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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta monografia apresenta a importancia de trabalhar o ludico no processo de ensino e 

aprendizagem, tendo sempre em mente que os jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte 

do mundo da crianca. Sabendo da importancia do brincar na educacao infantil, o trabalho 

inicia-se com uma breve definieao do que e o ludico. Tambem aborda a pratica desenvolvida 

pelos educadores e as dificuldades apresentadas pelos mesmos em trabalhar com esse 

instrumento facilitador da aprendizagem integrando aos conteudos. Nesse sentido, e destacada 

a apresentacao dos educandos sobre a utilizacao do ludico no desenvolvimento da 

aprendizagem, identificando a importancia das atividades ludieas como suporte na 

aprendizagem para o desenvolvimento das potencialidades afetiva, criativa, cognitiva e social 

da crianca. A pesquisa, ainda, aborda as vivencias do Estagio Supervisionado em Docencia, 

no qual enfatiza dentre outros aspectos a utilizacao do ludico no processo de ensino e 

aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, na qual se utilizou como 

instrumentos de coleta de dados a observacao, entrevistas, fontes documentais, constituidas 

por um Portfolio, com os pianos de aula e as atividades desenvolvidas durante o estagio, e um 

diario de campo. Conclui-se que e essencial nao esquecer que, se a crianca brinca 

espontaneamente, a atuacao dos educadores nao pode ser improvisada. No entanto, percebi-se 

que as escolas precisam valorizar e trabalhar mais com o ludico, para que tenham alunos 

motivados a aprender de forma prazerosa. 

Palavras-chave: Ludico. Aprendizagem. Desenvolvimento. Pratica-reflexiva. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This monograph presents the importance of working the play in the teaching and learning 

process, always bearing in mind that the games, toys and funs are part of the child's 

world. Knowing the importance of play in early childhood education, the work begins with a 

brief definition of what is the play. It also approaches the practice developed by educators and 

the difficulties presented by them in working with that learning facilitator instrument 

integrating the contents. In that sense, it is outstanding the students' presentation about the use 

of the play in the development of the learning, identifying the importance of play activities in 

learning as support in the development of the child's emotional, creative, cognitive and social 

potentialities. The research also discusses the experiences of Supervised Internship in 

Teaching, in which emphasizes among other aspects the use of the play in the teaching and 

learning process. It is treated of a research with qualitative approach in which was used as 

instruments of data collection the observation, interviews, documentary sources, consisting of 

a portfolio, with lesson plans and activities developed during the internship, and a 

daily field. It is concluded that is essential to remember that i f a child plays spontaneously, the 

educators' performance cannot be improvised. However, it is noticed that the schools need to 

value and work more with the play, so that they have motivated students to leam 

in a pleasant manner. 

Keywords: Play. Learning. Development. Reflexive Practice. 
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CONSIDERACOES INICIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente monografia reflete a importancia do ludico no desenvolvimento infantil. 

Esta questao tern sido bastante discutida pela escola e a sociedade escolar. Assim, parte-se do 

pressuposto que para estas instituicoes o ludico nao contribui no processo de aprendizagem 

escolar. 

O ludico e fundamental na relacao didatica do ser humano. A falta de estimulos e 

objetivos nas atividades ludlcas aplicadas pelos professores afetam o desenvolvimento dos 

educandos. A partir dai escolhi esse tema na perspectiva de identificar o ludico como 

conteudo no contexto educativo que permita que a crianca investigue e construa sua realidade 

social. 

Neste estudo, pretende-se analisar o ludico no desenvolvimento infantil, compreender 

a importancia do mesmo ssob a otica do educando, a relasao do ludico com o ensino 

aprendizagem e como os educandos reagem as atividades escolares que sao desenvolvidas 

atraves da ludicidade. 

O estudo busca analisar a importancia do ludico no desenvolvimento infantil na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental "Romulo Pires", localizada na Rua Deocleciano Nunes de 

Resendo, S/N na cidade de Sousa - Paraiba. 

Para fundamentacao teorica, tomei como referenda; Almeida, Angotti, Dohme, 

Goncalves, Kishimoto, Maluf, Matos, Oliveira, Pinto, Santos, Severino e Vigotsky. 

Enquanto graduanda do curso de pedagogia o tema se torna importante, pois atraves dos 

estudos realizados ao logo da vida academica foi possivel identificar a utilizacao do ludico 

como recurso didatico na Educacao Infantil que deve ser uma acao intencional e sistematizada 

pelo professor. 

A partir das colocaeoes apresentadas, percebe-se a importancia de trabalhar o ludico 

no processo ensino - aprendizagem possibilitando ao aluno acoes de desenvolvimento da 

linguagem, memoria, sentimento, valores e atitudes, no intuito de formar alunos criticos e 

participativos na escola e como cidadaos que reivindiquem seus direitos e cumpram com seus 

deveres. 

Em sua estrutura a monografia e dividida por capitulos, refercncias e anexos. 

O primeiro capitulo trata da metodologia, de como foi feito o processo de analise para 

a realiza9ao da monografia. Essa investigaQao caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa 



e descritiva, ou seja, e uma pesquisa direcionada ao longo do seu desenvolvimento. Nao busca 

enumerar ou medir e nSo emprega instrumental estatistico para a analise dos dados. 

Entendemos ao segundo capitulo a importancia da ludicidade como um aspecto 

facilitador do resgate ao prazer de aprender e o papel da educacao em formar pessoas criticas 

e criativas. 

Apresentamos no terceiro capitulo a analise dos dados, a partir das concepcoes dos 

educando frente o objeto de estudo (ludico), feitas atraves de entrevistas e obscrvacoes 

realizadas na escola Romulo Pires. 

O quarto capitulo apresenta uma analise da complementacao do estdgio 

supervisionado em docencia. 
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CAPITULO I 

1. METODOLOGIA DO ESTUDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo sera abordada a metodologia que utilizei para a construeao e 

estruturacao do estudo. Assim, foram abordados: sujeito e local da pesquisa, os instrumentos 

de coleta de dados, o tipo da pesquisa e a abordagem da pesquisa. 
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1.1 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Romulo 

Pires", situada a Rua Deocleciano Nunes de Resende, s/n na cidade de Sousa-PB. A mesma 

consta em sua estrutura fisica 17 dependencias, sendo 05 salas de aula que funcionam nos 

turnos matutinos e noturnos, atendendo da Educacao Infantil ao 8° ano e a EJA. Sendo um 

ambiente afetivo e acolhedor. 

