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➢ CAPÍTULO XXV  

O LÚDICO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Weverson Waldones Faustino62; Daliene Patrícia Ribeiro de Aquino63; 

Wivina Dayane do Nascimento Rodrigues64. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.05-25 

 

RESUMO: 

O presente artigo tem por finalidade, demonstrar a importância do lúdico no processo de 

aprendizagem na educação infantil, é um assunto que tem conquistado espaço no 

panorama nacional, principalmente na educação infantil, por ser o brinquedo a essência 

da infância e o seu uso permite que o trabalho pedagógico possibilite uma produção do 

conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento. A escolha do tema justifica-se 

pelo fato de que os resultados da educação, apesar de todos os seus projetos, continuam 

insatisfatórios, percebendo-se a necessidade de mudanças no âmbito educacional. Neste 

sentido, o lúdico contribui de forma significativa para a aprendizagem, mas também no 

desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando no processo de socialização, 

comunicação, expressão e construção do pensamento, sendo evidente a importância do 

“lúdico” e como ele, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras podem ser importantes 

para o desenvolvimento e para a aprendizagem das crianças. 

PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Educação Infantil. Brinquedo Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

É na Educação Infantil que se encontra o princípio de uma construção da 

autonomia e do desenvolvimento das estruturas cognitivas, sociais e afetivas dos alunos, 

compete então, ao professor desenvolver atividades escolares planejadas e executadas 

com responsabilidade, criatividade em sala, para assim haver uma interação maior entre 

alunos e educadores. 

 
62Mestrando do Curso de Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Atualmente é 

Professor dos anos iniciais da Rede Estadual no município de Ipanguaçu/RN. E-mail: 
weverson_faustino.90@hotmail.com.  

63 Mestranda do Curso de Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Professora da 

Educação Básica do Município de Guamaré/RN. E-mail: ribeiroaquinodaliene@gmail.com  

64 Mestranda do Curso de Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM).  Professora da 
Educação Básica do RN. E-mail: wivinadayane@gmail.com  

mailto:weverson_faustino.90@hotmail.com
mailto:ribeiroaquinodaliene@gmail.com
mailto:wivinadayane@gmail.com
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E o brincar faz parte do mundo da criança, assim elas aprendem melhor e se 

socializarem com facilidade, aprendem o espírito de grupo, aprendem a tomar decisões 

e percebem melhor o mundo dos adultos. 

Sistematizar o brincar significa uma reorganização da prática pedagógica 

desempenhada pelo professor, prática essa que deve abandonar os moldes da educação 

bancária e absorver o lúdico através dos jogos como o instrumento principal para o 

desenvolvimento da criança.  

O jogo é a maneira como os professores dirigem o brincar, e assim, 

desenvolverão de forma psicológica, intelectual, emocional, físico-motora e socialmente 

as crianças, e por isso os espaços para se jogar são imprescindíveis nos dias de hoje. 

Atualmente em nossa sociedade, extremamente capitalista, que influencia todos, 

inclusive as crianças, exercendo poder e controle através dos meios de comunicação, 

principalmente a televisão. 

O ser humano encontra-se inserido numa sociedade informatizada e 

informativa, necessitando de pessoas capazes de criarem as próprias 

opiniões, seres ativos, dinâmicos, responsáveis pelos seus atos, e o 

lúdico é um grande auxiliar no desenvolvimento cognitivo, físico, 

afetivo, entre outros aspectos. Durante o processo de desenvolvimento 

das crianças, a família deve estar sempre presente, visto que “escola e 

família não se excluem, se completam (MEYER, 2008, p. 44).  

Uma das alternativas para se burlar essa influência está no lúdico, nas 

brincadeiras de uma forma geral, onde as crianças trabalhariam além do corpo a 

interação com o outro. A criança tem a característica de entrar no mundo dos sonhos, 

das fábulas e normalmente utiliza como ponte às brincadeiras, sendo assim, para que a 

ludicidade avance na educação é preciso fazer uma reflexão sobre o processo de ensinar 

e aprender.  

É brincando que a criança expressa, mostrando seu íntimo, seus sentimentos e 

sua afetividade, pois o processo de desenvolvimento da criança, a experiência do brincar 

está relacionada a diferentes tempos e espaços, pelo fato de se situar em um contexto 

histórico-social, ou seja, um ambiente estruturado a partir de valores, significados e 

atividades construídas e partilhadas pelos sujeitos que ali vivem, incorpora a experiência 
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social e cultural do brincar por meios das relações que estabelece com outros sujeitos 

que ao longo dos tempos mudam seu modo de ser e pensar.  

