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APRESENTAÇÃO

O e-book “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as 
Políticas Públicas” reuni pesquisas entorno de um debate atualizado e propositivo 
sobre a educação no Brasil. Apresentamos um conjunto de resultados e propostas 
que visam contribuir com a educação brasileira a partir de um diálogo intercultural e 
suas relações com as políticas públicas em educação.

São 108 artigos divididos em 5 Volumes. No Volume 1, os artigos foram reunidos 
em torno de temáticas voltadas para Políticas Públicas, Gestão Institucional e História 
e Desafios Socioeducacionais, totalizando 20 textos inéditos.

No Volume 2, os temas selecionados foram Educação Superior e Formação de 
Professores. São 21 artigos que chamam para um diálogo propositivo e instigante. 
O índice é um convite a leitura.

Compõe o Volume 3, 25 artigos em torno das temáticas Prática Pedagógica, 
Educação Especial e Interdisciplinaridade. Este volume é bem crítico e traz propostas 
inovadoras que merecem atenção especial do leitor. 

O Volume 4 traz 20 artigos bem estruturados e também inéditos que discorrem 
sobre práticas e propostas para a prática do uso das tecnologias em espaço escolar 
e da Educação de Jovens e Adultos. 

Fechamos a obra com 22 artigos selecionados para o Volume 5, agrupados 
em torno das temáticas do Ensino Fundamental, da Educação Infantil e de Gênero 
e Racismo.

A obra “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas 
Públicas” está completa e propõe um diálogo útil ao leitor, tanto no desenvolvimento 
de novas pesquisas quanto no intercâmbio científico entre pesquisadores, autores 
e leitores.

Boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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RESUMO: Nas últimas décadas, tecnologias 
digitais inovadoras têm sido cada vez mais 
utilizadas no contexto educativo como 
metodologias facilitadoras do processo de 
ensino-aprendizagem. Neste contexto, surge 
o fenômeno emergente da gamificação 
que consiste na utilização de jogos digitais, 
denominados games, como ferramentas 
didáticas. Objetivou-se com este estudo 
relatar a experiência da utilização do aplicativo 
Kahoot! como estratégia de avaliação e ensino-
aprendizagem em Enfermagem. Trata-se de um 
estudo descritivo do tipo relato de experiência 
sobre o uso do quiz online por meio do aplicativo 
Kahoot! como recurso didático avaliativo da 
disciplina “Doenças Transmissíveis” do Curso 
de Enfermagem da Universidade Federal do 
Maranhão. A experiência ocorreu no mês de 
março de 2019. Participaram 32 discentes sob 
supervisão do professor facilitador da disciplina. 
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Os alunos participaram de aulas expositivas-dialogadas e utilizaram o aplicativo Kahoot! 
para testes de conhecimentos. Observou-se que a utilização do Kahoot! como recurso 
avaliativo proporcionou maior interação social demonstrado pela grande participação 
e integração dos discentes; motivou o engajamento e competitividade e aproximou 
professor e aluno melhorando o processo de ensino-aprendizagem. Foi perceptível a 
mudança no comportamento dos alunos quanto ao uso do aplicativo no interesse e 
motivação em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem ativa; Metodologia; Ensino; Avaliação; 
Enfermagem

GAMIFICATION AND ACTIVE LEARNING: KAHOOT AS A NURSING EVALUATION 
AND TEACHING TOOL

ABSTRACT: In the last decades, innovative digital technologies have been increasingly 
used in the educational context as facilitating methodologies of the teaching-learning 
process. In this context, the emerging phenomenon of gamification arises, which 
consists in the use of digital games, called games, as didactic tools. The objective of this 
study was to report the experience of using the Kahoot! application as an assessment 
and teaching-learning strategy in nursing. This is a descriptive experience-type study 
of online quiz use through the Kahoot! as an evaluative didactic resource of the 
“Communicable Diseases” discipline of the Nursing Course of the Federal University 
of Maranhão. The experiment took place in March 2019. 32 students participated 
under the supervision of the facilitator teacher of the discipline. Students participated 
in lectures-dialogues and used the Kahoot! app for knowledge tests. It was observed 
that the use of Kahoot! as an evaluative resource it provided greater social interaction 
demonstrated by the great participation and integration of the students; motivated 
engagement and competitiveness and brought teacher and student closer, improving 
the teaching-learning process. It was noticeable the change in students’ behavior 
regarding the use of the application in the interest and motivation in the classroom.
KEYWORDS: Active learning; Methodology; Teaching; Evaluation; Nursing

1 |  INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos apresentam vantagens inestimáveis em todos os 
campos do conhecimento e têm causado mudanças comportamentais intensas na 
sociedade contemporânea (MARQUES; GOMES; GOMES, 2017). A integração das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) tem permitido que o acesso à 
informação se torne mais rápido e fácil, a medida em que o uso do computador se 
populariza e o acesso à internet se expande (CORREA; SANTOS, 2017). 

