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APRESENTAÇÃO

Importante contar ao leitor, antes de apresentar com mais detalhe as 
características desta obra, o contexto em que ela se insere, marcando bem o lugar 
histórico que a circunscreve. 

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do novo coronavírus. O 
distanciamento social, reconhecida como a mais eficaz medida para barrar o avanço 
do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas atividades 
presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem estudantes e 
professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado por angustias e 
incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores pesquisadores e os 
demais autores reúnem os seus escritos para a organização deste volume.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala a mesa “Educação: desafios do 
nosso tempo” no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico 
tem sido uma “tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia, ainda segundo ele, 
só escancara o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de desigualdades. 
Portanto, as discussões empreendidas neste volume de “Educação: Agregando, 
Incluindo e Almejando Oportunidades”, por terem a Educação como foco, como 
o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, assim como também da prática docente.

Este livro, Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades,  
reúne um conjunto de textos, originados de autores de diferentes estados brasileiros 
e países, e que tem na Educação sua temática central, perpassando por questões de 
gestão escolar, inclusão, gênero, tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, 
formação de professores, profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação 
para a cidadania, entre outros. Os autores que constroem essa obra são estudantes, 
professores pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, 
partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os 
mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores e discussões por eles 
empreendidas, mobilizam-se também os leitores e os incentiva a reinventarem os 
seus fazeres pedagógicos. Nessa direção, portanto, desejamos a todos e a todas 
uma produtiva e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Pensar a escola e a educação nos 
tempos atuais requer de nós, educadores, 
uma visão mais ampliada sobre as estratégias 
e recursos utilizados para a promoção de 
aprendizagens significativas. Trabalhar com 
alunos que pertencem ao público alvo da 
educação especial, nos faz refletir de forma mais 
imperiosa sobre tais estratégias. O brincar, o 
lúdico pode e deve estar presente neste processo, 
o de ensinar e aprender, principalmente quando 
pensamos nas individualidades e especificidades 
de cada aluno no espaço da sala de aula.  Neste 
contexto o trabalho com jogos para o ensino da 
matemática se apresenta como recurso valioso 
na promoção de aprendizagem uma vez que 
é potencializador da criatividade, imaginação, 
respeito e a coletividade quando trabalhado de 
forma coerente e coesa. O objetivo deste artigo 

é apresentar algumas possibilidades de trabalho 
com jogos confeccionados pelos autores para 
uso tanto em sala de aula comum quanto no 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
Desta forma desejamos que nossas experiências 
possam ser replicadas. Que esse material possa 
contribuir na promoção de aprendizagem e 
aprendizado.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos no Atendimento 
Educacional Especializado, Jogos na sala de 
aula, Matemática, Aprendizagem significativa.

GAMES AS POTENTIALIZERS FOR 
THE TEACHING OF MATHEMATICS 

IN SPECIALIZED EDUCATIONAL 
ASSISTANCE AND COMMON 

CLASSROOMS
ABSTRACT: Thinking about school and 
education in the present times requires us, 
educators, a broader view of the strategies and 
resources used to promote meaningful learning. 
Working with students who belong to the target 
audience of special education, makes us reflect 
more imperatively on such strategies. Playing, 
playfulness can and must be present in this 
process, teaching and learning, especially 
when we think about the individualities and 
specificities of each student in the classroom. In 
this context, working with games for the teaching 
of mathematics presents itself as a valuable 
resource in the promotion of learning, since it 
enhances creativity, imagination, respect and 
the collective when worked in a coherent and 
cohesive way. The purpose of this article is to 
present some possibilities of working with games 
made by the authors for use both in the common 

http://lattes.cnpq.br/5133898324507136
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classroom and in the Specialized Educational Service. In this way, we hope that our 
experiences can be replicated. That this material can contribute to the promotion of 
learning and learning.
KEYWORDS: Games in the Specialized Educational Service, Classroom games, 
Mathematics, Meaningful learning.

ALUNO: Professora, vamos brincar?
PROFESSORA: Só na hora do intervalo? Agora é hora de estudar.
ALUNO: Mas na “minha outra escola”1 a gente brinca todo dia.
PROFESSORA: Mas aqui não!
(Na escola)
ALUNO: Eu vou parar de vir aqui.
PROFESSORA: Por que?
ALUNO: Porque eu não “tô” melhorando. Aqui a gente só brinca.
(No AEE2)

INTRODUÇÃO
Os diálogos que iniciam este texto, aconteceram entre um aluno com sua 

professora da sala de aula comum e sua professora do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Este pequeno diálogo nos mostra como a escola percebe o 
trabalho do AEE: ainda desvinculado do “fazer pedagógico”, se apresentando apenas 
como um espaço de “brincar”... Bordieu (2008) com seu conceito de “violência 
simbólica” mostra-nos que a escola além de legitimar o poder estabelecido também 
o reforça, fazendo com que os indivíduos enxerguem e avaliem o mundo com os 
padrões e critérios definidos por um discurso dominante. Ou seja, ideias coletivas 
que buscam estabelecer (e solidificar) comportamentos e visão de mundo dentro 
dos padrões estabelecidos.

Porém, com o advento dos movimentos de inclusão, iniciados da década de 
1990 e tendo a Declaração de Salamanca (1994) como um marco histórico nesse 
processo, a escola passa a ser vista como um espaço privilegiado de formação, de 
produção de cidadania e de conhecimento. Porém, sabemos que imensos são os 
desafios para a concretude desse ideal. 

