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APRESENTAÇÃO 
O livro “Educação Infantil: Políticas, Práticas e Formação de Professoras/es” é uma 

obra construída por muitas mãos. Reúne uma coletânea de textos que tratam de temáticas 
presentes no cotidiano de creches e pré-escolas e que são fundamentais no processo de 
construção de uma agenda política prioritária à Educação Infantil brasileira. 

Ao longo deste livro, você lerá relatos de pesquisa e de prática docente com/
sobre bebês e crianças bem pequenas que evidenciam sua inaudita capacidade, as 
potencialidades de propiciar situações brincantes que envolvem explorações sensoriais 
e motoras, o contato com a natureza e com materiais de largo alcance, privilegiando a 
construção de uma autoimagem positiva da criança, de vínculos sociais e afetivos.  

O papel das educadoras e educadores é fundamental para a realização do bem 
viver da infância em instituições educacionais, traz como exigência o planejamento das 
ações pedagógicas, a organização de tempos, espaços e materiais e o desenvolvimento de 
uma escuta atenta e sensível aos interesses, desejos, necessidades e manifestações dos 
bebês e crianças bem pequenas (SILVA, 2020). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI) (BRASIL, 2009), a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 
deve garantir condições e recursos para que meninos e meninas possam usufruir de seus 
direitos civis, humanos e sociais. Nesse sentido, oportunizar vivências éticas, estéticas 
e políticas implicam na inseparabilidade do ato de educar e cuidar, na humanização da 
rotina, na compreensão do tempo da creche e da pré-escola como um tempo de viver em 
coletividade; na necessária relação entre escola e família; na articulação das unidades 
de educação infantil com diferentes atores sociais e segmentos públicos com foco no 
fortalecimento de suas políticas e práticas, e como forma de reivindicação e resistência em 
tempos de graves retrocessos.  

A ludicidade, compreendida como elemento estruturante do currículo da Educação 
Infantil, é abordada com diferentes enfoques: de documentos orientadores analisados 
com o propósito de construir uma linha do tempo em que são observados os avanços à 
respeito do tema; da Teoria Histórico-Cultural visando ampliar a compreensão do leitor 
sobre a importância da ludicidade na educação infantil; do desenho e da literatura enquanto 
linguagens que favorecem o conhecimento e a representação do mundo e de si mesma, 
enquanto criança. 

As políticas públicas e seus impactos na trajetória profissional e valorização de 
professores e professoras de Educação Infantil, na formação inicial e continuada, bem 
como seus reflexos na vida das crianças, das comunidades onde estas instituições 
educativas estão localizadas, são discutidos à luz de diferentes referenciais e abordagens 
metodológicas, visando aprofundar o debate sobre a realidade educacional no país e, 
assim, contribuir para o reconhecimento da condição da criança como sujeito de direitos e 
cidadã. 

Dilma Antunes Silva
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RESUMO: A ludicidade está presente 
na Educação Infantil por meio de jogos, 
brincadeiras, músicas, contação de histórias, 
teatro, entre outras ferramentas intencionais 
para a aprendizagem da criança e a mesma foi 
se modificando e se modernizando por meio 
dos documentos orientadores, como a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (RCNEI), Diretrizes 
Nacionais Curriculares para a Educação Infantil 
(DCNEI) e a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Nesse sentido, objetivamos analisar a 
inserção da ludicidade na Educação Infantil em 
tais documentos. Para isso, realizamos uma 
pesquisa qualitativa com abordagem documental 
e bibliográfica. Na abordagem documental, a 
pesquisa desenvolveu-se a partir da legislação e 
dos documentos de âmbito nacional que tratam 
sobre a educação básica no país, tendo como 
foco a Educação Infantil. Já para a pesquisa 
bibliográfica, fontes como artigos científicos, 

trabalhos de conclusões de curso, livros, 
entre outros que podem ser acessados pela 
internet foram selecionados. Após a finalização 
deste estudo, é possível considerarmos que a 
ludicidade está inserida nesses documentos, 
clarificando que as experiências com o seu uso 
tornem o cotidiano escolar mais prazeroso, ao 
mesmo tempo em que orienta os educadores a 
desenvolverem práticas pedagógicas eficazes 
para dar fulcro à necessidade das crianças. 
PALAVRAS - CHAVE: Educação Infantil. 
Ludicidade. Documentos orientadores. 

