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O USO DAS FÁBULAS NO DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS 
 

 
Fernanda Caroline Pereira Silva.  
Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Educação.  
Campina Grande, Paraíba. 
Isabelle Oliveira Montenegro.  
Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Educação.  
Campina Grande, Paraíba. 
Luanna Raquel Gomes Macedo.  
Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Educação.  
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Nathalia Rodrigues Araújo.  
Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Educação.  
Campina Grande, Paraíba. 
Maria do Socorro Moura Montenegro.  
Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Educação.  
Campina Grande, Paraíba. 
 
 
RESUMO: Este artigo que tem como título: “O uso das fábulas no desenvolvimento 
de aprendizagem das crianças”, adveio da nossa inquietação por essa temática, já 
que temos contato com o gênero literário – fábula – que, desde muito cedo era 
motivo de interesse, da nossa parte, no que diz respeito ao modo como o seu uso se 
faz presente em sala de aula. É considerado um gênero literário antigo, que traz em 
uma forma divertida na qual, geralmente, apresenta curtas histórias. Sabendo que a 
Fábula é uma composição literária em que os personagens são animais que 
apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes etc. Estas 
histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com um ensinamento 
moral de caráter instrutivo, chegando a contribuir que a criança “mergulhe” no 
mundo da imaginação. Nesse sentido, objetivamos investigar se a Fábula influencia 
ou não no desenvolvimento de aprendizagem das crianças em sala de aula. Entender 
a importância desse gênero literário para o desenvolvimento de aprendizagem é 
também entender como é concebido pela professora e como é utilizado em sala de 
aula. Portanto, esse artigo se caracteriza por meio de uma metodologia qualitativa 
na qual utilizaremos uma técnica de pesquisa que se utiliza da observação do 
comportamento e das reações das crianças, frente ao uso das Fábulas e entrevista 
pessoal com a professora da turma observada. Desse modo, constatamos que, 
quando se utiliza esse gênero literário, é em momentos de leituras deleites narradas 
pela professora com uma breve discussão sobre a moral trazida na história sem uma 
reflexão adequada ou em atividades com uma ou duas questões de interpretação da 
mesma e com outras questões de ortografia. Esse artigo se pautou em revisão 
bibliográfica na qual podemos identificar a tamanha importância que a leitura e mais 
precisamente o gênero literário fábula, tem sobre o desenvolvimento de 
aprendizagem das crianças, sua influência no processo e espaço de aprendizagem, 
através dos autores: Marcos Bagno, Fanny Abramovich e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais.  
PALAVRAS-CHAVE: Fábulas, Desenvolvimento, Aprendizagem, Crianças.  
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INTRODUÇÃO 
 

A fábula é um gênero literário, antigo, que traz, numa forma divertida, curtas 
histórias, com personagens, que são animais, fazendo com que a criança “mergulhe” 
no mundo da imaginação e ao mesmo tempo em um mundo de valores, através da 
moral da história. O interesse pelo estudo partiu de uma inquietação acerca do tema, 
que desde cedo temos contato; deixando assim uma curiosidade sobre se seu uso 
favorece ao desenvolvimento de aprendizagem das crianças de ensino fundamental 
I. Através da metodologia qualitativa foi observado na turma do 3° ano do ensino 
fundamental, em uma escola municipal na cidade de Campina Grande - Paraíba, a 
reação dos alunos frente ao uso de fábulas, a prática da professora, a qual foi 
entrevistada, quando utilizava o gênero e atividades feitas pelos alunos. Vimos que 
esse gênero literário quando utilizado é narrado pela professora com uma breve 
discussão em relação a moral presente na história. Outro uso é em atividades com, 
apenas, um sentido ou mesmo uma interpretação da fábula, com questões 
ortográficas e às vezes em leituras deleites, não favorecendo uma discussão 
reflexiva aonde os alunos possam expor o que pensam a respeito do conto ou fazer 
inter-relação e/ou inferências dentro de suas vivências. Considerando essa prática, 
nos interessamos ainda mais por investigar como o uso das fábulas influencia e 
interfere no processo e espaço de aprendizagem das crianças.  
 
