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ensino e aprendizagem educacional espalhados pelo Brasil. Publicados nos Volumes 1 e 

2, os trabalhos foram escritos por professores-pesquisadores nas modalidades de 

Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de 

Experiência, sobretudo, com objetivo de contribuir no debate científico educacional. 

O ensino já não é mais como outrora, inclusive pelas diversas modalidades 

existentes: presencial, semi-presencial, a distância entre outras tantas possibilidades de 

misturas e conexões possíveis. Essas aplicações já são conhecidas no contexto 

educacional brasileiro, estimulados pelos novos caminhos que a Educação no século 

XXI está tomando, bem como as mudanças no perfil dos alunos nascidos a partir dos 

anos 2000, que ficaram conhecidos como Nativos Digitais. 

Nas propostas educacionais, este público se sente mais cativado com aulas 

mais dinâmicas, interativas e, se possível, com recompensas instantâneas. Neste sentido, 

mesmo com uma perspectiva menos centralizada, a aprendizagem pode acontecer de 

forma mais eficiente, pois os alunos podem empenhar-se mais, por estarem gostando do 

processo e, desta forma, tornando a experiência educacional mais prazerosa e 

motivadora. 

Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, 

convido, não somente os pesquisadores e pesquisadoras, mas a todas as pessoas com 

interesse educacional, para fazerem a leitura do E-book Amplamente: Educação no 

século XXI, visando conhecer o debate científico atual da Educação no Brasil. Tenham 

uma boa leitura! 

  

Luciano Luan Gomes Paiva 



 

 

 
Ano 2020 

SUMÁRIO 

  ............................................................................................................. 14 CAPÍTULO I

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA CRIANÇA NEGRA NA SALA DE AULA: 

UMA LEITURA DE “A COR DA TERNURA” DE GENI GUIMARÃES ................ 14 
Maxwilliam Domingues da Silva Lima ...................................................................... 14 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-01 ................................................................ 14 

 

   ........................................................................................................... 35 CAPÍTULO II

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE UM ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS/RN ........................................................................... ..35 
Antônia Silvana da Fonseca Bichão ........................................................................... 35 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-02 ................................................................ 35 

 

   ......................................................................................................... 52 CAPÍTULO III

A DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO ...................................................... 52 
Carmel Cardoso Jorge ................................................................................................ 52 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-03 ................................................................ 52 

 

   .......................................................................................................... 65 CAPÍTULO IV

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR E NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE ............................................................................................... 65 
Ivânia Cortez de Moura Araujo; João Batista Severo da Silva. ................................. 65 
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-04 ................................................................ 65 

 

   ........................................................................................................... 75 CAPÍTULO V

A INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA ........................................................... 75 
Ivanise Rodrigues Nascimento Varela ....................................................................... 75 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-05 ................................................................ 75 

 

   .......................................................................................................... 85 CAPÍTULO VI

A PRÁTICA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS: 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ....................... 85 
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes; Dayana Lucia Rodrigues de Freitas; ....... 85 

Jakeline Olegário de Melo; Idayane Carla de Souza; ................................................. 85 

Maria do Socorro Maciel Moura Silva; Nelmara da Costa Rocha; ............................ 85 

Janilza de Melo Firmino Oliveira. .............................................................................. 85 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-06 ................................................................ 85 

 



 

9 

 

 

   ........................................................................................................ 96 CAPÍTULO VII

A RELAÇÃO ENTRE AFETIVIDADE E ALFABETIZAÇÃO ................................. 96 
Maria de Fatima Beserra de Brito; Maria José Beserra de Brito; ............................... 96 

Maria da Conceição Oliveira da Silva. ....................................................................... 96 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-07 ................................................................ 96 

 

  ..................................................................................................... 119 CAPÍTULO VIII

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUA IMPORTÂNCIA NO 

ENSINO DE GEOGRAFIA ........................................................................................... 119 
Emilene Costa de

 
Souza............................................................................................ 119 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-08 .............................................................. 119 

 

   ........................................................................................................ 124 CAPÍTULO IX

AS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DA CULTURA AFRICANA E 

AFRODESCENDENTE NO COMBATE AO PRECONCEITO RACIAL .............. 124 
José Cunha Marreiro Junior ...................................................................................... 124 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-09 .............................................................. 124 

 

   ......................................................................................................... 134 CAPÍTULO X

CONTRIBUIÇÕES DE FREINET PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO ................ 134 
Andréia Rodrigues Aquino ....................................................................................... 134 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-10 .............................................................. 134 

 

   ........................................................................................................ 154 CAPÍTULO XI

CULTURA ALIMENTAR E APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE AREZ/RN154 
Domingos Francisco da Cruz Neto ........................................................................... 154 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-11 .............................................................. 154 

 

   ...................................................................................................... 173 CAPÍTULO XII

DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADEMICA 

NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EM UMA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO .............................................. 173 
Silvana Mara Lente; Marinalva Pereira dos Santos; ................................................ 173 

Vania de Oliveira Silva............................................................................................. 173 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-12 .............................................................. 173 

 

  ..................................................................................................... 182 CAPÍTULO XIII

ESCOLA E FAMÍLIA: UMA PARCERIA DESAFIADORA EM BUSCA DE 

SOLUÇÕES E FORTALECIMENTO PARA UMA GESTÃO PARTICIPATIVA 

E DEMOCRÁTICA ....................................................................................................... 182 
Francisca Antonia de Souza

 
Vale ............................................................................. 182 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-13 .............................................................. 182 

 



 

10 

 

 

   ..................................................................................................... 196 CAPÍTULO XIV

FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR: SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM .................................................................................................. 196 
Seilda Avelino da Costa Silva .................................................................................. 196 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-14 .............................................................. 196 

 

  ...................................................................................................... 215 CAPÍTULO XV

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CRÍTICA 

DE PROFESSORES PARA UMA ATUAÇÃO REFLEXIVA .................................. 215 
Ademir Henrique Manfré

 
; Berta Lúcia Pereira da Silva; ........................................ 215 

Leonardo Henrique Barbosa. .................................................................................... 215 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-15 .............................................................. 215 

 

   ..................................................................................................... 233 CAPÍTULO XVI

FORMAÇÃO CONTINUADA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: DESCRIÇÃO DOS SABERES E QUALIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS QUE CONSTITUEM AS PRÁTICAS INCLUSIVAS DOS 

DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOA VISTA-RR ............. 233 
Arlene Rubem Assis; Valéria Dos Santos Sousa...................................................... 233 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-16 .............................................................. 233 

 

   ................................................................................................... 246 CAPÍTULO XVII

GESTÃO DEMOCRÁTICA: PRINCÍPIOS E DESAFIOS PARA UMA ESCOLA 

DE QUALIDADE ........................................................................................................... 246 
Regina Maria Araújo Virgínio; Erick Raniery Souza de Castro. ............................. 246 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-17 .............................................................. 246 