1.2 Sujeito da pesquisa 

O sujeito da pesquisa se constitui de 26 alunos do 1° ano do Ensino Fundamental I , 

que teve como amostra 20% dos alunos, totalizando 05 alunos; como criterio de escolha a 

professora realizou sorteio para participarem da entrevista. O sujeito da pesquisa segundo 

Gonsalves "e imerso em uma situacao-problema que e objeto de investigacao do sujeito 

investigador". (2007, p. 71). Nessa Perspectiva, num processo de pesquisa, o investigador 

interage com o sujeito e atraves dessa produzem-se os dados. 

1.3 Instrumentos de coleta de dados 

A coleta de dados teve como instrumento inicial a entrevista semi-estruturada, que de 

acordo com Matos "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). Nessa perspectiva, essa entrevista nos ajudou a entender 

como o ludico e trabalhado pela professora e a visao dos educandos sobre o nosso objeto de 

estudo. 

A realizacao da coleta dos dados se deu no dia 27 de outubro de 2009, na turma de 

Educacao Infantil da Escola "Romulo Pires". 

Dando continuidade ao trabalho academico, retornei a escola para realizar a 

observacao sobre a realidade da escola investigada, solicitando o Projeto Pedagogico 

Curricular, o calendario academico e o piano de ensino. Foi feito ainda uma visita a biblioteca 
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e uma analise a postura da gestao frente o cotidiano escolar. Consequentemente foi feita 

observacao direta na sala do professor, considerando-se as caracteristicas profissionais do 

educador, a organizacao dos conteiidos, as orientacoes didaticas, os recursos utilizados, a 

reacao dos alunos diante da metodologia, a organizacao tematica, analise do processo 

avaliativo, a autonomia professor-aluno, a interacao e cooperacao entre professor-aluno e a 

participacao dos pais na vida escolar de seus filhos. 

Continuando o trabalho, foi feita uma entrevista com o docente questionando-o sobre a 

importancia do planejamento para as atividades docentes, as etapas a serem alcancadas no 

piano, a importancia da metodologia para o processo de ensino- aprendizagem, os aspectos e 

estrategias usadas no processo avaliativo, os desafios e as dificuldades que ambos enfrentam 

no ensino-aprendizagem, a forma que familia participa nesse processo de ensino-

aprendizagem, a sua opiniao sobre as tecnologias e se o docente as utiliza e qual a sua 

contribuicao na elaboracao do Projeto Pedagogico Curricular. 

E para finalizar esta etapa do trabalho, foi realizada uma entrevista com 05 alunos, 

servindo de amostra para saber suas concepcoes e opinioes sobre como o professor trabalha os 

conteiidos, de que forma as dificuldades sao trabalhadas, se as praticas metodologicas levam 

os discentes a se relacionarem e refletirem, qual a relacao professor-aluno, o que acha de ir a 

escola, se os jogos podem lhes trazer algum aprendizado e qual a importancia dos jogos e 

brincadeiras na hora do intervalo. 

Por fim, esse momento proporcionou fazer uma analise mais precisa acerca das 

atividades, estrategias, dificuldades e tambem se pode identificar os problemas e as causas 

que ocasionaram tais problemas, pois a "observacao e todo procedimento que permite acesso 

aos fenomenos estudados. E etapa imprescindivel em qualquer tipo de modalidade de 

pesquisa". (SEVERINO, 2007, p. 125). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Tipo de pesquisa 

Foi utilizado para este trabalho o estudo de caso, aonde Goncalves nos diz que: 

"Estudo de caso e o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade 

significativa, considerada suficiente para analise de um fenomeno". (GONCALVES, 2007, p. 

69). De carater explicativo a pesquisa diz que "[. . . ] pretende identificar os fatores que 

contribuem para ocorrencia e o desenvolvimento de um determinado fenomeno" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERS'PAPE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE F0RMAQAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJAS-tRAS, PARAiBA 
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(GONSALVES, 2001, p.68), assim aprofundando o conhecimento da realidade explicando 

tudo em questao. 

Tambem como fonte de informacao sera utilizada a pesquisa de campo, que de acordo 

com Goncalves e "[ . . . ] o tipo de pesquisa que pretende buscar a informacao diretamente com 

a populacao pesquisada. A pesquisa de campo e aquela que exige do pesquisador um encontro 

mais direto com o sujeito [.. .]". (GONSALVES, 2001, p. 68). 

Nessa perspectiva a pesquisa foi realizada sem intervencao por parte do pesquisador, 

fazendo levantamentos com o objeto em seu ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Abordagem da pesquisa 

Segundo a natureza dos dados foi utilizada a analise de pesquisa qualitativa, pois esta: 

"[. . . ] preocupa-se com a compreensao, com a interpretacao do fenomeno, considerando o 

significado que os outros dao as praticas, o que imp5e ao pesquisador uma abordagem 

hermeneutica". (GONSALVES, 2001, p. 69). 

Nesse sentido, e uma pesquisa que refere-se mais aos fundamentos epistemologicos. 

Nesta perspectiva busquei o melhor caminho metodologico para o desenvolvimento da 

referida pesquisa, considerando os posicionamentos dos entrevistados e fazendo relaeao com 

os teoricos aqui citados. 

1.6 O Diario de Campo e o Portfolio: estagio e suas fontes documentais 

Atraves das narrativas do diario de campo, do portfolio constituido pelos pianos de 

aula e que me remeto as memorias que serao relatadas no quarto capitulo, buscando fazer uma 

relaeao entre o estagio e o objeto de estudo, que e o ludico. 

Dessa forma me reporto as experiencias e sensacoes que foram vividas em sala de 

aula, assim como as atividades e posturas que estao arquivadas nas nossas fontes 

documentais. Nossos arquivos que aqui foram citados foram construidos de acordo com as 

necessidades da turma e do momento, pois eram flexiveis e nos serviram de base para nossa 

vida academica e em especial a profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERS'DAOE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FQRMAQA0 DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SET0RIAL 

CAJAZRiRASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • PARAiBA 
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Agucando minhas lembrancas, trago boas recordaeoes de como foi o processo do 

estagio, o entusiasmo nosso, as realizacoes de atividades ludicas como outras que ficaram 

guardas em nossas memorias, o que me remeto a elas para aqui relata-las, pois: 

Ao rememorar uma situacao, nao conseguimos simplesmente suspender a 

vida atual para voltar ao passado, para percebe-lo tal como se deu. O corpo 

que lembra esta ancorado no presente, enredado em multiplas redes que 

emprestam significado a sua existencia. A lembrartfa e assim, de alguma 

forma, relativizada pelas condic5es em que e recuperada [...] (BARTHES, 

1997, p. 7). 