 
METODOLOGIA  
 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi a qualitativa, pois utilizamos 
da descrição para observar comportamentos, reações dos alunos e da professora, 
frente ao uso das fábulas, pretendendo compreender se esse influencia ou não na 
aprendizagem das crianças. Para isso, exploramos na observação a realidade, 
pretendendo alcançar o nosso objetivo principal. Assim como a técnica da entrevista 
pessoal, pela qual tentamos coletar o máximo de informações acerca do objetivo 
geral. Também foram feitas revisões bibliográficas, releituras para embasar nossas 
discussões.  
 
 
A FÁBULA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM  
 

Entende-se por gênero literário um conjunto de obras que possuem 
características e aspectos semelhantes de forma e conteúdo. Para classificarmos 
um texto dentro de um gênero é preciso que levemos em consideração critérios 
semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais etc. Atualmente, os gêneros 
literários são organizados em três especificidades: Épico ou Narrativo, Lírico e 
Dramático.  
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Os gêneros textuais se apresentam de acordo com o período histórico e cada 
um possui marcadores de discurso social, que seriam determinadas passagens do 
texto que ao lermos nos remetemos diretamente à especificidade do seu gênero 
(narrativo, lírico ou dramático), como contos começando com “Era uma vez”, como 
nos afirma os parâmetros curriculares nacionais de Língua Portuguesa,  

 
Os gêneros são determinados historicamente. As intenções comunicativas, 
como parte das condições de produção dos discursos, geram usos sociais 
que determinam os gêneros que darão forma aos textos. É por isso que, 
quando um texto começa com “era uma vez”, ninguém duvida de que está 
diante de um conto, porque todos conhecem tal gênero. Diante da 
expressão “senhoras e senhores”, a expectativa é ouvir um 
pronunciamento público ou uma apresentação de espetáculo, pois sabe-
se que nesses gêneros o texto, inequivocamente, tem essa fórmula inicial. 
Do mesmo modo, pode-se reconhecer outros gêneros como cartas, 
reportagens, anúncios, poemas, etc. (BRASIL,1997,p.23).  

 
A fábula é um gênero literário, classificado como épico/narrativo, de origem 

antiga, traz consigo uma forma divertida com curtas histórias, na maioria das vezes 
os personagens são animais, o que facilita a criança “mergulhar” no mundo da 
imaginação e, concomitantemente, em um mundo de valores, a partir da moral da 
história. Como aponta Coelho (2000, p.165 apud LIMA e ROSA, 2012, p.154) “é a 
narrativa (de natureza simbólica) de uma situação vivida por animais que alude a 
uma situação humana e tem por objetivo transmitir certa moralidade”. Este 
instrumento permite que não só as crianças, mas todo individuo que lê uma Fábula 
tente encontrar inter-relação com o que está lendo e uma situação real pessoal, 
como aponta Bagno (2006, p.51) “Pois é justamente da tradição das fábulas que 
nos vem esse hábito de querer buscar uma explicação ou uma causa para as coisas 
que acontecem em nossa vida ou na vida dos outros, ou de tentar tirar delas, algum 
ensinamento útil, alguma lição prática”.  

Fora no Ocidente que o mais famoso autor de fábulas, Esopo viveu, antes de 
Cristo, nos séculos VI e VII. Como não deixou nada escrito, seus apólogos acabaram 
registrando algumas fábulas, as perpetuando até hoje. Mais tarde, na França, século 
XVII, o destaque foi Jean de La Fontaine, autor da Fábula “cigarra e a formiga”, 
posteriormente recontada. Anos depois, no Brasil, o autor mais conhecido e, o que 
teve uma preocupação de criar uma literatura voltada para crianças e jovens, foi 
Monteiro Lobato, com o seu livro “Fábulas” e toda a história do Sítio do Pica Pau 
Amarelo, que recontara também no seu enredo as Fábulas de Esopo e La Fontaine.  