 

  .................................................................................................. 257 CAPÍTULO XVIII

LEITURA E ESCRITA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONSTRUÇÃO DE 

UM SUJEITO CRÍTICO E REFLEXIVO NO ENSINO BÁSICO ........................... 257 
Manuella da Silveira Nascimento ............................................................................. 257 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-18 .............................................................. 257 

 

   ..................................................................................................... 265 CAPÍTULO XIX

NÍVEL DE ANALFABETISMO FUNCIONAL NA 5ª SÉRIE ................................. 265 
Marluza Medeiros Vicente; Leandro Vicente de Oliveira; ...................................... 265 

Airneth Carvalho de Medeiros; Maria de Cássia Ramos Mendes. ........................... 265 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-19 .............................................................. 265 

 

 

 



 

11 

 

 

   ...................................................................................................... 288 CAPÍTULO XX

NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA: QUEM 

REALMENTE SE BENEFICIA COM ESSE REAJUSTE LINGUÍSTICO? .......... 288 
Maria da Conceição dos Santos Leandro; Francineide Ciríaco Tavares Dantas; ..... 288 

Milena Félix Gomes Monteiro. ................................................................................ 288 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-20 .............................................................. 288 

 

   ..................................................................................................... 303 CAPÍTULO XXI

O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E SOCIAL DA CRIANÇA COM 

SÍNDROME DE DOWN ................................................................................................ 303 
Maria José Beserra de Brito; Maria da Conceição Oliveira da Silva; ...................... 303 

Maria de Fatima Beserra de Brito............................................................................. 303 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-21 .............................................................. 303 

 

  ................................................................................................... 330 CAPÍTULO XXII

O ENSINO DE LIBRAS COMO L2 ENTRE AVANÇOS E DESAFIOS................. 330 
Aline de Fátima da Silva Araújo .............................................................................. 330 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-22 .............................................................. 330 

 

   ................................................................................................ 344 CAPÍTULO XXIIII

O ESTUDO DO MOVIMENTO E DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL ....................................................................................................................... 344 
Nilma Maria da Cunha; Elen Crisily Soares Barbosa. ............................................. 344 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-23 .............................................................. 344 

 

   .................................................................................................. 354 CAPÍTULO XXIV

O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA CRIANÇA COM 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NAS SÉRIES INICIAIS ........................... 354 
Ivanise Rodrigues Nascimento Varela ..................................................................... 354 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-24 .............................................................. 354 

 

   ................................................................................................... 367 CAPÍTULO XXV

O PROCESSO DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS: 

UMA REALIDADE AINDA DISTANTE .................................................................... 367 
Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes; Dayana Lucia Rodrigues de Freitas; ..... 367 

Jakeline Olegário de Melo; Andréia Rodrigues Aquino; ......................................... 367 

Maria Vilma Silva Santos Andrade; Francilucia Victor dos Santos; ....................... 367 

Elizete da Silva Rodrigues. ....................................................................................... 367 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-25 .............................................................. 367 

 

 

 



 

12 

 

 

   .................................................................................................. 377 CAPÍTULO XXVI

O PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

(AEE) E SUAS CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS EM PROL DO 

APRENDIZADO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA.............................................. 377 
Valdeci Lima da Silva; Helena Maria dos Santos; ................................................... 377 

Francineide Roseno da Silva Silveira; Marycelia Bastos da Silva Melo; ................ 377 

Paulo de Tarso Lima. ................................................................................................ 377 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-26 .............................................................. 377 

 

   ................................................................................................ 388 CAPÍTULO XXVII

O PSICOPEDAGOGO COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGENS NO 

PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.................................................... 388 
Rozenilda Maria Silva da Silva; Gleice Kelly Freire Simão; ................................... 388 

Gleika Magaly Freire Simão; Weverson Waldones Faustino. ................................. 388 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-27 .............................................................. 388 

 

   ............................................................................................... 404 CAPÍTULO XXVIII

PRÁTICA DOCENTE E NOVAS VISUALIDADES: O PODER NA IMAGEM 

NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO SÉCULO XXI ................ 404 
Vanessa Kalindra Labre de Oliveira; Veruza de Morais Ferreira. ........................... 404 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-28 .............................................................. 404 

 

   .................................................................................................. 423 CAPÍTULO XXIX

PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA: CONTRIBUIÇÕES DO ENFOQUE 

CTS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA ALUNOS AUTISTAS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAIS ................................................ 423 
Samuel de Oliveira Motta; Eloiza Aparecida Silva Avila de Matos; ....................... 423 

Georgete Cristiane Haas de Paula. ........................................................................... 423 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-29 .............................................................. 423 

 

   ................................................................................................... 437 CAPÍTULO XXX

RESULTADOS ALCANÇADOS POR GESTORES DE UMA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO CENTRO OESTE BRASILEIRO A PARTIR DA 

INTERVENÇÃO DO CONTROLE INTERNO .......................................................... 437 
Vania de Oliveira Silva; Solange Teresinha Carvalho Pissolato;............................. 437 

Silvana Mara Lente. .................................................................................................. 437 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-30 .............................................................. 437 

 

   .................................................................................................. 444 CAPÍTULO XXXI

SÃO RAFAEL: EMERGE NO TEMPO E NO ESPAÇO .......................................... 444 
Ana Maria de Medeiros Lucas.................................................................................. 444 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-31 .............................................................. 444 

 



 

13 

 

 

   ................................................................................................ 456 CAPÍTULO XXXII

TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL: CONTRADIÇÕES NO CAMPO TEÓRICO DA BNCC.......... 456 
Andréa de Souza Gois; Caroline Lisbôa Bello; ........................................................ 456 

Marisa Zanoni Fernandes. ........................................................................................ 456 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-32 .............................................................. 456 

 

   ............................................................................................... 463 CAPÍTULO XXXIII

VIOLÊNCIA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS COTIDIANAS DO 

COLEGIO ESTADUAL MILITARIZADO DR. LUIZ RITTLER BRITO DE 

LUCENA DE BOA VISTA – RORAIMA, ANO 2018 ................................................ 463 
Sandra Régia Batista; Gerciene Nunes Cruz. ........................................................... 463 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-33 .............................................................. 463 

 

  ............................................................................................... 480 CAPÍTULO XXXIV

VÍRUS DA MANCHA BRANCA (WSSV) EM CAMARÕES LITOPENAEUS 

VANNAMEI NO RIO GRANDE DO NORTE NA REGIAO DO VALE-DO-AÇU 

E COSTA BRANCA (PROJETO DE PESQUISA)..................................................... 480 
Imgredy Jadna Nascimento Pereira; Selma Gomes da Silva. ................................... 480 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-34 .............................................................. 480 

 

SOBRE OS ORGANIZADORES.................................................................................. 487 

 

SOBRE OS AUTORES .................................................................................................. 489 

 

INDÍCE REMISSIVO .................................................................................................... 502 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

354 

 

 CAPÍTULO XXIV 

O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA CRIANÇA COM 
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47
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RESUMO: 

Este artigo aborda o Lúdico como estratégia de ensino para criança com dificuldade de 

Aprendizagem nas séries iniciais. Neste estudo, discutimos uma abordagem crítica e 

reflexiva que visa incentivar e proporcionar suporte às discussões sobre o tema. 