O brincar constitui-se em um conjunto de práticas, conhecimentos e fatos 

construídos e acumulados pelos sujeitos no contexto em que estão inseridos e que 

facilitam a aprendizagem, ensinando e repassando valores essenciais para a vida do ser 

humano, dando a ele uma nova concepção de mundo. 

Dentro do processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil, é necessário 

que o educador compreenda a importância do lúdico, e que faça uso adequado da 

mediação desse instrumento, o qual esteja envolvido com os conteúdos e das atividades 

a serem desenvolvidas no âmbito escolar. 

Toda criança tem direito de brincar, e desde pequenas estas já se encontram no 

âmbito escolar, dentro de uma sala de aula, sendo esse um dos motivos de citar a 

importância das reflexões e estudos sobre o brincar na Educação Infantil. Os brinquedos 

desempenham papéis relevantes para o desenvolvimento das crianças bem como para a 

transmissão da cultura de uma geração para a outra.  

Neste artigo, será abordado o conceito de lúdico a partir de pesquisas 

bibliográficas, dicionários, artigos, de modo que amplie a compreensão sobre esse 

fenômeno, de forma ampla e abrangente, identificando suas concepções, diferenciando 

os termos jogos, brinquedos e brincadeiras, mostrando suas especificidades e 

reconhecendo a importância do lúdico para a Educação Infantil. 

Por meio da pesquisa bibliográfica, visamos analisar pensamentos direcionados 

à Educação Infantil, a esse amplo universo lúdico, suas especificidades, a organização 

de uma instituição, enfim, fundamentar a pesquisa principalmente em autores que 

possuem o foco, o estudo voltado a essa área. 

 

ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE O LÚDICO 

Atividades interativas nos primeiros anos da educação infantil são algo que tem 

favorecido o percurso da criança na escola. Através do lúdico a criança começa a 
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desenvolver sua capacidade de imaginação, abstração e aplicar ações relacionadas ao 

mundo real e ao fantástico. 

Segundo Redin (2000), o lúdico é a mediação universal para o desenvolvimento 

e a construção de todas as habilidades humanas. De todos os elementos do brincar, este 

é o mais importante, o que a criança faz e com quem determina a importância ou não do 

brincar. 

Pelo lúdico a criança “faz ciência”, pois trabalha com imaginação e produz uma 

forma complexa de compreensão e reformulação de sua experiência cotidiana. Ao 

combinar informações e percepções da realidade, problematiza, tornando-se criadora e 

construtora de novos conhecimentos. 

O lúdico torna-se válido para todas as séries, porque é comum pensar 

na brincadeira, no jogo e na fantasia, como atividades relacionadas 

apenas infância. Na realidade, embora predominante neste período, 

não se restringe somente ao mundo infantil. (RONCA, 1989, p. 99). 

Ferreira (1986) traz duas significações para o termo lúdico, “relativo a jogo ou 

divertimento” e “que serve para divertir ou dar prazer”. O lúdico é um adjetivo 

masculino com sua origem no latim ludus; após vários estudos e pesquisas voltados para 

essa prática a palavra em si evoluiu, passou a levar em consideração as pesquisas em 

psicomotricidade, de modo que deixou de ser considerado apenas o sentido do jogo. 

O lúdico desperta o reconhecimento da imaginação, criatividade, interesse, 

motivos e modos de pensar específicos, a brincadeira pode ser vista como um 

instrumento imprescindível em relação à construção de novos conhecimentos, 

proporcionando desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional, sendo a criança capaz 

de estabelecer relações complexas entre os elementos da realidade que se apresenta 

possibilitando a autonomia e socialização (REBERVEL, 1996). 

 

O LÚDICO E A CRIANÇA COMO PROTAGONISTA DO PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM 

O lúdico no processo de ensino aprendizagem traz leveza aos conteúdos 

estudados proporcionando ao aluno um ambiente prazeroso, para desenvolver o lúdico, 
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principalmente na Educação Infantil, deve-se buscar propiciar situações novas e 

dinâmicas. 

As atividades lúdicas trazem excelentes oportunidades de mediação entre o 

prazer e o conhecimento historicamente constituído já que o lúdico é eminentemente 

cultural e estes contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual.  

Por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode expressar-se, criticar 

e transformar a realidade. De acordo com Winnicott (1975), conceitos como brinquedo, 

jogo e brincadeira são formados ao longo de nossa vida, é a forma peculiar que cada 

criança define suas brincadeiras como fonte de divertimento. 