A Fábula servia e serve como um entretenimento e instrumento de 
moralização e era um veículo também para que as pessoas acreditassem em 
determinados valores. Coelho (2000, p.165, apud ARRUDA, 2010) cita que Fábula é 
uma “narrativa de uma situação vivida por animais que alude a uma situação 
humana e tem por objetivo transmitir certa moralidade”.  

Para tanto, o que acontece na maioria das salas de aula é uma permanência 
da ignorância dos profissionais quanto ao uso das Fábulas, seja qual for o nível de 
ensino. A leitura das Fabulas deve partir do divertimento, do educar e transmitir 
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valores. Pois, de fato, a moral da história despertará a reflexão dos alunos, os 
fazendo repensar atitudes perante os colegas, a professora e as pessoas de seu 
convívio social. Não só isso, como também, toda e qualquer leitura deve proporcionar 
aos alunos prazer, deve ser pensado pelos professores que esta leitura influenciará 
no gostar que o individuo desenvolverá pelas mais diversas leituras, posteriormente, 
e que, na maioria das vezes, é nesta transição entre o mundo real e o imaginário que 
o individuo adquire o prazer ou não pela leitura, pois como afirma Monteiro Lobato 
(apud DINORAH, 1995, p.27) “Um livro onde as crianças pudessem morar”, portanto, 
uma literatura que atraísse leitores e os cativasse.  

Entretanto, a leitura das Fábulas nas escolas, geralmente é destinada à 
leitura exploratória de conteúdos, para tomar tempo na hora da entrada ou em uma 
breve abordagem da história e da moral, mas sem muita reflexão. Outras vezes, é 
lida e, em seguida é proposta uma atividade interpretativa e com questões de 
ortografia. Porém não podemos restringir a Fábula a este uso restringido. A Fábula, 
se utilizada de maneira mais diversificada e dinâmica, se torna uma grande aliada 
no processo de aprendizagem das crianças, já que está relacionada ao 
desenvolvimento e exploração da leitura, escrita e oralidade; ao despertar de gostos 
pela leitura desde muito cedo, é a partir de leituras dinâmicas e divertidas, de não 
só fábulas, mas outros gêneros literários, que crianças adquirem o prazer de se 
envolver em uma leitura, como já dito anteriormente; e ao comportamento social, 
como traz o aponta Bagno (2006, p. 52),  

 
[...] as fábulas podem ser um importante aliado, tanto para o trabalho 
pedagógico com a língua oral, a leitura e a língua escrita, quanto para um 
trabalho numa perspectiva sociológica e antropológica, já que oferecem 
esquemas de análise e ou explicação para um sem-número de 
comportamentos sociais e de traços de personalidade dos indivíduos. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Foi com base na perspectiva de Bagno (2006) que elaboramos uma entrevista 
destinada a professora do Ensino Fundamental I, de uma escola municipal na cidade 
de Campina Grande, Paraíba. Pensando na discussão para este artigo, trouxemos 
três questões principais para apontamentos.  

A primeira pergunta foi relacionada se a professora costuma utilizar as 
fábulas com os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, a resposta 
foi,  

 
Não utilizo com frequência, já que tenho muitos alunos, tendo de dar 
assistência no decorrer da aula mesmo, quando tiro um momento apenas 
para leitura é no inicio da aula, mas como meio de acalma-los para 
começar a tarde. 
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Já a segunda pergunta deteve-se a focar em perceber como a professora 
consegue enxergar o gênero Fábula como um forte instrumento que pode auxiliar no 
processo de aprendizagem dos alunos, respondeu,  

 
Sim, não só no processo de aprendizagem, mas no desenvolvimento moral 
também.  