Pretende-se mostrar, sob a perspectiva pedagógica, as relações existentes entre a ação 

lúdica e a criança. Objetivou-se também, conhecer a importância de atividades lúdicas e 

da brincadeira para o desenvolvimento físico, intelectual ou mesmo moral das crianças 

em idades correspondentes à frequência no ensino fundamental à utilização de 

elementos lúdicos na prática educativa. Desta forma, analisamos o lúdico como 

princípio para a construção de conhecimentos, através de análises teóricas nos 

fundamentos de autores como Vygotsky (2002), Kishimoto (1993), Piaget (1979), 

Teixeira (2010) entre outros. E seguindo a realidade escolar estudada, busca-se 

identificar que a utilização do lúdico aliado a atividades pedagógicas pode transformar o 

aprender numa ação prazerosa que produz resultados positivos. Diante de todas as 

informações contidas neste estudo, pôde-se concluir que os jogos e as brincadeiras na 

sala de aula, podem ser consideradas como sendo atividades sociais privilegiadas de 

interação específica e fundamental que garantem a interação e construção do 

conhecimento da realidade vivenciada pelas crianças. 

PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Brinquedos. Brincadeiras. Ensino-aprendizagem. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz uma reflexão acerca do tema “O Lúdico como estratégia de 

ensino para criança com dificuldade de aprendizagem nas séries iniciais”. A pesquisa 

teve como objetivo geral, contribuir para uma reflexão a respeito da importância da 

presença do lúdico e das brincadeiras para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas junto às crianças, mesmo que essas frequentem o Ensino Fundamental. 

                                                 
47 Especialista em Psicopedagogia pela FAIBRA. Professora da Rede municipal de educação do município de 
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A brincadeira e o lúdico têm sido explorados consideravelmente nos últimos 

anos, por vários pesquisadores e pensadores. Existe certo consenso por parte deles que 

estes elementos se constituem como ações importantes para o desenvolvimento da 

criança. Vygotsky (apud NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p. 99-116), afirma que: 

Numa brincadeira, a criança faz uso espontâneo de sua habilidade de 

separar significado de um objeto sem saber que está fazendo isso, 

exatamente como não sabe estar falando em prosa, mas fala sem 

prestar atenção nas palavras. [...]. Assim de conceitos ou objetos, as 

palavras se tornam partes de uma coisa. Em certo sentido uma criança 

brincando está livre para determinar suas próprias ações, mas em 

outro, esta é uma liberdade ilusória, pois suas ações estão de fato 

subordinadas aos significados das coisas, e ela age de acordo com 

eles. 

O brinquedo é um objeto facilitador do desenvolvimento das atividades lúdicas, 

podendo ser utilizado em diferentes contextos, tais como, no brincar espontâneo, no 

momento terapêutico e no pedagógico. Na brincadeira, a criança representa, cria, usa o 

faz de conta para entender a realidade que a cerca e vive o momento. A ludicidade é 

assunto que tem conquistado espaço no panorama nacional, principalmente na Educação 

Infantil, por ser o brinquedo a essência da infância e seu uso permitem um trabalho 

pedagógico que possibilita a produção do conhecimento, da aprendizagem e do 

desenvolvimento.  

A utilização de brincadeiras e jogos no processo pedagógico faz despertar o 

gosto pela vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que lhe surgirem. A partir 

disso, vamos tornar evidente a importância do “lúdico” e como, os jogos, os brinquedos 

e as brincadeiras podem ser importantes para o desenvolvimento e para a aprendizagem 

das crianças. 

Tomando como base (FERREIRO, 1991, p. 18) enfatiza que “o brincar implica 

uma relação cognitiva e representa a potencialidade para interferir no desenvolvimento 

da criança, é também considerado um instrumento para a construção do conhecimento 

da criança” Verifica-se, conforme citado acima, que o lúdico permite, ainda, aprender a 

lidar com as emoções. 

Pelo brincar, a criança equilibra as tensões proveniente de seu mundo, 

construindo sua individualidade e sua personalidade. Indicam os autores que o lúdico 
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implica uma dimensão evolutiva com crianças de diferentes idades, aprendendo 

características específicas, e formas diferenciadas de brincar. 

Diante disto, Queiroz (2009, p. 22) destaca que: a atividade lúdica é essencial 

para a criança, porque estimula a inteligência, a imaginação, a criatividade, ajuda o 

exercício de concentração e atenção, favorecendo a formação da motricidade infantil. 

Já é de natureza da criança que ela brinque, para isso não é preciso fixar regras, 

nem mandar-lhes brincar. O brincar é algo muito importante para a criança. Brincar traz 

inúmeros benefícios para o desenvolvimento cognitivo e afetivo, além de aprimorar suas 

habilidades motoras. 

Assim, o termo “lúdico” abrange o brincar, a atividade individual, coletiva, livre 

e regrada. Normalmente os profissionais de educação associam o termo “ludicamente” 

ao “prazerosamente” e não ao “livremente”. O prazer é o resultado do caráter livre, 

gratuito e pode associar-se a qualquer atividade, inversamente a imposição pode retirar 

o prazer de qualquer atividade. 

Quando se trabalha o lúdico na educação, abre-se um espaço para que a criança 

expresse seus sentimentos, oferecendo a ela a oportunidade para desenvolver a 

afetividade, para a assimilação de novos conhecimentos. A partir do lúdico criam-se 

espaços para a ação simbólica e a linguagem, podendo ser trabalhado com limites e 

regras entre a imaginação e o real. Desta forma, conclui-se sustentando a tese de que a 

brincadeira é uma atividade espontânea da criança e que ela aprende enquanto brinca. 

 

APRENDER BRINCANDO: O LÚDICO NA APRENDIZAGEM 

 O ser humano nasce e cresce com a necessidade de brincar, pois o brincar é uma 

das atividades mais importante na vida dos indivíduos. Por meio dessa ação. Ele tanto 

desenvolve suas potencialidades, como também trabalha com suas limitações, com as 

habilidades sociais, afetivas, cognitivas e físicas. O brincar é ainda uma forma de 

expressão e comunicação consigo mesmo, com o outro e com o meio. A brincadeira é 

considerada uma atividade universal que assume características peculiares no contexto 

social, histórico e cultural.   
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Os jogos e as brincadeiras têm grandes influências na formação da 

personalidade, do caráter, da desenvoltura e do equilíbrio geral da criança. A 

brincadeira permite lidar com sentimentos confusos e opressivos que a realidade 

desperta, e com isso ir acumulando experiência enriquecida pela convivência com os 

mais velhos, que vai culminar no aprendizado dos limites do corpo e da amplidão do 

espaço circundante.  