Através dos jogos lúdicos, do brinquedo e da brincadeira, desenvolve-se a 

criatividade, a capacidade de tomar decisões e ajuda no desenvolvimento motor da 

criança, além destas razões, tornam as aulas mais atraentes para os alunos, são a partir 

de situações de descontração que o professor poderá desenvolver diversos conteúdos, 

gerando uma integração entre as matérias curriculares. O lúdico faz parte da atividade 

humana, sendo caracterizado por possuir uma função clara, ser espontâneo e 

satisfatório. 

Para Lima (1998, p. 69), o desenvolvimento da criança depende estritamente da 

atividade, pois a criança, sempre que não está dormindo, brinca exaustivamente, é neste 

momento que os jogos, o faz de conta, brincadeiras e os brinquedos começam a 

apresentar-se, e será através deles que a criança desenvolverá boa parte de suas 

habilidades motoras e cognitivas. 

De acordo com estudiosos da Educação Infantil que estudam o comportamento 

do brincar das crianças, o brinquedo é influenciado pela idade, sexo, presença de 

companheiros, surpresa, portanto, cabe ao professor valorizar o brinquedo para 

encorajá-los nos educandos, sem achar que está perdendo tempo. 

 

O JOGO NO PROCESSO EDUCACIONAL 

O jogo promove a aprendizagem, seja ela informal ou formal e pode acontecer 

dentro e fora da escola. Nas suas diversas formas, ele auxilia no processo ensino-
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aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento da 

motricidade fina e ampla, bem como no desenvolvimento de habilidades do 

pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade, o 

levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e a aplicação dos fatos e 

dos princípios a novas situações que, por sua vez, acontecem quando jogamos, quando 

obedecemos a regras, quando vivenciamos conflitos numa competição etc. 

Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras são atividades fundamentais nas áreas 

de estimulação da educação infantil e nas séries iniciais, e é uma das formas mais 

natural e prazerosa no processo de aprendizagem. 

Podemos deduzir que o jogo favorece os agrupamentos sociais, não 

somente porque agrega pessoas, mas porque pode facilitar, através de 

suas regras, a continuidade das relações, a autogestão dos sentimentos 

de hostilidade e de competição, a aprendizagem sobre o ponto de vista 

do outro e o respeito à alteridade. Os jogadores, além de seguirem 

regras e obterem satisfação, têm consciência, latente ou manifesta, de 

estar “fazendo de conta” (AFONSO; ABADE, 2013, p. 38). 

A incorporação do jogo como recurso para desenvolver e educar a criança, 

especialmente da faixa pré-escolar, cresce paralelamente à expansão de creches, 

estimulada por movimentos sociais de reivindicações populares.  

O brincar deve ser valorizado por aqueles envolvidos na educação e 

na criação das crianças pequenas, fazendo a escolha dos materiais 

lúdicos que são reservados no brincar, cujo objetivo deve ter seu efeito 

sobre o desenvolvimento da criança. Porque muitas crianças chegam à 

escola maternal incapazes de envolver-se no brincar, em virtude de 

uma educação passiva que via o brincar como uma atividade 

barulhenta, desorganizada (HOLTZ, 1998, p. 12).  

Quem brinca sabe que a alegria se encontra precisamente no desafio e na 

dificuldade letras, palavras, números, formas, bichos, plantas, objetos, comidas, 

músicas, todos são desafios que fazem as crianças refletirem sob contagem, seriação, 

tempo, quantidade, tamanho, velocidade, entre outros. 

 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E DA CRIATIVIDADE 
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Brincar é sinônimo de aprender, pois o brincar e o jogar geram um espaço para 

pensar, sendo que a criança avança no raciocínio, desenvolve o pensamento, estabelece 

contratos sociais, compreende o meio, satisfaz desejos, desenvolve habilidades, 

conhecimentos e criatividade.  

De acordo com Ferreira (1986), a brincadeira é o ato de brincar, divertimento, 

gracejo, borga e bailarico. Kishimoto (2008) afirma que nas situações lúdicas, meninos 

manifestam maior interesse pelo poder, pelo prestígio e pelo controle das situações. As 

meninas valorizam a imagem do corpo, as vestimentas, a beleza dos seres e das coisas e 

interessam-se pelas atividades domésticas, pelo papel da mãe.  

A partir da brincadeira, a criança constrói sua experiência de se 

relacionar com o mundo de maneira ativa, vivência experiências de 

tomadas de decisões. Em um jogo qualquer, ela pode optar por brincar 

ou não, o que é característica importante da brincadeira, pois 

oportuniza o desenvolvimento da autonomia, criatividade e 

responsabilidade quanto a suas próprias ações (QUEIROZ; MACIEL; 

BRANCO, 2006, p. 170). 

As integrações que o brincar e o jogo oportunizam favorecem a superação do 

egocentrismo, desenvolvendo a solidariedade e a empatia, e introduzem, especialmente 

no compartilhamento de jogos e brinquedos, novos sentidos para a posse e o consumo. 