 
A última pergunta era em questão do planejamento de uma aula com Fábula, 

questionando-as se já teria planejado alguma aula com base em uma Fabula, por 
conseguinte, se positiva a resposta, em quais aspectos a mesma observava 
mudanças em curto prazo no comportamento e aprendizagem de seus alunos,  

 
Já cheguei a planejar sim, com a fábula o “leão e o rato”. Observei que 
com essa fábula os alunos através da moral se sentem motivados a se 
relacionarem melhor com os colegas, e também leitura, escrita e 
interpretação.  

 
Então, a partir da observação e das constatações da entrevista, inferimos que 

os alunos gostam e se sentem atraídos pela hora da leitura, os mesmos se colocam 
no lugar dos personagens ao serem questionados do que mais gostaram da história 
ou o que entenderam ou que mais lhes chamou a atenção. Entretanto suas opiniões 
e pensamentos são pouco explorados. Já no caso das atividades, as questões 
predominantes são as de ortografia e uma ou duas interpretativas discursivas 
apontando inferências da moral, especificidade do gênero.  

Constatamos também que é um instrumento pouco utilizado em sala de aula, 
mas quando utilizado abrange questões primordiais para o desenvolvimento das 
crianças, relacionados tanto a aprendizagem como a construção da moralidade. A 
professora tem consciência da importância do uso da Fábula e do quanto ela 
influencia no processo de aprendizagem, porém foram constatadas também 
ocorrências diárias que acabam não oportunizando este aprendizado por meio de 
dinâmicas diferentes.  

Ao ser explorada em sala de aula, a Fábula, abrange capacidades de leitura, 
interpretação, oralidade e escrita, partindo de dinâmicas como reconto da história; 
de reescrita; de reflexão sobre a moral trazida; de produção textual; de uma peça 
teatral; entre outras questões que poderão ser sugestões para o fazer pedagógico. 
Concomitantemente, a criança irá questionar, duvidar, gostar ou não e assim o seu 
senso crítico irá se desenvolvendo no decorrer das aulas e das histórias.  

Concluímos desta forma, que ao ouvir histórias a criança aprimora 
capacidades e habilidades, “O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, 
o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o querer ouvir 
de novo (a mesma história ou outra)”, como diz Abramovich (2008, p.23). A criança 
aprende observando, ouvindo e imitando o que vivencia. Segundo Lima e Rosa 
(2012, p.159),  

 
Uma vez que o aluno compreende e reconhece a fábula, isso lhe possibilita 
uma orientação para a vida em dois aspectos; um em que concluem o 
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entendimento de situações humanas fundamentais, e o outro em que a 
verdade abre seus olhos para o real, desconfortável lado da vida. 

 
Em contato com a Fábula ela irá refletir sobre suas atitudes para com quem 

convivem. Por isso autores recomendam que ao ler para crianças textos que se 
encaixem neste gênero, não se leia a moral, deixe que a criança pense e reflita, para 
que ela fale qual seria a moral trazida, para que ela construa seu pensamento e o 
explore posteriormente da escola para vida, assim será estimulada a capacidade de 
reflexão e análise na criança.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Nesta pesquisa objetivamos compreender se o uso do gênero literário Fábula 
influenciava ou não no processo de aprendizagem de alunos do ensino fundamental 
I. Por meio da observação e entrevista confrontamos nossas inferências com a 
revisão bibliográfica feita antes e depois de ir a campo. Esta oportunidade de uma 
leitura prévia e posterior, nos fez enxergar além do nosso objetivo e atentar também 
para os espaços de convívio dos alunos tal como situações diárias que influenciam 
na metodologia da aula.  

Compreendemos, a partir de uma parcela da realidade da educação do nosso 
país, que salas pequenas, não climatizadas, com muitos alunos, má iluminada e com 
uma desarmonia, favorecem uma educação de má qualidade, o que acaba deixando 
a aprendizagem, principalmente, as capacidades de leitura e escrita a desejar. O 
professor até possui consciência da importância do uso de gêneros literários, neste 
trabalho a fábula, porém há várias questões que interferem no processo de ensino-
aprendizagem e isto foi levado em conta ao passo que fomos observando os 
resultados de nossa pesquisa.  