Nesse prisma podemos afirmar que as memorias aqui retomadas nos dao suporte para 

fazer com seguranca a analise do estagio supervisionado em docencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DAOE FEDERAL 

DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ckmmps • PARAIBA 



CAPITULO II 

2. O LUDICO COMO FATOR INFLUENCIADOR NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao e facil convencer os educadores da importancia do ludico no desenvolvimento 

infantil. Para tanto, reflito neste capitulo a importancia da ludicidade como um aspecto 

facilitador do resgate ao prazer de aprender. As brincadeiras por mais simples que sejam, sao 

fontes de estimulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da crianga, portanto, 

tambem e uma forma de auto-expressao. 

Sendo assim, pretendo trabalhar nesse capitulo alguns aspectos importantes, como: 

breve historico sobre o ludico; o papel educacional das atividades ludicas; o jogo, instrumento 

de formacao ou alienacao?; a crianga; a educagao e o brinquedo; os jogos no desenvolvimento 

e na formagao da crianga; a crianga, o jogo e o brinquedo e as dificuldades em trabalhar com o 

ludico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERS'tMOc FEDERAL 
DE CAMPiNA fRANOE 

CENTRODEFO".'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :̂ 'D* =W5SS0RES 
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2.1 Breve Historico 

Quando falamos sobre o ludico e preciso fazermos urna retrospectiva historica e 

social, ou seja, a atividade ludica e construida de acordo com a cultura, como e toda atividade 

humana. 

No seculo XVI I I , na obra de Emilio de Rosseau o jogo aparece como categoria social. 

Entende-se jogo como uma atividade com regras, linguagem cultural especifica, presenca de 

objetos e determinadas habilidades necessarias para seu desenvolvimento. 

Na visao de Vigotsky,.nas sociedades primitivas as atividades eram realizadas em 

grupo, aonde mulheres, criangas, adultos, e ate os idosos brincavam e jogavam juntos. As 

criangas aprendiam de forma prazerosa com os mais velhos. Cada cultura ou sociedade possui 

sua forma de viver e conviver com o ludico. 

Na cultura da sociedade antiga, o espago nao era dividido para criangas e adultos, 

todos dividiam o mesmo espago. Nessa sociedade a crianga era vista como um adulto em 

miniatura, que de acordo com Oliveira, 

[...] quando a crianga atravessa o periodo de dependencia de outros, para ter 

atendidas as suas necessidades fisicas, passava a ajudar os adultos nas 

atividades cotidianas, em que aprendia o basico para sua integracao no meio 

social. Nas classes sociais mais privilegiadas, as criangas eram geralmente 

vistas como objeto divino, misterioso, cuja transformacao em adultos 

tambem se fazia pela direta imersao no ambiente domestico [...]. (2007, 

p.58). 

Pode-se perceber que nessa cultura o brincar era tido apenas como uma forma de se 

distrair e passar o tempo. Ha certa desvalorizagao do brincar nessa sociedade, visto que, para 

Almeida (2000), "o brincar e uma necessidade e um direito de todos. O brincar e uma 

experiencia humana rica e complexa". 

Na sociedade industrializada as atividades ludicas ficaram ainda mais limitadas, pois a 

mulher teria menos tempo para brincar com seus filhos, colocando-os mais cedo em creches e 

pre-escolas, ficando a educagao das criangas a criterio das instituigoes, que eram tradicionais e 

nao realizavam as atividades escolares com as atividades ludicas em suas praticas 

pedagogicas, ou seja, existia uma dicotomia do educar e o ludico. 

Como sabemos o brincar e um dos direitos da crianga, como no documento da ONU 

20-11- 1959, diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERS'DADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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["...] A crianga deve ter todas as possibilidades de entregar-se aos jogos e as 

atividades recreativas, que devem ser orientadas para os fins visados pela 

educagao, a sociedade e os poderes publicos devem esforcar-se por favorecer 

o gozo deste direito". (Declaracao Universal dos direitos da Crianga, 1959). 

E preciso que o educador compreenda o que e brincar, conceituando jogo, brinquedo e 

brincadeira, para que os mesmos trabalhem melhor as atividades ludicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O papel educacional das atividades ludicas 

Algumas instituigoes ate conseguem esclarecer de forma correta o ludico, pois o tem 

como instrumento de apoio serio e necessario para o desenvolvimento infantil. Ja outras 

instituigoes ainda nao conseguem ter esta visao construtivista, fazendo do ludico uma diversao 

e um passatempo desvinculando da aprendizagem, ou seja, uma brincadeira 

descompromissada, quando na verdade o importante e entender que, 

A educagao ludica integra uma teoria profunda e uma pratica atuante. Seus 

objetivos, alem de explicar as relagoes multiplas do ser humano em seu 

contexto historico, social, cultural, psicologico, enfatizam a libertagao das 

relag5es pessoais, tecnicas para as relagoes reflexivas, criadoras, inteligentes, 

socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso consciente 

intencional, de esforgo, sem perder o carater de prazer, de satisfagao 

individual e modificador da sociedade. (ALMEIDA, 1974, p.31-32). 

E na brincadeira que a crianga constroi um espago de transigao entre o mundo interno 

e externo, bem como na construgao do processo como sujeito. 

Trabalhar de forma ludica e oportunizar a crianga um espago de experiencias que irao 

ajuda-la a se expressar, interagir, relacionar-se diante das atividades, utilizando-se da 

ludicidade. O educador tera um diagnostico das dificuldades prazerosas no qual a crianga 

podera obter um maior desempenho educacional e construir o seu proprio conhecimento. 

Assim, evitaria, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] a existencia de um descompasso entre as conquistas legais e teoricas e as 

praticas pedagogicas desenvolvidas nas instituigoes educativas que atendem 

criangas de 0 a 6 anos de idade. Esse descompasso evidencia que muito 

ainda ha por fazer para que as criangas sejam realmente reconhecidas como 

sujeitos de direitos. (ANGOTTI, 2006, p.90). 