A capacidade de jogar surgiu nas mais antigas civilizações em todos os lugares do 

mundo. 

O brincar desenvolve a criatividade, a competência intelectual, a força 

e a estabilidade emocionais, sentimentos de alegria e prazer: o hábito 

de ser feliz. Proporciona alegre e divertimento á medida que cria uma 

atitude alegre em relação à vida e a aprendizagem (PIERS; LANDAU 

1990, p. 43). 

Os educadores e pais devem estar cientes que brincar só faz bem para criança, e 

que ela desenvolve, amadurece e aprende ao mesmo tempo, pois ao brincar se sente 

livre para criar e recriar o mundo ao seu modo.  

Compreende-se que o lúdico está intimamente ligado ao ser humano, pois é 

brincando, jogando que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, 

motor, seu modo de aprender e de entrar em uma relação cognitiva com o mundo de 

eventos, pessoas, coisas e símbolos. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR QUE VAI TRABALHAR DE FORMA 

LÚDICA NA EDUCAÇÃO 

Toda educação, verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania, 

precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da 

linguagem que satisfaça necessidades pessoais. O lúdico vem ligar de um jeito divertido 

a criança à aprendizagem significativa. 

A ludicidade se apresenta como requisito fundamental tanto ao desenvolvimento 

cognitivo e motor da criança, quanto à socialização e a aprendizagem. A alfabetização 

torna-se divertida quando a criança brinca e, dessa maneira, vai construindo seu 

aprendizado. 

Porém, é de suma importância que haja, da parte do professor, um planejamento 

diversificado almejando, principalmente, o amplo desenvolvimento da criança levando-

a ao aperfeiçoamento e avanço na sua aprendizagem. Cabe ao professor, em seu papel 

de mediador, proporcionar atividades que desafiem seus alunos e os desenvolvam em 

sua totalidade. 

O lúdico, junto com o imaginário, oferece caminhos amplos para o 

desenvolvimento das crianças tornando-as mais críticas, autônomas, criativas, felizes e, 

com isso, realiza um aprendizado com significação. Desta forma, possibilita-se uma 

observação mais ampla do mundo, promovendo o desenvolvimento em todas as 

dimensões humanas e levando ao sucesso na alfabetização e o letramento.  

Fazendo-se um paralelo com a metodologia tradicional de ensino, pode-se dizer 

que a educação evoluiu ao longo dos anos, se antes era preciso passar dias e dias 

“memorizando” “os conteúdos para realizar” as provas exigidas pelos professores, 

tradicionais, e quando uma palavra era escrita erroneamente, o professor obrigava que 

copiássemo-la várias vezes da forma certa, hoje, a linha construtivista de ensino pode 

ser equiparada a uma “educação libertadora”, onde, o “erro” do aluno é construtivo 

sendo esse mesmo erro o ponto de partida para a construção do seu conhecimento.  
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O conhecimento que o aluno já traz consegue e a realidade vivida também faz 

parte dessa linha de ensino. Entretanto, algumas escolas ditas serem construtivistas, 

ainda permanecem adotando o antigo método tradicional. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para a construção do referente artigo, foi usada uma metodologia de cunho 

qualitativo exploratório baseado em pesquisas bibliográficas, ressaltando abordagens 

conceituais sobre a educação infantil, dentro do contexto, abrangendo a importância do 

lúdico no processo do desenvolvimento da criança nos seus anos iniciais de 

aprendizagem, como também toda a estrutura envolvida dentro da educação infantil. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais 

têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria.  

Na perspectiva qualitativa, o ambiente natural é a fonte direta de 

dados e o pesquisador, o principal instrumento, sendo que os dados 

coletados são predominantemente descritivos, a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto, ou seja, o interesse do 

pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar "como" 

ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas (CRESWEL, 2007, p. 186). 

Seguindo como princípio que toda pesquisa bibliográfica pressupõe uma base de 

dados, e também critérios de seleção do material, procurou-se atentar com muito 

cuidado no decorrer do artigo, sendo pautada em livros, artigos científicos, legislação 

federal e documentos oficiais do Ministério da Educação.  

Seguindo essa linha de raciocínio, Vieira e Zouain (2005) afirmam que a 

pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais 

envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse 

tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o 

envolvem. 
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O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda 

pouco conhecido, pouco explorado. Como qualquer exploração, a pesquisa exploratória 

depende da intuição do explorador (neste caso, da intuição do pesquisador). Tendo 

relação da percepção entre realidade e cientificidade, o que embasou o desenvolvimento 

do presente artigo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, seleciona ideias, 

estabelece relações lógicas e, assim, segue se socializando. Muitos seres vivos brincam, 

como os gatos, cachorros, ursos; mas somente os seres humanos organizam brincadeiras 

em forma de jogos. 