Este artigo, nos oportunizou constatar que o uso das Fábulas é mínimo diante 
dos valores e objetivos que a elas se agregam. Assim como constatamos que é uma 
grande ferramenta (quando bem utilizada) torna-se uma aliada do professor no 
processo de motivação dos alunos à imaginação, criatividade, aprendizagem, 
interpretação, locução e ao seu desenvolvimento moral, crítico e reflexivo, tal como 
seu convício social.  
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contato: italoluan125@gmail.com; 

Jailson Cavalcante de Araújo: Graduação em licenciatura em Matemática pela 
Universidade de Pernambuco; Mestrando em Educação Matemática e Tecnológica 
pela Universidade Federal de Pernambuco; Grupo de pesquisa: Pró-Grandezas: 
ensino e aprendizagem das grandezas e medidas – UFPE; Bolsista Produtividade em 
Pesquisa pela Fundação CAPES; E-mail: jailsoncavalcante1@hotmail.com 

Jhennefer Alves Macêdo: Graduada em Letras - Habilitação em Língua Portuguesa, 
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Letras (PPGL) da mesma instituição, vinculada à área de Literatura, 
Cultura e Tradução, seguindo a linha de Estudos Literários da Idade Média ao Século 
XIX. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Atualmente é integrante do Grupo de Pesquisa Estágio, ensino e formação 
docente (http://www.ufpb.br/geef), na linha de Literatura infantil e juvenil, leitura e 
ensino. Possui pesquisas na área de ensino de literatura, Literatura infantil e juvenil, 
e atualmente, estuda e pesquisa as adaptações dos contos populares europeus na 
literatura infantil afro-brasileira.  

Joaes Cabral de Lima: Graduado em Letras Habilitação em Língua Portuguesa pela 
Universidade Federal da Paraíba (2011-2016). Membro do Grupo de Pesquisa 
Estágio, Ensino e Formação Docente (http://www.ufpb.br/geef), na linha de 
Literatura infantil e juvenil, leitura e ensino. 

Jonas Figuerêdo Silva: Graduando em Engenharia de Produção pela Universidade 
Federal da Paraíba; E-mail: jonasfigueredo49@gmail.com 

José Edielson da Silva Neves: Professor substituto de matemática da rede privada 
na cidade de Areia- PB. Graduado em Licenciatura em Pedagogia pelo Istituto de 
Ensino Múltiplo Superior - ISMS. Granduando em Licenciatura em Matemática pela 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Especializando em Psicopedagogia pelo 
Istituto de Ensino Múltiplo Superior – ISMS. 
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José Genival dos Santos: Graduando em Licenciatura em Matemática pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Integrante do grupo de pesquisas do 
EDUMATEC, na UFPE, denominado Pró-Grandezas. 
 
José Jerffesson Cazé de Andrade: Graduando do Curso de Licenciatura em 
Matemática do IFPB/campus Campina Grande. E-mail: jerfferssoncaze@gmail.com.  

Joselito Elias de Araújo: Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual da 
Paraíba; Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade 
Estadual da Paraíba; E-mail para contato: elias8matematico@gmail.com 

Karine Maria da Cruz: Graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade 
de Pernambuco-UPE; Participa do Grupo de pesquisa: Estudos Matemáticos e suas 
Tendências; Email: karine_bravo@hotmail.com 

Katiane Silva Santos: Possui graduação em Letras Português pela Universidade 
Federal de Sergipe (2005). Especialização em Linguagem e Práticas Sociais pelo 
Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Letras/Linguística da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Pesquisadora do grupo 
de estudos LETAM (Laboratório de Estudos em Texto, Argumentação e Memória-UFS) 
Leciona Língua Portuguesa e Redação no Ensino Fundamental e Médio. É professora 
das redes estaduais de Sergipe e Alagoas. 