CHILDHOOD EDUCATION: AN ANALYSIS 
OF THE GUIDING DOCUMENTS

ABSTRACT: Playfulness is present in Early 
Childhood Education through games, games, 
music, storytelling, theater, among other 
intentional tools for the child’s learning and it has 
been modified and modernized through guiding 
documents, such as National Education Guidelines 
and Bases Law (LDBEN), National Curriculum 
Reference for Early Childhood Education 
(RCNEI), National Curricular Guidelines for Early 
Childhood Education (DCNEI) and the Common 
National Curricular Base (BNCC). In this sense, 
we aim to analyze the inclusion of playfulness in 
Early Childhood Education in such documents. 
For this, we conducted a qualitative research 
with a documentary and bibliographic approach. 
In the documentary approach, the research was 
developed based on legislation and documents 
of national scope that deal with basic education 
in the country, focusing on Early Childhood 
Education. For bibliographic research, sources 
such as scientific articles, course conclusion 
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works, books, among others that can be accessed through the internet were selected. After 
the completion of this study, it is possible to consider that playfulness is inserted in these 
documents, clarifying that experiences with its use make school daily life more pleasurable, 
at the same time that it guides educators to develop effective pedagogical practices to give 
focus to the needs of children.
KEYWORDS: Early Childhood Education. Playfulness. Guiding documents.

1 | INTRODUÇÃO 
A Educação da infância foi considerada por muito tempo uma incumbência somente 

da família ou do grupo social em que a criança estava inserida, de acordo com Ciríaco e 
Roman (2016, p. 137), “registros apontam que o cuidado e a educação dos filhos era dever 
unicamente das famílias, que com o convívio adulto tinham que inserir seus filhos na cultura 
em que viviam, era essa a forma de aprendizado da criança”. Ao decorrer dos anos e com o 
progresso da educação, o assunto é cada vez mais explorado, levando em consideração o 
universo infantil, que tem a ludicidade como elemento fundamental permeando a Educação 
Infantil para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. Segundo Ribeiro (2013), o 
lúdico é parte integrante do mundo infantil da vida de todo ser humano. O olhar sobre 
o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas sim, de grande importância no 
processo de experiências na fase da infância.

Procedendo-se desse pressuposto, desenvolvemos o estudo denominado 
Ludicidade na Educação Infantil: uma análise dos documentos orientadores, conseguinte 
de abordagem bibliográfica e documental, de caráter descritivo e pesquisa qualitativa 
quanto à discussão do tema em pauta. Os documentos analisados são: Leis de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, Referencial Curricular Nacional da Educação 
Infantil (RCNEI) de 1998, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) 
de 2010 e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018. 

O termo ludicidade é utilizado e debatido por diversas pessoas, entre elas, autores 
e professores que conhecem a importância da utilização do lúdico na realidade escolar. 
As brincadeiras na Educação Infantil são atividades lúdicas de caráter livre, sendo então, 
um momento privilegiado não somente pelas crianças, mas também pelos educadores. O 
lúdico, por ser um recurso didático dinâmico, acaba sendo importante na Educação Infantil, 
visto que garante resultados eficazes, porém, deve existir um cuidado e um planejamento 
coerente. 

O lúdico é um tema complexo, logo, é preciso elaborar as diversas áreas do 
conhecimento, a fim de se estruturar estudos de cada um dos componentes desse 
processo que faça a união entre a teoria e a prática. Neste sentido, é fundamental analisar e 
conhecer as contribuições teóricas que influenciaram o processo de ensino-aprendizagem 
e experiências por meio da ludicidade. Nesse seguimento, o principal objetivo desse 
trabalho é analisar a inserção da ludicidade na Educação Infantil nos documentos que 
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orientam esse nível de ensino, tendo como objetivos específicos: descrever a ludicidade 
na LDB de 1996, RCNEI de 1998, DCNEI de 2010 e BNCC de 2018; construir uma linha 
do tempo concernente a ludicidade nos documentos orientadores da Educação Infantil, 
verificando se houve avanços entre esses documentos; retratar a relevância da ludicidade 
para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças da Educação Infantil. 

