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O brincar propicia vivencia de situacoes 

importantes. Quanto mais a crianca participa 

de atividades liidicas, novas buscas de 

conhecimento se manifestam, seu aprender 

sera sempre mais prazeroso. A relacao entre a 

brincadeira e o desenvolvimento da crianca 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tern por objetivo explanar a relacao existente entxe a brincadeira e o 

desenvolvimento cognitivo da crianca. Tendo em vista a colaboracao do ludico para a 

crianca, o trabalho inicia-se com uma breve discussao sobre o brincar e suas 

contribuicoes, abordando a importancia do ato de brincar, o mundo ilusorio da crianca e 

o brincar na escola. Tambem traz uma breve abordagem sobre as contribuicoes de 

Vygotsky a despeito do processo de desenvolvimento da crianca, como tambem a 

reconhecimento do brincar para o mesmo. Deste modo, salienta-se destacar tambem o 

brincar enquanto influenciador da aprendizagem, algumas praticas observadas e alguns 

posicionamentos de educandos sobre o brincar. A pesquisa relata tambem as 

experiencias vivenciadas do Estagio Supervisionado em Docencia onde o brincar esteve 

presente enquanto ferramenta fundamental na pratica de ensino. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que utilizou como instrumento coleta de dados entrevistas, 

observacao e fontes documentais, tais como Diario de Campo e Portfolio. Conclui-se 

assim que o brincar e indispensavel para a crianca em todas as etapas de sua vida, e 

pode ser considerado tambem um grande aliado do professor enquanto influenciador no 

processo de ensino aprendizagem. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present study aimed at explaining the relationship between the play and cognitive 

development. Given the importance of play, the work begins with a brief increasing 

discussion of the play and their contributions, addressing the importance of the act of playing, 

the illusory world of the child and playing in the school. It also features a brief overview on 

the contributions of Vygotsky in spite of the development process of children, but also the 

importance of play for the same. Thus it is important to highlight the play while also 

influencing learning, some practices observed and some placements of students on the play. 

The research also examines the experiences of Supervised Internship in Docencia where 

playing was present as a key tool in teaching practice. This is a qualitative research, which 

was used in data collection interviews, observation and documentary sources, such as field 

diary and portfolio. It is concluded that the play is of paramount importance for the child at all 

stages of their life, and can also be considered a major ally of the teacher as an influencer in 

the process of teaching and learning. 

Key-words: Playing. Development. Learning. 
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CONSIDERACOES INICIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho intitulado "Pedagogia da animacao", ira relatar a importancia da 

brincadeira enquanto instrumento de aprendizagem. Ja que, tem sido um tema bastante 

discutido nos dias atuais. Partindo dessa perspectiva, iremos discutir qual a relacao existente 

entre a brincadeira e o desenvolvimento da crianca. 

Tendo a brincadeira como componente fundamental no desenvolvimento cognitivo 

da crianca, a falta do mesmo, que deveria ser propiciado pelo educador, para seu educando, 

pode ocasionar um enorme prejuizo no decorrer de toda a vida da crianca. 

Partindo desse pressuposto, escolheu-se essa tematica na busca de identificar a relacao 

e a importancia do ludico, enquanto ferramenta no processo educacional, possibilitando assim 

um melhor desenvolvimento cognitivo nos educandos do ensino infantil. 

Neste estudo, busca-se analisar a importancia do ludico na sala de aula, bem como 

identificar como o educando o percebe na sala de aula e classificar as principals atividades 

ludieas que melhor contribuira para a aprendizagem dos educandos da edueacao infantil. 

Assim, e pertinente afirmar que a pesquisa tem como o objeto de estudo analisar a relacao da 

brincadeira com o desenvolvimento cognitivo dos educandos da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Tirbutino Verissimo Dantas, que ilea localizada no distrito de Varzea da Ema, 

municipio de Santa Helena, Paraiba-BR. 

Enquanto futura docente e graduanda do curso de pedagogia, considero o tema de 

grande importancia, pois atraves dos estudos concretizados ao longo da vida academica foi 

possivel identificar que a brincadeira deve ser verdadeiramente utilizada como ferramenta 

fundamental para o processo de ensino aprendizagem, e assim, um melhor desenvolvimento 

cognitivo dos educandos. 

Deste modo, percebe-se tamanha importancia de trabalhar a ludicidade com os 

educandos, tendo em vista que, o mesmo proporcionara um melhor desenvolvimento social, 

cognitivo e afetivo, sem medo, sem estresse, feliz, prazerosa e animada. Tornando-o um 

sujeito ativo, criativo, participativo e encorajado para enfrentar situac5es que venham a surgir 

no decorrer de sua vida. 

Em sua estrutura a monografia e dividida por capitulos, seguidos de consideracoes 

finais e referencias. 

O primeiro capitulo exp5e a metodologia, de como foi realizado o processo de analise 

para realizacao dessa monografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ja o segundo, descreve a importancia da brincadeira enquanto componente 

fundamental na vida de uma crianca. 

O terceiro capltulo apresenta a contribuicao de Vygotsky no processo de construcao 

humano e seu discurso sobre o brincar. 

E o quarto por sua vez, trata-se da representacao dos alunos investigados sobre a 

relacao da brincadeira com o desenvolvimento cognitivo. E suas contribuicoes no processo de 

ensino aprendizagem. 

Por fim, o quinto capitulo relata a vivencia de uma experiencia tao esperada, tal como 

atividades realizadas durante o estagio e memorias que forram registradas no diario de campo. 

Trata tambem de uma breve discussao entre Estagio Supervisionado e Identidade Docente. 



CAPITULO I 

2. ASPECTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse capitulo abordara os aspectos metodologicos tais como: caracterizacao da 

pesquisa, locus da pesquisa e instrumento de coleta de dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1 Caracterizacao da pesquisa 

O estudo foi desenvolvido atraves de uma pesquisa de campo, ou seja, "[ . . . ] uma 

pesquisa que pretende busear a informacao diretamente com a populacao pesquisada" 

(GONCALVES, 2007, p.68). 

Deste modo, o investigador buscou conhecer o sujeito atraves de questionamentos para 

assim construir os dados. Partindo desse pressuposto, a pesquisa se apropria tambem do 

estudo de caso, por ser: 

[...] o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade 

significativa, considerada suficiente para analise de um fenomeno. E 

importante destacar que, no geral, o estudo de caso, ao realizar um exame 

minuncioso de um a experiencia, objetiva colaborar na tomada de decisoes 

sobre o problema estudado, indicando as possibilidades para sua 

modificacao. (GONCALVES, 2007,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.69) 

Ou seja, atraves da analise minuciosa do fenomeno e dos conhecimentos adquiridos do 

mesmo e possivel chegar a soluc5es para modificar e solucionar problemas do mesmo. 

1.2 Locus e sujeito da pesquisa 

Num primeiro momento a pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Tirbutino Verissimo Dantas, localizada no distrito de Varzea da Ema, municipio 

de Santa Helena-PB. A Escola funciona nos turnos manha e tarde e atende cerca de 250 

alunos. O sujeito de pesquisa foram os alunos do 3° ano que tem um total de 17 alunos, sendo 

que destes apenas 04 participaram da entrevista. Em seguida, foi realizada na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Costa e Silva, no municipio de Cajazeiras-PB. A 

Escola funciona nos turnos manha, tarde e noite. 

1.3 Instrumentos de coleta de dados 

No primeiro momento optei por uma entrevista semi-estruturada, enquanto 

procedimento de coleta de dados com os educandos. As entrevistas fora realizadas no dia 09 

de outubro de 2009, chegando a escola, pedi a professora para que fosse feito um sorteio com 
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a turma para que pudessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escolher os participantes, logo apos levei-os para outra sala, onde 

foi feita as entrevistas de forma individual. A principio eles ficaram apreensivos e 

desnorteados, mas eonversei com os mesmos e expliquei sobre o que seria discutido nos 

questionamentos. Aceitaram e responderam todas as perguntas, exceto um, que ao ser 

interrogado ficava muito confuso, nervoso e sem respostas. 