Segundo Gonzaga (apud KISHIMOTO,1993, p. 106): 

A criança procura o jogo – e as brincadeiras – como uma distração(...). 

É pelo jogo que a criança se revela. As suas inclinações boas ou más, 

a sua vocação, as suas habilidades, o seu caráter, tudo que ela traz 

latente no seu eu em formação, torna-se visível pelo jogo e pelas 

brincadeiras que ela executa.    

Brincar favorece a auto estima, a interação com seus pares e, sobretudo, a 

linguagem interrogativa, propiciando situações de aprendizagens que desafiam seus 

saberes estabelecidos destes, fazem elementos para novos esquemas de cognição. 

"Através do jogo simbólico a criança aprende a agir e desenvolve a autonomia que 

possibilita descobertas e anima a exploração, a experiência e a criatividade". 

(ANTUNES apud MACEDO, 2004, p. 13). 

Nas palavras de Cerisara: 

Quando a criança brinca, ela cria uma situação imaginária, sendo esta 

uma característica definidora do brinquedo em geral. Nesta situação 

imaginária, ao assumir um papel a criança inicialmente imita o 

comportamento do adulto tal como ele observa em seu contexto 

(CERISARA, 2008, p. 13). 

A brincadeira é uma forma privilegiada de aprendizagem. Na medida em que 

vão crescendo, as crianças trazem para suas brincadeiras o que vêem, escutam, 

observam e experimentam. As brincadeiras ficam mais interessantes quando as crianças 

podem combinar os diversos conhecimentos a que tiveram acesso. Nessas combinações, 

muitas vezes inusitadas aos olhos dos adultos, as crianças revelam suas visões de 

mundo, suas descobertas.  

Vygotsky afirma que, "apesar do brinquedo não ser o aspecto predominante da 

infância, ele exerce uma enorme influência onde a criança aprende a atuar numa esfera 

cognitiva que depende de motivações internas" (REGO, 2002, p. 80). Vygotsky valoriza 

o fator social, mostrando que no jogo de papéis a criança cria uma situação imaginária, 
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incorporando elementos do contexto cultural adquiridos por meio da interação e 

comunicação. 

 Faz-se necessário analisar a brincadeira dentro de uma perspectiva biológica, 

considerando-a como um elemento constituído social e historicamente pelo indivíduo e 

que se modifica, em função do meio cultural e da época em que o sujeito está inserido. 

O lúdico possibilita o estudo da relação da criança com o mundo externo, integrado 

estudo específico sobre a importância do lúdico na formação da personalidade. Através 

da atividade lúdica e o jogo, a criança forma conceito, seleciona ideias, estabelecendo 

relações lógicas, íntegras percepções, faz estimativas compatíveis com o crescimento 

físico e desenvolvimento e, o que é mais importante, vai se socializando. 

Desta forma, Antunes (2001, p. 55) destaca que: “as brincadeiras dentro do 

lúdico se tornam super. valorizado para se conseguir alcançar os objetivos de uma 

construção de conhecimentos onde o aluno seja participativo ativo”. Neste sentido, 

destaca-se a necessidade de “valorar” a cultura lúdica da criança, pois brincar é uma 

necessidade, uma arte, um direito que juntamente com os requerimentos básicos da 

alimentação, saúde, moradia e educação, são vitais para o desenvolvimento potencial de 

todas as crianças. A ludicidade proporciona condições de humanização e solidariedade à 

criança e aos adultos contribuindo para sua evolução enquanto pessoa humana. 

 

JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA  

As atividades lúdicas são extremamente importantes no aprendizado das 

crianças, pois são atividades que reúnem, interessam e exigem concentração das 

crianças. A partir de jogos, brinquedos e brincadeiras, a criança consegue criar, 

imaginar, fazer de conta, experimentar, medir, enfim, aprender. 

Segundo PIAGET (1989, p. 135). “O desenvolvimento da criança acontece 

através do lúdico. Ela precisa brincar para crescer, precisa do jogo como forma de 

equilibração com o mundo”. Através de brinquedos, jogos e brincadeiras, a criança tem 

a oportunidade de se desenvolver, pois além de ter a curiosidade, a autoconfiança e a 

autonomia estimuladas, ainda desenvolve a linguagem, a concentração e a atenção. O 

brincar contribui para que a criança se torne um adulto eficiente e equilibrado.  
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Por meio das atividades lúdicas, o professor estimula a imaginação das crianças, 

fazendo com que ideias e questionamentos sejam despertados. É preciso que o professor 

fique muito atento para que nenhuma criança seja autoritária com as outras, e que todas 

tenham as mesmas oportunidades na brincadeira. Além disso, as crianças aprendem 

muito mais se o conteúdo for apresentado em forma de jogos ou brincadeiras. 

Piaget (apud WAJSKOP, 1995, p. 63) nos diz que: 

Os jogos fazem parte do ato de educar, num compromisso consciente, 

intencional e modificador da sociedade; educar ludicamente não é 

jogar lições empacotadas para o educando consumir passivamente; 

antes disso é um ato consciente e planejado, é tornar o indivíduo 

consciente, engajado e feliz no mundo. 

Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de 

maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, 

objetos e companheiros com quem brincar ou jogos de regras e de construção, e assim 

elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos 

e regras sociais. É preciso que o professor tenha consciência que, na brincadeira, as 

crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do 

conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa. 

Para Vital Didonet (1993, p. 43-52): 

É uma verdade que o brinquedo é apenas o suporte do jogo, do 

brincar, e que é possível brincar com a imaginação. Mas é verdade, 

também, que sem brinquedo é muito mais difícil realizar a atividade 

lúdica, porque é ele que permite simular situações (...). Se criança 

gosta de brincar, gosta também de brinquedo. Porque as duas coisas 

estão intrinsecamente ligada. 

O jogo é a mais importante das atividades das crianças, pois elas necessitam 

brincar, jogar, criar e inventar para manter seu equilíbrio com o mundo. A importância 

da inserção e utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras na prática pedagógica é 

uma realidade que se impõe ao professor. Brinquedos não devem ser explorados só para 

lazer, mas também como elementos bastante enriquecedores para promover a 

aprendizagem. 

