




 
Editora Chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Assistentes Editoriais 

Natalia Oliveira 
Bruno Oliveira 

Flávia Roberta Barão 
Bibliotecária 

Janaina Ramos 
Projeto Gráfico e Diagramação 

Natália Sandrini de Azevedo 
Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 
Maria Alice Pinheiro 

Imagens da Capa 
Shutterstock 

Edição de Arte  
Luiza Alves Batista 

Revisão  
Os Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 
Copyright do Texto © 2020 Os autores 
Copyright da Edição © 2020 Atena Editora 
Direitos para esta edição cedidos à Atena 
Editora pelos autores. 

 
 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 
Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-
NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

 

 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 
responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 
oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 
atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 
utilizá-la para fins comerciais.  
 
Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 
do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação. 
 
A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do 
processo de publicação. Situações suspeitas de má conduta científica serão investigadas sob 
o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 
 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 



 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
 



 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves -Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande 
Dourados 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Érica de Melo Azevedo – Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Dra. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 



 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Priscila Tessmer Scaglioni – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Linguística, Letras e Artes 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Drª Carolina Fernandes da Silva Mandaji – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Paraná 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Me. Adalto Moreira Braz – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional 
Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Ma. Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Faculdade da Amazônia 
Profª Ma. Anelisa Mota Gregoleti – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Clécio Danilo Dias da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 



 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Ernane Rosa Martins – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Me. Givanildo de Oliveira Santos – Secretaria da Educação de Goiás 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do ParanáProf. Me. Gustavo Krahl – 
Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Isabelle Cerqueira Sousa – Universidade de Fortaleza 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento 
Humano e Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco 
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & 
Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura de Sergipe 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 



 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Robson Lucas Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Profª Ma. Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 

  
  



Educação e a apropriação e reconstrução do conhecimento científico  
4 

Editora Chefe: 
Bibliotecária: 

Diagramação: 
Correção: 

Edição de Arte: 
Revisão: 

Organizadores: 

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Janaina Ramos 
Maria Alice Pinheiro 
Kimberlly Elisandra Gonçalves Carneiro 
Luiza Alves Batista 
Os Autores 
Américo Junior Nunes da Silva 
Ilvanete dos Santos de Souza 
Reinaldo Feio Lima 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

E24 Educação e a apropriação e reconstrução do conhecimento 
científico 4 / Organizadores Américo Junior Nunes da 
Silva, Ilvanete dos Santos de Souza, Reinaldo Feio 
Lima. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2020. 

Formato: PDF 
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-604-1 
DOI 10.22533/at.ed.990202411 

1. Educação. I. Silva, Américo Junior Nunes da
(Organizador). II. Souza, Ilvanete dos Santos de 
(Organizadora). III. Lima, Reinaldo Feio (Organizador). IV. 
Título. 

CDD 370 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um 

conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram 

ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção 

do estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do 

artigo ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final 

do manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão 

completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos. 

 



APRESENTAÇÃO
Esta obra surge no bojo de uma pandemia: a do novo coronavírus. Contexto marcado 

pelo distanciamento social e consequentemente a suspensão das atividades presenciais 
em escolas e universidades. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO), a pandemia da COVID-19 já impactou os estudos de mais 
de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países. E é nessa conjuntura de um “novo normal” que 
os autores dessa obra organizam as produções que compõem este volume.

Boaventura de Souza Santos1 em sua obra “A cruel pedagogia do vírus” nos 
apresenta algumas reflexões sobre os desafios desse período emergencial e lança luz 
sobre as desigualdades sociais evidenciadas por esse panorama. E consequentemente, na 
Educação, esses aspectos compactuam de algum modo, ao acentuar a exclusão daqueles 
que não conseguem adequar-se desencadeando impactos no ensino como, por exemplo, 
acesso a tecnologia, reinvenções metodológicas e a mudança de rotina da sala de aula, 
dentre outros.  O cenário emergencial potencializa os desafios e traz à baila as fragilidades 
do ensino, ainda em fase de apropriação, pois precisam ser compreendidos, ou seja, as 
informações carregam intencionalidade. 