Portanto, a sala de aula pode ser um lugar de brincar, se o professor conseguir 

conciliar os objetivos pedagogicos com os desejos dos alunos. 

Uma atividade ludica e criativa e uma que se assemelha ao brincar e nessa aula e 

preciso aprender a viver com prazer, ou seja, a aula ludica deve desafiar o aluno e o professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 O jogo (instrumento de formacao ou alienacao?) 

A compreensao de jogo esta associada tanto ao objeto (brinquedo) quanto a 

brincadeira, as atividades dos jogos sao historicas e sociais, de acordo com cada cultura, que 

possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento da crianga, bem como a formagao e 

apropriagao de conceitos, que de acordo com Dohme, 

O jogo e a maneira natural de as 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. (2003, p.87). 

O jogo e um importante instrumento para ajudar na aprendizagem da crianga, pois 

jogando ela aprende com mais facilidade, alem de desenvolver o fisico, o intelectual, o social 

e o afetivo. No entanto, o jogo e uma atividade de compreensao e de transformagao, mas nao 

e qualquer jogo que ira contribuir para a construgao do sujeito. O jogo e uma atividade de 

ocupagao voluntaria, exercida dentro de certos e determinados limites e seguindo ou nao 

algumas regras, acompanhado de tensao, alegria e de divertimento, fugindo da vida cotidiana, 

pois, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O jogo quando aplicado corn objetivos educacionais opera muito do 

que no desenvolvimento fisico, como pode parecer a primeira vista, 

pois pode desenvolver a inteligencia, os sentido, habilidade artistica e 

estetica, afetividade, vivencia de regras eticas e o relacionamento 

social. (DOHME, 2003, p. l 17). 

Portanto, o jogo pode ser sinonimo de divertimento e aprendizagem, desde que o jogo 

seja organizado, planejado, elaborado dentro da acao pedagogica. Assim a crianga ira 

aprender com prazer e desenvolvera habilidades necessarias para o seu desenvolvimento 

psicossocial. 

Dessa forma pode-se dizer que, o jogo e uma atividade importante para a crianga, pois 

facilita no desenvolvimento de autonomia e de reciprocidade, mas, se esta atividade com o 

jogo estiver relacionada com suas afeigoes, necessidades e desejos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A crianca, a educacao e o brinquedo 

Na educagao infantil, a importancia do ludico tern se tornado o foco nas discussoes 

sobre a cultura infantil, pois brincando a crianga ira resgatar o brincar, dentro do contexto da 

educagao infantil e essas atividades sao fundamentals para que a crianga se desenvolva de 

forma prazerosa. Portanto e de fundamental importancia a utilizagao do brinquedo, dos jogos 

e do brincar no processo pedagogico. 

Para que o ludico seja utilizado na educagao e necessaria uma reflexao sobre a 

importancia do mesmo no processo de ensino e aprendizagem. Com essa visao, as atividades 

ludicas irao aumentar a independencia da crianga, bem como as sensibilidades visuais, 

auditivas, habilidades motoras, criatividade, imaginagao, a valorizagao de sua cultura e a 

construgao dos seus conhecimentos. Nessa perspectiva, "pode-se considerar que a crianga se 

humaniza por meio da brincadeira na medida em que essa atividade lhe possibilita a 

apropriagao do uso de objetos, a interagao com outras pessoas, a internalizagao de normas de 

conduta e de relagoes sociais". (ANGOTTI, 2006, p. 95). 

E sabido que cada crianga tern seu tempo de ser crianga e que o brinquedo nao e 

apenas um objeto ou um presente, mas um instrumento que ira levar a crianga a desvendar 

estrategias, desenvolvendo assim o seu conhecimento e explorando o desconhecido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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_E atraves das atividades ludicas que a crianga ira produzir e reproduzir situacoes 

vividas no seu cotidiano que se dara por meio de suas experiencias e a relagao com as novas 

possibilidades de interpretacao e socializacao que irao surgir e que ajudarao na sua formagao 

como sujeito. Sendo assim, 

A educagao ludica, alem de contribuir e influenciar na formagao da crianga e 
do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento 
permanente, integra-se ao mais alto espirito de uma pratica democratica 
enquanto investe em uma produgao seria do conhecimento. Sua pratica exige 
a participagao franca, criativa, livre, critica, promovendo a interagao social e 
tendo em vista o forte compromisso de transformagao e modificagao do 
meio. (ALMEIDA, 1974, p.57). 

Essas contribuigoes das atividades ludicas no desenvolvimento integral contribuem no 

desenvolvimento global da crianga e estao interligadas a sua inteligencia, afetividade, 

motricidade e sociabilidade. 

Tendo a educagao como foco principal o ser humano, pensar em educagao e pensar no 

ser humano, suas agoes e relagoes. As escolas precisam entender que educar ludicamente e 

um ato consciente e planejado entre o corpo docente, envolvendo o educando no mundo de 

prazer de conhecer. Para tanto e preciso que os educadores repensem os conteiidos e suas 

praticas pedagogicas, abrindo caminho para o ludico, envolvendo e oportunizando a todos um 

resgate de seus potenciais, preparando-os para a vida, proporcionando-lhes prazer e diversao. 

Pois, o jogo, o brinquedo e a brincadeira, possibilitarao desafios, experiencias concretas e o 

pensamento reflexivo da crianga. 

Portanto e buscando novas formas por meio do ludico que a educagao ira atender os 

interesses e necessidades da crianga, tais como: tornar-se mais alegre, espontanea, criativa, 

autonoma e afetiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Os jogos no desenvolvimento e na formaeao da crianca 

Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras sao atividades que permitem que a crianga 

investigue a realidade e assim possa constituir-se socialmente. A contribuigao dos jogos no 

desenvolvimento da crianga na escola, em casa ou em parques e a mesma e se faz necessario. 

A escola, como espago destinado a crianga, tem em seu historico a negagao as 

atividades ludicas e existem alguns professores, que sao adultos e nao brincam junto com as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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criancas, conduzindo o processo de acordo com suas praticas pedagogicas, esquecendo que o 

jogo e uma forma de aprender que envolve muito mais que atividade cognitiva, envolve a 

crianga por inteiro. Nos jogos, a crianga experimenta, relaciona, descobre, imagina, e, 

sobretudo, desenvolve capacidades corporais, cognitivas e socio-afetivas, pois, "Mesmo entre 

os egipcios, romanos, maias, os jogos serviam de meio para a geragao mais jovem aprender 

com os mais velhos valores e conhecimentos, bem como normas dos padroes de vida social". 