Com as brincadeiras, as crianças desenvolvem a expressão corporal, gestos e 

postura, sendo assim, a relação que se estabelece entre o corpo, a mente da criança e o 

seu ambiente tem uma enorme importância para seu desenvolvimento. 

Constatou-se nesse estudo que a partir do momento em que os professores 

adotam o lúdico na sua prática pedagógica, estes interagem com seus alunos, formando 

uma relação de troca de conhecimentos. As habilidades sociais reforçadas pelo 

brinquedo são muitas como a cooperação, comunicação eficiente, competição honesta e 

redução da agressividade.  

Todo o conhecimento que a criança constrói depende dos estímulos oriundos do 

meio onde está inserida e das ligações e relações feitas com esses estímulos. Portanto, é 

fundamental que a criança aja sobre os objetos, a fim de transformá-los e assim 

conhecê-los para poder construir e se adaptar às versões do mundo. 

As múltiplas possibilidades de autoconhecimento possibilitadas pelas 

brincadeiras contribuem para tornar a criança mais segura, autoconfiante, consciente de 

seu potencial e de suas limitações. As experiências lúdicas da meninice serão lembradas 

por toda a vida, pelo prazer e pela alegria que proporcionaram ao corpo e ao espírito. 

Para que as etapas de construção do conhecimento ocorram, é importante a 

estimulação através dos jogos e brincadeiras, pois a criança sente prazer em brincar. Por 
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meio deles a criança passa a conhecer a si mesma e os papéis de outras pessoas na 

sociedade. Os jogos e brincadeiras realmente contribuem para a construção da 

inteligência, desde que sejam usados em atividade lúdica prazerosa e com 

questionamentos do professor, respeitando as etapas de desenvolvimento intelectual da 

criança. 
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Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  

GALLERT, Claudia: Mestre em Educação pela Unioeste/Cascavel. Foi 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de educação de 

Foz do Iguaçu de 2002 a 2012. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Foz do Iguaçu. 

Especialista em Métodos de Ensino pela UTFPR/Medianeira. Pedagoga na rede estadual 

de educação do Paraná de 2012 a 2014. Pedagoga no IFPR desde 2014, atualmente em 

exercício no Campus Cascavel. 

GOFF, Maria Gabriely: Acadêmica do curso de Pedagogia, da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Bolsista de graduação da 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP-PR) 

para assistência pedagógica junto ao Programa Patronato Municipal de Francisco 

Beltrão. Participa do projeto de pesquisa Penas alternativas: a contribuição do Patronato 

Municipal de Francisco Beltrão- PR na sua execução. 

GRAUPE, Mareli Eliane: Pós-doutora pelo Programa Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, UFSC (2011) e Pós-doutora pelo Programa de Antropologia Social, 

UFSC (2012). Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC/SC). Coordena o grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na 

América Latina (GECAL/UNIPLAC). Licenciada em Pedagogia (2001) e Mestra em 

Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – UNIJUÍ (2004). Doutora em Educação e Cultura pela Universidade de 

Osnabrueck, Alemanha (2010), revalidação UFSM (2010).  

GUEDES, Gabrieli: Graduada em Educação Física Licenciatura e Graduanda 

em Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especializanda em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado pela 

Faculdade Dom Alberto.  

INÁCIO, José Antonio: graduado em Língua Portuguesa pela Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), especialista em Gestão do Trabalho 

Pedagógico (Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração) pela Faculdade Futura. 

Atualmente é Técnico em Educação da Secretaria Estadual de Minas Gerais. 
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LEITÃO, Maria Meides Da Silva Lucena: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Supervisão 

Escolar – Universidade Salgado Filho – UNIVERSO/RJ. Graduada em Química pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

LEMES, Maurício Dias Paes: Professor Efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiás. Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (2009) e em Letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2007). Bacharel 

em Administração pela Albert Einsten BSB (2013). Pós-Graduação Literatura e em 

Educação Especial. Mestrado em Ciência da Educação – UPAP/PY. 

 LENTE, Silvana Mara: Mestre em Ciência da Educação (UEP), Especialista 

em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), Graduada em 

Pedagogia (UNEMAT), Técnica do ensino superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- Diamantino. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades 

Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde pública 

municipal. 