Partindo desta ideia, Matos diz: que uma entrevista semi-estruturada e "[ . . . ] uma 

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

obtencao de falas que podem enriquecer ainda mais a tematica abordada." (2002, p.63). Ou 

seja, adapta-se melhor ao entrevistado, pois cria mais possibilidades para o entrevistador, para 

que assim ele se forneca de informacoes mais precisas. 

Ja num momento seguinte, notamos uso de uma observacao sobre a realidade da 

Escola investigada, a observacao na sala do professor, entrevista com os alunos e com o 

professor, que nos possibilitou fazermos uma analise acerca das atividades realizadas na sala 

de aula e tambem o papel que o brincar assume no processo de ensino aprendizagem. 

Tambem foi feita identificacao dos problemas e das causas que ocasionam os mesmos. 

Partindo deste prisma, Severino entende por observacao "[ . . . ] todo procedimento que 

permite acesso aos fenomenos estudados." (2007, p. 125). Ou seja, a oportunidade de irmos de 

encontro com a realidade vivenciada. 

1.4 Abordagens da pesquisa 

No que se trata a natureza de dados a pesquisa e qualitativa, pois esta se preocupa com 

"[. . . ] a compreensao, com a interpretacao do fenomeno, considerando o significado que os 

outros dao as suas praticas, o que imp5e ao pesquisados uma abordagem hermeneutica". 

(GONSALVES, 2007, p.69) Ou seja, busca interpretar os fatos considerando todos os 

fenomenos que os envolvem. 

1.5 Entrevistas e observacao realizadas para obtencao de subsidios para o 

planejamento do estagio 

Em um segundo momento, ao voltar a escola, foram realizados procedencias de coleta 

de dados, ou seja, foi realizado uma explanacao em toda a estrutura da escola, procurando 
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assim, tomar conhecimento sobre a realidade da instituicao escolar e da sala de aula. Foram 

feitas tambem entrevistas com o docente e os dicentes da turma investigada. 

Sendo assim, tais procedimentos foram realizados enquanto subsidios para uma melhor 

compreensao da realidade investigada, tais como a pratica desenvolvida pelo professor 

mediante o processo de ensino aprendizagem, e tambem o papel dos alunos nessa busca pela 

construcao do conhecimento. Deste modo, tais informacoes contribuiram para um melhor 

planejamento nas atividades que serao aplicadas no estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 Portfolio, Diario de Campo e Estagio Supervisionado 

O estagio foi realizado no periodo de 01 a 28 de setembro de 2010, na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Costa e Silva, no bairro do Jardim Oasis, na 

cidade de Cajazeiras-PB. 

Esse estudo se configura como fontes documentais onde ira auxiliar no resultado final 

da pesquisa, no qual foi construldo um Portfolio, constituido pelos pianos de aula e o Diario 

de Campo para o registro das experiencias e lembrancas vivenciadas na sala de aula. A 

despeito disso, Barthes diz que "[ . . . ] o corpo que lembra esta ancorado no presente, enredado 

em multiplas redes que emprestam significados a sua existencia". ( 1997, p.7). E partindo 

deste prisma o Estagio Supervisionado foi um momento de grandes realizacoes, onde pude 

apreciar momentos incriveis que foram descritos no diario de campo, ou seja, as memorias 

vivenciadas dia a dia, onde para Santos a memoria "e a principal fonte dos depoimentos orais 

e ha ligacao direta entre tempo e a historia, com o objetivo de construir ligacoes entre as 

fontes ou documentos, que podem subsidiar na pesquisa ou formar acervos para os centros de 

documentacao e de pesquisa"(2007, p.2). 



CAPITULO I I 

2. O BRINCAR PARA A CRIANCA E SUAS CONTRIBUICOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo discutiremos a relacao da brincadeira com o desenvolvimento cognitivo 

da crianca, mostrando sua importancia enquanto auxiliador no processo de ensino 

aprendizagem. 
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2.1 A importancia do ato de brincar 

Durante toda a infancia da crianca o brincar estar presente, independente de cor, 

religiao ou classe social, onde pode ser considerado como atividade natural da crianca. Quern 

nunca brincou? E bastante dificil pensar em criancas que nao gostem de brincar ou que nunca 

brincaram. A trajetoria humana e sem duvida acompanhada pelo brincar, vivemos num pais 

onde a diversidade cultural e imensa, e a brincadeira e considerada como elemento comum, 

atraves da mesma e possivel que a nossa cultura seja repassada. Sendo assim, Velasco diz 

que: "Preservar e valorizar o brincar espontaneo e uma maneira de fazermos a nossa historia e 

a nossa cultura (1996, p.43). 

A brincadeira e tida como algo indeterminado, que possibilita a crianca uma liberdade 

de agir livremente, independente do uso de objetos, ela vai alem, no qual o brincar de "faz-de-

conta" se destaca, quando a crianca entra num mundo imaginario, onde vive situaeoes que vai 

alem de sua realidade. 

Partindo deste pressuposto Vygotsky afirma que: 

Numa situacao imaginaria como a brincadeira de "faz-de-conta", a crianca e 

levada a agir num mundo imaginario, onde a situacao e definida pelo 

significado estabelecido pela brincadeira e nao pelos elementos reais 

concretamente presentes. (1994, p.66). 

O mundo ilusorio possibilita ser quem nao somos, ir alem do que estar posto, e assim 

possibilita vivenciarmos diferentes experiencias, personagens dos mais variados tipos, no qual 

a crianca adequa de acordo com seus interesses e desejos, e assim se dotam de conhecimentos 

de forma Hvre e espontanea. 

O brinquedo por sua vez, e considerado como ponte de acesso entre o mundo 

imaginario e a crianca, ou seja, o brinquedo possibilita para a crianca uma representacao do 

mundo atraves de objetos. Para Velasco, o brinquedo: 

[...] e a ferramenta do brincar infantil. Tudo aquilo que estimula a crianca a 

descobrir, inventar, analisar comparar, diferenciar, classificar, etc. e sem 

duvida muito importante na sua formacao geral e no conhecimento infantil -

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

compromisso e obrigatoriedade. (1996, p.53). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Deste modo, a infancia, e tempo de experimentacao de descobertas, criacao e 

recriacJio, onde a brincadeira possibilita para a crianca uma recuperacao de valores, 

sentimentos e conhecimentos. Atraves da atividade do brincar, a crianca desenvolve-se 

fantasiando, imaginando, construindo regras e resolvendo conflitos, e com isso, o brincar 

pode ser considerado um importante mediador entre o mundo ficticio e o mundo real da 

crianca, onde lhe proporciona um enorme leque de conhecimentos. 

A relacao existente entre a brincadeira e a natureza infantil da criancazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma questao 

que vem sendo discutida com uma grande enfase nas pesquisas atuais desenvolvidas, pois ela 

aprece como um recurso importante na construcao de conhecimento e desenvolvimento total 

da crianca. Tendo em vista que, a brincadeira estar inserida entre os recursos disponfveis, e 

faz parte do cotidiano de qualquer crianca. 

Isso fica bastante evidente na fala de Maluf, quando diz que "Brincar c: comunicaeao e 

expressao, associando pensamento e acao; um ato instintivo voluntario; uma atividade 

exploratoria; ajuda a crianca no seu desenvolvimento fisico, mental, emocional e social;" 

(2007, p. 17) 

Deste modo, a brincadeira nao deve ser vista apenas como uma atividade de mera 

distracao ou prazer, ela deve ser vista como um importante componente para desenvolver 

habilidades, experiencias e aprendizados que iram lhe servir por toda a vida. 

O brincar e muito importante para a vida da crianca, pois alem de deixa-la feliz, ainda 

desenvolve seus musculos, sua mente, a vida social com as pessoas que convivem no seu 

meio, e ate mesmo a coordenaeao motora. Ao mesmo tempo que a brincadeira e importante 

para estimular e desenvolver um ser ativo e participativo, construindo sua identidade, a 

imagem do mundo que o cerca e de si proprio, ajudando tambem a desenvolver habilidades 

para resolver problemas que venham a surgirem no seu dia-a-dia. 