(ALMEIDA, 1974, p.20). 

A abordagem socio-historica se faz aqui necessaria, para, destacarmos que o 

desenvolvimento humano e caracterizado pelas trocas reciprocas entre os individuos, havendo 

assim, uma interagao sobre o outro. Portanto, a instituigao escolar deve estimular a 

imaginagao infantil, oferecendo jogos estruturados ou confeccionados com material reciclado, 

visto que nenhum jogo ou brinquedo tem valor algum se nao der prazer a crianga, pois o que 

vai valer e o desafio e as descobertas que a crianga ira conquistar, pois, 

Conduzir a crianga a buscar, ao dominio de um conhecimento mais abstrato 

misturando habilmente uma parcela de trabalho (esforgo) com uma boa dose 

de brincadeira transformaria o trabalho, o aprendizado, nura jogo bem-

sucedido, momento este em que a crianga pode mergulhar plenamente sem 

se dar conta disso. (ALMEIDA, 1974, p.60). 

Nessa otica, o jogo tornara o espago escolar mais agradavel, prazeroso, que possibilite 

o desenvolvimento de habilidade e confianga nos educandos. Portanto, 

[...] os jogos tornam-se mais significativos a medida que a crianga se 

desenvolve, pois, a partir da livre manipulagao de materials variados, ela 

possa reconstruir objetos, reinventar as coisas, o que ja exige uma 

'adaptagao' mais completa. Essa adaptagao, que deve ser realizada pela 

infancia [...] (ALMEIDA, 1974, p.25) 

Acredito que o jogo deve acompanhar a crianga a partir da educagao infantil, pois 

nesse periodo da vida da crianga sao dados passos defmitivos para uma futura escolarizagao e 

socializagao, pois sabemos que quando ela chega a escola, traz em sua bagagem vivencias de 

atividades ludicas, por isso e importante que o educador procure conhecer o saber que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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crianca construiu com sua familia e com a sociedade, para assim elaborar seus pianos 

pedagogicos, que, de acordo com Angotti: 

O professor de educagao infantil precisa de uma formagao inicial de 

qualidade que lhe permita o desenvolvimento de uma pratica que integre o 

cuidar-educar-brincar de maneira indissociavel. Nao se pode mais aceitar 

amadorismo num trabalho cujo fim e a formagao de pessoas. (2006, p. 102) 

Nessa perspectiva, cabe ao educador qualificasse para ter uma organizagao nas suas 

propostas pedagogicas, o educador deve ter um olhar abrangente e estar atento as capacidades 

dos alunos, respeitando o tempo de cada um e propiciando elementos que favoregam a sua 

criatividade, selecionando situagoes importantes e de que forma essas situagoes infiuenciaram 

ou nao no processo de aprendizagem. O educador deve fazer um resgate de sua infancia e 

relacionar com o momento das criangas, seus alunos. Penso que o problema de trabalhar com 

o jogo na educagao infantil e a falta da visao do educador poder ter informagoes do educando, 

na verdade, 

Apontar esta necessidade da presenga do jogo no espago escolar implica 

juntamente a necessidade de uma formagao teorica solida quando a teoria do 

jogo e buscar um conhecimento sistematico sobre as definigoes, a historia, o 

status e as contribuigoes deste elemento para a educagao (ANGOTTI, 2006, 

p. 119). 

Sabemos que nao e facil convencer os educadores da importancia do jogo no 

desenvolvimento humano. Apesar da oposigao, entendo que, quando os educadores forem 

capazes de vivenciar e resgatar situagoes ludicas e entender o significado e a extensao do 

ludico, irao conviver com ele em seu trabalho pedagogico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 A crianca, o jogo e o brinquedo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O jogo tem uma importancia muito significativa no desenvolvimento fisico, nos 

sentidos, nas habilidades artisticas, esteticas, afetivas, na inteligencia e no relacionamento 

social da crianga, pois de acordo com Kishimoto, 

Os jardins de infancia no seculo passado divulgaram a pedagogia dos jogos 

froebelianos [...] Entre os jogos utilizados nas brincadeiras cantadas, muitos 

deles traduzidos de obras alemas e inglesas por Zalina Rolim e bastante 

divulgados, a exemplo do jogo de imitar passarinhos. (1993, p.99). 

O brinquedo e as brincadeiras sao atividades que permitem que a crianga investigue a 

realidade e assim possa constituir-se socialmente. Ao utilizar-se do imaginario, ela tem 

consciencia de que e um momento de faz- de- conta. Desta forma, a crianga e posta em 

situagoes ludicas, aprende a realidade por meio do jogo, brinquedo e da brincadeira. 

Diante disso, pergunta-se: e possivel a escola possibilitar o desenvolvimento da 

crianga por meio das atividades ludicas? 

E importante que o professor organize um tempo determinado para que as criangas 

tenham um contato direto com objetos e detalhes dos jogos que serao trabalhados na sala de 

aula e ate no recreio. Para isso Kishimoto afirma que, "Ao transmitir as formas de 

manipulagao dos materiais froebelianos parece que o professor em muitos casos se esquece de 

garantir o ponto mais importante da pedagogia froebeliana, dar um tempo para a livre 

exploragao dos materiais" (1993, p.103). 

Nessa visao, as atividades ludicas, utilizadas como instrumentos didaticos, demandam 

que o professor tenha uma visao de mundo que articule os conhecimentos previos dos alunos, 

a teoria e conteiidos escolares e que conhega o jogo, a brincadeira e o brinquedo como 

instrumentos que possibilitam a aprendizagem, o desenvolvimento, a formagao e apropriagao 

de conceitos, a qual se efetiva por meio de mediagoes do professor na sala de aula. 