LEWANDOWSKI, Jacqueline Maria Duarte: Mestre em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Cascavel e em Direito pela 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel/UNIVEL. Especialista em Direito 

e Processo do Trabalho pela UNIVEL. Foi professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na rede municipal de educação de Cascavel de 2003 a 2007 e de 2011 a 

2014. Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Integração Latino 

Americana/UNILA de março a outubro de 2014 e da Universidade Tecnológica 

Federal/UTFPR - Campus Toledo de outubro de 2014 a julho de 2015. Técnica em 

Assuntos Educacionais. Atualmente em exercício no Instituto Federal do Paraná, 

Campus Cascavel desde julho de 2015. 

LIRA, Izídia Corrêa: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

MAYER, Sandra Mara: Graduada em Educação Física pelas Faculdades 

Integradas de Santa Cruz do Sul (FISC), Especialista em Ginástica Escolar e em 

Metodologia da Educação Física pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

Mestre em Desenvolvimento Regional - Área Sociocultural pela UNISC. Atuou como 

professora de Educação Física do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação 

UNISC/EDUCAR-SE. Atualmente é professora titular do Curso de Educação Física e 

do Curso de Pedagogia da UNISC. Coordena o Projeto Piracema - Natação para Pessoas 

com Deficiência e o Projeto Ações para o Envelhecimento com Qualidade de Vida. Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, 
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atuando principalmente nos seguintes temas: bullying, desenvolvimento motor, jogos, 

brincadeiras, atividades aquáticas e lúdicas. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOREIRA, Patrícia Ferreira: Discente do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-

2019). Participa do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade de Caxias do Sul (UCS-2001). Especialização em Educação Ambiental 

pelo Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (IAESB - 2004); 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Internacional 

de Curitiba (FACINTER - 2008) e Especialização em Coordenação Pedagógica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2013). Atuou na Coordenação do 

Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, na Secretaria Municipal de 

Educação (2009-2012). Participou de estudos sobre alfabetização pelo GEEMPA – 

Grupo de Estudos sobre Metodologia Pesquisa e Ação (2012-2013). Atualmente está 

como Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil Irma Toffoli 

(2013–2020) e na Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha (2019-2020), 

no município de Vacaria/RS. Tem experiência em Alfabetização, Educação Infantil, 

Supervisão Escolar e Educação Especial numa perspectiva Inclusiva. 

OLIVEIRA, Aline Tortora De: Doutoranda em Geografia na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão - PR, área de 

concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente, linha de pesquisa "Educação e 
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Ensino de Geografia", cursando Pós-Graduação em Gestão Escolar e Ensino de Arte. 

Mestre em Educação (2018) pela UNIOESTE, bolsista Capes por um ano, linha de 

pesquisa: Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Membro do grupo 

de pesquisa CNPq: Estudos Etno-culturais. Graduada em Pedagogia (2015) e Artes 

Visuais (2018). Atuou como pedagoga no Patronato Municipal de Francisco Beltrão - 

bolsista da SETI (2018-2019). Possui vínculo como colaboradora voluntária no curso de 

Ciências do Envelhecimento Humano - Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

- UNATI. Tem experiência na área de coordenação e Educação em espaço formal e não 

formal. 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Da Silva: Mestre em Ciência da Educação pela 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Graduado em Geografia pela 

Universidade Federal de Roraima (1997) e Direito - Faculdade Estácio da Amazônia 

(2012). 

OLIVEIRA, Giane Helena Menezes De: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Politécnica y Artística - UPAP (2019). Possui graduação em Geografia 

pela Universidade Federal de Roraima - UFRR (1999). Especialista em Deficiência 

Visual pelo Instituto Benjamin Constant - IBC/RJ.  

OLIVEIRA, Janilza De Melo Firmino: Mestranda em Ciências da Educação 

pela instituição CECAP. Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar 

pela Faculdade Faveni. Especialista em AEE e sala de recursos multifuncionais pela 

Faculdade Faveni. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade 

Unifacex. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

FALC. Graduada em pedagogia pela Universidade ULBRA. Professora do Município 

de Ipanguaçu/RN. 

PAIXÃO, Ermínio Augusto Ramos Da: Doutorando em Engenharia Elétrica 

na Universidade Federal do Pará.  Formado em Redes de Computadores pela 

Universidade da Amazônia - UNAMA, mestre em Engenharia Elétrica na Universidade 

Federal do Pará. Integrante do Laboratório de Pesquisa Operacional, onde atua na área 

de redes de alto desempenho, 5G, QoS e inteligência computacional, voltada a técnicas 

de otimização. 

PAIXÃO, Germana Costa: Doutoranda em Microbiologia Médica/UFC. 

