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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos 
estão sendo impostos. O quarto volume deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e 
Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, 
é um desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, aqueles que pensam a 
Educação Inclusiva em diferentes instituições e regiões do país. 

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro e as questões voltadas a inclusão. Os 
capítulos que compõe essa obra abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização 
de pesquisas, relatos de casos e revisões, problemas e situações comuns do contexto 
educacional e que apresentam como objeto de estudo a Educação Inclusiva. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: As relações sociais que ocorrem entre os surdos e surdos e entre os surdos 
e ouvintes vêm sendo ampliadas principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), que foi reconhecida e decretada como língua pela Lei Nº 10.436, de 24 de Abril de 
2002. Mesmo com muitos avanços, ainda existem muitas barreiras entre a comunicação da 
criança surda e a ouvinte, sendo necessária a implementação de técnicas para assegurar e 
proporcionar essa interação. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo 
do tipo relato de experiência sobre a participação da Liga Acadêmica de Libras Médica do 
Piauí (LALIMPI). A atividade foi realizada pelos estudantes vinculados a liga no dia 26 de 
Outubro de 2019, com o público-alvo englobando crianças de 4 a 8 anos.  Acreditando que 
o lúdico pode propiciar interesse ao público trabalhado, os membros da liga acadêmica 
propuseram atividades interativas que despertaram a atenção das crianças presentes. Foram 
elaborados jogos e atividades, todos adaptados, permitindo que as crianças pudessem 
conhecer os aspectos básicos da LIBRAS, como o alfabeto e os numerais. O processo de 
ensino-aprendizagem quando inserido precocemente facilita a aquisição da técnica, e, acima 
de tudo, desperta o interesse do público infantil para o aprendizado da LIBRAS, tornando-
as facilitadoras. Além disso, ensinar LIBRAS para ouvintes significa dar ao surdo mais 
possibilidades de comunicação.
PALAVRAS-CHAVE: Criança; Educação em Saúde; Línguas de Sinais.

INCLUSION OF LIBRAS FOR HEARING CHILDREN THROUGH EDUCATIONAL GAMES

ABSTRACT: The social relations that occur between deaf-deaf and deaf-hearing has been 
expanded mainly through the Brazilian Sign Language (BSL), which was recognized and 
enacted as a language by Law No. 10,436, of April 24, 2002. Even with the several advances, 
there are still many barriers between the communication of deaf and hearing children, being 
necessary for the implementation of techniques to ensure and provide this interaction. This 
study is descriptive research, an experience report about the Academic League of Medical 
Brazilian Sign Language of Piauí. The activity was realized by the league students on October 
26th, 2019, with a child of 4 to 8 years old. Believing that playfulness can provide interest 
to the working public, the students proposed interactive activities that attracted the attention 
of the children present. Games and activities were developed, all adapted, allowing children 
to get to know the basic aspects of BSL, like alphabet and numerals. The teaching-learning 
process, when inserted early, facilitates the acquisition of the technique, and, above all, 
arouses the interest of the child audience for the learning of BSL, making them facilitators. 
Besides that, teaching BSL to hearing people means giving to the deaf more possibilities of 
communication.
KEYWORDS: Children; Health Education; Sign Language. 
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1 |  INTRODUÇÃO

A surdez se caracteriza como um problema sensorial não visível, que acarreta 
dificuldades na recepção, percepção e reconhecimento de sons, ocorrendo em diferentes 
graus, do mais leve (que interfere na aquisição da fala, mas não impede o indivíduo de 
se comunicar por meio da linguagem oral), ao mais profundo (que impede o indivíduo de 
adquirir a linguagem oral) (Silva et al., 2007). 

De acordo com o relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde) existem cerca 
de 466 milhões de pessoas surdas, sendo 34 milhões de crianças. As relações sociais 
que ocorrem entre os surdos e surdos e entre os surdos e ouvintes vêm sendo ampliadas 
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que foi reconhecida e 
decretada como língua pela Lei Nº 10.436, de 24 de Abril de 2002. Mesmo com muitos 
avanços, ainda existem muitas barreiras entre a comunicação da criança surda e a 
ouvinte, sendo necessária a implementação de técnicas para assegurar e proporcionar 
essa interação.