Entende-se que cabe ao professor planejar de forma sistematica suas aulas, pois tanto o 

jogo como as brincadeiras, precisam de uma atengao especial dos professores com relagao ao 

tempo, espago, qual o jogo, o objetivo, o que esse jogo ira contribuir para a aprendizagem das 

criangas, jogo certo para a faixa etaria, opiniao dos alunos, ou seja, ter sempre em mente que 

esses cuidados sao de fundamental importancia antes de realizar uma atividade de earater 

ludica com seus alunos. Como podemos perceber em qualquer agao educativa se faz 

necessario que se planeje e que nesse planejamento o professor desenvolva metodologias 

capazes de favorecer a criatividade das criangas e respeitar a especificidades de cada um, visto 

que as turmas sao heterogeneas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I MWFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARS' DADE FEDERAL 
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E preciso que o professor goste de brincar, para que perceba o brilho e a magia nas 

atividades ludicas, reconhecendo assim o valor dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras 

na vida da crianga, como afirma Maluf: 

E necessario apontar para o papel do professor na garantia e enriquecimento 

da brincadeira como atividade social do universo infantil. As atividades 

ludicas precisam ocupar um lugar especial na educagao. Entendo que o 

professor e figura essencial para que isso acontega, criando os espagos, 

oferecendo materiais adequados e participando de momentos ludicos. 

Agindo desta maneira, o professor estara possibilitando as criangas uma 

forma de assimilar a cultura e modos de vida adultos, de forma criativa, 

prazerosa e sempre participativa. (2007, p.31). 

Nesse sentido o professor deve ser um mediador, estando atento as necessidades dos 

alunos, ajudando-os a compreender o mundo. Os jogos, as brincadeiras irao contribuir nas 

descobertas dos docentes, desde que sejam trabalhados com finalidades pedagogicas. O 

brincar junto ao adulto reforga os lagos efetivos, pois a criatividade do adulto interage com a 

da crianga, sendo assim, 

A participagao do adulto nas brincadeiras com a crianga eleva o nivel de 

interesse pelo enriquecimento que proporciona, podendo tambem contribuir 

para o esclarecimento de diividas referentes as regras das brincadeiras. [...] A 

crianga sente-se, ao mesmo tempo, prestigiada e desafiada [...]. Pode-se dizer 

que o brincar, enquanto promoter da capacidade e potencialidade da crianga, 

deve ocupar um lugar especial na pratica pedagogica [...]. (MALUF, 2007, 

p.30). 

Assim sendo, tanto a escola como o professor devem auxiliar e/ou dar suporte as 

criangas em qualquer atividade que as ajudem a evoluir no seu aprendizado. Esse auxilio aos 

jogos e brincadeiras deve ser orientagoes e nao imposigoes para nao frustrar ou reter a 

criatividade da crianga, ou seja, o professor deve ser mediador e nao administrador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Dificuldades em trabalhar com o ludico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sera que as atividades ludicas nas escolas sao de forma intencional visando o 

desenvolvimento das habilidades sociais, motoras, logicas e afetivas da crianga, ou sera que a 

mesma nao e realizada nas escolas? 

Talvez as atividades ludicas nao faeam parte das atividades escolares devido a falta de 

preparacao dos professores por nao terem formacao e nem vivencias em lidar com o 

desenvolvimento destas atividades, ou ainda, pelo nao reconhecimento por parte do mesmo. 

Percebe-se que os educadores demonstram certa dificuldade em trabalhar o ludico e aplica-lo 

de forma intercalada com os conteiidos, ja que muitos educadores veem o brincar como uma 

agao secundaria. E importante dizer que existe tambem o problema da falta de recursos 

materiais, precarias condicoes de trabalho, por esse descompasso por parte das escolas e dos 

docentes em trabalhar com o ludico articulando a teoria e a pratica. Para isso, Santos afirma 

que: "Para somar estas dificuldades, muitos educadores buscam na teorizagao o embasamento 

para o seu trabalho, outros partem diretamente para a pratica [...] A pratica leva ao fazer e 

forma o animador. O educador ludico e o que realiza a agao ludica, inter-relacionando teoria e 

pratica". (2007, p. 14). 

No processo de ensino e aprendizagem o educador deve desenvolver metodologias 

capazes de favorecer a criatividade das criancas, atraves de estimulos e eonfiitos cognitivos 

que envolvam a realidade. Os alunos irao construir seu proprio conhecimento pautado em 

suas vivencias que devem ser oportunizadas em sala de aula, de forma conjunta e cooperativa, 

atraves da mediacao do professor. 

A escola e o professor devem dar suporte para que as criangas evoluam seu nivel de 

aprendizado em qualquer que seja a atividade realizada. Para tanto e preciso que o ludico seja 

inserido no curriculo escolar e que os educadores bem preparados vejam o ludico como um 

aliado nas atividades, intercalando-o nas atividades didaticas, superando as dificuldades e 

limitagoes que trabalha o seu espirito dinamico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO III 

3. COMPREENSAO DOS ALUNOS REFERENTE AO LUDICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo aborda a analise do ludico no cotidiano escolar e as opinioes dos 

educandos frente ao objeto de estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1 Construindo aprendizagem ludica significativa 

Dessa forma e importante lembrar que: "brincar alem de muitas importancias, 

desenvolve os musculos, a mente, a sociabilidade, a eoordenacao motora e alem de tudo deixa 

qualquer crianga feliz". (MALUF, 2005, p. 18). 

Dessa maneira, pode-se perceber que o professor deve oferecer aos alunos momentos 

ludicos, para que, eles possam construir seu proprio pensamento. Sendo o ludico necessario 

no processo de aprendizagem e um metodo de aprender, como fica claro na fala do aluno I , 

quando diz que: "Eu brinco na hora do recreio, na rua, na casa da minha avo e na minha casa" 

(sexo masculino, 6 anos). 

Pode-se identificar que ainda falta muito para que, os educadores relacionem o ludico 

ao contexto escolar, para isso Maluf (2007, p.29) afirma que: 

O professor deve organizar suas atividades, selecionando aquelas mais 

signifieativas para seus alunos. Em seguida devera eriar condicoes para que 

estas atividades signifieativas sejam realizadas. Destaca-se a importancia dos 

alunos trabalharem na sala de aula, individualmente ou em grupos. As 

brincadeiras enriquecem o curriculo, podendo ser propostas na propria 

disciplina, trabalhando assim o conteudo de forma pratica e concreta. Cabe 

ao professor, em sala de aula ou fora dela, estabelecer metodologias e 

condicoes para desenvolver e facilitar este tipo de trabalho. 

Assim, o professor deve oferecer aos alunos momentos e atividades ludicas, para que 

os alunos desenvolvam suas potencialidades e seus proprios pensamentos. 

