragao e 

multiplicagao por meio de jogos e brincadeiras." (PORTFOLIO, 01/09/2010). Desta maneira 

as criangas poderiam unir o util ao agradavel, brincar e aprender. Abaixo esta a imagem da 

atividade: 

Figura 7 - Atividades encontradas no Portfolio: aula do dia 01/09/2010 - Jogo de dados. A esquerda as 

continhas e a direita os dados. 
Fonte: Portfolio 

As criangas superaram suas expectativas neste dia, mas, o mais importante e que, 

conseguiram entender melhor como resolver as continhas. Foi assim que aconteceu: 

Dividimos a turma em duas equipes, a equipe dos meninos e outra das 
meninas. Entao um jogador de cada time jogava o dado, (havia um 
dado para cada equipe) o numero que caisse havia uma continha para 
o jogador resolver, venceu a equipe que respondeu mais continhas 
corretas. (DIARIO DO ESTAGIO, 01/09/2010). 

Os educandos ficaram muito empolgados e os resultados foram surpreendentes. 

Principalmente se tratando de matematica, uma disciplina em que normalmente se tem mais 

dificuldade. Mas e como ja foi exposto, quando a aula chama a atengao dos educandos e 

provoca a sensagao de desafio, torna-se mais gostoso de aprender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No mundo de hoje, que se encontra tao desfigurado em termos de educagao, 

principios, etica e valores, a escola tem a funcao de restaurar tudo isso que se encontra 

perdido e que as nossas criangas nao sabem nem se quer o que significa. E papel do professor 

restabelecer a vivencia de cada um desses termos na vida da crianga. E porque nao, de 

maneira divertida, com as brincadeiras? 

A escola existe exatamente para proporcionar a educagao, a aprendizagem e o 

desenvolvimento, cabe ao professor e a instituigao atingir essa demanda. O educando precisa 

encontrar suporte e seguranga nas aulas do seu professor. 

Diante de todo o exposto neste trabalho e das experiencias vivenciadas, tem-se a 

certeza de que as brincadeiras tem um papel importante e que todo profissional na area de 

educagao deveria assumir o papel de brinquedista na sala de aula. Nao importa o trabalho que 

vai dar preparar materials e a canseira que vai ser aplicar os mesmos na aula, principalmente 

com as criangas de hoje, que sao completamente inquietas. 

A crianga ja nasce brincando, aprende a ser adulto brincando de ser o pai ou a mae, a 

trabalhar brincando de imitar um grande empresario, e a ser um grande jogador de futebol 

brincando de fazer gol... Poderiam ser elencadas varias atividades em que a crianga aprende a 

fazer e a ser brincando. 

Entao, porque nSo proporcionar tanta aprendizagem e desenvolvimento por meio das 

brincadeiras e jogos na sala de aula? 

E preciso lembrar tambem, que a crianga tem o direito de brincar, de viver a 

infancia, de gastar suas energias aprendendo algo por meio das brincadeiras. 
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E N T R E V I S T A 

-> Quando na sua turma ha brincadeiras na sala, quando a professora traz alguma 

brincadeira para a aula, voce participa? 

-> Participa mesmo? 

-> Como e que vocS participa? 

-> Voce gosta quando esses momentos de brincadeiras na sala? 

-> Pra voce qual a importancia das brincadeiras na sala de aula; e... quando tem 

brincadeiras na sala na hora de estudar, na hora em que a professora vai ensinar 

alguma materia. Se para voce e importante e qual a importancia dessas brincadeiras 

para voce? 

-> Essas brincadeiras ajudam a voce entender melhor as materias ou nao? 

-> Nao? Nao ajudam em nada? 

-> Quando tem brincadeiras na aula voce gosta? 

-> E as brincadeiras que a professora traz para sala de aula, ela traz so como momento 

de Iazer para os alunos ou quando ela esta ensinando alguma materia para voces 

entenderem melhor? 

-> Mas voces brincam no sentido de so se divertir mesmo ou ela traz o joguinho de 

acordo com o que ela esta ensinando a voce? 


