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APRESENTAÇÃO 

Diante do cenário em que se encontra a educação brasileira, é comum a resistência 
à escolha da docência enquanto profissão. Os baixos salários oferecidos, as péssimas 
condições de trabalho, a falta de materiais diversos, o desestímulo dos estudantes e a 
falta de apoio familiar são alguns dos motivos que inibem a escolha por essa profissão. 
Os reflexos dessa realidade são percebidos pela baixa procura por alguns cursos de 
licenciatura no país, como por exemplo, os cursos das áreas de Ciências e Matemática. 

Para além do que apontamos, a formação inicial de professores vem sofrendo, ao 
longo dos últimos anos, inúmeras críticas acerca das limitações que algumas licenciaturas 
têm para a constituição de professores. A forma como muitos cursos se organizam 
curricularmente impossibilita experiências de formação que aproximem o futuro professor 
do “chão da sala de aula”.  Somada a essas limitações está o descuido com a formação 
de professores reflexivos e pesquisadores. 

O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado 
recentemente, nos alerta para uma necessidade de criação de espaços de resistência. É 
importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a formação de professores, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade, de uma forma geral, 
das diversas ações que são experenciadas no interior da escola e da universidade, nesse 
movimento de formação do professor pesquisador.   

É nesse sentido, que o volume 1 do livro Educação: Atualidade e Capacidade 
de Transformação do Conhecimento Gerado nasceu, como forma de permitir que as 
diferentes experiências do [futuro] professor que ensina nas áreas de Ciência e Matemática 
sejam apresentadas e constituam-se enquanto canal de formação para professores da 
Educação Básica e outros sujeitos. Reunimos aqui trabalhos de pesquisa e relatos de 
experiências de diferentes práticas que surgiram no interior da universidade e escola, por 
estudantes e professores de diferentes instituições do país. 

Esperamos que esta obra, da forma como a organizamos, desperte nos leitores 
provocações, inquietações, reflexões e o (re)pensar da própria prática docente, para 
quem já é docente, e das trajetórias de suas formações iniciais para quem encontra-se 
matriculado em algum curso de licenciatura. Que, após esta leitura, possamos olhar para 
a sala de aula e para o ensino de Matemática com outros olhos, contribuindo de forma 
mais significativa com todo o processo educativo. Desejamos, portanto, uma ótima leitura 
a todos e a todas.

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O ensino de química não é uma tarefa fácil, principalmente por abordar temas 
abstratos e serem usados métodos didáticos convencionais. Seu conteúdo por muitas vezes 
é rotulado pelos alunos, como chato e repetitivo. Cabe aos professores desenvolverem 
práticas cada vez mais interativas e dinâmicas, para capturar a atenção do alunado, o que 
faz do lúdico uma opção viável. Este trabalho tem o intuito de produzir e aplicar o Jogo Roleta 
Periódica. Os Pibidianos de química produziram o jogo para ser utilizado por professores em 
aulas sobre a Tabela Periódica, utilizando materiais reciclados e de baixo custo. O impacto 
e aceitação desta atividade, pelo aluno, foram realizados através da análise de seu discurso 
durante e após a execução da atividade. Foi possível produzir um jogo didático prático 
e dinâmico que pôde ser utilizada durante as aulas do tema Tabela Periódica, de forma 
atividades lúdica e contextualizada. Pôde ser constatado que durante a aplicação da Roleta 
Periódica, os alunos conseguiram se divertir, participar, socializar e aprender mais do que 
durante as aulas tradicionais, refletindo inclusive no rendimento destes em aulas posteriores. 
O jogo Roleta Periódica demostrou bastante rendimento enquanto ferramenta lúdica, pois, 
tanto proporcionou um momento de diversão e interação entre todos os envolvidos, como 
possibilitou um aprendizado efetivo e eficaz para o ensino da tabela periódica na disciplina 
de química.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino. Química. Jogo. Lúdico.

THE LUDIC IN TEACHING OF CHEMISTRY: USE OF THE PERIODIC ROULETTE AS A 

PEDAGOGICAL TOOL

ABSTRACT: Teaching chemistry is not an easy task, mainly due to its abstract themes and the 
use of conventional teaching methods. Its content is often labeled by students as boring and 
repetitive. The teacher must to know how to develop more interactive and dynamic practices, 
to capture the attention of students to himself, which makes playful a viable option. This 
work aims to produce and apply the Periodic Roulette Game. The chemistry PIBID students 
produced the game to be used by teachers in his classes of Periodic Table, using recycled and 
low-cost materials. The impact and acceptance of this activity by the student, were realized 
through the analysis of his speech during and after the activity. It was possible to produce a 
practical, dynamic and didactic game that could be used in the classes of the Periodic Table 
theme, in a playful and contextualized way. It could be seen that during the application of 
Periodic Roulette, students were able to have fun, participate, socialize and learn more than 
during traditional classes, even reflecting on their performance in later classes. The Periodic 
Roulette game showed a lot of performance as a ludic tool, because it provided a moment 
of fun and interaction between the teacher and students, as well as an effective and efficient 
learning for teaching the periodic table in the discipline of chemistry.
KEYWORDS: Teaching, Ludic game, Playful chemistry.
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1 |  INTRODUÇÃO

O ensino de Química é rotulado normalmente por professores e alunos como uma 
disciplina chata, repetitiva e cansativa. Sendo preciso que os próprios professores criem 
novas atividades para tornar o processo de ensino/aprendizado como algo interessante 
(SATURNINO, LUDUVICO, SANTOS, 2013).