Assim e pertinente dizer que: 

A crianca que brinca, portanto vive a sua infancia, torna-se-a um adulto 

muito mais equilibrado fisica e emocionalmente, suportara muito melhor as 

pressoes das responsabilidades adulta e tera maior criatividade para 

solucionar os problemas que lhe surgirem. (VELASCO, 1996, p.43) 

Ao brincar a crianca desenvolve potencialidades, exercita o seu pensamento e assim, 

se apropria de conhecimentos sem que haja medo, estresse e desinteresse. Atraves da 

brincadeira e possivel desenvolver o cognitivo, ou seja, o pensamento da crianca e ainda 

desenvolver o lado emocional. Deste modo, "Todo aprendizado que o brincar permite e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPiMA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO DE F0RMACA0 DE PROFESSOR? S 



17 

fundamental para a formacao da crianca, em todas as etapas de sua vida." (MALUF, 2007, 

p.21). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A Importancia do mundo ilusorio para a crianca 

Ser crianca e poder vivenciar o brincar, o ludico. Ao brincar, a crianfa entra, se 

envolve num mundo imaginario, mundo esse que ela e capaz de ir alem de seu habitual. Ao 

entrar no seu mundo ilusorio, a crianfa e capaz de desenvolver habilidades e conhecimentos 

sem que haja muito esforco e de forma natural. Portanto nada melhor que o brincar para 

proporcionar o simbolico na crianca. 

Para a crianca e comum a representacao de objetos,no qual alguns objetos podem se 

transformar em outros atraves de representacao pela mesma, ou seja, "[ . . . ] elas estendem a 

operacao da memoria para alem das dirnensoes biologicas do sistema nervoso humano, 

perm i tin do incorporar a ele estimulos artificiais, ou autogeradoras, que chamamos de signos. 

(VYGOTSKY, 1994, p.52). 

Deste modo, com essa incorporacao a crianca se dota de uma outra forma de se 

comportar, e assim, de um novo conhecimento. O espaco Imaginario criado pelo brincar 

possibilita a crianca simbolizar e, consequentementc compreender, as experiencias vividas na 

realidade. Um cabo de vassoura pode tome-se numa brincadeira, um cavalo, que ao colocar 

entre as pernas e come9ar a galopar, os gestos atraves da representacao vao ser os mesmos 

para a crianca. 

Assim e pertinente dizer que: 

[...] o brinquedo simbolico das criancas pode ser entendidas como um 

sistema muito complexo de "fala" atraves de gestos que comunicam e 

indicam os significados dos objetos usados para brincar. E somente na base 

desses gestos indicatives que esses objetos adquirem, gradualmente seu 

significado [...]. (VYGOTSKY, 1994, p. 143). 

Sendo assim, o brincar vai servir de potencializador para desenvolver o simbolismo e a 

representacao nas crianfas. A crianca pequena nao possui uma forma precisa e maleavel para 

comunicar o conjunto de ideias existente no seu pensamento, entao o simbolo assume o papel 

de mediador, lhe proporcionando uma enorme forma de expressar seu pensamento. 
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O mundo simbolico do faz-de-conta e de extrema importancia para a crianca, tendo em 

vista que podemos considera-lo como ponte de partida para estigar a imaginacao, criatividade 

e fantasia, e assim, estimular o seu cognitivo. 

E e partindo desta perspectiva que Velasco diz que a crianca: 

[...] imaginariza o real, ela imaginariza o que nao sabe e que faz parte de seu 

desejo inconsciente. Isso e fundamental do jogo do faz-de-conta: ela atua e 

representa papeis numa elaboracao do que vira a ser o seu desejo... Nesse 

campo de representacoes o future toma-se presente e o presente pode vir a 

ser future. E um jogo de ensaios, de faz-de-conta, que sai do imaginario, 

passa pelo simbolico e expressa-se no real. (1996, p.26). 

Neste sentido, a brincadeira contribui com varias funcoes cognitivas, inclusive a 

memoria, ou seja, conhecimentos antes vivenciados. Brincando a crianca comeca a entender o 

funcionamento dos objetos, e as varias formas que eles podem ser utilizados no seu cotidiano. 

Deste modo, "A brincadeira permite a construcao de novas possibilidades e acoes e formas 

ineditas de arranjar os elementos do ambiente. (VYGOTSKY, 1994, p. 160). 

Portanto, para se chegar a novos conhecimentos e a novas possibilidades e acoes, e 

necessario que haja primeiro uma relacao, ou experimentacao da crianca com o meio, ou seja, 

atraves de possibilidades propiciadas pelo seu meio, atraves do seu mundo simbolico e de sua 

imaginacao, a crianca adquire novos conhecimentos, e sendo assim, a brincadeira por sua vez, 

exerce um papel fundamental para desenvolver a criatividade na crianca, ja que e considerada 

como um importante estimulador da imaginacao, onde a crianca cria e recria seus sentidos e 

habilidades, tornando-o assim seu ambiente em constante mudanca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 O brincar na escola 

O brincar e essencial na vida de qualquer crianca, e mesmo sendo um grande aliado no 

aprendizado infantil, nao se ver propostas pedagogicas que incluam o ludico na educacao 

infantil. Nao existe espaco de brincadeiras na escola para que as criancas possam ter um local 

especifico para brincar, os professores na maioria das vezes tambem nao estao preparados 

para desenvolver habilidades em seus alunos atraves do brincar, a escola nao acredita na 

importancia do brincar, a brincadeira e vista como algo de divertimento, ou sem importancia. 

Partindo deste sentido, Oliveira diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A promocao de atividades que favoreearn o envolvimento da crianea em 

brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a crianfa de situac5es 

imaginarias, tem ni'tida fun9ao pedagogica. A escola e particularmente, a 

pre-escola poderiam se utilizar deliberadamente desse tipo de situa95es para 

atuar no processo de desenvolvimento das cria^as. (1995, p.67). 

Apesar de ser rara as escolas que investem no aprendizado contemplado pela 

ludicidade, aehando que o mesmo nao contribui em nada para a crianca, e que nao passa de 

um mero passa tempo, algumas escolas ja reconhecem e dao o devido valor que o brincar 

merece, tendo em vista que, o mesmo e de extrema importancia para desenvolver a crianca em 

todos os aspectos, e assim, tornando-se um parceiro do professor. 

Todo ser humano precisa de momentos felizes, de fantasiar, de imaginar... e por que 

nao atraves do brincar? O brincar abre todo um leque de possibilidades e acoes para a crianca 

e ate mesmo para o adulto. 

O brincar precisa estar mais presente na vida de nossas criancas, e por que nos 

enquanto docentes nao proporcionamos tal alegria para nossos educandos? A despeito disso, 

Maluf diz que: 

As atividades liidicas precisam ocupar um lugar especial nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educa9ao. 

Entendo que o professor e figura essencial para que isso aconte9a, criando os 

espa90s, oferecendo materials adequados e participando de momentos 

ludicos. Agindo dessa maneira, o professor estara possibilitando as crian9as 

uma forma de assimelar a cultura e modos de vida adultas, de forma criativa, 

prazerosa e sempre participativa. (2007, p.51). 

Assim, devemos reconhecer a importancia do brincar para uma crianca em seu 

desenvolvimento, e as varias possibilidades que ele proporciona, tendo em vista a imensidao 

de experiencias que podem ser propiciados atraves do brincar. Precisamos adota-lo no 

planejamento de atividades para assim ser um auxiliador do professor no processo de ensino 

aprendizagem. 

Portanto, e importante lembrar que: 

As brincadeiras enriquecem o curriculo, podendo ser propostas na propria 

disciplina, trabalhando assim o conteudo de forma pratica e no concreto. 