É nítida a relevância da Educação Infantil, no momento em que evidencia que 
a criança se desenvolve por meio de interações e socializações no contexto onde está 
inserida. No que diz respeito ao âmbito científico, esse estudo propõe um aprofundamento 
sobre o tema, podendo, assim, partir de uma visão diversificada a qual não somente a 
criança está inserida, mas a sociedade como um todo, reconhecendo isso e também 
percebendo os avanços contidos nos documentos averiguados. 

A ludicidade está presente na Educação Infantil por meio de jogos, brincadeiras, 
músicas, contação de histórias, teatro, entre outras ferramentas intencionais para a 
aprendizagem da criança e essa ludicidade foi se modificando e se modernizando aos 
poucos por meio dos documentos orientadores já citados. Através desses documentos, é 
possível observar o trajeto percorrido para que a criança pudesse ser percebida como o 
centro do processo de ensino-aprendizagem. Para que a ludicidade evolua efetivamente 
na educação, é necessário refletir acerca de sua importância no processo de ensinar e 
aprender. É sabido que o lúdico é fundamental na formação integral da criança, logo, surge 
a seguinte problemática: Qual a importância das atividades lúdicas na Educação Infantil? 
Em que medida a ludicidade está inserida nos documentos orientadores? 

Alicerçado o problema de pesquisa, partimos das seguintes hipóteses que conduzirão 
a pesquisa: as atividades lúdicas, por tornarem as experiências cotidianas dinâmicas e 
interessantes, fazem com que as crianças sejam envolvidas e motivadas ao desenrolar das 
atividades propostas, pois levam em consideração a realidade da criança. Diante disso, 
é possível perceber a importância de tais atividades, considerando o desenvolvimento 
e a aprendizagem da criança. Os documentos orientadores analisados mostram que 
a Educação Infantil é uma etapa importante para a criança pequena, atentando que a 
ludicidade está inserida nesses documentos justamente para que as experiências atendam 
sua realidade, tornando o cotidiano escolar mais prazeroso ao mesmo tempo que orienta os 
educadores a desenvolverem práticas pedagógicas eficazes para dar fulcro à necessidade 
das crianças. 

2 | LINHA DO TEMPO DA LUDICIDADE NOS DOCUMENTOS ORIENTADORES 
Partindo das leituras, aprofundamentos teóricos e análise dos documentos que 

orientam o trabalho com crianças da Educação Infantil, há a necessidade de traçarmos 
uma linha do tempo, clara e concisa para usufruir de um entendimento amplo dos avanços 
ocorridos oriundos dos documentos desde a Constituição de 1988 até a BNCC de 2018, 
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levando em consideração a contemplação da ludicidade dentro de tais documentos, que 
asseguram que o brincar esteja atrelado ao desenvolvimento da criança na Educação 
Infantil. 

Brincar é sinônimo de aprender, logo, esses momentos de brincadeira geram um 
espaço para pensar, satisfazer desejos pessoais e desenvolver habilidades. Porém, é 
necessário entender que as brincadeiras devem ser pensadas e planejadas, levando a um 
resultado muito mais satisfatório, como assinala Almeida (2003): 

O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará garantindo se 
o educador estiver preparado para realizá-lo. Nada será feito se ele não tiver 
um profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais da educação 
lúdica, condições suficientes para socializar o conhecimento e predisposição 
para levar isso adiante (ALMEIDA, 2003, p. 63).

Pertinente a isso, alguns dos documentos a seguir são voltados para que o educador, 
possa utilizá-los para se orientar didaticamente em relação aos objetivos, servindo de 
base para o seu planejamento educacional, considerando a infância e a maneira que a 
criança aprende, por meio de brincadeiras e interações e também para analisar como foi 
se constituindo a Educação Infantil, a importância que se deu a essas crianças por meio de 
cada lei e documento vigente. 

Partindo da CF/1988, o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 
anos de idade tornou-se dever do Estado e direito da criança e da família. Posteriormente, 
com a promulgação da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte a primeira 
etapa da educação básica, estando no mesmo patamar que o ensino fundamental e médio. 
A partir de uma modificação em 2006 é antecipado o acesso ao ensino fundamental para 
os 6 anos de idade, com isso, a Educação Infantil passa a atender crianças de 0 a 5 anos 
de idade (TREVISAN, 2019).