Ainda no decorrer da pesquisa os alunos citaram diversas brincadeiras como: "brincar 

de carrinho, boneca, pula-corda, jogo de encaixe, boliche de numeros, jogar bola e domino de 

numeros", que eles gostam, mas que so executam no recreio, como afirma a aluna I I I ao dizer: 

"A gente brinca e as vezes tia da um jogo na hora do recreio e depois guarda (sexo feminino, 

5 anos). 

Pode-se, perceber que o que esta faltando por parte de alguns educadores e da mais 

oportunidades e atividades que despertem o prazer e o gosto pelo aprender com o ludico, 

intercalando e vivenciando momentos ludicos de forma que haja um intercambio aos 

conteiidos, facilitando na aprendizagem dos alunos. Neste sentido, Maluf afirma que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hoje o brincar nas escolas esta ausente, nao havendo uma proposta 

pedagogica, que incorpore o ludico como eixo do trabalho infantil [...]. E 

rara a escola que investe neste aprendizado. A escola simplesmente esqueceu 

a brincadeira. Na sala de aula ou fora dela e utilizada com um papel didatieo, 

ou e considerada uma perda de tempo [...] (2007, p.28). 

Nesse foco, pode-se perceber que o trabalho com atividades ludicas faz com que o 

aluno tenha mais prazer de estudar, sinta-se mais motivado, entusiasmado e que permaneca na 

escola, visto que o aluno desmotivado tende a desistir aumentando assim o indiee de evasao 

presentes nas instituigoes escolares. Dessa forma, percebe-se que os alunos jogam e brincam 

apenas no recreio, hora que eles mais gostam quando estao na escola. "A melhor hora e a do 

recreio, porque a gente brinca, joga e corre e merenda" (Aluno I , sexo masculino, 6 anos). 

Desse modo, o brincar e um fator importante para que o ser humano se socialize em 

sociedade e no meio cultural, pois Santos afirma que: 

[...] brincar exige concentracao durante um grande intervalo de tempo. 

Desenvolve iniciativa, imaginacao e interesse. Basicamente e o mais 

completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, a parte 

emocional e o corpo da crianga. (2007, p.79 e 80). 

Dessa forma, o professor deve preparar as brincadeiras, com objetivos a serem 

alcangados, fazendo com que as criangas aprendam com prazer desenvolvendo habilidades e 

criatividades, superando alguns traumas e timidez. 

Assim, conclui-se que o ludico nem sempre esta presente nas escolas. E que as 

atividades ludicas quando inter-relacionadas aos conteiidos facilitam na aprendizagem dos 

alunos. A essa questao Santos diz que: "Ressalta-se a ideia de que e preciso que os 

profissionais de educagao reconhegam o real significado do ludico para aplica-lo 

adequadamente, estabelecendo a relagao entre o brincar e o aprender a aprender." (2007, 

p.15). 

O ludico no processo ensino-aprendizagem cria uma zona de desenvolvimento 

proximo capaz de medir a agao da crianga com o conteudo escolar, alem de desenvolver as 

fungoes psicologicas superiores (linguagem, memoria, atengao, vontade e sentimento), alem 

de valores e atitudes. 

Nessa perspectiva trabalhar o ludico deve ir alem do pensamento retrogrado dos 

educadores, cabe a eles se adequarem aos novos metodos de ensino, buscando uma formagao 

continua e que tenha a percepgao de que o brincar em situagoes educacionais proporciona nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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so um meio real de aprendizagem como permite tambem que adultos perceptivos e 

competentes aprendam sobre as criangas e suas necessidades, no contexto escolar, isso 

significa professores capazes de compreender onde as criangas "estao" em sua aprendizagem 

e desenvolvimento geral, o que, por sua vez, da aos educadores o ponto de partida para a 

promogao de novas aprendizagens nos dominios cognitivos e afetivos. 

Nesse sentido, "as professoras preeisam saber tambem, porque precisam mudar sua 

postura e quais oportunidades as terao de fazer isso". (SANTOS, 2007, p. 165). Pode-se 

compreender que a maior aprendizagem esta na oportunidade que e oferecida a crianga. 
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4. ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA 

Este capitulo traz a complementacao do curso, atraves do estagio supervisionado 

em docencia, que teve como objetivo, analisar a importancia do ludico no 

desenvolvimento infantil contendo as atividades realizadas e as dificuldades 

encontradas no estagio. 
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4.1 Relaeao Formacao Academica e Estagio 

Diante de minhas poueas "experiencias" em sala de aula, aprendi muito no estagio, 

pois alem de contribuir para a minha formagao no Curso de Pedagogia, tambem contribuiu de 

forma consideravel na atuacao como docente, pois me proporcionou a reflexao das minhas 

praticas pedagogicas. Tive o desafio de estagiar em uma turma de primeiro ano, visto que so 

lecionei em turmas de quarto ano. Posso afirmar que foram momentos dificeis, pois, tive certo 

medo por conta da falta da "experiencia", com aquela faixa-etaria, mas, nos primeiros dias fui 

me adaptando, pois estava bem preparada para a realizagao das atividades, visto que tinha um 

bom conhecimento academico que me levou a veneer o medo e enriquecer-me como uma boa 

profissional docente. 

Durante o Curso de Pedagogia passamos por varias etapas e uma delas foi o estagio 

supervisionado em docencia, orientado pela professora Debia Suenia, com o objetivo de 

vivenciar o aprendido no decorrer do curso e integrar as disciplinas que compoem o curriculo 

academico. E o momento que o estagiario vive o saber e faz uma relaeao com o aprendizado 

teorico e pratico confrontando com a realidade. 

Esse periodo proporciona um elo entre os mundos academico e profissional, nesse 

sentido, compreende-se que o, 

Estagio Supervisionado deve ser eonsiderado um instrumento fundamental 

no processo de formagao do professor podendo auxiliar o aluno a 

compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a formagao 

de sua consciencia politica e social, unindo a teoria a pratica. (KAULCSAH, 

1991, p. 64-65). 

Para que isso ocorra o estagio nao pode ser encarado como uma tarefa burocratica a 

ser cumprida formalmente, mas um espago de formagao nas escolas, com um apoio dos 

professores orientadores, da universidade, dos professores regentes da escola e por toda 

comunidade escolar. 