Na última década, observa-se um aumento exponencial no uso de dispositivos 
eletrônicos móveis, principalmente, computadores portáteis, smartphones e 
tabletes que tem influenciado novos hábitos, sobretudo nos jovens, que recorrem 



A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas Públicas 4 Capítulo 7 78

frequentemente às diferentes funcionalidades que estes dispositivos apresentam 
(SIMÕES et al., 2014). Diante deste cenário, as consequências de tais mudanças 
têm alcançado a escola gerando implicações no processo educativo, tornando-se, 
portanto, um desafio a integração destas tecnologias digitais no contexto escolar: 
currículo, ensino, aprendizagem e avaliação (SILVA, 2017). 

Silva et al., (2015) e Silva et al., (2018) ressaltam que a escola tem que se 
aproximar ao cotidiano do aluno a partir da incorporação das TICs em suas práticas 
educativas, assim como, capacitar e estimular o uso de metodologias ativas pelos 
professores com a finalidade de proporcionar participação e motivação extrínseca e 
intrínseca ao aluno. 

De acordo com Vargas e Ahlert (2018) está cada vez mais difícil manter o 
estudante interessado e motivado em uma aula extremamente teórica. Percebe-se 
a desmotivação dos alunos para aprender em sala de aula como um desafio para o 
professor contemporâneo e a gamificação, como metodologia ativa, é uma alternativa 
para tentar contornar esta situação e transformar os espaços de aprendizagem em 
locais mais agradáveis, uma vez que os jogos atraem os participantes, oferecerem 
situações desafiantes e envolventes e conduzem o aluno a um estado de autonomia, 
que é o princípio teórico que fundamenta as metodologias ativas (SALES et al., 
2017).

É importante destacar que o uso de celulares, tabletes ou smartphones em 
sala de aula, causa de desconforto para alguns professores, pode ser utilizado a 
seu favor a partir do uso produtivo em sala de aula, facilitando a aprendizagem e 
reduzindo o distanciamento entre docente e discente. Neste sentido, no próximo 
tópico destaca-se o fenômeno da gamificação e o uso do Kahoot! como metodologia 
ativa no processo de ensino-aprendizagem e avaliação.

1.1 Gamificação: kahoot como metodologia ativa

A gamificação está entre as novas dinâmicas e modelos de ensino-aprendizagem 
baseadas na inclusão das tecnologias digitais na educação (FARDO, 2013). De 
acordo com Fado (2013) a gamificação consiste na utilização de jogos digitais, 
denominados games, como ferramentas didáticas. 

A inclusão destes recursos no processo de ensino-aprendizagem tem por objetivo 
potencializá-lo, proporcionando desafio, prazer e entretenimento à transmissão 
do conhecimento, assim como, engajamento dos estudantes em atividades de 
resolução de problemas, permitindo o aprimoramento do senso crítico e a revisão 
dos conteúdos estudados (COIL et al., 2017; DELLOS, 2015). 

A difusão e utilização das TIC no contexto educacional tem aumentado o interesse 
entre os pesquizadores e entre os profissionais que atuam como docentes, com a 
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publicação de diversos estudos sobre pela temática. Coli et al. (2017), por exemplo, 
criaram um jogo de tabuleiro de microbiologia (Gut Checker: the microbiome game) 
com a apresentação de conceitos científicos importantes de forma lúdica e divertida. 

Sales et al. (2017) utilizou diversos recursos digitais como estratégias pedagógicas 
para gamificação em sala de aula, tais como glossário hipertextual, construção de 
páginas Wiki e Quizzes com suporte no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
Moodle buscando potencializar o ensino e aprendizagem entre os alunos. Dentre 
os softwares, o aplicativo Kahoot!! vem ganhando popularidade e tem sido utilizado 
como estratégia de ensino‐aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, tais 
como: microbiologia industrial (SANDE; SANDE, 2018), matemática (MELO et al., 
2017), física (SANTOS; CALDAS, 2016), dentre outras. 

O Kahoot! é uma plataforma de aprendizagem gratuita, de fácil acesso e 
disponível no site https://kahoot.com/, a partir de computador, tablet ou smartphone, 
que permite o desenvolvimento de atividades de pergunta/resposta (KAHOOT, 
2017). Essa ferramenta permite ao professor a criação de vários jogos usando o 
conteúdo da disciplina, criando um ambiente estimulante e motivador propício ao 
envolvimento ativo dos alunos, bem como permite a avaliação de seu desempenho 
(SANDE; SANDE, 2018; HOLGUÍN et al., 2014). 