Luanna Raquel Gomes Macedo: Graduanda do curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia, pela Universidade Estadual da Paraíba, turno diurno. Bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas à Iniciação a Docência (PIBID), desde 2016. E-mail: 
luanna_raquel_@hotmail.com 

Luciana de Lima: Licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Ceará 
(1994), Especialista em Psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(2003), Especialista em Telemática pelo Centro Federal Tecnológico do Ceará 
(2006), Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (2008) e Doutora 
em Educação pela UFC (2014). Atualmente é professora DE Adjunta da Universidade 
Federal do Ceará, com lotação no Instituto Universidade Virtual (IUVI). Tem 
experiência na área de Formação de Professores, trabalhando principalmente com 
os seguintes temas: Tecnodocência, Aprendizagem Significativa, Mapas Conceituais, 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), Educação a Distância, 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Educação Matemática e Ensino de Ciências. 

Luciene dos Santos Andrade: Nascida em 26, de maio, de 1975, natural de Matriz 
de Camaragibe, estado de Alagoas, brasileira e residente na cidade em Penedo-AL, 
mãe de Lucas dos Santos Andrade e filha de José Andrade Santos, Caldeireiro e 
Maria José dos Santos Andrade, feirante. Formada em Letras/Português pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL, na primeira 
turma do Campus (2012), Ex-bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid); Pós graduanda em Produção de Texto pela Faculdade 
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Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias-SE e Especialização em 
Linguagem e Práticas Sociais – Campus Arapiraca-AL. Tem experiência na área de 
Letras, com ênfase em Língua Portuguesa. 

Lucília Batista Dantas Pereira: Professor da Universidade de Pernambuco -UPE; 
Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional 
de Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco - UNIVASF; Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade 
Federal da Paraíba -  UFPB; Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; Doutorado em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; E-mail para contato: 
lucilia.batista@upe.br. 

Luiz Carlos Moreno: Graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade 
Federal da Paraíba; E-mail para contato: profluizcarlosmoreno@gmail.com 

Luiz Henrique do Nascimento: Graduando em Licenciatura em Matemática pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Integrante do grupo de pesquisas do 
EDUMATEC, na UFPE, denominado Pró-Grandezas. 

Marcos Antonio de Oliveira: Graduação em Letras pela Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN); Especialização em Literatura e Ensino Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); Mestrando em 
Letras pelo Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN); Membro do Grupo de Pesquisa em 
Linguística e Literatura (UERN); E-mail para contato: 
professor_marcosantonio@hotmail.com. 

Maria Aparecida Calado de Oliveira Dantas: Professora da Universidade Estadual da 
Paraíba. Graduação em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Mestrado em 
Formação de Professores pela Universidade Estadual da Paraíba. Grupo de pesquisa: 
LITERGE (Linguagem, interação e Gêneros Textuais/Discursivos), liderado por Dra. 
Simone Dália de Gusmão Aranha (UEPB) e Dra. Maria de Lourdes da Silva Leandro 
(UEPB) e TEOSSENO ((Teorias do sentido: discursos e significações), liderado pelo Dr. 
Linduarte (Pereira Rodrigues (UEPB). E-mail para contato: ap.calado@hotmail.com 

Maria da Conceição Vieira Fernandes: Professora de Desenho Geométrico do 
Departamento de Matemática pela  Universidade Estadual da Paraíba – (UEPB);  
Graduação em Desenho Industrial pela Universidade Federal da Paraíba;  
Especialização em Educação: Formação do Educador pela Universidade Estadual da 
Paraíba; Mestrado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB; 
Grupo de pesquisa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
(PIBID/UEPB) no subprojeto de Matemática;  Coordenadora  do Subprojeto de 
Matemática do PIBID/UEPB Campus I; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela 
Fundação: CAPES; E-mail para contato: mdcvf2013@gmail.com 
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Maria da Luz Duarte Leite Silva: Doutora em Letras/Literatura pela UFRN, mestre em 
Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2013). Especialização 
em Literatura e ensino (IFRN), Especialização em Educação (UERN) e Especialização 
em Tecnologias em Educação (PUC-Rio). Possui graduações em Letras/Português 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2008) e PEDAGOGIA pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2000), atualmente é Professora do 
Ensino Fundamental pela Prefeitura Municipal de Lucrécia.  