Através dos jogos e brincadeiras, o educando encontra apoio para superar suas 

dificuldades de aprendizagem, melhorando o seu relacionamento com o mundo. É 

através da atividade lúdica que a criança se prepara para a vida, assimilando a cultura do 

meio em que vive, a ele se integrando, adaptando-se às condições que o mundo lhe 
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oferece e aprendendo a competir, cooperar com seus semelhantes, e conviver como um 

ser social. 

Assim, Kishimoto afirma: 

O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo que 

existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas. Pode-se 

dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar a criança um substituto 

dos objetos reais na proposta de manipulá-los (KISHIMOTO, 2005, 

p.18). 

Os brinquedos são também materiais para adentrar no imaginário, além de serem 

possíveis substitutos dos objetos reais do cotidiano, possibilitam a unificação do 

universo real com o imaginário quando se brinca. 

Segundo Miranda (2001, p. 34) “Piaget foi um dos pesquisadores que mais 

destacou o jogo como elemento coadjuvante no processo evolutivo da criança e a 

capacidade socializadora que este possui.” Para Piaget ao brincar a criança externa 

traços de sua aprendizagem através da interação com atividade que está sendo 

desenvolvida. 

De acordo com Teixeira: 

Não havia separação entre brincadeiras e jogos reservados às crianças 

e aos adultos, pois estes representavam um elo entre o indivíduo e a 

sua comunidade; além disso, jogos e brincadeiras representavam, e 

continuam representando, também, a possibilidade de manutenção e 

transformação de conteúdo históricos da humanidade. (TEIXEIRA, 

2010, p. 32-33). 

Kishimoto (2007) salientou que os jogos, brinquedos e brincadeiras na educação 

são de suma importância para o desenvolvimento da criança no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que a criança desenvolve seu raciocínio e constrói seu 

conhecimento de forma descontraída. 

 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM 

O ensino utilizando meios lúdicos cria um ambiente gratificante e atraente, 

servindo como estímulo para o desenvolvimento integral da criança. É de suma 

importância que nós, educadores, saibamos como usar os jogos para ajudar o aluno no 

desenvolvimento do raciocínio lógico, pois o lúdico pode estar presente na 
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aprendizagem e no desenvolvimento, sem esquecer que a sua principal importância é 

conhecer sua aplicação na escola. 

Maluf (2003, p. 20) mostra que:"[...] é importante a criança brincar, pois ela irá 

se desenvolver permeada por relações cotidianas, e assim vai construindo sua 

identidade, a imagem de si e do mundo que acerca"  

Para Vygotsky (1979, p. 45) “a criança aprende muito ao brincar. O que 

aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou gastar energia é na realidade uma 

importante ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social, 

psicológico”. Desse modo vemos a importância do jogo na vida da criança, sendo o 

mesmo, uma atividade construída socialmente e culturalmente. É uma forma de a 

criança entrar em contato com a cultura. 

Canda (2006) nos diz que: 

A atividade pode ser considerada lúdica quando o sujeito não está 

somente sentindo prazer na realização, mas quando se encontra 

inteiro, ou seja, quando, sentimentos, pensamentos e ações estão 

agindo de forma integrada e não fragmentada no momento presente da 

atividade desenvolvida. Assim, ao ouvir uma música que transmite 

uma sensação de prazer e bem estar, de reflexão sobre a vida e nos 

permite a construção de novos olhares em relação à realidade, pode-se 

considerar que o ato de ouvir a música se constituiu em uma 

experiência lúdica. (CANDA, 2006, p. 140). 

Quando se trabalha o lúdico na educação, abre-se um espaço para que a criança 

expresse seus sentimentos, oferecendo a ela a oportunidade para desenvolver a 

afetividade, para a assimilação de novos conhecimentos. A partir do lúdico criam-se 

espaços para a ação simbólica e a linguagem, podendo ser trabalhado com limites e 

regras entre a imaginação e o real. 

A formação da criança é influenciada através das trocas sociais, ou seja, através 

da interação com o meio que a criança vai se desenvolvendo, consequentemente com as 

práticas educacionais a qual irá ser submetida. Caso não ocorra a interação entre o 

indivíduo e o meio, o desenvolvimento ficará defasado, devido à falta de situações 

propícias ao aprendizado. 

De acordo com Kishimoto: 

[...] no contexto cultural e biológico as atividades são livres, alegres e 

envolve uma significação. É de grande valora social, oferecendo 
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possibilidades educacionais, pois, favorece o desenvolvimento 

corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a 

adaptação ao grupo preparando para viver em sociedade, participando 

e questionando os pressupostos das relações sócias (1994, p. 13). 

Atividades lúdicas criam um clima de entusiasmo, é este aspecto de 

envolvimento emocional que torna a ludicidade um forte teor motivacional, capaz de 

gerar um estado de vibração e euforia. Conforme Oliveira (1995, p. 36), “no brinquedo 

a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real e 

também aprende; objeto e significado”. 

 

O LÚDICO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

O papel do educador é primordial, pois é ele quem cria espaços, oferece os 

materiais e participa das brincadeiras, ou seja, média a construção do conhecimento. 

Deste modo, devem-se selecionar materiais adequados, o professor precisa estar atento à 

idade e as necessidades de seus alunos para selecionar e deixar disposição materiais 

adequados. O educador é o mediador, possibilitando, assim, a aprendizagem de maneira 

criativa e social. Para que o ensino seja possível é necessário que o aluno e o educador 

estejam engajados, o educador deve ser o mediador/facilitador do processo ensino-

aprendizagem. 

Nesse sentido, o processo de aprendizagem é desencadeado a partir da 

motivação. Esse processo se dá no interior do sujeito, estando, entretanto, intimamente 

ligado às relações de troca que ele estabelece com o meio, principalmente, seus 

professores e colegas. Assim, nas situações escolares, o interesse é indispensável para 

que o aluno tenha motivos de ação no sentido de apropriar-se do conhecimento. 

Assim, esta forma lúdica de motivação é desenvolvida a partir da inserção de 

jogos e brincadeiras no planejamento escolar, bem como a inserção de atividades 

dinâmicas na sala de aula, no intuito de tornar essa aprendizagem uma prática constante 

de busca pelo conhecimento. 

Desse modo, Pozo (2002, p. 70) destaca que: 

A utilização de atividades lúdicas como forma de facilitar o período 

de adaptação e socialização ao meio escolar, pois através do lúdico a 

criança vai se adaptando ao ambiente em que está inserido e com as 

pessoas que muitas vezes o compõem. 
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A partir daí, o jogo passa a ser uma ferramenta ideal para a aprendizagem. 

“Assim, brincar significa extrair da vida nenhuma outra finalidade que não seja ela 

mesma. Em síntese, o jogo é o melhor caminho de iniciação ao prazer estético, 

descoberta da individualidade e à meditação individual”. (ANTUNES, 2005, p. 36). 