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

condi9oes para desenvolver e facilitar este tipo de trabalho. (MALUF, 2007, 

p.29). 
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O educador, enquanto componente essencial no processo de ensino aprendizagem, 

precisa propor atividades ludicas que estiguem a curiosidade, criatividade e habilidades com 

seus educandos, observando cuidadosamente cada um, para que assim perceba suas formas de 

aprender, e seus interesses, pois, 

A crianca busca o prazer, fugindo sempre de coisas indesejaveis. A 

existencia do prazer nas atividades permite o esforco e a uilizacao de seu 

tempo para aprender. Se desta forma funciona, por que nao estimula-Ia com 

atividades que so lhe tragam prazer? (MALUF, 2007, p.90). 

Portanto, trabalhar de forma ludica, e proporcionar ao educando um aprendizado livre 

de desinteresse, de extresse e de mau humor, tendo em vista que todo aprendizado que o 

brincar oferece e de grande importancia para a formacao da crianca ao decorrer de toda a sua 

vida. 

Com a imensidao de brincadeiras que nossa cultura oferece e possfvel adequar 

qualquer conteudo a brincadeira, basta o professor se organizar, planejar sua aula, de modo 

que as brincadeiras usadas em sala de aula tenham sempre um objetivo. 

Assim, 

Muito pode ser trabalhado a partir de jogos e brincadeiras: contar e ouvir 

historias, dramatizar, jogar com regras, desenhar e uma infinidade de outras 

atividades constituem meios prazerosos de aprendizagem. (MALUF 2007, p. 

30-31). 

Deste modo, cabe ao professor fazer da hora de brincar uma verdadeira expressao 

cognitiva onde o educando desenvolve atraves do ludico suas habilidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I I 

3. V Y G O T S K Y E SUAS CONTRIBUICOES NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo fara uma breve abordagem sobre as contribuicoes de Vygotsky a 

despeito do desenvolvimento da crianca e suas posslveis contribuicoes. 
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3.1 Vygotsky e processo de construcao do ser humano 

Lev Semyonalitch Vygotsky nasceu na cidade de Orsha no nordeste de Minsk, na 

Bielo - Russia, em 05 de novembro de 1896. Lecionou literatura e psicologia em Gomel nos 

anos de 1917 a 1923, e logo depois, mudou-se para Moseou, onde trabalhou primeiro no 

Instituto de Psicologia, e depois no Institute de Estudos das Deficiencias, por ele criado. 

Participou de varios estudos, tendo ao seu lado um grande grupo de jovens cientistas que 

trabalhavam nas areas da psicologia e no estudo das anormalidades fisicas e mentais. 

Para Vygotsky, o processo de construcao humano se da de fora para dentro, ou seja, 

de forma cultural e nao natural. Se da atraves de ensinamentos produzidos ao de correr da 

historia, onde e repassado de geracao em geraeao pela especie humana. E por meio da 

interacao social que se desenvolve capacidades, atraves do convivio e relacao com o outro. 

Partindo desta perspectiva Oliveira diz que: 

[...] um dos pilares do pensamento de Vygotsky e a ideia de que as funcoes 

mentais superiores sao construidas ao longo da historia social do homem. Na 

sua relacao com o meio fisico e social que e mediada pelos instrumentos e 

simbolos desenvolvidos no interior da vida social, o ser humano cria e 

transforma seus modos de acao do mundo... se a historia social objetiva tem 

um papel crucial no desenvolvimento psicologico, este nao pode ser buscado 

em propriedades naturals do sistema nervoso... o cerebro e um sistema 

aberto, que estar em constante interacao com o meio e que transforma suas 

estruturas e mecanismos de funcionamento ao longo desse processo de 

interacao. (1995, p.83). 

Essa relacao se da desde as primeiras horas de vida, quando se inicia a interacao 

adulto-crianca, onde adultos por ser mais experientes repassam seus conhecimentos e acoes, 

para que assim possam desenvolver habilidades de forma coletiva, onde pode ser 

transformado de acordo com as necessidades de cada um. 

A crianca ao observar conhecimentos que ja foram antes utilizados ou repassados por 

outras pessoas, ela se apropria e assim desenvolve por si so. " E por Isso que Vygotsky afirma 

que toda funyao psicologica superior manifesta-se, primeiro, em uma situacao interpessoal e 

depois em uma situacao intrapessoal." (OLIVEIRA, 2007, p. 128). 

O desenvolvimento do individuo se da na sua grande maioria pelo aprendizado 

proporcionado por incentivos de individuos mais experientes, ou seja, pelo ambiente cultural, 

onde a falta desse contato social, nao ocasionaria o aprendizado. Por exemplo, o individuo 

que vive isolado num ambiente onde ninguem sabe ler, para desenvolver e dominar a leitura e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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preciso que ele passe a conviver com pessoas letradas para que isso possa acontecer, ou seja, 

um individuo mais experiente estimula um menos experiente, e assim nessa troca de 

informacoes o aprendizado acontece. Um outro exemplo, que pode ser citado e a questao da 

fala, para que possamos desenvolver a linguagem e preciso que primeiro possamos escutar 

outras pessoas falarem, deste modo o segundo exemplo deixa mais uma vez evidente que o 

desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano, depende de incentivos de outros sujeitos. 

Indo de encontro com essa ideia Oliveira diz que: "O desenvolvimento fica impedido de 

ocorrer na falta de situacoes propicias ao aprendizado (1995, p.57). 

Deste modo, o adulto estimula o pensamento da crianca e este por sua vez, constroi o 

conhecimento. Para analisar esse processo Vygotsky criou o conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zona de 

desenvolvimento proximal, que de acordo com Oliveira refere-se: 

[...] ao caminho que o individuo vai percorrer para desenvolver funcoes que 

estao em processo de amadurecimento e que se tornarao funcoes 

consolidadas, estabelecidas no seu nivel de desenvolvimento real. A zona de 

desenvolvimento proximal e, pois, um dominio psicologico em constante 

transformacao: aquilo que uma crianca e capaz de fazer com a ajuda de 

alguem hoje, ela conseguira fazer sozinha amanha. (1995, p.60). 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal trata-se do nivel de capacidades 

desenvolvidas de sujeitos atualmente atraves de incentivos repassados por outras pessoas mais 

experientes anteriormente, ou seja, atraves de ensinamentos que foram absorvidos e 

amadurecidos. "E, pois, um dominio psicologico em constante transforrnacao: aquilo que uma 

crianca e capaz de fazer com ajuda de alguem hoje, ela conseguira fazer sozinha amanha." 

(OLIVEIRA, 1995, p.60). 

Portanto, podemos observar a enorme relacao existente entre o desenvolvimento social 

e cognitivo, pois e atraves do meio em que vivemos que o pensamento e formado, ou seja, 

atraves da nossa cultura, do ambiente que vivemos, do que nos e repassados, que constmimos 

nossa forma de pensar e agir. 

3.2 Vygotsky, mediacao, instrumentos e signos 

Para Vygotsky, o conceito para entender o funcionamento psicologico, e o conceito de 

mediacao. Que segundo Oliveira diz ser: "[ . . . ] o processo de intervencao de um elemento 



24 

intermediario numa relacao; a relacao deixa, entao, diz ser direta e passa a ser imediata por 

este elemento. (1995, p. 26)". 

Este processo pode ser simplificado com tal exemplo: um individuo ao ter contato com 

o fogo por exemplo, e ao sentir dor afastar-se rapidamente estara mantendo uma relacao direta 

com o calor do fogo. Mas, se o individuo ao aproximar do fogo e alguem o avisar que e 

perigoso, e ele se distanciar, ou entao lembrar-se por ja ter vivenciado esta experiencia antes, 

ele estara sendo mediado pela lembranca ou ate mesmo por incentivo de outro individuo mais 

experiente. Deste modo, o aviso de um individuo mais experiente, ou a lembranca do efeito 

do fogo, sera entao, a mediacao entre o individuo e o fogo. 

Outro exemplo deixa bastante evidente tal relacao. Uma crianca ao manter contato 

com um objeto cortante, e cortar-se, estara estabelecendo uma relacao direta com o objeto. 