Cada vez mais se faz necessário, realizar momentos de reflexão pedagógica sobre 
a busca por metodologias inovadoras para o ensino de Química, de forma que estas 
estratégias consigam motivar a aprendizagem dos alunos (BRASIL, 2006; ROSA, ROSSI, 
2008; GODOI, MOISÉS, CODOGNOTO, 2010). Com base nisso, se faz necessário à 
produção de jogos lúdicos desenvolvidos de maneira sustentável.

Para inovar no meio educacional, surgem diversas propostas diferentes, uma delas 
são o uso de jogos e as atividades lúdicas, pois proporcionam o desenvolvimento do senso 
de trabalho em equipe, da colaboração com o professor e auxiliam no desenvolvimento 
do raciocínio e das diversas habilidades dos discentes, propiciando o aprendizado destes 
(VYGOTSKY, 1989). 

Outro grande desafio para os docentes é o de desenvolver jogos para serem aplicados 
em sala de aula a partir de materiais recicláveis, de baixo custo e de fácil aplicabilidade, 
que proporcionem um resultado plausível, pois, na vida agitada e corrida dos profissionais 
destas áreas, mau sobra tempo para a pesquisa (BRASIL, 2006; ROSA, ROSSI, 2008; 
GODOI, MOISÉS, CODOGNOTO, 2010; SATURNINO, LUDUVICO, SANTOS, 2013).

Os jogos podem desenvolver diversas habilidades para a construção de um ser 
humano crítico e apto de exercer a sua cidadania, desde que seja bem norteado pelo 
professor, sendo usado com ênfase não só na diversão, mas principalmente no aprendizado 
intrínseco neste (GODOI, MOISÉS, CODOGNOTO, 2010).

Este jogo foi produzido com o intuito de alcançar cinco objetivos em suas aplicações, 
sendo estes: Diferenciar e identificar a família e o período de um elemento químico na 
tabela periódica; fixar melhor o conteúdo exposto em sala; promover maior interação entre 
os alunos; desenvolver o pensamento lógico dos alunos contribuindo para a aprendizagem 
de conceitos; aumentar o interesse dos alunos para aprendizagem em química.

2 |  MATERIAIS E MÉTODO

Para construção do jogo foi realizado uma pesquisa em base de dados e portais de 
pesquisa como o Scielo, Google acadêmico, Periódico Capes e Revista Química Nova 
na Escola, fazendo uso das seguintes expressões de pesquisa: “Inovação no ensino de 
química”, “Jogos de roleta”, “O lúdico no ensino de química”, “Roleta periódica” e “Tabela 
Periódica”. O quantitativo dos resultados encontrados está expresso de acordo com a 
tabela (Tabela 1) abaixo:
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Diretórios Google 
Acadêmico

Periódico 
Capes

Química 
Nova na 
Escola

Scielo TOTAL

Inovação no ensino de 
química 91.100 365 291 4 91.760

Jogos da Tabela 
Periódica 22.900 47 73 - 23.020

Jogos de roleta 3.110 8 1 - 3.119
O lúdico no ensino de 

química 24.500 76 160 1 24.737

Roleta periódica 1.400 2 - - 1.402
Educação ambiental e 
sustentabilidade nas 

escolas
89.200 232 49 2 89.483

Tabela 1. Resultados da busca.
Fonte: Dados do autor.

Foram selecionados 12 (doze) trabalhos cientificos para orientar o processo de 
elaboração, construção, normatização e aplicação do jogo, sendo dois livros, duas leis e 
oito artigos. Como critério de escolha, foram selecionados somente aqueles que fossem 
relacionados ao tema em foco.

A Roleta Periódica consiste em um jogo feito de materiais reciclados e de baixo 
custo. Para a fabricação do jogo foram usadas 24 (vinte e quatro) tampinhas de garrafa, 
uma placa de Madeirit de 0,5 m², material emborrachado e um Spinner, brinquedo giratório 
a base de rolimãs.

Cada uma das tampas foi colada na placa de Madeirit, formando um círculo, e em 
seguida foram marcadas com o símbolo e número atômico de alguns elementos da tabela 
periódica. O Spinner também foi colado na placa, no meio do círculo e com uma ponteira 
indicadora. Para posterior aplicação nas turmas de 1º ano do ensino médio da Escola 
Estadual Costa Rêgo, Arapiraca-AL.