Com isso, os educadores, enquanto mediadores do conhecimento, devem 

oportunizar o crescimento da criança de acordo com seu nível de desenvolvimento, 

oferecendo um ambiente de qualidade que estimule as interações sociais, um ambiente 

enriquecedor de imaginação, onde a criança possa atuar de forma autônoma e ativa, 

fazendo com que venha a construir o seu próprio processo de aprendizagem. Além 

disso, as brincadeiras e os jogos são indispensáveis para que haja uma aprendizagem 

com divertimentos, que proporcione prazer no ato de aprender e que facilite as práticas 

pedagógicas em sala de aula. 

Conforme afirma, Friedman (1996, p. 12) que: 

[...] brincadeira refere-se à ação de brincar, ao comportamento 

espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada: jogo é 

compreendido como uma brincadeira que envolve regras: brinquedo é 

utilizado para designar o sentido de objeto de brincar: atividade lúdica 

abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores. 

É importante ressaltar que o professor deve desenvolver atividades lúdicas na 

sala de aula não como meras brincadeiras, mas como uma possibilidade de promoção do 

ensino aprendizagem, também como uma atividade de entretenimento, sem relação 

obrigatória com a aprendizagem significativa para o aluno. 

De acordo com Freire (1996, p. 67), “saber que deve respeito à autonomia e 

identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente”. Palavras que 

levam a refletir sobre a importância de uma prática pedagógica voltada a valorização e 

respeito da individualidade do aluno. 

Desta maneira, percebemos a necessidade do professor de pensar nas atividades 

lúdicas nos diferentes momentos de seu planejamento. Lembrando que o jogo e a 

brincadeira exigem partilhas, confrontos, negociações e trocas, promovendo conquistas 

cognitivas, emocionais e sociais. 

Cabe ao educador por meio da intervenção pedagógica propiciar atividades 

significativas que levem a uma aprendizagem de sucesso. Para que isso aconteça é 
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necessário que o professor reflita sua prática pedagógica percebendo o aluno mais que 

um mero executor de tarefa, mas alguém que sente prazer em aprender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, procuramos mostrar a importância da atividade lúdica no 

desenvolvimento educacional da criança nas séries iniciais. O lúdico é um mecanismo 

estratégico de desenvolvimento da aprendizagem, pois propicia o envolvimento do 

sujeito aprender e possibilita a apropriação significativa do conhecimento. 

Os jogos e as brincadeiras estão presentes em todas as fases da vida dos seres 

humanos, tornando especial a sua existência. De alguma forma, o lúdico se faz presente 

e acrescenta um ingrediente indispensável no relacionamento entre o aluno e o 

professor, possibilitando que a criatividade aflore, e a aprendizagem se torne prazerosa 

para o aluno, mesmo com alguma dificuldade de aprendizagem. 

Vygotsky (1991, p. 109-110) afirma que “é no brinquedo que a criança aprende 

a agir numa esfera cognitiva”. Segundo o autor, a criança comporta-se de forma mais 

avançada do que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação 

imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras. 

Acredita-se ser relevante a participação do lúdico nesse processo educativo, pois 

é por meio dele que o ser humano amplia suas experiências, desenvolve sua capacidade 

de raciocínio e adquire novos comportamentos. Quando o indivíduo interage com as 

atividades lúdicas, ele passa a ter a sua formação definida por meio de suas ações. O 

aprendizado passa a representar um exercício encantador e prazeroso. 

O que se espera é que os profissionais compreendam a importância desta 

estratégia, que percebam como ela pode ser uma a grande aliada no seu trabalho e que a 

partir disso, possam utilizá-la em seu cotidiano, podendo assim, obter juntamente com 

seus alunos os resultados positivos provenientes da utilização destes recursos. 

O lúdico é uma ferramenta importante nas dificuldades de aprendizagem, pois a 

criança pode ser trabalhada na individualidade ou em grupos e ela mesma poderá 

resolver suas dúvidas e corrigir o que é de real dificuldade. Assim, ela passará a se 
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conhecer melhor, criará estratégias para um melhor aprendizado, que será prazeroso e 

significativo.   

Diante do que fora exposto, concluiu-se que o lúdico e a brincadeira constitui-se 

em uma estratégia importante para o desenvolvimento e aprendizagem de qualquer 

criança, pois o lúdico, além de contribuir e influenciar na aprendizagem dos conteúdos 

escolares, também auxilia no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos da 

criança. 
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pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, 

licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista/ UNESP. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, Sociologia da 

Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Didática, Metodologias de 

Ensino, Estrutura do Ensino, Psicopedagogia atuando principalmente nos seguintes 

temas: Valores, Educação, Políticas Públicas, Avaliação, Formação de Professores, 

Ética, Cidadania, Novas Tecnologias, Inclusão Escolar, Currículo Escolar. No Mestrado 

em Educação desenvolveu o tema das Novas Tecnologias e sua relação com a (semi) 

formação na perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. No Doutorado em 

Educação desenvolveu a temática do &quot;fenômeno&quot; mal-estar docente como 

resultado da impossibilidade de se ter experiência (Erfahrung) no tempo presente. 

Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa &quot;Valores, Educação e Formação de 

Professores&quot; coordenado pelo prof. Dr. Divino José da Silva. Atualmente, é 

professor da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - campus de Presidente 

Prudente/SP atuando na graduação presencial e na EAD, ministrando as seguintes 

disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem; Psicologia Ambiental; 

Psicopedagogia (modalidade EAD), Psicologia da Educação; História da Educação l; 

História da Educação ll, Filosofia da Educação, Seminários Integrados e Currículo e 

Escola, além de orientar Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica nas áreas de 

Sexualidade e Educação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Bullying, TDAH, 

Infância, Ludicidade, Políticas Públicas e Formação Docente. É membro do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia da FACLEPP/UNOESTE e do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEEX) da mesma Instituição. Como atividades de 

pesquisa é parecerista técnico-científico ad hoc da Coordenadoria de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (CPDI/UNOESTE), da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD), da Revista Científica Colloquium Humanarum e da Revista 

Contexto e Educação da UNIJUÍ, além de outras revistas científicas. É revisor do 

Periódico Guia do Estudante da Editora Abril. 