A plataforma virtual Kahoot! disponibiliza quatro tipos de atividade – Quiz, 
Survey, Discussion e Jumble, que funcionam com questões de escolha múltipla e 
que podem ser respondidas de forma individual ou por equipes (KAHOOT, 2017). A 
atividade Quiz permite, fazer uma avaliação em tempo real sobre o conhecimento 
dos alunos, criando um ranking de pontuações de acordo com a correção e rapidez 
das respostas (BOTTENTUIT JUNIOR, 2017). 

Na sala de aula, as perguntas são projetadas com a distribuição das respostas 
por opções, onde cada aluno visualiza e responde no seu dispositivo a alternativa 
correta (CORREA; SANTOS, 2017). Dellos (2015) relata que sua experiência com o 
Kahoot em sala de aula tem sido bastante satisfatória, como o maior aprimoramento 
e engajamento dos alunos e melhora do processo de aprendizagem. Diante disto, 
objetivou-se com este estudo relatar a experiência da utilização do aplicativo Kahoot! 
como estratégia de avaliação e ensino-aprendizagem em Enfermagem.

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A ideia de realizar 
o presente trabalho surgiu a partir das experiências vivenciadas pela primeira autora 
durante a realização do Estágio Docência Orientado do Mestrado Acadêmico de 
Enfermagem na disciplina “Doenças Transmissíveis” do Curso de em Enfermagem 
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que contou com o uso e aplicação 
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de diversas metodologias ativas no desenvolvimento de seu conteúdo programático, 
dentre elas o aplicativo online Kahoot!!. 

Este estudo é resultado de uma atividade teórico-prática proposta pela 
disciplina que utilizou o quiz online como recurso didático para avaliação do conteúdo 
referente às aulas de “Precaução padrão e precauções baseadas na transmissão” 
e “Assistência de enfermagem ao paciente portador de leishmaniose tegumentar 
americana”. 

A experiência foi realizada no mês de março de 2019 com participação de 
32 discentes sob supervisão da professora responsável da disciplina. Os alunos 
participaram das aulas expositivas-dialogadas e ao término da atividade utilizaram o 
aplicativo Kahoot! para testes de conhecimentos sobre o conteúdo abordado. 

Os dados foram coletados por meio de observação direta e participante e a 
partir de discussão em grupo realizada antes, durante e após a atividade. A análise 
dos dados ocorreu por meio da descrição das etapas de construção e aplicação do 
jogo e discussão dos achados encontrados.

3 |  DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

3.1 A criação do jogo

A primeira etapa consistiu em preparar o quiz online utilizando o site https://
kahoot.com/ para avaliação do conteúdo assimilado pelos alunos referente às 
aulas “Precaução padrão e precauções baseadas na transmissão” e “Assistência 
de enfermagem ao paciente portador de leishmaniose tegumentar americana” da 
disciplina de “Doenças Transmissíveis, ministrados para a turma do 5º período de 
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. 

Inicialmente realizou-se o cadastro da professora conforme as instruções do site. 
Em seguida selecionou‐se a modalidade “quiz” do kahoot e seguiu‐se as instruções 
de preenchimento do site para a criação quiz, conforme observado na figura 1. A 
criação do teste é relativamente fácil, apesar de todo o site estar na língua inglesa, 
entretanto dispõe de mecanismos didáticos como vídeos e notas explicativas a fim 
de tirar possíveis dúvidas que possam surgir durante a elaboração do quiz. 



A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas Públicas 4 Capítulo 7 81

Figura 1: Tela do aplicativo Kahoot! para criação de novo game “quiz”
Fonte: Elaboração própria (2019), a partir do aplicativo Kahoot!

O teste foi intitulado “Teste seus conhecimentos em DT”. O quiz foi criado com 
20 questões de múltipla escolha (com 3 alternativas incorretas e uma correta) sobre 
o conteúdo das duas aulas ministradas na disciplina e envolvendo tópicos como: 
precaução padrão e baseadas na transmissão, transição epidemiológica do perfil de 
saúde, doença infecciosa, doenças transmissíveis, processo infeccioso, cadeia de 
transmissão, vias de transmissão (contato, gotículas e aerossóis), veículo comum, 
vetores, sistema de precaução, precaução padrão, precaução por contato, precaução 
por gotículas, precaução por aerossóis, leishmaniose tegumentar americana (LTA), 
ciclo biológico e epidemiologia da doença, formas clínicas, manifestações clínicas, 
complicações, diagnóstico e tratamento da doença, vigilância epidemiológica, 
assistência de enfermagem ao paciente com LTA, aplicação do processo de 
enfermagem e plano de cuidados. 

