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APRESENTAÇÃO

Inicialmente localizamos o leitor quanto ao contexto de organização desta obra; 
pois, nesse momento, (sobre)vivemos em um contexto pandêmico no qual os desafios 
enfrentados perpassam as “(...) relações entre a preservação da vida e as necessidades 
sociais tão preciosas a nós humanos, seres gregários que somos, bem como as dificuldade 
relativas ao trabalho, à economia e à sustentabilidade das instituições.” (GATTI, 2020, p. 
301).

Neste contexto, é com entusiasmo de dias melhores que apresentamos o livro: 
“Discursos, Práticas, Ideias e Subjetividades na Educação” cujas temáticas focam a 
problematização da educação em relação as práticas, discursos, subjetividades e ideias, 
voltadas a formação de professores, gestão educacional, contexto pandêmico, inclusão, 
gênero e diversidade, ensino de Ciências e Matemática, práticas interdisciplinares, 
profissionalização e trabalho docente, Educação à Distância, entre outros. 

Uma obra estruturada a muitas mãos e que tem por objetivo socializar as diferentes 
produções, desde relatos de experiências a textos de pesquisas, vinculados a diferentes 
instituições nacionais e internacionais, ampliando o olhar acerca das temáticas que 
evidenciamos anteriormente. O número expressivo de artigos encaminhados para este 
livro e os resultados aqui apresentados, revelou a relevância da temática e dos estudos e 
pesquisas que vêm sendo realizados por diferentes pesquisadores, bem como reafirma o 
entendimento da imprescindível necessidade de Discursos, Práticas, Ideias e Subjetividades 
na Educação.  

Dessa forma, esperamos que esta obra seja a mola propulsora para futuras reflexões 
e inspirações para docentes em formação e/ou exercício da docência. Que ao ler os textos 
que apresentamos nesse volume inspiremos investigações e práticas exitosas, permitindo 
um ressignificar dos processos de formação, ensino e de aprendizagem. Os artigos que 
compõe este livro – cada um sob olhares, discursos, práticas, ideias e impressões de 
seus autores – buscam galgar por questões que inquietam o cotidiano social da educação, 
principalmente, contribuir com as discussões que promovam a qualificação do ensino 
no Brasil, reafirmando a necessidade de olhares mais apurado para subjetividade que 
compõem as diferentes práticas e discursos educacionais. 

Nesse sentido, portanto, desejamos a todos uma ótima e profícua leitura.

Américo Junior Nunes da Silva
Ilvanete dos Santos de Souza

Reinaldo Feio Lima

1 GATTI, A. B. Possível reconfiguração dos modelos educacionais pós-pandemia. Estudos Avançados. vol.34 no.100 
São Paulo Sept./Dec. 2020. 
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RESUMO: Este trabalho busca mostrar o 
desenvolvimento das crianças na Educação 
Infantil por meio das atividades lúdicas. Trata-se 
de um estudo de caso, de natureza qualitativa e 
de cunho participante, desenvolvida no ano de 
2019, numa escola pública de Ensino Infantil, com 
as duas últimas séries, Pré nível I (crianças de 04 
anos), 19 e Pré nível II (crianças de 05 anos), 
17, somando um total de 36 crianças. A pesquisa 
se constituiu com a participação das professoras, 
observando e percebendo o desenvolvimento 
das crianças através das atividades lúdicas. 
Conclui-se que esta pesquisa abre caminho 
para debates relacionados à ludicidade como 
forma de ações educativas, pois através destas 
as crianças se aproximam de um processo de 
interação e adaptação das condições oferecidas 
pelo mundo e aprendem a cooperar e se ajudar 
uma sociedade tão carente de valores.

PALAVRAS-CHAVE: Atividades lúdicas. Ações 
educativas. Interação.

DEVELOPMENT IN CHILDHOOD 
EDUCATION THROUGH – PLAY 

ACTIVITIES
ABSTRACT: This current work aims to show 
the development of children in early childhood 
education through play activities. The research is 
a case study, of a qualitative nature of a participant 
nature, it was developed in the academic year of 
2019, held in a public school of Early Childhood 
Education, with the last two grades, Pre level 
I (children of 04 years), 19 and Pre-level II (05 
year old children), 17, with a total of 36 children. 
The research had the participation of teachers, 
observing and perceiving the development of 
children through playful activities. It is concluded 
that this research opens the way for debates about 
playfulness as a form of educational actions, 
because through them children approach an 
interactive and adaptive process of the conditions 
that the world offers and learn to cooperate and 
help a society lacks values.
KEYWORDS: Playful activities. Educational 
actions. Interaction.