MARREIRO JUNIOR, José Cunha: Especialista em Psicopedagogia Clínica 

e Institucional e em História da Cultura Afro-brasileira. Ingressou na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte aos dezoito anos de idade, após ter saído da Equipe 

Paroquial Vocacional – EVP (grupo, da época, que preparava jovens vocacionados para 

o exercício do ministério sacerdotal). Graduado em História pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN). Exerceu no município de Pendências/RN, bem como 

também nas cidades circunvizinhas, funções no setor de coordenação pedagógica, 

gestão escolar e docência. Ao todo, são mais de vinte anos de experiência em sala de 

aula, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

MATOS, Eloiza Aparecida Silva Avila de: Doutora em Educação pela 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP. Estágio doutoral na Université de 
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Technologie de Compiègne França - Centre d'Innovation Tecnologique. Mestre em 

Tecnologia Universidade Tecnológica Federal do Paraná- PPGTE. Graduação em Letras 

- Português/Inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. Professora da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Ponta Grossa no Programa 

de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia - PPGECT - Mestrado e 

Doutorado, professora pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Produção PPGEP. Atua nos cursos de Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica e 

Bacharelado em Ciência de Computação. Membro do Conselho da Pró-Reitoria de 

Assuntos Empresariais e Comunitárias COEMP - UTFPR (2014 a 2016). Assistente 

Editorial do International Journal of Organization and Innovation (2012 até o presente). 

Ministrou palestras no curso de Mestrado na Universidade de Lyon (2013) e é autora de 

livro sobre Inovação Tecnológica e Educação. Coordenadora do Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciência e Tecnologia do Programa de Pós Graduação em Ensino de 

Ciência e Tecnologia - UTFPR Câmpus Ponta Grossa. 

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. 

MELO, Jakeline Olegário de: Especialista em Fisiologia do Exercício pelo 

Instituto de Educação de Pesqueira/PE (IESP). Licenciada em Educação Física 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora de Educação 

Básica.  

MELO, Marycelia Bastos da Silva: Mestranda em Educação pela instituição 

Revalide Educacional (REEDUC). Especialista em Práticas Educativas do Ensino 

Médio pela Faculdade de Natal (FAL). Especialista em Educação Especial e Inclusiva 

pela instituição Faculdade Futura (Instituto De Ciências, Educação e Tecnologia de 

Votuporanga). Licenciada Em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Licenciada em Matemática pela instituição de Educação Superior 

Presidente Kennedy (Natal/RN). Tem experiência na área educacional há mais de vinte 

anos, com ênfase no ensino fundamental anos iniciais e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Atualmente é professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN. 

MENDES, Maria de Cássia Ramos: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Possui especialização em Língua 

e Literatura pela União das Escolas Superiores de Cacoal-RO. Graduada em 

Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Roraima/Universidad 

Nacional Experimental de Guayana/Venezuela (2000), com habilitação em Língua 
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Espanhola e Literaturas correspondentes. Atuou como professora orientadora de TCCs 

do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima. 

Atualmente é professora no Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas 

Habilidades/Superdotação. 

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. 

MOTTA, Samuel de Oliveira: Mestre pelo Programa Pós Graduação Em 

Ensino de Ciência e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Especialista em Educação Especial - Com Ênfase na Deficiência 

Múltipla pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime, Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) & Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) pela 

instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime. Educação Infantil - 

Prática na Sala de Aula pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - 

Unime. Graduado em: Bacharel em Direito pela Universidade Norte do Paraná Unopar - 

Polo Ponta Grossa Paraná, Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário 

de Aras "Dr. Edmundo Ulson" UNAR. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na 

área de Educação Especial - Transtorno do Aspecto Autista. 

NASCIMENTO, Manuella da Silveira: Mestranda em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Ensino Aprendizagem de Língua Portuguesa pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN (2015). Possui Graduação em Letras - Língua 

Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte - UERN (2013). Atualmente é professora de Língua Portuguesa na Escola 

Municipal Benvinda Nunes Teixeira, Guamaré/RN. 

OLIVEIRA, Janilza de Melo Firmino: Mestranda do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar pela Faculdade 

FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado e sala de recursos 

multifuncionais pela Faculdade FAVENI. Especialista Em Educação Especial e 

Inclusiva pela Faculdade UNIFACEX. Especialista em Psicopedagogia Institucional e 

Clínica pela Faculdade FALC-Aldeia de Carapicuíba. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade ULBRA. Professora desde 2002 atuando como alfabetizadora de jovens e 

adultos. Professora efetiva do Município de Ipanguaçu/RN. Atualmente leciona em sala 

de recursos multifuncional. 
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OLIVEIRA, Leandro Vicente de: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduado em Letras pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG. 

OLIVEIRA, Vanessa Kalindra Labre de: Doutora em Comunicação e 

Informação pelo PPGCOM-UFRGS. Mestra em Comunicação e Cultura 

Contemporâneas pela UFBA, e licenciada em Teatro pela UFRN. Atualmente, cursa 

graduação em Comunicação Social – Audiovisual na UFRN e integra o quadro do 

Projeto Proarte, vinculado ao município de Guamaré/RN. Tem experiência no ensino de 

artes nos níveis fundamentais e médio. Além disso, é atriz profissional, tendo atuado em 

diversos curtas-metragens, websérie, longa-metragem e comerciais para a televisão. 

PAULA, Georgete Cristiane Haas de: Mestranda no Programa Pós 

Graduação Em Ensino de Ciências e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa -Paraná. Professora na Educação Infantil, Especialista na área 

de Neuropisicopedagogia. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na Área de 

Educação Infantil em Matemática 

PEREIRA, Imgredy Jadna Nascimento: Técnica em Recursos Pesqueiros 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Técnica em Radiologia pela Escola Técnica Politécnica. Graduanda do curso de 

Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Anhanguera. Atuou como professora 

na rede privada de Pendências/RN. 

PISSOLATO, Solange Teresinha Carvalho: Mestranda em Direito pela 

Universidade De Marília (UNIMAR). Mestre em Educação pela Universidad 

Evangélica del Paraguay, UEP, Asunción, Paraguai (2018).  Especialista em Direito 

Tributário pela ATAME. Graduada em Serviço Social, Administração, Ciências 

Contáveis, Enfermagem, e Direito- OAB 20.745 MT. Professora Substituta do curso de 

Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Desempenhou o cargo 

de Secretária Municipal de Saúde no município de Diamantino no período de 1989 a 

1992. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Diamantino-ACID nos 

períodos de 1998 a 2000, 2000 a 2002 e 2002 a 2004. ORCID:http://orcid.org/0000-

0002-1447-5045. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1179800249211528. 

ROCHA, Nelmara da Costa: Especialista em educação Infantil e 

Alfabetização pela Faculdade de Educação e Tecnologia da Região Missioneira- 

FETREMIS. Especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade 

do Vale Elvira Dayrell. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de 

Educação Ateneu. Atualmente cursando Especialista em Alfabetização e Letramento 

pelo Grupo Educacional FAVINI. Pedagoga formada pela UVA - Universidade 

Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é professora da rede pública cidade de 

Guamaré/RN. 

http://lattes.cnpq.br/1179800249211528
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RODRIGUES, Elizete da Silva: Especialista em Educação Infantil Anos 

Iniciais pela FIAVEC. Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo 

Instituto Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Alfabetização e 

Letramento pela FETREMIS. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela 

Faculdade Do Vale Elvira Dayrell. Graduada em Licenciatura em Pedagogia pelo 

Universidade Estadual Vale Do Acaraú. 