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará (1997), Mestre 

em Patologia pela Universidade Federal do Ceará (2000). Professora da Universidade 

Estadual do Ceará desde 2000 e Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas a 

distância UECE/Universidade Aberta do Brasil (UAB) desde 2009. Docente do curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Unifametro. Leciona as disciplinas de 

Microbiologia, Parasitologia e Exames Laboratoriais. É líder do grupo de pesquisas 

certificado pelo CNPq, intitulado "Tecnologias educacionais e educação a distância". 
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desenvolve pesquisas nas áreas de taxonomia de dermatófitos, fungos anemófilos e 

produção de material em Microbiologia. 

PANTOJA, Lydia Dayanne Maia: Doutora em Engenharia Civil (área de 

concentração em Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará - UFC 

(2016); Mestre em Microbiologia Médica pela Universidade Federal do Ceará (2008) e 

graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará (Bacharel - 

2007 e Licenciatura - 2006). Atua como Professora Assistente Nível D da Universidade 

Estadual do Ceará. Docente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional - PROFBIO. Coordena a Pesquisa do Curso de Ciências Biológicas a distância 

- UECE/UAB. É coordenadora de área do Curso Pré-Universitário UECEVest - 

Biologia. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia 

Ambiental e Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: aerobiologia, 

taxonomia fúngica, fungos anemófilos e compostos orgânicos voláteis microbianos. 

Bem como, desenvolve trabalhos na área de pesquisa em educação à distância e 

formação de professores. 

PASCHOAL, Cristiano Sandim: Mestrando em Linguística pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), desenvolvendo, por meio do 

órgão de fomento CAPES/PROEX, investigações atreladas à linha de pesquisa Teorias 

e Usos da Linguagem. Graduado em Letras Português, Espanhol e Respectivas 

Literaturas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Integrante do grupo de 

pesquisa Tessitura: vozes em (dis)curso  (PUCRS/CNPq). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1638-4120 

PAULA, Francisco Wagner De Sousa: Enfermeiro e Biólogo. Mestre em 

Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Membro do Grupo de Pesquisa Epidemiologia, Cuidado em Cronicidade e 

Enfermagem-GRUPECCE-CNPq. Professor da Faculdade Maurício de Nassau 

Parangaba. Professor Efetivo da Rede Básica de Ensino da Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC/CE). Professor Formador e Tutor do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas (UECE/UAB) e Enfermeiro do Hospital e Maternidade 

Regional Vale do Curu, Pentecoste-Ce. 

RAMOS, João Batista Santiago: Doutor em filosofia pela Universidade do 

Porto-Portugal. Especialista em História da Educação na Amazônia; graduado em 

Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque (1992). É Professor Adjunto IV da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação, Filosofia, Utopia, Globalização, Libertação e Ética; professor do Programa 

de Pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação, 

Infância e Filosofia (GEPEIF/UFPA) e da Sociedade de Filosofia da Educação de 

Língua Portuguesa (SOFELP/UP). Autor dos livros “Por uma Utopia do Humano: 
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Olhares a partir da ética da libertação de Enrique Dussel” (2012/ Edições Afrontamento) 

e “Filosofia e Ética da Libertação de Enrique Dussel” (2020/ Diálogos Freireanos). 

Organizador dos livros “Entre Educação e Filosofia: conhecimento, linguagem e 

pensamento” (2011/UFPA), “Ideias de Educação e Filosofia: pesquisa, ética e 

formação” (2013/UFPA) e “Educação, Infância e Filosofia” (2017/CRV).   

RIBEIRO, Sonia Maria: Doutora em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba. Professora do Programa de Mestrado em Educação e do Departamento de 

Educação Física da Universidade da Região de Joinville/SC. Licenciada em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Educação Motora pela 

Universidade Metodista de Piracicaba. Pesquisadora participante no Grupo Estudios 

Sectoriales sobre La Educación Superior Universitaria En El MERCOSUR, Villa María 

- Argentina. Pesquisadora participante no Grupo de Pesquisa Práxis Educativa - 

Dimensões e Processos, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PR. 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa - PESPE - Educação especial na educação 

superior: políticas, saberes e práticas no âmbito do trabalho e formação docente. Link 

lattes - http://lattes.cnpq.br/3460079515057150. 

RODRIGUES, Franciran Brandão: Mestre em Ciência da Educação Pela 

Universidad Politécnica e Artística do Paraguay – UPAP.Professora Efetiva - 

SEED/RR. Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia 

do Norte do Brasil – FACETEN e Economia pelo Centro Universitário Claretiano 

(EaD) Polo – Boa Vista/RR. Pós-Graduação: Especialista em Metodologia de 

Matemática e Física do Ensino Superior – FACINTER/IBPEX.  

RODRIGUES, Wivina Dayane Do Nascimento: Mestranda do Curso de 

Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista 

em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional 

Santo André (FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e 

Hospitalar pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). 