Mas, se ela for orientada do perigo que estara correndo ao tocar no objeto cortante por outro 

individuo ou pela lembranca antes vivenciada, ela estara mantendo uma relacao mediada. 

Assim, podemos perceber mais uma vez a mediacao que foi estabelecida entre o sujeito e o 

objeto. 

Partindo desta perspectiva, 

Vygotsky trabalha, entao, com a noclo de que a relacao do homem com o 

mundo nao e uma relacao direta, mais, fundamentalmente uma relacao 

mediada. Ha funcoes psicologicas superiores apresentam uma estrutura tal 

que entre o homem e mundo real existe mediadores, ferramentas auxiliares 

com atividade humana. Vygotsky distinguiu dois tipos de elementos 

mediadores: os instrumentos e os signos. (OLIVEIRA, 1995, p. 27). 

Deste modo, a mediacao seria entao o auxiliador da relacao do homem com o mundo. 

E, um dos importantes mediadores do homem segundo Vygotsky, e os instrumentos, que na 

concepcao de Oliveira trata-se de "[ . . . ] um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto 

de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformacao da natureza (1995, p.29)". O 

instrumento seria um mediador, facilitador da relacao entre o homem e o mundo. Alguns 

exemplos podem ser destacados para uma melhor compreensao desta relacao. O primeiro, e 

por exemplo a tesoura, que nos ajuda no corte de varias coisas como: tecidos, plastico, papel e 

etc. 

Outros facilitadores do homem podem tambem citados: como o martelo, um balde, 

uma cadeira, uma cola, uma escada, uma colher, enfim, sao inumeros os instrumentos 

utilizados pelo o homem como auxiliador de seu trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Partindo deste prisma, Vygostky diz que a funcao dos instrumentos e: 

Servir como um condutor da influencia humana sobre o objeto da atividade; 

ele e orientado extemamente; deve necessariamente levar a mudanca nos 

objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa e dirigida 

para o controle e dominio da natureza. (1994, p.72 e 73). 

Sendo assim, percebemos entao que o instrumento e um importante mediador entre o 

homem e o universo, facilitando assim o seu trabalho. 

Um outro elemento considerado como mediador da relacao existente entre o homem e o 

mundo sao os signos, que segundo Oliveira "[...]sao interpretaveis como representacao da 

realidade e podem referir-se a elementos ausentes do espaco e do tempo 

presente".(OLIVEIRA, 1995, p. 30). 

Diferente dos instrumentos, os signos sao orientadores intemamente, tendo em vista 

que os mesmos sao auxiliadores no processo psicologico do individuo. 

Indo de encontro com esta ideia, Oliveira diz que: 

Os signos que tambem chamados por Vygotsky de 'instrumentos 

psicologicos', sao orientados para o proprio sujeito para dentro do individuo; 

dirigem-se ao controle de acoes psicologicas, seja do proprio individuo, seja 

de outra pessoa. Sao ferramentas que auxiliam no processo psicologico e nao 

acoes concretas; como os instrumentos. (1995, p.30). 

Partindo desta perspectiva, os signos sao considerados como importantes 

colaboradores no processo psicologico do individuo, pode ser utilizado como instrumentos 

psicologicos que irao auxiliar o individuo em inumeras situacoes ao longo de sua vida. 

Existem varias formulas de um individuo se dotar de signos, como por exemplo, um grande 

proprietario de terra pode utilizar-se de palitos de fosforo como representacao de suas 

propriedades facilitando assim sua contagem. O fosforo enquanto simbolo de uma realidade 

ausente servira de auxiliador da memoria desse fazendeiro. Varios outros exemplos podem ser 

citados, pois "[ . . . ] sao inumeras as formulas de utilizar signos como instrumentos que 

auxiliam do desempenho de atividades psicologicas."(OLIVEIRA, 1995 p.30) 

Deste modo, uma pessoa que se auxilia de signos, e considerada uma pessoa com a 

memoria melhor, do que outras que nao utilize os signos, tendo em vista que, uma memoria 

mediada por signos e uma memoria capaz de um maior controle de acoes psicologicas. 

Sendo assim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FHDERAt 
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Vygotsky trabalha com a funcao mediadora dos instrumentos e dos signos na 

atividade humana, fazendo uma analogia entre o papel dos instrumentos de 

trabalho na transformacao e no controle da natureza, e o papel dos signos 

enquanto instrumentos psicologicos, ferramentas auxiliares no controle de 

atividade psicologica. E e justamente em sua analogia com os instrumentos 

de trabalho que os signos aparecem como marca externa, que favorecem um 

suporte concreto para a acao do homem no mundo. (OLIVEIRA, 1995, 

p.34). 

Portanto para Vygotsky o individuo pode utiliza-se de elementos mediadores, 

enquanto facilitadores de seu trabalho, elementos esses, que tanto podem ser interno, quanto 

externos, tendo em vista que propiciam para o ser humano uma capacidade maior de 

desenvolvimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 A importancia do brincar, segundo Vygotsky 

Partindo da perspectiva de que o sujeito se constitui nas relacoes estabelecidas com os 

outros, podemos perceber a privilegiada posicao que a brincadeira assume no processo de 

construcao do sujeito. E atraves do ato de brincar que muitas vezes conhecimentos sociais e 

culturais produzidos sao repassados e reconstruldos. Deste modo Vygotsky diz que "E 

enorme a influencia do brinquedo no desenvolvimento de uma crianca." (VYGOTSKY, 1994, 

p.126). 

Como podemos perceber, para Vygotsky e o brinquedo que favorece o maior avanco 

na capacidade cognitiva da crianca, podendo ser considerado como mediador. E atraves do 

brinquedo que a crianca interage com o mundo, os objetos e consequentemente com os outros 

individuos. 

Partindo deste prisma, Oliveira diz que: 

Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificadamente 

a brincadeira de faz-de-conta, como brincar de casinha, brincar de escolinha, 

brincar com um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Faz referenda a 

outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira de faz-de-conta e privilegiada 

em sua discussao sobre o papel do brinquedo no desenvolvimento.(1995, 

p.66). 

Para Vygotsky o ingresso nesse mundo de faz-de-conta, proporciona a crianca uma 

maior capacidade de desenvolvimento psicologico. Ao brincar de uma brincadeira de faz-de-
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conta, ela entra num mundo ilusorio, imaginario, como por exemplo, ser mac de sua boneca, 

ser motorista de seu carrinho, professor de seus coleguinhas... onde o significadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

estabelecido pela brincadeira e nao pelos objetos concretos que ali presentes. E atraves de sua 

imaginacao que ira da sentido a suas acoes, e assim, estigar sua criatividade de forma natural. 

Os objetos muitas vezes passam a ser significados atribuidos as necessidades 

desenvolvidas pela crianca no atual momento, por exemplo, a crianca que quer brincar de 

cavalinho, na falta de um animal, de um cavalo, ela faz uma representacao, podendo substituir 

um cavalo por uma cabo de vassoura por exemplo, alem do objeto servir como uma 

representacao de uma realidade ausente, ele ainda auxilla a crianca a separar objeto e 

significado. 

Partindo desta perspectiva, 

O brinquedo prove, assim uma situacao de transicao entre a aclo da crianca 

com objetos concretos e suas acoes com significados. Mas alem de ser uma 

situacao de imaginaria, o brinquedo e tambem uma atividade regida por 

regras. Mesmo no universo do faz-de-conta ha regras que devem ser 

seguidas. (OLIVEIRA, 1995, p.66-67). 

Ao brincar de ser medico, por exemplo, a brincadeira exige que se tenha um paciente e 

o medico, a crianca tem que segulr regras pre-estabelecidas ja pela brincadeira, nao e qualquer 

postura que pode ser aceita em qualquer tipo de brincadeira. Vygotsky deixa bastante evidente 

que, "[ . . . ] nao existe brinquedo sem regras. A situacao imaginaria de qualquer forma de 

brinquedo ja contem regras de comportamento..." (1994, p.124). 