Na aplicação deste jogo, cada uma das salas foi dividida em dois grupos, classificados 
como A e B, que por sua vez, escolhiam um representante que tinha a função de girar 
o ponteiro da roleta, afim de apontar para uma das tampas que continha o símbolo e o 
número atômico de um elemento químico. Após isto, o grupo debatia para que se chegasse 
a uma conclusão de que elemento pertencia aquele símbolo atômico, qual sua família e 
período na tabela dos elementos químicos e qual seria a sua distribuição eletrônica.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa 
nacional que tem o intuito de dar bolsa e introduzir alunos dos cursos de licenciaturas da 
categoria presencial, ao meio escolar; articulando assim, a educação superior, escolas da 
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rede pública e sistemas estaduais e municipais, para que estes tenham um conhecimento 
prévio da vivência perante a comunidade escolar e que futuramente se comprometam a 
exercer a função do magistério na educação pública (BRASIL, 2016).

O Jogo Roleta Periódica (Figura 1) foi criado por Pibidianos do curso de licenciatura 
em Química da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), com o intuito de inovar o 
ensino de Química e de buscar uma ferramenta didático-pedagógica que torna-se lúdico 
o processo de ensino/aprendizado da tabela periódica para os alunos do ensino médio.

Figura 1. Roleta Periódica.
Fonte: Dados do autor.

Tanto a fabricação do jogo, quanto a sua aplicação, demonstraram efetividade 
satisfatória, já que foi facilmente produzido, usando materiais presentes em abundância 
em nosso cotidiano, e sua aplicação não requer de materiais difíceis de conseguir ou de 
regras complexas. 

Com esse jogo foi possível trabalhar o conteúdo de tabela periódica diferenciação 
e identificação da família e do período de um elemento químico, além da distribuição 
eletrônica. Também foi possível com esta atividade lúdica promover a melhor fixação o 
conteúdo exposto em sala, através da maior interação entre os alunos e desenvolvimento 
do pensamento lógico.  Tais aspectos contribuíram para o aprendizado de conceitos e 
aumento do interesse dos alunos para aprendizagem em química.

Este jogo foi aplicado em seis turmas, cada turma tinha uma média de 30 (trinta) 
alunos, com uma faixa etária de 13 (treze) a 21 (vinte e um) anos de idade. A aplicação 
em cada classe se deu durante uma aula da disciplina de Química, com duração de 50 
(cinquenta) minutos, e para tanto, os discentes tiveram anteriormente três aulas sobre a 
tabela periódica. 

Os métodos de ensino devem estar sempre em mudança, pois a sociedade evolui, 
passando a existir a necessidade de novos métodos, e não aqueles que eram usados no 
passado e não apresentam mais resultados nos dias atuais. A educação precisa evoluir 
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para que acompanhe e dê suporte as necessidades que estão presentes na sociedade 
moderna em que está inserida (LUCK, 2012). 

Percebe-se então, que segundo Luck (2012) a capacidade de mudança já existe, 
mas precisa ser colocada em prática, através de diversos jogos presenciais ou virtuais, 
metodologias de ensino, e outras didáticas, que podem ser aplicados no ensino de 
Química, bem como, em qualquer outra área do conhecimento. Contudo, o que limita 
essa evolução do ensino, é a formação estacionária dos docentes, que por várias razões 
não se mantém antenados em relação a esta procura por novidades, que é algo fácil de 
ser feito e se torna tão palpável no mundo, graças ao advindo da Internet.

Friedmann (1996, p.67) aponta que o jogo é uma forma de promover o desenvolvimento 
físico‐motor das pessoas. Para tanto, deve-se sempre se preocupar com o material do jogo 
e pensar no local de sua aplicação, pois, a motivação oferecida a partir de vários jogos 
diferentes, pode vir a promover a interação entre professores e alunos, proporcionando 
melhorias no processo de aprendizagem. 

Os jogos são considerados como atividades lúdicas, por contribuir para a formação e 
o aprendizados de jovens e adultos, sendo estes, muito bem aceitos no meio educacional, 
principalmente para serem utilizados com o público de 11 a 17 anos de idade, que frequentam 
normalmente o ensino Fundamental ou o médio (QUEIROZ, MACIEL, BRANCO, 2006).

O jogo não é apenas uma diversão ou uma fuga das atividades escolares, mas tem 
a capacidade de despertar o desejo de aprender, transformando assim, a vida escolar em 
uma prática mais divertida e proveitosa. Contribuindo, para o desenvolvimento individual 
e comunitário, sendo um instrumento atraente e motivador no processo de construção do 
conhecimento.

4 |  CONCLUSÕES

O jogo Roleta Periódica mostrou-se bastante efetivo enquanto ferramenta lúdica, 
pois, tanto proporcionou um momento de diversão e interação entre todos os envolvidos, 
como possibilitou um aprendizado efetivo e eficaz para o ensino da tabela periódica na 
disciplina de química. Para alguns alunos estudar é uma tarefa tediosa e desinteressante, 
mas, através de uma atividade lúdica e contextualizadora é comprovado que eles passam 
a ver o conteúdo como algo prazeroso e menos traumático, contribuindo de forma eficaz 
e efetiva para o processo de ensino/aprendizado.
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