Trevisan (2019) relata que o RCNEI de 1998, apesar de apresentar um avanço para 
a época, era uma orientação de conteúdos e objetivos de aprendizagem, não fazendo 
a criança e a sua identidade foco principal, o qual permeava o desenvolvimento integral 
da criança que era vista, por meio desse referencial, como alguém que corresponde aos 
estímulos dados pelos adultos, no caso da educação, pelos professores. 

Ainda de acordo com a referida autora, as DCNEI mostram um avanço na direção 
de colocar a criança em foco e serviram como fundamentação teórica para a BNCC. Nas 
DCNEI, a atenção já estava voltada para a criança, tendo-a como centro do processo de 
aprendizado e o documento reforça a importância do acesso ao conhecimento cultural e 
científico, preservando o modo que a criança se situa no mundo. O foco dessas diretrizes 
está nas interações e brincadeiras como eixos estruturantes da Educação Infantil. O marco 
conceitual da relação indissociável entre o cuidar e o educar das DCNEI é algo reforçado 
pela BNCC (TREVISAN, 2019). 

A BNCC reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos que 
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faz parte, pois interage, cria e modifica a cultura e a sociedade, logo, seu protagonismo é 
notado (TREVISAN, 2019, p. 1, grifo nosso). 

Figura 1 – Exposição dos documentos orientadores analisados.

Fonte: Autoria própria (2020)

A figura mostra o acompanhamento em ordem crescente dos documentos 
orientadores analisados e citados em todo o texto, desde o mais antigo – Constituição 
Federal, até a BNCC que é mais recente. Com a figura em questão, é possível visualizar 
os documentos e o ano de promulgação de cada um. Desse modo, partimos para analisar 
como a ludicidade está situada em tais documentos.

3 | ANÁLISE DA LUDICIDADE NOS DOCUMENTOS ORIENTADORES
É possível afirmar que muitos autores se inspiram em documentos para fazer suas 

pesquisas e não é diferente no âmbito educacional, visto que os documentos orientadores 
servem para embasar e fundamentar pesquisas científicas diversas, tanto por autores 
renomados como também por estudantes que analisam e utilizam tais documentos para 
que consigam fazer um trabalho efetivo e com fundamentações teóricas válidas no intuito 
de chegar a resultados satisfatórios. A partir dos documentos orientadores, alguns autores 
começaram a estudar o lúdico como peça importante para o desenvolvimento da criança na 
Educação Infantil, sendo fundamental considerá-los como indispensáveis aos anseios de 
uma sociedade, a qual necessita compreender as necessidades das crianças, para atendê-
las em suas especificidades.  

No entendimento atual, na perspectiva das leis vigentes, partindo da Constituição 
Federal, a criança deve ser considerada um sujeito social, com direitos e que produz 
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cultura. No entanto, deve-se entender que, no decurso da história, as crianças receberam 
diferentes conceituações, dependendo dos diferentes significados que lhes foram dados, 
entre os quais foram cedidos consoante com a relação entre os adultos e elas (DE PONTES 
et al., 2017).

Ainda na perspectiva da definição de criança, Kramer (2006) afirma que entender 
a criança como cidadã, detentora de direitos e que produz cultura, favorece entendê-las e 
ver o mundo de acordo com o seu ponto de vista. O viés defendido por Kramer (2006) é 
encontrado no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil ao declarar, como foi 
colocado anteriormente, que além de a criança ser um sujeito histórico de direitos e deveres, 
é ainda o centro do planejamento docente no prisma da Educação Infantil (BRASIL, 1998). 

Hoje, a imagem da infância é enriquecida, também, com o auxílio de 
concepções psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel do 
brinquedo, da brincadeira, como fator que contribui para o desenvolvimento e 
para a construção do conhecimento infantil (KISHIMOTO, 1994, p. 111). 

Considerando a definição da criança e de sua infância, e ainda a modernização 
da sociedade que acontece constantemente, é possível perceber que tais definições vão 
mudando e se transformando ao longo dos tempos. Antigamente, a infância da criança 
pequena não era considerada, mas na atualidade é possível perceber que há um processo 
de efetivação da infância, de assegurar que a criança seja respeitada e tenha seus direitos 
garantidos nos diversos setores sociais. A educação é um desses setores que precisa 
tratar a criança como um sujeito que brinca e tem sua aprendizagem através dessas 
brincadeiras. As atividades lúdicas devem estar presentes na Educação Infantil, não para 
ocupar tempo, mas para que a criança desenvolva sua intelectualidade, autoconfiança, 
curiosidade, raciocínio e outros tantos benefícios para conhecer a si mesma e aos outros. 