O presente estudo visa ressaltar a relevância da Língua Brasileira de Sinais para 
crianças e demonstrar que é possível o processo de ensino para crianças ouvintes de 
forma lúdica. 

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo do tipo relato de experiência sobre a 
participação da Liga Acadêmica de Libras Médica do Piauí (LALIMPI), vinculada a Faculdade 
de Ciências Humanas Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale 
do Parnaíba – FAHESP/IESVAP. A atividade foi realizada pelos estudantes da Liga no dia 
26 de outubro de 2019, na Pastoral da Criança no município de Parnaíba-PI. O público-
alvo englobou crianças de 4 a 8 anos.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

O simples ato de brincar propicia à criança o desenvolvimento de uma identidade 
autônoma, cooperativa e criativa, entrando no mundo do trabalho, da cultura e dos afetos 
através de representações e experimentações. Nesse âmbito, a criança constrói sentidos, 
objetivando a identificação de papéis sociais, o entendimento das relações afetivas e, 
assim, a construção de conhecimento (GOMES, 2007). Uma das possibilidades de 
estratégias no ensino da língua de sinais é o uso de jogos e brincadeiras como instrumento. 
As expressões e as diferentes linguagens corporais ou verbais são vivenciadas no 
ambiente educacional por meio das práticas pedagógicas propostas na atuação docente 
(GONÇALVES; POZZOBON, 2019). 
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Acreditando que o lúdico pode propiciar interesse ao público trabalhado, os membros 
da liga acadêmica propuseram atividades interativas que despertaram a atenção das 
crianças presentes. Foram elaborados jogos e atividades como: jogo da memória, pintura 
de sinais, músicas e bate-corre, todos adaptados, permitindo que as crianças pudessem 
conhecer os aspectos básicos da LIBRAS, como o alfabeto e os numerais. 

Os materiais didáticos foram usados como recursos facilitadores na aprendizagem 
e cada criança foi acompanhada por um monitor que a auxiliava na execução dos sinais 
e os reforçava em diferentes momentos. A atividade lúdica favoreceu a comunicação da 
criança com o meio e com ela mesma, descobrindo novas formas de comunicar e, com 
isso, de maneira dinâmica permitiu melhor compreensão do tema abordado.

 Ensinar LIBRAS para ouvintes significa dar ao surdo mais possibilidades de 
comunicação, mais oportunidades de interagir em seu meio, mais chances de aceitação 
no mercado de trabalho, pois, por intermédio de uma vivência ativa com a comunidade, ele 
poderá se apropriar de sua cultura e de sua história, e formar sua identidade. Ainda mais 
impactante é iniciar essa transformação a partir do público infantil, despertando, desde 
o início, o interesse pelo próximo e contribuindo para existência de cidadãos atuantes, 
sendo facilitadores na busca da inclusão social, tão almejada pela comunidade surda. 

4 |  CONCLUSÃO

Percebemos que as crianças são extremamente receptivas à novidade, principalmente 
ao lúdico, sendo uma ferramenta importante para o ensino. Com isso, o processo de 
ensino-aprendizagem quando inserido precocemente facilita a aquisição da técnica, e, 
acima de tudo, desperta o interesse do público infantil para o aprendizado da LIBRAS, 
ampliando o olhar dessas crianças para essa comunidade ainda à mercê da sociedade, 
tornando-as facilitadoras, ao inserir a LIBRAS no convívio familiar, qualificando a relação 
com os surdos. 

Portanto, confirma-se a importância do ensino da LIBRAS para o processo de 
inclusão da criança surda, bem como para o desenvolvimento de habilidades nas crianças 
ouvintes, desenvolvendo os aspectos relacionados à motricidade, além do respeito à 
especificidade linguística e cultural da criança surda. 
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