E no estagio supervisionado que surgem as reflexoes sobre a construgao e o 

fortalecimento da identidade do docente, contribuindo na formagao do (a) estagiario (a) e 

nesse espago ainda e possivel identificar os fundamentos e as bases identidarias da profissao 

docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1.1 Professora regente e estagiaria 

No primeiro dia do estagio fiquei meio que sem jeito para realizar as atividades, pelo 

fato da presenca da professora titular, mesmo ja tendo "experieneia" em sala de aula senti-me 

um pouco insegura, apesar da mesma me da muita forca desde os primeiros contatos la na 

observacao e entrevista na sala de aula que narrei no capitulo I , no topico 1.7 desse trabalho. 

Antes, porem, ja eramos colegas de trabalho, pois, lecionamos na mesma escola, em horarios 

diferentes e nos encontrarmos sempre nos planejamentos. 

No decorrer do estagio a professora titular teve que se ausentar, pois sua mae havia 

sido hospitalizada, mas ela me deu todo apoio e posteriormente voltou. Quando retornou, no 

planejamento da escola, diante de todos afirmou que: "a turma estava empenhada e os 

metodos sao bem melhores de se trabalhar, mas um pouco trabalhosos". Foi um bom 

relacionamento, uma troca de ideias e porque nao dizer de "experiencias". 

Enfim, a parceria professora/estagiaria foi muito importante e positiva, pois so enriqueceu o 

nosso trabalho e contribuiu para a aprendizagem dos alunos que e o foco principal desse 

trabalho. Depoimento da professora titular "[ . . . ] preciso trabalhar utilizando mais o ludico, 

percebo o quanto foi importante e gratificante para todos, voce esta de parabens" (DIARIO 

DE CAMPO, 16-07-2010). 

4.2 Atividades 

As atividades foram desenvolvidas com dinamismo, tornando-se momentos divertidos 

e prazerosos de se aprender, tentando direciona-los a realidade dos discentes e ao objetivo do 

estudo. 

Foram realizadas atividades individuals as quais proporcionaram aos alunos desafios e 

momentos de expressoes proprias. Realizamos tambem atividade em grupo, objetivando as 

trocas de ideias, afetividade, integracao e relacionamento melhor entre os mesmos. 

Todas as atividades realizadas eram relacionadas aos conteiidos do piano operacional 

da professora regente e dos pianos de aula da estagiaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] essas aulas foram maravilhosas, todos os alunos participaram das 
atividades com grande entusiasmo era facil perceber a alegria dos alunos 
aprendendo brincando, foi muito gratificante. (DIARIO DE CAMPO, 16-07-
2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 O desempenho dos discentes 

Diante das participagoes dos discentes nas aulas de uma forma geral, percebe-se que o 

desempenho dos mesmos acontecia com a "descoberta das novas" formas de aprender, atraves 

de esforcos, integracao, motivaeao, de suas capacidades e do compromisso de todos, 

acreditando sempre em suas capacidades. 

Os discentes mostraram-se bem interessados nas atividades ludicas, podendo-se citar 

as oficinas de leitura que tiveram como tema geral: leitura um caminho para o mundo e como 

objetivo maior: diferenciar a pratica da leitura como esta registrada no (DIARIO DE 

CAMPO, 15-07-2010), "Essa aula foi maravilhosa, todos os alunos participaram de todas as 

oficinas... no final eles pediram para que tivessem aulas dessa forma mais vezes". 

Alem das atividades ludicas em oficinas podemos mostrar algumas escritas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.4 Reeursos 

Para realizacao das aulas e atividades, foram utilizados materiais concretos, jogos, 

livros didaticos, materiais complementares, todos com o objetivo de auxiliar e facilitar a 

aprendizagem dos discentes! 

4.5 Avaliasao 

Com base nos desempenhos assiduidades e partieipacao, foi possivel avaliar os 

discentes, no qual se considerou um processo continuo e integral. Procurou-se fazer essa 

avaliacao com um olhar abrangente, procurando nao julgar, e sim tentar contribuir para que os 

mesmos tenham a aquisicao do conhecimento para o seu desenvolvimento. 

Foi possivel fazer essa avaliacao com base nos embasamentos teoricos do Curso de 

Pedagogia e que nos fez colaborar para propiciar mudancas. 

Foram diversas as formas de avaliacao, tais como: partieipacao, execucao das 

atividades escritas. Nesse processo avaliativo foi possivel detectar algumas dificuldades, por 

exemplo, "[ . . . ] que duas criancas nao estavam realizando a atividade porque escreviam letras 

soltas [. . .]" (DIARIO DE CAMPO, 05-07-2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Acreditamos ser importante deixar registradas algumas conclusoes deste trabalho, 

aonde se constatou que a utilizacao do ludico como recurso didatico nao deve ser guiada por 

uma pratica espontanea e natural, mas sim como uma acao intencional e sistematizada pelo 

professor. Entende-se tambem que a crianca necessita de orientacao para seu 

desenvolvimento. 

No decorrer deste trabalho procuramos mostrar as reflexoes sobre a importancia do 

ludico no processo de ensino-aprendizagem, pois e atraves do ludico que a crianca adquire 

diversos papeis na sociedade, auxiliando no processo de estruturacao da aprendizagem do 

sujeito. 

O ludico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, e que o seu 

significado para a crianca e poder, conhecer, compreender e construir seus conhecimentos, 

tornando-a cidadl autdnoma, capaz de pensar por conta propria, sabendo resolver problemas e 

compreendendo o mundo que nos exige competencias, conhecimentos e habilidades. 

O estagio supervisionado em docencia foi uma das etapas mais importantes desse 

trabalho, pois tivemos a oportunidade de fazermos relaeao ao nosso objeto de estudo, podendo 

assim fazer uma analise na qual eomparamos o trabalho com o ludico e constatamos que esse 

metodo proporciona interacao, prazer, motivacao, aprendizado e afetividade entre os que o 

utiliza. 

Portanto, cabe a escola e a nos educadores assumirmos o papel de artifice de um 

curriculo que privilegie as condicoes facilitadoras de aprendizagens, recuperando a ludicidade 

nos diversos dominios, afetivo, social, perceptivo-motor e cognitivo, ajudando-os a encontrar 

um sentido para suas vidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1° - Voce brinca? 

2° Quais os lugares que brinca? 

3° Que brincadeiras voce gosta? 

4° Gosta de jogar? Qual o seu jogo favorito? 

5° Na escola, qual a melhor hora para voce? Por que? 

6° Quando esta brincando e/ou jogando na escola aprende algo? O que? 

7° Qual brinquedo e/ou jogo favorito? Por que? 

8° Tem algum brinquedo que voce gosta, mas nao o tem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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