O brincar auxilia no desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos 
físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Por essa razão é 
importante que pais e educadores saibam que a ludicidade deve ser 
vivenciada na infância, e que o brincar faz parte de uma aprendizagem 
prazerosa (LORO, 2015, p. 11). 

Muitos profissionais da área educacional utilizam a ludicidade como um recurso 
didático, pois recursos desse nível auxiliam nas experiências da criança. É primordial que 
os adultos não tratem os jogos e brincadeiras como certos passatempos ou como coisas 
superficiais, pois são recursos importantes e devem ser levados a sério, principalmente por 
parte dos educadores que trabalham diariamente. Santos (2008), afirma que quanto mais 
os adultos interagem com as crianças, maiores serão as oportunidades desenvolvimento. 
Diante disso, é essencial que o professor reflita no tocante a relevância do lúdico para 
as crianças no seu desenvolvimento, amadurecimento e vida social ativa. Almeida (2003) 
ressalta que:
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A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando 
um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao 
mais alto espírito democrático enquanto investe em uma produção séria 
do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, 
crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso 
de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 2003, p. 41). 

O processo educativo no desenvolvimento infantil requer uma grande atenção, visto 
que, trabalhar com crianças não é uma ocupação simples, pois requer entrega do educador 
devido aos cuidados que as crianças devem ter. O RCNEI declara que educar significa 
cuidar, brincar e aprender mediante situações que devem ser orientadas de maneira 
integral, ajudando a criança a desenvolver capacidades de relações interpessoais sendo e 
estando com o outro (BRASIL, 1998). Tratando-se das especificidades da infância, Kramer 
(2006), remete que o poder de imaginação, fantasia, criação e brincadeiras são coisas 
específicas da infância entendida como experiências de culturas. 

É importante ressaltar que a ludicidade não se limita a jogos, brincadeiras e 
brinquedos, estando relacionada a todas as atividades livres, prazerosas e lúdicas, 
podendo ser realizadas em grupos ou individualmente (SILVA, 2019). Outros meios de estar 
conectado ao universo lúdico de modo geral, é através de músicas, filmes, teatros, ou seja, 
tudo aquilo que desperta a vontade e interesse da participação nessas atividades, sejam 
elas intencionais ou não. Nos espaços escolares, o educador não deve medir esforços para 
inserir as crianças em atividades divertidas, com isso as DCNEI ditam práticas pedagógicas 
fundamentais a serem empregadas pelos professores, onde os mesmos “promovam o 
relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, 
artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura” (BRASIL, 
2010, p. 26). 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde cedo, poder se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 
papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva sua imaginação (BRASIL, 
1998, p. 22). 

À vista disso, nas instituições infantis, as propostas pedagógicas carecem inserir 
a ludicidade em suas práticas educativas, fomentando oportunidades uniformes para as 
crianças, independente das suas diferenças (LUCENA, 2016). Nesse sentido, a criança 
deve estar em um ambiente onde possa socializar e aprender com outras crianças ou até 
mesmo com adultos, levando em conta a qualidade da educação a ela ofertada. 

O ingresso na instituição de educação infantil pode alargar o universo inicial 
das crianças, em vista das possibilidades de conviverem com outras crianças 
e com adultos de origens e hábitos culturais diversos, de aprender novas 
brincadeiras, de adquirir conhecimentos sobre realidades distintas (BRASIL, 
1998, p. 13). 
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A prática educativa lúdica é um instrumento que facilita a aprendizagem na Educação 
Infantil e a relevância de adquirir e desenvolver outras formas de experiências, persistindo 
em mudanças metodológicas da Educação Infantil como sendo uma atitude crucial para que 
as crianças não somente aprendam, mas tenham prazer ao aprender, por intermédio de 
atividades que façam parte da sua realidade cotidiana, como brincadeiras, jogos e diversos 
outros recursos que o educador pode se aprofundar e colocar em prática nas experiências 
cotidianas, tornando-as dinâmicas e divertidas, e ainda cedendo oportunidades para que as 
crianças convivam com as outras, adquirindo conhecimentos distintos com esse convívio 
constante. 