SANTOS, Francilucia Victor dos: Especialista em Educação Infantil e 

Ensino Fundamental pela FMB. Graduada em Pedagogia pela UVA. Professora da Rede 

Municipal de /RN. 

SANTOS, Helena Maria Dos:  Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto 

Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Educação Infantil e Anos 

Iniciais pela Faculdade Futura. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na 

Educação infantil e anos iniciais pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). 

Especialista em Práticas Educativas do Ensino Médio. pela Faculdade de Natal (FAL). 

Graduada em Pedagogia pela instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Atua como professora auxiliar de criança com necessidades especiais, do 

ensino fundamental anos finais e leciono o 3°ano do ensino fundamental anos iniciais na 

rede pública de Guamaré/RN. 

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. 

SILVA, Berta Lúcia Pereira da: Licenciada no curso de Pedagogia pela 

Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente da Universidade do 

Oeste Paulista (UNOESTE). Autora da iniciação científica: A importância da filosofia 

da educação na formação de professores: um debate necessário na contemporaneidade. 

Foi bolsista do programa de Residência Pedagógica (CAPES). Atua como docente na 

educação infantil no município de Teodoro Sampaio. 

SILVA, João Batista Severo da: Mestrando do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342
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(CECAP). Pós-graduado em Gestão, Coordenação e Supervisão Educacional pelo 

Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu-PI. Bacharel em Ciências Econômicas 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor da Rede 

Municipal de Ensino de Guamaré/RN. 

SILVA, Maria Da Conceição Oliveira Da: Especialista Em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição 

FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. cursou educação infantil, Anos inicial e 

psicopedagogia na instituição FACEL- Faculdade de Administração, Ciências, 

Educação e Letras, cursou Educação Infantil e Alfabetização DOM ALBERTO. 

Atualmente leciona no Município de Guamaré/RN.  

SILVA, Maria do Socorro Maciel Moura: Mestranda do curso de Ciências 

da Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em Educação Ambiental e Geografia do Semi -Árido pelo 

Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Educação Infantil e Anos iniciais pela Faculdade Maciço de Baturité, 

Ceará. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Atualmente é professora na Rede Municipal de Guamaré/RN. 

SILVA, Rozenilda Maria Silva da: Mestranda do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em Formação de Professores pela Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Especialista em Educação Especial e Inclusiva com 

ênfase em deficiências pela Faculdade Futura/SP. Especialista em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica pela Faculdade Futura/SP. Licenciada Em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Professora da Educação 

Básica dos municípios de Guamaré/RN e Assú/RN. 

SILVA, Seilda Avelino Da Costa: Mestranda do Curso de Ciências da 

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

Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias/RN. 

Especialista em Ludopedagógica na Educação Infantil pela Faculdade de Educação e 

Tecnologia da Região Missioneira/RS (FETREMIS). Especialista em Gestão Escolar e 

Coordenação Pedagógica pela Faculdade Maciço de Baturité (FMB). Graduada em 

Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/CE (UVA). Professora da 

Educação Básica do município de Guamaré/RN. 

SILVA, Selma Gomes Da: Estudante do Curso de Especialização em Ensino 

De Ciências pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduanda do 

Curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Participou do Projeto de Pesquisa dos manguezais pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora estagiária da Educação Básica do 

município de Guamaré/RN. 

SILVA, Valdeci Lima da: Especialista em Psicopedagogia Institucional e 

Clínica pela Universidade Estadual Vale Do Acaraú - UVA. Graduada em Licenciada 

em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale Do Acaraú - UVA. Professora Do 
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Ensino Fundamental Anos Iniciais, Atuante Como Professora Auxiliar De Educação 

Especial Da Rede Pública de Guamaré/RN. 

SILVA, Vania de Oliveira: Mestra em administração (FEAD-MG), 

especialista em gestão pública (ICEC) e formada em Ciências Contábeis (UNEMAT). 

Professora efetiva do Curso de Ciências Contábeis da UNEMAT na área de 

Contabilidade Pública. Ex-Diretora de Controle Interno da Universidade do Estado de 

Mato Grosso (2010-2018). Atualmente ocupa a função de Assessora de Gestão de 

Representação Interinstitucional da UNEMAT (2018-até a presente data). Tem 

experiência na área de Contabilidade Pública, Controladoria e Administração Pública. 

Lattes- http://lattes.cnpq.br/6956381080488929.  

SILVEIRA, Francineide Roseno da silva: Especialista em Educação Especial 

e Inclusiva pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Especialista em 

Práticas Educativas do Ensino Médio em Artes pela FAL. Especialista em Ensino de 

Arte na Escola pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Graduada em Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Graduada em licenciatura em Educação Física pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Graduada em Licenciatura em Artes Visuais 

pelo Centro Universitário Claretiano. Professora do Ensino Fundamental anos Finais, 

atuante como Professora Auxiliar de Educação Especial da rede pública. 

SIMÃO, Gleice Kelly Freire: Mestranda no curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesquisa (ISEP/CE). Especialista em Alfabetização e Letramento Pela 

Faculdade Futura, mantida pelo Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia de 

Votuporanga/SP. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade de 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Educação Especial e 

Inclusiva com Ênfase em Deficiência Intelectual e Múltipla pela Faculdade Futura/SP. 

Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú/CE (UVA). Professora da Educação Básica do município de Pendências/RN. 

SIMÃO, Gleika Magaly Freire: Mestranda no curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Gestão Escolar e Administrativa pela Faculdade de Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa 

pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Ensino de 

Língua Inglesa pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Licenciada 

em Letras com habilitação em Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte (UERN). Professora da Educação Básica do município de 

Pendências/RN e Guamaré/RN. 

SOUSA, Valéria Dos Santos: Doutora e Mestre em Ciências da Educação, 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP.  Graduada em Pedagogia – 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. Professora da Secretaria de Estado da 

Educação e Desporto de Roraima – SEED/RR e Secretaria Municipal de Educação de 

Boa Vista/RR – SMEC/BV. 

http://lattes.cnpq.br/6956381080488929
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SOUZA, Emilene Costa de: Especialista em Metodologia do Ensino da 

História e Geografia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Especialista 

em Educação Ambiental pela Faculdade São Luís/SP. Licenciada em Geografia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da Educação Básica 

dos municípios de Guamaré/RN e Pendências/RN. 

SOUZA, Idayane Carla de: Mestrando do curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Libras pela FAVENI. Especialista em Psicopedagogia Com Educação 

Especial pela FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela 

FAVENI. Graduada em Pedagogia pela Faculdade FMB. Professora de Educação 

especial no Município de Guamaré/RN e Professora de AEE no Município do Alto do 
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