1 |  INTRODUÇÃO
A pesquisa pretende mostrar como 

as atividades lúdicas contribuem com o 
desenvolvimento das crianças na Educação 
Infantil, oportunizando a socialização e 
apropriando da cultura e do exercício de 
decisões e da invenção, fornecendo assim uma 
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estrutura básica para mudanças das necessidades e da consciência (WAJSKOP, 2012).
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), as brincadeiras 

são a essência da criança, sendo assim, utilizá-los como ferramentas no cotidiano escolar 
possibilita a produção do conhecimento, da aprendizagem e do seu desenvolvimento. 
Portanto, é preciso perceber que a escola é um espaço para os alunos vivenciarem a 
ludicidade como meio para desenvolver a atenção, o raciocínio, a criatividade, a interação 
e a aprendizagem significativa.

Segundo Vygotski (1991), ainda que o desenvolvimento de uma criança depende 
muito do envolvimento social, toda criança precisa se envolver socialmente, é necessário 
que isso aconteça para que ela possa se desenvolver socialmente e intelectualmente.

De acordo com Freire (1996), o bom seria discutir com as crianças a realidade 
concreta, a intimidade entre os saberes curriculares fundamentais a elas e a experiência 
social que têm como indivíduos, trazendo por meio das atividades lúdicas o convívio, 
pois, os seres humanos são os únicos capazes de apreender, sendo assim, somos 
criativos, transformamos as coisas de acordo com nosso gosto e jeito mais fácil de 
executar, adaptamos, não simplesmente repetimos as lições dadas, somos construtores e 
reconstrutores para que haja a mudança.

Quando as crianças nas brincadeiras assumem o papel profissional como, 
professor, motorista, mecânico, policial, médico, advogado, juiz, elas estão vivendo o seu 
mundo social, sabe-se que os personagens do mundo social nem sempre são os mesmos, 
dependem do contexto vivido pelas mesmas. Mas normalmente, cada uma delas se 
expressa o personagem do conforme experiências próprias ou vivenciadas em filmes, nas 
revistas, nas conversas domésticas (KISHIMOTO; FREYBERGER, 2012).

Segundo Vigotsky (1991), a brincadeira possui três características: a imaginação, a 
imitação e a regra, segundo ele estas características estão presentes em todos os tipos de 
brincadeiras infantis, sejam elas tradicionais, de faz de conta, de regras e podem aparecer 
também no desenho, considerado enquanto atividade lúdica. Essas poderão aparecer de 
forma mais evidente ou em um tipo ou outro de brincadeira, tendo em vista a idade e a 
função específica que desempenham junto às crianças. 

2 |  O DESENVOLVIMENTO PELA INTERAÇÃO SOCIAL
Segundo Vygotski (1991), a criança aprende com as repetições, sendo assim, 

quando estamos orientando uma criança, é normal que repetimos as ações para que 
ela consiga assimilar, mas ao mesmo tempo, devemos ter cuidado, pois ela tem uma 
capacidade incrível de controlar o comportamento da outra pessoa, isso faz parte da sua 
necessidade da sua vida prática.

De acordo com Leontiev (2010), o desenvolvimento da criança é regulado pelo 
seu envolvimento social, por isso tem que saber controlar os brinquedos e brincadeiras, 
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incentivando a criança à construção dos seus brinquedos e escolha de suas brincadeiras 
para que não paralise o seu desenvolvimento.

As brincadeiras são muito importantes no desenvolvimento das crianças, por 
meio das brincadeiras e da imitação é que se dá o desenvolvimento natural como pede a 
psicologia e a pedagogia do escolanovismo. A brincadeira é uma forma de expressão com 
características metafóricas como espontânea, participando do conteúdo da inteligência à 
semelhança da aprendizagem (KISHIMOTO, 2017).

A brincadeira na infância é um meio de estudar a criança, percebendo assim seus 
comportamentos, é uma maneira de diagnosticar alguns problemas, as brincadeiras 
também estimulam a criatividade, conduzindo a descoberta de regras colaborativas à 
linguagem. Por isso mesmo antes do período escolar, o envolvimento de mãe e filho através 
das brincadeiras dá significado aos gestos de decodificação contextual e na aprendizagem 
da fala, quando há uma interação entre mãe e filho através do lúdico a aprendizagem é 
mais rápida (KISHIMOTO, 2017).