Para as crianças, atividades lúdicas, prioritariamente como brincadeiras, acabam 
proporcionando um estado de prazer, o que as leva a descontração e isso finda dispondo 
com que a criatividade se desenvolva nos pequenos, facilitando a aprendizagem (SILVA, 
2019). Nas escolas, é perceptível que os educandos estão em constante contato com os 
demais, baseado nisso, o RCNEI alude que eles precisam aprender com os outros por meio 
desses vínculos, os quais são estabelecidos nos ambientes educacionais (BRASIL, 1998). 
Na Educação Infantil, as crianças ao se relacionarem com o mundo e com as pessoas que 
vivem ao mesmo tempo em que interagem com o meio ambiente, acabam desenvolvendo 
seus conhecimentos, sendo então, sujeitos ativos participantes do seu próprio processo 
de aprendizagem em diferentes linguagens e vivências, “[...] a interação durante o brincar 
caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais 
para o desenvolvimento integral das crianças” (BRASIL, 2018, p. 35). 

Ainda nesse segmento, as DCNEI mencionam que as interações e as brincadeiras 
são experiências as quais as crianças conseguem acumular e aplicar variados 
conhecimentos por intermédio das interações com seus colegas, o que é proficiente para 
o seu desenvolvimento (BRASIL, 2010). Destarte, a Educação Infantil tem de incrementar 
experiências, onde as crianças possam realizar observações à medida que manipulam e 
investigam determinados objetos, buscando respostas para as suas curiosidades (BRASIL, 
2018). Nesse momento, a criança passa a dar significados diferentes aos objetos e/ou 
brinquedos, em que um simples objeto passa a ter um sentido maior para a criança. 

A ludicidade é uma estratégia de grande importância para o desenvolvimento infantil, 
pois quando se desenvolve o lúdico no contexto escolar, a criança não se sente pressionada 
ao realizar as atividades, pois a realidade dela faz parte do que a ludicidade defende que 
são brincadeiras, jogos, entre outras características já vistas. Portanto, a criança não se 
sente forçada a aprender quando aprende brincando, devido ao prazer que as brincadeiras 
e os jogos educativos a proporcionam (SALES, 2020). 

O RCNEI se constitui como parâmetro não obrigatório que os professores podem 
usar como orientações para a criação de seus planejamentos. O referencial aponta metas de 
qualidade para que as crianças possam ter o desenvolvimento integral de suas identidades, 
crescendo como “cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos” (BRASIL, 1998, não 
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paginado). No seguimento do lúdico, esse documento dita que as crianças têm o brincar 
como direito, pois, é uma “[...] forma particular de expressão, pensamento, interação e 
comunicação infantil” (BRASIL, 1998, p. 13). Em outras palavras, a característica lúdica 
destacada nesse parágrafo, apesar de não ter caráter de lei, deve ser reconhecida pelos 
educadores para assim ofertar às crianças da Educação Infantil, visando o desenvolvimento 
gradativo das mesmas e, respeitando suas particularidades e maneiras de enxergar-se e 
estarem inseridas no mundo.  

As DCNEI avançam ainda mais nesse contexto, pois não são parâmetros como 
o RCNEI, são diretrizes, isto é, precisam ser colocadas em prática por terem caráter de 
lei. Corroborando com o RCNEI, as diretrizes definem a criança como sujeito histórico 
e de direitos, que interage e se relaciona com os outros em seu cotidiano, brincando, 
experimentando, observando e assim, construindo sua identidade pessoal e coletiva 
(BRASIL, 2010, p. 12). É nessa perspectiva de interações e brincadeiras que a criança 
se desenvolve por meio da ludicidade, estando inserida no mundo infantil. A utilização do 
lúdico nas práticas curriculares da Educação Infantil é uma maneira de estimular a criança 
a aprender de forma atrativa e prazerosa, favorecendo a construção de sua identidade e 
autonomia (LUCENA, 2016). O brincar é importantíssimo para os centros de Educação 
Infantil e isso pode ser facilmente visto nos documentos. 

Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas das DCNEI são as interações e 
as brincadeiras, com as quais a criança, a partir das experiências, pode construir e se 
apropriar de conhecimentos variados. Corroborando com essa perspectiva, a BNCC relata 
que “a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo 
muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças” (BRASIL, 
2018, p. 34). Na BNCC, a Educação Infantil é um campo que possui singularidades, dessa 
forma, acaba se diferenciando dos demais níveis educativos. À vista disso, a base afirma, 
de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral, visando à formação e o 
desenvolvimento humano global, assumindo ainda uma visão plural, singular e integral da 
criança nas suas singularidades e diversidades (BRASIL, 2018). 

É imprescindível que as condições de aprendizagem sejam propiciadas às crianças, 
possibilitando entendimentos vinculados às práticas educativas vivenciadas no cotidiano 
das mesmas. Destarte, o lúdico pode ser empregado como estratégia de desenvolvimento, 
experiências e aprendizagem, devendo ser conduzido pelos educadores de forma 
responsável, interessante e desafiadora para as crianças, favorecendo a interação e a 
socialização no processo de autonomia e formação da identidade das crianças, tornando-
as então, construtoras do próprio saber.

4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O vigente estudo foi realizado com o intuito de entender qual a importância das 



Educação Infantil: Políticas, Práticas e Formação de Professoras(es) Capítulo 4 46

atividades lúdicas na Educação Infantil e em que medida a ludicidade está inserida nos 
documentos orientadores, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular.

Na abordagem sobre o direito à educação na legislação brasileira é possível traçar 
um percurso desde a constituição de 1824, até a atual, de 1988. Em 1824, a educação 
não era garantida a todos os cidadãos brasileiros, visto que os negros e os escravos 
eram excluídos dessa garantia de direitos, pois não eram considerados cidadãos naquela 
época. Mais adiante, em 1891, falando em educação, a constituição desse ano permitia 
que os Estados e a União pudessem criar e manter instituições de ensino superiores e 
secundários, dessa forma, em relação à Educação Infantil, não havia uma preocupação 
específica para esse nível que é tão importante. Já a constituição de 1934, se torna a 
primeira a dedicar um título à família, à educação e à cultura, apresentando dispositivos 
que pudessem organizar a educação nacional, traçando diretrizes para esse propósito. 
Esperava-se que com o passar do tempo as condições educacionais melhorassem, porém, 
em 1937 não é registrada uma preocupação maior com o ensino público e nem acontecem 
muitas inovações, apenas em 1946 que prevalece a ideia da educação pública, definindo 
novamente a educação como direito de todos. Nessa perspectiva, a constituição de 1964 
mantém os princípios gerais da educação como direito de todos, inaugurando regime de 
bolsas de estudos em redes privadas. 

Após muitos anos de história do Brasil e de constituições passadas, fica claro que 
a criança não possuía direito a uma educação escolar na infância, mas comparando-
as com documentos vigentes, o cenário é totalmente outro, a partir da valorização e 
preocupação para atender as especificidades da criança e os seus direitos, principalmente 
os educacionais. 

A presente constituição de 1988 reconhece os direitos sociais da população, nesse 
caso, a educação. O Estado deve garantir o ensino de qualidade para todos, inclusive, para 
a Educação Infantil, que é levada em consideração nessa constituição. As instituições que 
atendem as crianças pequenas são conhecidas como creches e pré-escolas. Antigamente 
as creches eram direcionadas para as mães trabalhadoras, que não podiam cuidar dos 
seus filhos no período em que estavam no trabalho, porém, com o passar dos anos e o 
olhar atento para as especificidades da criança, a creche deixa de ser um direito do adulto 
e passa a ser direito da criança, o que se torna algo muito justo, já que a educação estará 
envolvida nesse processo e não somente o cuidado, mas ambos intrinsecamente ligados. 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica como a LDB define, ao 
garantir o direito à educação, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 
por meio da complementação da família e da sociedade, fazendo com que as dimensões 
cuidar e o educar tenham o brincar como processo de suporte, inserindo o lúdico nessa 
perspectiva através das brincadeiras ocorridas tanto em casa como na escola. 
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O RCNEI, apesar de não ser uma lei, reforça a importância da Educação Infantil 
estabelecendo propostas educacionais para os educadores e também algumas concepções 
sobre criança, educar, cuidar, brincar, oferecendo dessa maneira, condições para que 
o desenvolvimento e a aprendizagem ocorram por meio de brincadeiras e experiências 
intencionais e prazerosas que façam parte da realidade da criança, nesse sentido, são 
através das brincadeiras que a criança constrói seus conhecimentos e interage com os 
outros. 