Maria das Vitórias Gomes da Silva: Licenciada em pedagogia e mestranda em 
Ciências da Educação pela UNIGRENDAL 

Maria do Socorro Moura Montenegro: Docente pela Universidade Estadual da 
Paraíba. Graduada no curso de Licenciatura Plena em Letras na Universidade 
Estadual da Paraíba. Mestra em Educação pela UNICAMP. Doutora em Linguística 
pela Universidade Federal da Paraíba. Coordenadora do subprojeto do Programa 
Institucional de Bolsas à iniciação Cientifica dos temas “Literatura Infanto-Juvenil e 
da lei 10.639/2001”.  

Maria Juliana de Macêdo Silva: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em 
Ensino (POSENSINO), pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); Graduada em Pedagogia pela 
Universidade do Estado do Rio Grande Norte (UERN); Participante do Grupo de 
Pesquisa Literatura, Tecnologias e Novas Linguagens (GEPELT/UERN); E-mail para 
contato:  julliemacedo@bol.com.br.  

Maria Manuela Figuerêdo Silva: Graduação em licenciatura em Matemática pela 
Universidade de Pernambuco; E-mail: mariamanuela291@hotmail.com 

Maria Yasmim Brayner de Souza: Graduação em Licenciatura em matemática pela 
Universidade de Pernambuco; Grupo de pesquisa: Saberes matemático: Um olhar 
para o futuro. E-mail para contato: yasmimbrayner25@hotmail.com 

Mariângela Gomes de Assis: formada em pedagogia na Universidade Estadual da 
Paraíba. Especialista em Orientação e supervisão escolar. Professora Polivalente nos 
Municípios de Barra de Santa Rosa e Picuí na Paraíba. 

Marilucia Maria da Silva: Professora de Língua Portuguesa da Escola de Referência 
em Ensino Médio de Panelas, na rede pública estadual de ensino de Pernambuco- 
Brasil; Graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, ciências e Letras de 
Caruaru; Mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de 
Humanidade e Tecnologias de Lisboa; Doutorado Ciências da Educação (em 
andamento) pela Universidade NOVA de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas - FCSH; Grupo de Pesquisa: CICS-NOVA – Centro Interdisciplinar de 
Ciências Sociais da Universidade NOVA de Lisboa – PT; E-mail: 
mmda.silva@campus.fct.unl.pt /         marilucialua@hotmail.com 



 

 

310 Políticas Públicas na Educação Brasileira: Ensino Aprendizagem Português e Matemática

Michelly Cássia de Azevedo Marques: Graduação em Licenciatura Plena em 
Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba – (UEPB); Mestrado em Ensino 
de Ciências e Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba – (UEPB); Grupo de 
pesquisa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – (PIBID/UEPB) 
no subprojeto de Matemática; Supervisora do Subprojeto de Matemática do 
PIBID/UEPB Campus I; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação: CAPES; 
E-mail para contato: micassia13@hotmail.com 

Monaliza Mikaela Carneiro Silva Tomaz: Graduação em Letras Língua Portuguesa 
pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Mestrado (em andamento) 
em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); 
Grupo de pesquisa: Teorias da Linguagem e Ensino – UFCG; Bolsista do Programa de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail para contato: 
mikaelamona@hotmail.com.   

Nathalia Rodrigues Araújo: Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, 
pela Universidade Estadual da Paraíba, turno diurno. Bolsista do Programa 
Institucional de Bolsas à Iniciação a Docência (PIBID), desde 2016. E-mail: 
nathipx19@gmail.com 

Roberta Maria Arrais Benício: Mestranda em Ciências da Educação pela 
UNIGRENDAL. Pós graduada em Biologia e Química pela Universidade Regional do 
Cariri - URCA (2006). Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Regional 
do Cariri - URCA (2004). Professora da Educação Básica do Ensino Médio, na 
disciplina Biologia com experiência na área de Biologia Geral e incentivo ao estudo, 
produção e divulgação científica no ensino médio. 