E, e justamente essas regras que fazem com que a crianca se comporte de uma forma 

diferente, indo alem de seu habitual. Quando uma crianca brinca por exemplo de ser crianca, 

ao brincar ela vai agir da forma que acha que uma crianca deve ser, ja no seu dia-a-dia, na sua 

realidade, ela nao vai pensar como uma crianca deve agir, qual deve ser sua postura, e de que 

forma ela tem que se comportar, ala vai simplesmente agir sem seguir regras. 

Deste modo, o que na vida real passa despercebido, a brincadeira proporciona atraves 

de regras, e assim, contribui para que a crianca um entendimento de forma ampla e natural o 

mundo, e as diferentes formas que se pode atuar nele. Como podemos perceber, o brinquedo 

cria uma zona de desenvolvimento na crianca, alem de se comportar de uma forma mais 

elevada que o habitua, a crianca atraves do brincar aprende a distinguir o que e objeto e 

significado, atuando num nivel superior ao que se encontra. 
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Sendo assim, o brinquedo tem intrinseca relacao com o desenvolvimento infantil para 

Vygotsky, especialmente na idade pre-escolar. Embora nao o considere como o unico aspecto 

predominante na infancia, e o brinquedo que proporciona o maior avanco na capacidade 

cognitiva da crianca. E por meio do brinquedo que a crianca se apropria do mundo real, 

domina conhecimentos, se relaciona e se integra culturalmente. 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I V 

4. O BRINCAR COMO INFLUENCIADOR DA APRENDIZAGEM 

Este capftulo acentuara a representacao dos alunos Investigados sobre a relacao da 

brincadeira com o desenvolvimento cognitivo. E suas contribuicoes no processo de ensino 

aprendizagem. 
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4.1 O Brincar e suas contribuicoes 

Com o desenvolvimento desta pesquisa foi possivel identificar de initio que as 

brincadeiras citadas como: Pula-corda, pega-pega, amarelinha, mata-mata, domino e jogar 

bola, so sao vivenciadas no intervalo ou apos o termino das tarefas, mostrando assim que o 

professor nao costuma utilizar as brincadeiras nas aulas. 

Assim e importante lembrar que: 

Muito pode ser trabalhado a partir dos jogos e brincadeiras: contar e ouvir 

historias, dramatizar, jogar com regras, desenhar e uma infinidade de outras 

atividades constituem meios prazerosos de aprendizagem.( MALUF, 2007, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p.30-31). 

Deste modo, podemos, perceber que muitos ainda pode ser feito para melhorar o 

contexto escolar desses educandos, buscando relacionar o exercicio do brincar que possibilita 

para o educando o desenvolvimento de suas potencialidades, exercitando sua mente e assim se 

apropriando de conhecimentos sem que haja estresse e desinteresse, ou seja, de uma forma 

mais divertida. 

A brincadeira muitas vezes e utilizada em sala de aula sem que se tenha nenhum 

objetivo pedagogico, onde podemos perceber no discurso do Aluno I I quando afirma: 

Faz brincadeiras. Hum, assim...E, o escravo de jo, que vai passando o 

papelzim. E...do, do macarrao tambem ela faz. Pega um barbante ai vai 

amarrando no outro, ai quem conseguir mais primeiro ganha. (Sexo 

masculino, entrevistado em 09/10/2009). 

Deste modo, a fala do aluno I I , deixa bem evidente que as poucas brincadeiras que 

sao adotadas em sala de aula, a maioria nao tem um objetivo educativo, e sim, sao apenas 

utilizadas como divertimento para os educandos. 

Partindo deste sentido, Maluf diz que: "O professor e quem cria oportunidades para 

que o brincar aconteca de uma maneira sempre educativa. Devemos procurar inovar para nao 

deixar que nossas aulas sejam cansativas e que caiam na mesmice" (2007, p.29). 

Assim, utilizar a brincadeira como ferramenta para uma melhor aprendizagem 

proporciona ao educando um estimulo maior em aprender, sem que haja estresse, desinteresse, 
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cansaco e mal humor, lembrando que todo e qualquer aprendizado que o brincar possibilita e 

de grande importancia para a crianca no decorrer de toda sua vida. 

Ao brincar a crianca alem de ficar mais feliz, de desenvolver potencialidades, de 

desenvolver sua vida social e afetiva, a crianca vai sempre encontrar um aprendizado 

diferente no ato de brincar, como nos mostra a Aluna I , quando diz: 

Porque agente brinca, aprende mais, tem vez que agente aprende a brincar, 

ha...que nem pega-varetas, eu nao sabia brincar, quando eu tinha cinco anos, 

nao sabia brincar nao, ai a professora trouxe pra nos e nos aprendemos. 

(Sexo feminino, entrevistada em 09/10/2009). 

Deste modo, devemos proporcionar um aprendizado mais significativo para nossos 

educandos, tendo em vista que, o brincar alem de proporcionar um aprendizado mais 

divertido, ainda possibilita uma facilidade maior de expressao e acao, ou seja, a crianca nao 

precisa usar as palavras pra se expressar, o ato de brincar transformar-se em uma linguagem 

da acao. 

Partindo deste pressuposto, Maluf afirma que: 

A capacidade de brincar abre para todos uma possibilidade de decifrar os 

enigmas que os rodeiam. O brincar pode ser um elemento importante atraves 

do qual se aprende, sendo sujeito ativo desta aprendizagem que tem na 

ludicidade o prazer de aprender. (2007, p.29). 

A partir do brincar a crianca comeca a aprender e desenvolver competencias que irao 

lhe ser uteis para a vida adulta, alem de permitir para a crianca um melhoramento nas suas 

funcoes sensorials, motoras, cognitivas, sociais e emocionais. Tendo em vista que o brincar e 

uma atividade essencial na vida de uma crianca, cheia de sentidos, e que possibilita uma 

melhor qualidade de vida e infancia para a crianca. Assim, Vizzotto mostra que: 

[...] o brincar pode ser tao importante para a vida quanto dormir e sonhar. 

Brincar e a chave para o desenvolvimento individual e para o relacionamento 

social... o brincar frequente e complexo esta associado a cerebros mais 

desenvolvidos. (2009, p. 15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPiNA GRAi 
1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r , 
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Sendo assim, o brincar possibilita a aquisicao de inumeros conhecimentos de forma 

natural e sem duvida agradavel. E considerado uma necessidade basica da crianca, sendo 

essencial para todas as etapas de seu desenvolvimento. 

O brincar e um momento magico para a crianca, onde alem de desenvolver habilidades 

e conhecimentos, ele ainda propicia a crianca vivenciar diversas experiencias, como e o caso 

do brincar de faz-de-conta, onde a mesma alem de conhecer novas realidades, ainda pode 

reformular o que ja conhece e associar em seu cotidiano, tendo em vista que vivemos em um 

mundo em constante mudanca. 

Atraves do brincar de faz-de-conta, a crianca entra num mundo imaginario, onde sao 

os protagonistas de sua historia, sendo capazes de criar e recriar, passando assim a adquirir 

um novo conhecimento. 

Partindo deste prisma, Maluf diz que: 

A crianca e curiosa e imaginativa, esta sempre experimentando o mundo e 

precisa explorar todas as possibilidades. Ela adquiri experiencia brincando. 

Participar de brincadeiras e uma excelente oportunidade para que a crianca 

viva experiencias que irao ajuda-la a amadurecer emocionalmente e aprender 

uma forma de convivencia mais rica. (2007, p.21). 

Alem de sua importancia em desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos, o 

brincar tambem e um grande favorecedor quando tratamos do desenvolvimento social da 

crianca, pois ao brincar a crianca interage com outras pessoas e com o mundo, resgata sua 

cultura e expressa os elementos da sociedade a qual faz parte. 

Tal realidade fica evidente na fala da Aluna I , quando esta diz: 

[...] eu nao gosto de brincar em casa, so gosto de brincar na escola, porque 

em casa nao tem muito divertimento, nao tem menino pa brincar...se a 

menina ganhar uma corda la, ai nos fica brincando depois que terminar de 

escrever, nos brinca la de tras. (Sexo feminino, entrevistada em 09/10/2009). 