É pertinente ressaltar que as DCNEI partem de uma mesma perspectiva da LDB, 
retratando o cuidado como algo indissociável do processo educativo, sendo, então, direito 
da criança. As interações e as brincadeiras trazidas por essas diretrizes são consideradas 
como elementos formativos, isto é, uma maneira de desenvolver a aprendizagem das 
crianças por meio da ludicidade, ressignificando as vivências na Educação Infantil, tal como 
os eixos norteadores encontrados nesse documento garantem. 

A BNCC clarifica que as instituições educacionais necessitam promover experiências, 
ambientes e condições lúdicas para que as crianças aprendam de modo diversificado, 
assim como seu tempo e sua singularidade sejam respeitados. Definidos os seis direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, como conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar e conhecer-se, é propenso momento de atentar-se para os mesmos e 
segui-los, facilitando o processo educativo. 

Traçando a linha do tempo da ludicidade nos documentos orientadores, percebeu-
se a diferenciação dos mesmos em relação à criança e à Educação Infantil. A CF/1988 
torna dever de o Estado oferecer uma educação de qualidade para todos, pois faz parte 
dos direitos adquiridos conforme a lei. Já a LDB faz com que o nível de ensino citado 
faça parte da educação básica, sendo sua primeira etapa. O RCNEI avança um pouco 
ao considerar o desenvolvimento integral da criança, pois isso é visto nos documentos 
anteriores e posteriores, mas não faz da criança o seu foco principal. Nessa perspectiva as 
DCNEI avançam e colocam a criança, as interações e as brincadeiras como foco principal 
do documento, servindo até como suporte teórico para a construção da BNCC que coloca a 
criança como protagonista do seu próprio aprendizado, criando e modificando a sociedade 
em que se insere. 

A educação necessita tratar a criança como sujeito que brinca e tem sua 
aprendizagem por meio de brincadeiras e atividades lúdicas, é válido compreender que 
essas atividades não oferecem apenas divertimento, mas acabam desenvolvendo na 
criança a intelectualidade, autoconfiança, curiosidade e tantos outros benefícios em prol do 
seu desenvolvimento, porém, o educador necessita considerar a importância de se trabalhar 
dessa maneira específica, de forma consciente e intencional, e não como passatempos. 

A partir das ideias discutidas, é perceptível a importância de trabalhar o lúdico em 
espaços escolares, uma vez que através dele, a criança se desenvolve, cria e se prepara 
para o mundo. Usar a ludicidade em ambientes escolares é o mesmo que proporcionar 
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a construção de uma aprendizagem significativa, onde as crianças possam interagir de 
forma divertida, prazerosa, mais contextualizada, na qual as atividades lúdicas como jogos, 
brincadeiras, músicas, contação de histórias, entre outras, contribuam significativamente 
na formação do indivíduo, bem como na construção do saber. 

O lúdico fomenta na Educação Infantil práticas educacionais aliadas aos jogos, 
brincadeiras e outras diversas atividades lúdicas, sendo, dessa maneira, fundamental para 
o aprendizado e desenvolvimento das crianças nessa categoria, pois aprendem brincando, 
assim, a aprendizagem ocorre de forma significativa e prazerosa, proporcionando um 
estudo sem cobranças, mas com intencionalidade. É oportuno sublinhar que os documentos 
orientadores defendem esse pensamento, por meio de leis, referenciais e diretrizes. 

Destarte, consideramos que o lúdico é uma ferramenta motivadora e eficiente no 
processo de desenvolvimento da criança, desde que seja trabalhado com planejamento, 
seguindo a clareza dos referidos documentos que inserem a ludicidade em seus 
posicionamentos. Essa prática permite a interação, estimula a vivência e compartilhamento 
de realidades distintas, sendo adquiridas habilidades e competências fundamentais para 
a criança.  
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