Robson Carlos Loureiro: Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1984), Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará 
(1998) e Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2010). Foi 
professor e coordenador de Educação a Distância e assessor da Vice-Reitoria de 
Graduação da Universidade de Fortaleza. Atualmente é professor adjunto da 
Universidade Federal do Ceará - Instituto UFC Virtual. Tem se dedicado ao estudo das 
relações no espaço pós-orgânico virtual, à filosofia da tecnologia e à formação de 
professores para atuar com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 
Atua na formação de docentes e licenciandos para a utilização das TDICs na 
docência, prática de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 
multirreferencialidade aplicadas à docência. 

Sintia Daniely Alves de Melo: Graduação em Licenciatura em Matemática pela 
Universidade Estadual da Paraíba – (UEPB); Grupo de pesquisa: Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – (PIBID/UEPB) no subprojeto de 
Matemática; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação: CAPES; E-mail para 
contato: sintiadany@gmail.com.  

Suênia dos Santos Nascimento Alves: Graduando em Licenciatura Plena em 
Matemática pela Universidade Estadual  da Paraíba – (UEPB); Grupo de pesquisa: 
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – (PIBID/UEPB) no 
subprojeto de Matemática; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação: 
CAPES; E-mail para contato: sueniasantos19988@gmail.com 

Tatiane Alice Santos Medeiros: Graduanda em Matemática pela Universidade 
Estadual da Paraíba – (UEPB); Grupo de pesquisa: Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência – (PIBID/UEPB) no subprojeto de Matemática;  Bolsista 
Produtividade em Pesquisa pela Fundação: CAPES; E-mail para contato: 
tasmdvs@gmail.com  

Tetsuo Usui: Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco. Possui Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT, pela 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
 

Thayana Brunna Queiroz Lima Sena: Bacharela em Geografia pela Universidade 
Estadual do Ceará (2015). Licencianda em Geografia pela Universidade Federal do 
Ceará (2019). Especialização em Gestão Ambiental pelo Instituto Ateneu (2018). 
Especialização em Tecnologias Digitais para a Educação Básica pela Universidade 
Estadual do Ceará/ Universidade Aberta do Brasil. Vinculada ao Grupo de Pesquisa 
Tecnodocência. Atua e/ou tem interesse pelos seguintes temas: Geografia, 
Tecnodocência, Docência e Tecnologias Digitais, Educação e Educação a 
Distância.  E-mail: thayanabrunna@hotmail.com 

Verônica Maria de Araújo Pontes: Professora Visitante do IFRN, Membro do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino pela UERN/IFRN/UFERSA e do Programa de Pós-
Graduação em Letras pela UERN. Pós-Doutora em Educação pela Universidade do 
Minho; Doutora em Educação pela Universidade do Minho – Portugal; Mestra em 
Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Especialista em 
Administração Educacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN); Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN); Participante do Grupo de Pesquisa Literatura, Tecnologias e Novas 
Linguagens (GEPELT/UERN); E-mail para contato: veronicauern@gmail.com. 

Vitória da Silva Farias: Graduação em Licenciatura em matemática pela Universidade 
de Pernambuco; Grupo de pesquisa: Saberes matemático: Um olhar para o futuro. E-
mail para contato: vitoriadasilvafarias99@gmail.com 

Wanderson Magno Paiva Barbosa de Lima: Graduado em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Mestrado em Matemática 
Aplicada pela Universidade Federal de Campina Grande – UCFG. Doutorando em 
Matemática Aplicada pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 
Desenvolve também, atividades relacionadas a educação matemática, no ensino e 
aprendizagem da matemática nas diferentes divisões do ensino educacional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