Especialista em Alfabetização e Letramento, Especialista em Educação Infantil e Anos 

iniciais; Especialista em Educação Especial, todos pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil 

(FAIBRA). Tem mais de 08 anos de experiência na docência. 

SANTANA, João Paulo Gonçalves: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente, atua com projetos estruturais, gerenciamento e execução de 

obras nas empresas: é JP Engenharia e Arquitetura, e, PM Arquitetura e Urbanismo. 

SANTOS, Maria José Conceição Dos: Mestranda em Estudos Antrópicos na 

Amazônia- PPGEAA- UFPA. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú- UVA. Licenciada Plena em Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Pará- UFPA. Esp. em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar pela Faculdade de 

Tecnologia Antônio Propício Aguiar Franco- FAPAF. Esp. em Educação Especial e 
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Inclusiva pela Faculdade de Tecnologia equipe Darwin- FTED. Professora da Rede 

Municipal de Castanhal. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SANTOS, Poliana Dias Dos: Mestranda em Educação Agrícola, pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus Seropédica). 

Licencianda em Letras pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante – (FAVENI). 

Licenciada em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Agrárias, pela Universidade 

Estadual do Oeste do PR - UNIOESTE, Campus Cascavel (2014). Tem experiência na 

área de Educação, atuando como Monitora (Professora) na Escola Família Agrícola 

Municipal Jacyra de Paula Miniguite, e Escola Família Agrícola Normília Cunha dos 

Santos, Barra de São Francisco - ES. Pós Graduação em Educação Ambiental, pela 

Faculdade Luso Capixaba, Cariacica - ES, e Pós-Graduação em Educação no Campo, pela 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR - São Carlos, São Paulo. Tem experiência 

na área de Divulgação Científica, principalmente no tema de Educação do Campo.  

SANTOS, Rita De Cássia Grecco Dos: Doutora em Educação - Filosofia e 

História da Educação pela UFPEL (2012). Professora do Instituto de Educação e do 

PPGH/FURG. Socióloga e Pedagoga. Professora Associada no Instituto de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande - IE/FURG e Professora no Programa de Pós-

Graduação em História - PPGH-ICHI/FURG, na Linha de Pesquisa Pesquisa e 

Vivências de Ensino-aprendizagem. Mestre em Educação - História da Educação e 

Movimentos Sociais pela UFPEL (2002), Especialista em Formação para o Magistério - 

Administração e Supervisão Escolar pela Faculdades Integradas de Amparo - FIA 

(2000), Especialista em Sociologia e Política pela UFPEL (1999), Bacharel e 

Licenciada em Ciências Sociais pela UFPEL (1997 e 2000) e Licenciada em Pedagogia 

pelo UNICESUMAR (2020). Atua como docente nas modalidades presencial e a 
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distância, na Pós-Graduação Stricto Sensu, nas Licenciaturas em Pedagogia e Geografia 

e na Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio; tendo sido docente e 

gestora na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), e docente na Educação 

Profissional de níveis Técnico e Tecnológico. Coordena o Curso de Pedagogia a 

Distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil na FURG, é membro da Comissão 

Própria de Avaliação - CPA / FURG e é membro Presidente da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente - CPPD / FURG. É integrante dos Grupos de Pesquisa Pesquisa, 

Ensino e Formação Docente nas Artes Visuais da UFPEL, EDUCAMEMÓRIA 

Educação e Memória e Núcleo de Documentação da Cultura Afro-Brasileira 

ATABAQUE da FURG. É membro da Rede de Investigação Ação Participativa e 

Educação Popular em Universidades Públicas/RIAPEP. Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes 

temas: formação de professores, história da educação, educação superior, memória e 

educação a distância. 

SILVA JUNIOR, Jair Dos Santos: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente atua como projetista em sistemas de energia solar, e tem como 

foco propriedades rurais do município de Montes Claros e sul da Bahia, seu interesse é 

sempre buscar alternativas que visem a beneficiar o meio ambiente. Natural de Montes 

Claros - MG, na atualidade, atua-se de forma a contribuir para uma melhor qualidade de 

vida para a sociedade. 

 SILVA, Denise Bueno Da: Discente do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-2019). Participa 

do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui Habilitação Profissional Plena de 

Magistério (1984-1987), Graduação em Pedagogia nas Faculdades Integradas 

(FACVEST/SC 2008); Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Prática 

Pedagógica Interdisciplinar e Gestão Escolar: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio pelas Faculdades Integradas (FACVEST/SC -2009); Pós-Graduação em 

Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS -

2013). Atuou na Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (2009-

2012) no município de Vacaria-RS. Participou de estudos sobre alfabetização pelo 
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