Com isso, a brincadeira pode tambem ser entendida como um importante componente 

que influencia a socializacao, onde proporciona assim, desenvolvimento de contatos sociais e 

tambem a troca de conhecimento. 

A brincadeira propicia capacidades indispensaveis a crianca, todo aprendizado que o 

brincar proporcionazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e fundamental para a formacao da crianca em todos os aspectos, ajudando 

a crianca a construir sua identidade e postura diante da sociedade que a cerca. Sendo assim, a 
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crianca podera desenvolver e adquirir varias habilidades e ensinamentos como nos mostra o 

aluno I I I quando relata o aprendizado possibilitado pelo brincar: 

[...] as vezes eu vou la pro campo que tem perto la no coisa la, que eu 

nao sei como e o nome la, ai eu brinco com meu tio, minha irma, meu 

pai as vezes...a pessoa aprende a naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA machucar as pessoas quando a 

pessoa ta brincando de mata. (Sexo masculino, entrevistado em 

09/10/2009). 

Deste modo, ja que o brincar proporciona diversos meios diferentes de aprendizagem, 

por que nao adota-lo na nossa pratica pedagogica? Muito pode ser aprendido e ensinado 

atraves do brincar, ja que da certo, por que nao proporcionar para nossos educandos um 

aprendizado mais divertido e feliz? 

Partindo desta ideia, Velasco diz que: "[ . . . ] ele pode ser formal ou informal, isto e, o 

brincar sempre tera um fundo de aprendizagem, independente dos objetivos de cada 

brincadeira. (1996, p.42)". 

Assim, conclui-se entao que e possivel relacionar o brincar com a aprendizagem dos 

educandos, ja que o brincar sempre proporciona um aprendizado diferente, o que falta como 

podemos analisar e o professor adotar na sua pratica pedagogica o brincar enquanto facilitador 

no processo de ensino e aprendizagem. 



CAPITULO V 

5. AS CONTRIBUICOES DO ESTAGIO PARA O DOCENTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo tem por objetivo apresentar uma breve diseussao entre Identidade 

Docente e Estagio Supervisionado e suas contribuicoes para o futuro docente. Apresentara 

tambem as atividades realizadas no periodo de estagio, como tambem sua relacao com o 

brincar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.1 Estagio supervisionado e identidade docente 

Ao iniciarmos um curso de licenciatura a nossa maior e mais sonhada conquista e a de 

possuir a experieneia que precisamos para atuar como docentes. O curso de pedagogia que 

possui quatro anos e meio, nos proporciona diferentes vivencias e aprendizados, para que 

assim possamos desempenhar um bom papel em nossa profissao. Embora estejamos diante de 

uma realidade insatisfatoria, onde muitos "depositadores de conhecimento" atuam de forma 

despreparada e sem compromisso com si e com os outros, contribuindo assim para uma 

educacao insatisfatoria, tal realidade resultado da falta de preparacao na formacao. Porem, 

muitas vezes os cursos de formacao initial deixam a desejar, pois dar-se enfase a conteudos 

que se distanciam em tudo da nossa realidade, e assim contribuem pouco para a formacao do 

docente. Ja os de formacao continua, na maioria das vezes deixam de discutir as verdadeiras 

necessidades dos educandos e esquecem tambem de refletir um pouco sobre as praticas que 

estao sendo realizadas. Nesse sentido, buscaram-se novas formas e praticas para a formacao 

de professores, onde uma delas foi o estudo e discussao da identidade profissional do 

professor, a esse respeito Pimenta afirma que, 

Uma identidade profissional se constroi, pois, a partir da significacao social 

da profissao; da revisao constante dos significados da profissao... Do 

confronto entre as teorias e as praticas, da analise sistematica das praticas a 

luz das teorias existentes, da construcao de novas teorias (2004 p. 19). 

Nesse sentido, a identidade profissional e um processo continuo, onde e necessario que 

se tenha forca de vontade e amor para conquista-la. 

Partindo deste prisma e essential percebemos a importancia do Estagio 

Supervisionado em Docencia, onde Fazenda define que, 

[...] um estagio voltado para o atendimento a comunidade, o qual 

devera proporciona o engajamento do estagiario na realidade, para que 

possa perceber os desafios que a carreira do magisterio lhe oferecera e 

possa, assim, refletir maduramente e sobre a profissao que vai 

assumir. Esse envolvimento, em situacoes reais vividas, visara 

primordialmente a integracao do saber com o fazer (1991, p.64). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como podemos perceber, o Estagio Supervisionado nos proporciona uma integracao 

da teoria que foi estudada com a pratica que sera vivenciada, facilitando assim a juncao desses 

dois pilares que e de suma importancia para a formacao. Tendo em vista que o mesmo nos 

oferece um reconhecimento previo de onde iremos atuar, as necessidades existentes, e de 

como supera-las. Sendo assim, 

Considero os Estagios Supervisionados uma parte importante da relacao 

trabalho-escola, teoria-pratica, e eles podem representar, em certa medida, o 

elo de articulacao organica com a propria realidade (FAZENDA, 1991, 

p.64). 

Deste modo, o Estagio Supervisionado e um aliado do aluno onde proporcionam a 

estes diferentes aprendizagens sociais, culturais e profissionais, onde o aluno vivencia 

diferentes situa9oes reais do seu meio, resultado esse da relacao existente entre comunidade e 

instituicao. 

5.2 Atividades desenvolvidas no estagio 

As atividades aconteceram sempre de forma planejada, no qual se fizeram presentes 

diferentes caminhos de mediacao para facilitar a aprendizagem. Assim, foi priorizado o elo 

trabalho coletivo, tendo em vista que o mesmo melhora o convivio social, e algumas vezes se 

fez necessario pelo fato da sala possuir diferentes niveis de aprendizagem e de idade. Procurer 

sempre fazer as atividades em grupo e algumas vezes no chao, para que os alunos fizessem as 

atividades de forma descontraida e relaxada. Nessa perspectiva, as atividades em grupo 

contribuem muito para a aprendizagem dos educandos, optei muitas vezes por esse caminho, 

pois percebi que a necessidade de uns poderiam ser compensadas pelo conhecimento de 

outros, e tambem pela a faixa etaria que era bastante diferenciada. A cada atividade mudava 

os integrantes dos grupos fazendo assim com todos em algum momento trabalhassem juntos e 

que pudessem socializar diferentes tipos de conhecimento. A imagem a seguir reforca tal 

afirmacao: 
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FOTOGRAFIA 1-Atividade desenvolvida em grupo. 

FONTE: Michelle Liliane S. carvalho, 2010. 

Introduzi nas aulas o meu objeto de estudo, o ludico, tendo em vista a enorme 

contribuicao que o mesmo proporciona para os educandos e educadores. Pois, segundo 

Maluf, 

A busca do saber torna-se importante e prazerosa quando a crianca 

aprende brineando. E possivel, atraves do brincar, formar individuos 

com autonomia, motivados para muitos interesses e capazes de 

aprender rapidamente. E so acreditar, fazendo do brincar momentos de 

grandes conquistas!(2007, p.9). 

Explorei bastante a criatividade dos educados, trabalhei com colagens, pinturas, 

encenacoes. E eles como sempre me surpreenderam e me deixou encantada. As aulas criativas 

serviram tambem para descontrair e explorar a capacidade deles de forma prazerosa, 

produtiva, alegre e atrativa. As imagens a seguir comprovam isso: 



FOTOGRAFIA 2 - Encenacao sobre animais. 

FONTE: Michelle Liliane da S. Carvalho, 2010. 

FOTOGRAFIA 3 - Pintura relacionada a historia do descobrimento do Brasi.l 

FONTE: Michelle Liliane da S. Carvalho, 2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FOTOGRAFIA 4 - Criacao de historia atraves da pintura. 

FONTE: Michelle Liliane da S. Carvalho, 2010. 