As discussões realizadas neste volume 4 de “Educação e a Apropriação e 
Reconstrução do Conhecimento Científico”, perpassam pela Educação e seus diferentes 
contextos e reúnem estudos de autores nacionais e internacionais. 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. 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. 

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 e que se 
interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejamos uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
Ilvanete dos Santos de Souza

Reinaldo Feio Lima

1 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Editora Almedina, Portugal. 2020.
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RESUMO: Pensar a ludicidade faz parte da 
formação de profissionais da educação que 
preocupados com o processo de ensino e 
aprendizagem, procuram obter diferentes 
resultados em sua atuação. Contudo, notam-
se poucas formações que abordem essa 
temática, o que pode dificultar na constituição 
de um sujeito professor lúdico. A partir desse 
cenário, surge o curso “O espaço do lúdico, 
uma proposta de formação continuada para 
professores” com o objetivo de proporcionar 
aos profissionais da educação de Camboriú 
e região uma formação voltada às atividades 
lúdicas no processo de ensino e aprendizagem. 
Esse curso possui caráter multidisciplinar, com 
atividades semipresenciais. Ao longo de seus 
oito anos de oferta, percebe-se um aumento de 
pessoas interessadas em participar do mesmo, 
demonstrando a necessidade desse tipo de 
formação para os profissionais da educação. 

Além disso, com as discussões no curso, os 
participantes se permitem identificar diferentes 
realidades escolares, além de pensar nas 
diferentes possibilidades de atuação.
PALAVRAS - CHAVE: Formação docente. 
Lúdico. Curso de extensão.

EXTENSION IN TEACHER TRAINING 
ACTIVITIES

ABSTRACT: Thinking about playfulness is 
part of the training of education professionals 
who, concerned with the teaching and learning 
process, seek to obtain different results in their 
performance. However, there are few training 
courses that address this theme, which can make 
it difficult to create a playful teacher. From this 
scenario, the course “The ludic space, a proposal 
for continuing education for teachers” emerges 
with the aim of providing education professionals 
in Camboriú and the region with training focused 
on ludic activities in the teaching and learning 
process. This course has a multidisciplinary 
character, with semi-presential activities. 
Throughout its eight years of provision, there is 
an increase in people interested in participating in 
it, demonstrating the need for this type of training 
for education professionals. In addition, with 
the discussions in the course, participants allow 
themselves to identify different school realities, in 
addition to thinking about the different possibilities 
of action.
KEYWORDS: Teacher training. Ludic. Extension 
course.
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1 |  INTRODUÇÃO
Tendo em vista que o jogo está presente em muitas das nossas manifestações 

enquanto seres humanos (HUIZINGA, 2007), entende-se a importância da ludicidade 
no ensino de crianças, visto que é no jogo e na brincadeira que as crianças se orientam 
acerca do mundo em que vivem. Consequentemente, faz-se necessário ter professores 
capacitados, posto que haja profissionais que entendem a necessidade da prática lúdica, 
mas não se sentem prontos para desenvolvê-las no ambiente escolar seja em razão de não 
haverem estudado o tema, ou pela falta de segurança por não lhe ser uma prática comum. 
Nesse sentido, Nóvoa (1992) aponta que a formação continuada permite o desenvolvimento 
profissional docente de forma a buscar autonomia no contexto da profissão. 

Dessa forma, surgiu a proposta de uma formação que permitisse a experimentação 
do lúdico e contemplasse tanto profissionais que atuam nas escolas de Camboriú e região, 
quanto acadêmicos dos cursos de licenciatura de Camboriú e região. Com essa proposta, 
objetiva-se: a) possibilitar a ampliação dos saberes relacionados às atividades lúdicas em 
suas diversas manifestações; b) estabelecer um espaço de cultura, lazer e fruição, aliando 
entretenimento, interação, interpretação, reflexão e diálogo entre conhecimentos formais e 
não formais e; c) aproximar o Instituto Federal de Educação à comunidade local.