Segundo Friedmann (2003), o brincar está composto por vários elementos como, 
estrutura, onde tem começo, meio e fim, que se mantém por meio das diferentes culturas 
e civilizações; os conteúdos, em que as temáticas podem variar de acordo com as faixas 
etárias e contextos; as regras, que podem variar de um grupo para outro em flexibilidade 
ou rigidez; o espaço, onde se oportuniza um desenvolvimento das atividades; o tempo, 
não um tempo cronológico, deve ser um tempo especial e precioso; os objetos/brinquedos, 
artesanais, motivando o resgate ou industrializados, valorizando a qualidade. Todos 
esses objetos e brinquedos escondem uma mensagem que nem sempre é explícita. A 
preocupação é resgatar o direito e a oportunidade de que todas as crianças brinquem.

O aprendizado deve ser estimulado pelo professor, entre educador e educando 
é indispensável o diálogo, pois o conhecimento deve ser construído coletivamente em 
interação, a autonomia vai se construindo de acordo com as experiências de várias decisões 
tomadas no decorrer do tempo, o amadurecimento não vem repentino, sendo assim, a 
pedagogia da autonomia deve estimular nas decisões e responsabilidades (FREIRE, 1996).

3 |  DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), no Artigo 
29, diz que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. No 
Artigo 31, organiza as regras comuns. Inciso I, fala da avaliação por meio de registro, sem 
objetivo promocional ao ensino fundamental; no Inciso V, da expedição de documentação 
que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança; no Inciso 
IV, diz que a frequência mínima deve ser de 60% (sessenta por cento) das 800 (oitocentas) 
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horas anuais.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2010), é dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de 
qualidade, sem requisito de seleção. Pois a criança é um sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil (BRASIL, 
1998), a criança é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar 
que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado 
momento histórico, capaz de construir o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem.

Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil (BRASIL, 1998), afirma que 
cuidar é valorizar e ajudar a desenvolver capacidades, um ato que possui uma dimensão 
expressiva e implica em procedimentos específicos. O desenvolvimento integral depende 
tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com 
os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com 
a saúde, quanto aos que são oferecidos nas oportunidades de acesso a conhecimentos 
variados. 

O Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil (BRASIL, 1998), afirma que 
a imitação é a reconstrução interna e não meramente uma cópia ou repetição mecânica. É 
o resultado da capacidade da criança observar e aprender com os outros e o desejo de se 
identificar com eles. Sendo assim, elas observam as ações mais simples e mais próximas 
à sua compreensão, por meio de gestos, cenas atrativas ou por pessoas de seu círculo 
afetivo. 

Depois de entender o histórico da educação infantil no Brasil fica mais fácil defini-
la como a primeira etapa da educação básica e, portanto, um direito da criança. A BNCC 
(BRASIL, 2017) tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e 
habilidades das crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 
maneira complementar à educação familiar que envolve aprendizagens muito próximas 
aos dois contextos, familiar e escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), é a partir desse envolvimento que a criança se 
desenvolve cognitivamente, brincando com outros colegas se desperta para a imaginação, 
fantasia, desejo de aprender, observando e experimentando se questiona na construção 
dos sentidos naturais e sociais. 

Ainda por meio das brincadeiras direcionadas pelo professor, a criança poderá 
explorar dos movimentos, gestos, cores, sons, palavras, histórias, emoções, melhorando 
e ampliando assim seus saberes culturais em diversas modalidades como, as artes, a 
escrita, ciência e tecnologia. Se tornando um sujeito dialógico, criativo e questionador, 
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capaz de construir sua identidade pessoal, social e cultural (BRASIL, 2017).
A BNCC (BRASIL, 2017), diz que o professor deve organizar e propor experiências 

para que as crianças conheçam a si e aos outros, assim poderão conhecer e compreender 
as relações naturais com a cultura e a produção científica, se tornando pessoas cuidadosas 
com alimentação, vestimentas e higiene. Por isso é necessário que o educador se organize, 
planejando, mediando e monitorando as práticas e interações, promovendo assim o 
desenvolvimento das mesmas.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), na Educação Infantil, as aprendizagens e o 
desenvolvimento têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, mostrando 
que as crianças devem ter os seus direitos assegurados, como, conviver, brincar, participar, 
explorar e se expressar. É na interação com os adultos e outras crianças que elas vão 
desenvolvendo seu modo de agir, sentir e pensar, descobrindo sua existência em outros 
modos de vida. Ao participar das relações sociais elas vão construindo sua autonomia, por 
isso a necessidade da criação de oportunidades para que se envolva com outros meios 
sociais e culturais, assim poderão ampliar seu modo de perceber a si mesmas e aos outros, 
valorizando sua identidade e respeitando aos outros, reconhecendo as diferenças que 
constituem os seres humanos.