Nas 20 questões criadas foram inseridas 12 figuras, retiradas do site “google 
imagens” e na própria plataforma Kahoot!, algumas dessas imagens se repetiam nas 
questões. Na criação do jogo também foi definido o tempo para a resposta de cada 
questão, sendo selecionado tempo de 20 segundos para todas as questões. 

Cabe destacar que durante a elaboração do quiz, foram identificadas algumas 
vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, destacam-se: realização de 
atividade avaliativa dinâmica com correção automática que utiliza de recursos 
visuais, sonoros e atrativos para o discente que possibilita feedback imediato do 
desempenho do aluno e mecanismo provedor de discussão em grupo em torno das 
respostas dadas pelos alunos, favorecendo a assimilação e apreensão do conteúdo 
estudado. Dentre as desvantagens: número limitados de caracteres para formulação 
das questões e alternativas e, impossibilidade de colocar imagens nas respostas das 
questões. 

3.2 Aplicação do Jogo

O quiz online foi criado previamente, fora da sala de aula, pelo professor. No 
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dia da realização, após o término da segunda aula, a fim de testar os conhecimentos 
adquiridos pelos alunos, foi disponibilizado o link com respectivo código de acesso 
ao jogo. Foi acordado com os alunos que jogo seria aplicado individualmente e 
que seriam premiados os três primeiros colocados no ranking do Kahoot!. Todos 
os alunos acessaram o aplicativo via smartphone conectados à rede de internet da 
instituição de ensino. 

Um ponto a ser destacado refere-se à qualidade do sinal de internet, que 
interfere diretamente na conexão do jogo. Em alguns momentos o sinal de internet 
ficava fraco e alguns participantes eram desconectados, perdendo sua classificação 
no jogo, uma vez que é possível entrar novamente, entretanto, o acesso é feito como 
novo usuário e a pontuação não é acumulada. 

Para acessar o quiz, os alunos não demonstraram dificuldade, visto que, outro 
jogo da mesma modalidade já havia sido aplicado por outra professora, estando os 
mesmos familiarizados com a plataforma do aplicativo e sua metodologia. Trinta 
e dois alunos estavam presentes no dia da atividade. O quiz foi aplicado no modo 
“Classic: player vs player”, ou seja, individualmente. Cada aluno escolheu um apelido 
(nickname) para sua identificação no ranking, que fica disponível na tela após cada 
questão sendo visualizado por todos. 

Após o “start” do professor inicia-se o quiz com a aparição de quatro telas para 
cada pergunta: a primeira tela apresenta a questão, a segunda tela a questão, as 
opções de respostas e a contagem regressiva do tempo (figura 2) e a quarta tela 
apresenta os resultados parciais do teste, com o ranking dos alunos até o presente 
momento. 

Figura 2: Tela do aplicativo Kahoot! com apresentação de pergunta do quiz.
 Fonte: Elaboração própria (2019), a partir do aplicativo Kahoot!

Após a última pergunta, é apresentado o ranking final com a classificação dos 
três primeiros colocados, sendo possível ao final do teste ter acesso ao feedback e 
ao progresso dos outros alunos em forma gráfica disponibilizado no aplicativo. 

Observou-se durante a realização do quiz que os alunos demonstraram 
interesse e motivação ao tomar decisões rápidas para responder as questões e se 
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socializaram de tal maneira que nenhum deles permaneceu estático ou ausente no 
jogo. Observou-se a criação de um clima de competitividade, colaboração e diversão 
na turma permitindo de forma lúdica a construção de seu próprio conhecimento. 

A avaliação final realizada pelo aplicativo, ajudou o professor a identificar dentre 
os tópicos abordados nas questões quais conceitos os alunos dominaram, assim 
como as que mais tiveram dificuldades, identificando também as competências e 
habilidades alcançadas. Ao término do quiz, os três primeiros colocados receberam 
um brinde simbólico como forma de estímulo à competitividade e pelo bom 
desempenho apresentado.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciou-se que a ferramenta Kahoot! contribui para gamificação em sala 
de aula consistindo em uma estratégia de aprendizagem ativa, por favorecer a 
participação e integração dos alunos nas aulas. Como instrumento avaliativo a 
ferramenta mostrou-se bastante efetiva possibilitando a aplicação dos conceitos 
estudados em sala de aula com feedback imediato e construção de conhecimento 
colaborativo a partir de um processo de ensino-aprendizagem dinâmico e divertido.

Observou-se um bom desempenho geral da turma quanto aos resultados do 
quiz, sendo a experiência considerada positiva pelos alunos que demonstraram 
interesse em continuar utilizando a ferramenta Kahoot! durante a disciplina. Os 
achados apontam para a importância da utilização das TIC no processo de ensino-
aprendizagem como forma de enriquecer a assimilação do conhecimento e favorecer 
uma aprendizagem significativa.
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