Para este estudo, almeja-se verificar as apropriações do lúdico que os participantes de 
uma das turmas ofertadas apresenta tanto em seus portfólios como também nas avaliações 
preenchidas ao fim do curso. Pois, concorda-se com Silva; Chaves e Ghiggi (2012) que 
projetos de extensão ou cursos de formação continuada, como este, disponibilizados à 
comunidade devem instigar o profissional para uma formação permanente que destine 
momentos de reflexão individual e em grupo. Um profissional que possui tempos e espaços 
para a reflexão da sua prática, possivelmente terá uma atuação mais consciente quando 
com os estudantes.

2 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta proposta de formação foi planejada por professoras, a partir de editais de 

incentivo à pesquisa e projetos de extensão do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú (IFC-CC) e atualmente acontece em diversos espaços do próprio instituto 
possibilitando maior aproximação da comunidade com a instituição. O curso, ofertado desde 
2011, é composto de seis a nove encontros presenciais (com experimentação do lúdico) aos 
sábados, e outros momentos que envolvem o desenvolvimento de atividades à distância 
(vivências corporais, leituras e análise de filmes) totalizando 60 horas de atividades. O 
grupo de participantes, em cada uma das edições, é constituído de aproximadamente 
40 profissionais de diferentes universos: magistério e licenciaturas em Matemática, 
Educação Física e Pedagogia, além de professores, diretores, supervisores e orientadores 
educacionais das escolas municipais de Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema.
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Trata-se de uma pesquisa com abordagem quali-quantitativa, visto que para a 
obtenção dos dados fez-se uso de questionários no google forms com perguntas abertas 
e fechadas, bem como de relatos apresentados nos portfólios que foram construídos 
pelos cursistas e enviados por e-mail para os docentes após o término do curso. A turma 
analisada iniciou com um número de 56 inscritos e finalizou com um total de 18 pessoas.

No ato de inscrição para o curso os candidatos responderam a algumas perguntas 
pessoais através do google forms, tais como: nome, gênero, data de nascimento, cidade 
em que residiam, formação e ocupação profissional e, se trabalhavam na rede pública 
ou privada. Perguntou-se também o que lhes motivou a fazer a inscrição para o curso e 
para eles o que significava a palavra ‘lúdico’. Com esses questionamentos, tínhamos como 
objetivo principal traçar o perfil dos cursistas, saber a ocupação de cada um e o que lhes 
motivou a procurar o curso. Ao fim do curso, os cursistas entregaram um portfólio através 
do qual conseguimos observar como eles aplicaram os conhecimentos adquiridos em uma 
prática pedagógica.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo dos oito anos em que tem sido ofertado, o curso vem sofrendo adequações 

a cada nova turma como a inclusão de novos saberes, de profissionais que têm se 
interessado pela temática e, voluntariamente, aderido à proposta. Pode-se inferir, tanto 
pelo número de pessoas interessadas que procuram pelo curso, quanto pelos feedbacks 
recebidos nos portfólios, que os pontos positivos do curso são: acessibilidade facilitada 
por ser gratuito e ofertado aos sábados; empatia com a temática, por ser de interesse 
dos educadores; fortalecimento do tripé: ensino, pesquisa e extensão, meta dos Institutos 
Federais; maior aproximação entre o IFC-CC e a comunidade. Como ponto negativo, 
muitos participantes apontaram que a carga horária do curso é pequena, contudo, o mesmo 
corpo docente que atua neste projeto, atua em outras atividades de ensino e pesquisa o 
que impossibilita a ampliação do curso. Além disso, as pessoas interessadas em participar 
do curso não apresentam disponibilidade em outros dias da semana.

Em relação aos dados obtidos na inscrição do curso da turma de 2018 tivemos um 
índice de 95% de mulheres que participaram do projeto e 5% de homens. Isso nos mostra 
que na área da educação, em específico no curso de licenciatura em Pedagogia, têm-se um 
público feminino maior em relação ao público masculino. Acredita-se que tal fator se deva 
a questões históricas, onde a mulher no século passado exercia funções voltadas para o 
cuidado, fazendo com que o licenciado em Pedagogia ainda seja visto como um cuidador.