A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008) e outras políticas oficiais em nosso país (BRASIL 2009, 2010, 
2013), garantem em seus textos a possibilidade de um ensino que se adapte às 
necessidades e especificidades do indivíduo. Esse documento garantiu a inclusão 
de alunos com Deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades e/ou Superdotação nas escolas comuns e, consequentemente, a busca 
1  Referência ao Centro de Atendimento Educacional Especializado, onde a criança frequenta o AEE.
2  AEE -  Atendimento Educacional Especializado
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pelo fornecimento de serviços (AEE, por exemplo), formação continuada para 
professores, ratificando, assim, o direito de uma educação com qualidade para 
TODOS!

Mas será possível o “brincar” fazer parte nos processos de aprendizagem 
nas salas de aula comum? Uma das premissas é pensar que os currículos, os 
planos de curso, as diretrizes precisam contemplar a TODOS, sem exceção, e que 
o brincar faz parte da cultura dos povos, estabelecendo relação entre o simbólico e 
o concreto. E sim, a escola é um espaço atraente para aplicação deste pressuposto.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) possibilita esta 
flexibilização. Ela favorece o desenvolvimento da capacidade de aprender, uma vez 
que postula que além do domínio da leitura, escrita, do cálculo, compreensão do 
ambiente natural, entre outros, também fornece subsídios para que se potencialize 
habilidades e promova formação de atitudes e valores. Portanto, é possível pensar 
nesta flexibilização, nesta adaptação, utilizando recursos pedagógicos variados 
como suporte na aplicação de um currículo formal. 

Neste trabalho, apresentaremos um jogo que favorece a aprendizagem 
matemática, não só de alunos da educação especial, mas de TODOS! 

Buscar estratégias e fomentar um aprendizado real e significativo de 
forma a elevar as competências e capacidades destes educandos 
deve estar além das dificuldades que são variadas e contextualizadas, 
mas se nos guiarmos nelas estamos fortalecendo a exclusão. Exclusão 
que não deve permear os espaços educacionais, pois se pauta no 
entendimento de que a deficiência é algo estático, definitivo, instalado 
e sem possibilidade de desenvolvimento. (XAVIER e MARTINS, 2017)

Não é nossa pretensão esgotar nenhuma estratégia de trabalho. Apenas 
apresentar possibilidades que possam favorecer o aprendizado e “’desfocar’ o olhar 
para as limitações e enxergar estas crianças como educandos, concretizando seus 
avanços e solidificando suas potencialidades”. (XAVIER e MARTINS, 2017).

Fato é que, pensar em apresentar um trabalho com jogos passa pela nossa 
experiência profissional. Somos professores. Professores de AEE!  Nada mais! 

Nossa experiência como professores de AEE tem nos mostrado que,

O trabalho com jogos que estimulam e provocam conflitos cognitivos 
se mostrou eficiente na produção de conhecimentos. Essas atividades 
podem favorecer, no ambiente escolar, um caminhar mais seguro na 
concretude de seu aprendizado. Nesse sentido, é importante que 
novas possibilidades e novas estratégias sejam inseridas e que 
atentem para a promoção da escolarização destes alunos. (XAVIER 
e MARTINS, 2017)

Partimos do pressuposto que todos são capazes de aprender (FREIRE, 
2015), e que os processos de aprendizagem são compreendidos como algo inerente 
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à condição humana. O que nos cabe questionar é: mas aprender o que?  E mais 
importante: como essa criança aprende? 

Podemos entender aprendizagem como um processo que permite ao ser 
humano transformar sua estrutura mental e, assim, possibilitar o entendimento acerca 
do meio, mudar seu comportamento e inferir sobre ele. Ou seja, a aprendizagem não 
acontece de forma isolada. Ela se dá na interação, se apresenta como resultado 
de um processo que envolve aspectos biológicos, psíquicos, históricos e culturais. 
Então, aprendizagem é processo... aprendizado é o resultado deste processo.

ALGUMAS IDEIAS.... JOGOS NO AEE
A ideia de trabalho aqui apresentada, parte, especificamente, da nossa 

experiência e do uso com nossos alunos. O jogo apresentado foi confeccionado 
pelos autores com material reciclável para uso exclusivo no AEE. Desta forma 
desejamos que nossas experiências possam ser replicadas... que esse material 
possa contribuir na promoção de aprendizagem e aprendizado.

JOGO: SOMA DIVERTIDA
QUANTIDADE DE JOGADORES: 2 
COMO JOGAR: Cada criança arremessa duas bolinhas e realiza a adição 

correspondente a caixinha onde suas bolinhas foram arremessadas.
OBJETIVOS: Desenvolver habilidades de coordenação motora, adição, 

reconhecimento de algarismos.
Os algarismos não são fixos, dando a possibilidade de ampliação do trabalho, 

como por exemplo, trabalhar no campo multiplicativo, números pares/ímpares. 
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CONCLUSÃO
Em nossa experiência profissional vivenciamos com nossos alunos momentos 

de interação onde os processos de ensinar e aprender passam, invariavelmente, 
pela ludicidade.

Compreender que o aluno com deficiência é capaz de aprender e de construir 
aprendizagens significativas, deve constituir-se como pilar do trabalho pedagógico. 
Um trabalho que tem como base jogos que estimulem habilidades e competências 
visa fortalecer o movimento de inclusão escolar de TODOS os alunos. A escola 
e principalmente a sala de aula comum devem configurar-se como espaços 
fomentadores destas habilidades e, assim, constituírem-se como locus do processo 
de construção de conhecimento pelos alunos. Um espaço onde SER e ESTAR, seja 
qual for a condição em que esta criança se encontre, seja construído e vivenciado 
de forma plena por todos.

Tanto o AEE quanto a sala de aula comum são espaços privilegiados de 
construção de conhecimento e de cidadania. E defendemos que o uso de jogos 
fortalece e conduz todos os sujeitos envolvidos neste processo, ao crescimento 
individual, na medida que potencializa a aprendizagem, bem como o coletivo, uma 
vez que desenvolve habilidades de cooperação e respeito.
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