Algo que deparei de suma importancia tambem foi trabalhar com materiais concretos 

principalmente nas aulas de matematica, tendo em vista que o mesmo proporciona diferentes 

formas de trabalho, e que pode ser utilizado em diversas atividades. A imagem a seguir 

explana uma aula de matematica onde foi possivel trabalhar fatos de dezenas e unidades 

atraves de colagem de feijoes. 

FOTOGRAFIA 5 - Atividade de matematica realizada mediante materiais concretos. 

FONTE: Michelle Liliane da S. Carvalho, 2010. 
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Semanalmente utilizei gincanas e brincadeiras para trabalhar os conteudos, tendo em vista 

que: 

O brincar proporciona a aquisicao de novos conhecimentos, desenvolve 

habilidades de forma natural e agradavel. ElezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma das necessidades basicas 

da crianca, e essencial para urn bom desenvolvimento motor, social, 

emocional e cognitivo. (MALUF, 2007, p.9). 

Percebi que nas gincanas que utilizei a competicao fazia com que eles se esforcassem 

mais e assim as aulas se tornavam mais satisfatorias. Como podemos ver a seguir: 

FOTOGRAFIA 6 - Conteudos trabalhados atraves de gincana. 

FONTE: Michelle Liliane da S. Carvalho, 2010. 

A cada aula os alunos participavam mais ativamente do processo de ensino 

aprendizagem, fiz diversas vezes sorteios e chamei alguns para resolverem desafios no quadro 

e eles aprovaram a iniciativa, isso fez com que varias vezes eles prestassem mais atencao nas 

aulas e entendessem mais rapido o que estava sendo explicado. Percebi tambem a necessidade 

que eles tinham de se expressarem, e com isso adotei tambem a apresentacao de trabalhos, e o 

que iremos ver nas imagens a seguir: 
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FOTOGRAFIA 7 - Atividade de matematica desenvolvida no quadro pela aluna. 

FONTE: Michelle Liliane da S. Carvalho, 2010. 

FOTOGRAFIA 8 - Apresentacao de trabalho. 

FONTE: Michelle Liliane da S. Carvalho, 2010. 

A alegria, criatividade aprendizados que estiveram presente na sala do meu estagio me 

deixou encantada, e posso garantir que o meu estagio foi uma premiacao de todos os esforcos, 

dificuldades enfrentados durante os quatro anos e meio que passei na universidade. 

Gostei mais ainda de poder ter proporcionado aqueles educandos aulas mais alegres e 

sem estresse. 
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5.3 A contribuicao do brincar no processo de ensino aprendizagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pratica realizada teve como base a inclusao da ludicidade no processo de ensino 

aprendizagem, ou seja, despertar nos educandos uma maneira mais atrativa e um maior 

interesse pela aprendizagem. 

Optou-se por essa ideia na tentativa de fazer a diferenca, tendo em vista que a 

educacao se encontra muitas vezes banalizada e com varios profissionais descompromissados 

e sem objetivos para com os educandos. 

Partindo desse sentido, Almeida ressalta que: 

E preciso sem diivida, reencontrar caminhos novos para a pratica pedagogica 

escolar, uma especie de liberta9ao, de desafio, uma luz na escuridao... A 

educa9ao ludica pode ser uma boa alternativa. (1998, p.62). 

E sendo assim, como propoe Almeida, eu procurei novos caminhos, novas praticas. 

Procurei sempre introduzir nas minhas aulas brincadeiras com objetivos sempre presentes 

para prender a aten9ao e desenvolver os conteudos propostos sem que houvesse estresse por 

parte dos educandos. Tendo em vista a importancia do brincar, 

[...] o utilizei em varios momentos da aula, percebi que atraves do brincar as 

aulas se tornavam mais produtivas. Deu certo, os alunos desenvolveram os 

conteudos de forma participativa, divertida, prazerosa e sem 

estresse".(DIARIO DE CAMPO, 24-09-2010). 

Posso garantir que deu certo, pude perceber que as aulas onde a ludicidade estava 

presente foram mais significativas para os alunos e bem gratificantes para mim, onde muitas 

vezes fiquei surpreendida com os meus educandos, com tamanha capacidade e criatividade, e 

tambem, com a sensa9ao de dever cumprido. 

Percebi que a crian9a que brinca demonstra mais interesse, aten9&o e alegria, pois ao 

brincar, 

[...] afeto, motricidade, linguagem, percep9ao, representa9§o, memoria e 

outras fun9oes cognitivas estao profundamente interligadas... A brincadeira 

permite a constru9ao de novas possibilidades de a9ao e formas ineditas de 

arranjar os elementos do ambiente. (OLIVEIRA, 2007, p. 160). 
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Se brincar faz tao bem aos nossos educandos, por que nao adota-lo na nossa pratica? 

Vamos sim adota-lo, proporcionar aos nossos educandos uma aprendizagem mais satisfatoria 

e feliz. 

O meu estagio foi sem duvida uma experiencia impar, onde entrei num mundo meio 

que estranho e pude me encantar com as experiencias vivenciadas, me possibilitou alegria, 

felicidades e a certeza de que: 

Quando brincamos exercitamos nossas potencialidades, provocamos o 

funcionamento do pensamento, adquirimos conhecimentos sem estresse ou 

medo, desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos a sensibilidade, nos 

desenvolvemos intelectualmente, socialmente e emocionalmente. (MALUFF 

2007, p.21). 

O brincar e um importante componente para nos professores, e uma ferramenta 

indispensavel, onde proporciona prazer e satisfacao tanto para os aprendizes quanto para nos 

professores. Em todas as experiencias que pude utilizar o brincar percebi que o resultado foi 

bem gratificante, independente do tipo de jogo ou brincadeira, o essencial e que estejam 

presentes no cotidiano da sala de aula, constatei que sao indispensaveis para a crianca, e o 

resultado da juncao de aprendizagem e ludicidade e sem duvida perfeito. 

Sendo assim, 

Acredito que atraves do brincar a crianca prepara-se para aprender. 

Brincando ela aprende novos conceitos, adquiri informacoes e tern um 

crescimento saudavel. Toda crianca que brinca vive uma infancia feliz, alem 

de torna-se um adulto muito mais equilibrado fisica e emocionalmente, 

conseguira superar com mais facilidade problemas que possam surgir no dia-

a-dia. (MALUF,2007, p20-21). 

Deste modo, percebendo tamanha importancia do brincar, vamos entao proporcionar a 

nossos educandos uma aprendizagem mais significativa, mais feliz... 

Nossas crian9as necessitam de uma aten9ao maior por parte dos educadores, sei que a 

profissao nao e tao reconhecida, mais nao vamos deixar nossos educandos pagarem por isso 

por isso, fazer a diferen9a requer apenas for9a de vontade e amor...!!!! 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao concluirmos este trabalho pode-se perceber o quanto a brincadeira e importante 

para a crianca em todas as etapas de sua vida. O brincar alem de deixar a crianca mais feliz, 

ainda desenvolve sua mente, seus musculos e o convivio social, ou seja, ao brincar a crianca 

desenvolve potencialidades, exercita o seu pensamento e assim, se apropria de diversos 

conhecimentos. 

Pode se constatar tambem que mesmo nao estando presente na maioria das salas de 

aula, a educacao ludica aparece como um recurso importante na construcao de conhecimento 

e desenvolvimento total da crianca. Deste modo, cabe ao professor fazer da hora do brincar 

uma verdadeira expressao cognitiva, onde o educando atraves do ludico possa desenvolver 

suas habilidades. 

Uma das etapas mais importante desse trabalho foi o Estagio Supervisionado, pois o 

mesmo propiciou a relacao da teoria com a pratica que pode ser vivenciada. E com isso nos 

mostrou que e possivel sim proporcionarmos uma educacao saudavel e mais feliz para nossos 

educandos. 

Portanto, reconhecendo tamanha importancia do brincar para uma crianca em seu 

desenvolvimento e tendo em vista a imensidao de experiencias que podem ser propiciados 

atraves do mesmo, o que falta e fazermos com que o brincar esteja mais presente em nossas 

salas de aula para que assim, possa nos auxiliar no processo de ensino aprendizagem. 
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