Outro dado apresentado foi que os cursistas eram da faixa etária que variava dos 
20 aos 54 anos, demonstrando a diversidade da faixa etária, mas também que a busca 
pelo saber e pela formação continuada não tem idade. Devido à metodologia utilizada nas 
práticas pedagógicas todos conseguiram se inserir e participar das propostas sem maiores 
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problemas, não distando a diferença existente entre as gerações. O que reforça o princípio 
de que o saber, o lúdico e o brincar não possuem idade.

O curso de extensão tem por objetivo inserir a comunidade externa na instituição e 
por meio do projeto do lúdico isso foi contemplado, visto que na turma de 2018 foi possível 
observar que havia pessoas que residiam nas mais diversas cidades que se localizam nas 
proximidades de Camboriú: Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e Porto Belo. Com isso 
infere-se que nem sempre essas cidades próximas a Camboriú contam com espaços de 
formação, o que leva esses profissionais da educação a procurarem outras cidades para 
complementar sua formação, além disso, é possível vislumbrar o alcance da divulgação do 
curso. 

Também se observou que o grupo de cursistas de 2018 era composto de 62,5% de 
profissionais que já são formados em licenciatura em Pedagogia e 37,5% estudantes do 
curso de licenciatura em Pedagogia do IFC-Camboriú. Esse dado deixa claro a importância 
de as instituições de ensino superior se aproximarem da comunidade ofertando espaços de 
formação em áreas de necessidade dos professores que estão atuando nas mais diversas 
realidades escolares.

Podem-se observar nos dados obtidos que 50% dos cursistas são professores, 
37,5% são estudantes e 12,5% são gestores. Fizemos essa pergunta com o intuito de 
saber em qual área da educação cada cursista que ali estava trabalhava e chamou-nos 
a atenção que gestores estavam procurando esta formação continuada para conseguir 
levar conhecimento para os seus colegas de trabalho, além de almejarem melhorar as 
dinâmicas realizadas em formações docentes. Esse índice nos possibilita ainda refletir 
sobre a disponibilização de cursos de formação continuada que vislumbrem a prática no 
cotidiano escolar.

Ainda com os dados obtidos pelos questionários foi possível verificar que 20% dos 
alunos do curso trabalham na rede pública de ensino, 55% na rede privada e 25% não 
se aplicavam, pois eram alunos que não exerciam a profissão no momento da pesquisa. 
Esse dado gerou certa surpresa, pois em um primeiro momento esperávamos uma adesão 
maior de professores da rede pública da região que buscassem aperfeiçoamento, melhorar 
o currículo ou mesmo horas de curso para acessar outros níveis de carreira. Entretanto, 
infere-se que devido ao curso ocorrer aos sábados pela manhã muitos profissionais da rede 
não conseguiam comparecer, pelos mais diversos motivos, mas o principal fator era o de 
haver a necessidade de planejar as aulas, o que nos leva refletir acerca da importância da 
hora atividade e do incentivo a buscar por formação continuada.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande procura de cursistas de diferentes áreas, idades e realidades contribui para 

o enriquecimento e para a amplitude que o curso possui, permitindo que os participantes 
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possam perceber diferentes nuances sobre um mesmo objeto de estudo: o lúdico. Através 
das discussões no curso, os cursistas se permitem ver diferentes realidades escolares, 
bem como pensar nas diferentes possibilidades de atuação.

Outro ponto a ser considerado, reside na necessidade de espaços para que os 
docentes e os docentes em formação possam trocar experiências, discutam teóricos da 
área da educação e sintam-se ouvidos pela comunidade. Nos relatos dos cursistas fica 
aparente a carência de espaços de discussão sobre a educação nos quais eles possam se 
fazer ouvir.

Também se constata que a criação e execução de projetos de extensão são 
primordiais nos Institutos Federais, já que cursos de formação permanente de professores 
podem incentivar profissionais da educação a fazer reflexões sobre a sua atuação e 
sentirem-se estimulados a desenvolver pesquisa em suas instituições de ensino.
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