O conviver da criança com as diferentes manifestações artísticas, culturais e 
científicas no cotidiano escolar faz com que ela ao viver experiências diversificadas, como 
música, teatro, dança, pintura, colagem e outras, se expressam várias linguagens, tornando 
independente, criando suas próprias produções, sendo autora da sua arte, coletiva ou 
individual, contribuindo com seu desenvolvimento crítico e estético, conhecendo a si 
mesmo e o outro que a cerca. É nesse sentido que a Educação Infantil deve incentivar aos 
alunos a participar da produção, manifestação e apreciação artística, favorecendo assim o 
desenvolvimento da sensibilidade e criatividade, permitindo sua apropriação permanente à 
cultura, ampliando suas experiências na vida artística (BRASIL, 2017).

De acordo com a BNCC, (BRASIL, 2017), as aulas democráticas se fazem 
necessárias na Educação Infantil, a criança precisa dessa participação, ouvindo, falando, 
participando, isso manifesta a curiosidade, ao contar uma história, peça ao educando para 
falar o que entendeu sobre a história, isso desperta no mesmo o interesse da descoberta. 

Tendo como eixos estruturantes, interações e brincadeiras, a BNCC (BRASIL, 2017), 
estabelece os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, 
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, para que assim as crianças 
possam aprender e se desenvolver. E para que esses direitos sejam garantidos é preciso 
que os profissionais e as instituições de ensino oportunizem essas situações.

No conviver, os profissionais devem criar situações em que as crianças possam 
brincar e interagir com os colegas. Os Jogos, por exemplo, são importantes para que 
as crianças convivam numa situação em que precisam respeitar regras, permitindo que 
participem da organização da convivência do grupo, envolvê-las nas tarefas que viabilizam 
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o cotidiano como, por exemplo, organizar o ambiente das refeições ou acomodar os 
brinquedos. Quando se fala em conviver, quer dizer que se devem respeitar os direitos dos 
outros (BRASIL, 2017).

A BNCC (BRASIL, 2017), diz que no brincar, sabe-se que as brincadeiras 
são essenciais e devem estar presentes no cotidiano das crianças. Elas devem ser 
incentivadas pelos adultos, mas, devem ser planejadas e variadas. Sendo assim, a partir da 
observação dos alunos brincando, o professor pode disponibilizar materiais que auxiliem 
o desenvolvimento das atividades lúdicas, conduzindo a outras experiências. O educador 
poderá também promover conversas posteriores para discutir o que observou.

A BNCC (BRASIL, 2017) orienta que no participar, para que possa ser garantido 
esse direito, o professor pode incentivar as crianças na construção dos próprios brinquedos, 
como, casinhas, planejando como serão feitas, separar os materiais e pedir ajuda aos 
familiares para montá-las. É muito importante envolver as crianças em todas as etapas, 
permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão usados, 
qual será a cor etc. Então, que o professor observe o que ele já faz por elas e o que poderá 
ser feito. Permitir que elas participem das decisões que dizem respeito a eles mesmos e 
que organizam o cotidiano coletivo.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), no explorar, é fundamental a permissão do 
professor para que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos. 
Além da exploração de elementos concretos, deverá explorar os elementos simbólicos 
também, fazendo com que eles explorem músicas e histórias, por exemplo. Criando assim, 
momentos de reflexão e, por meio de observações e escuta, o professor possa perceber a 
necessidade de atividades para as mesmas.

A BNCC (BRASIL, 2017), afirma que no expressar, é interessante que se tenha 
roda de conversa para que as crianças garantam seus direitos, o importante é que, essas 
situações sejam constantes para que o professor possa apresentar materiais diversificados 
para que explorem e se expressem a partir de diferentes linguagens. Pois, a expressão 
só poderá acontecer através da exploração e conhecimento. Um bom recurso também é 
criar momentos de fala, onde ambas as partes escutem e expressem como, conselhos e 
assembleias, em que eles votem e argumentem a respeito das decisões coletivas.

A BNCC (BRASIL, 2017), alerta que no conhecer-se, é importante que se crie 
atividades que ajudem na garantia desse direito, fazendo com as crianças possam descobrir 
a si e ao outro, como por exemplo, ficar em frente ao espelho, observando a si mesmo, 
nos momentos do banho, na troca de roupa, na alimentação, aprendendo a se cuidar, 
despertando assim a consciência sobre seu corpo.
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4 |  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco 
campos de experiências, que colocam as crianças como centro do processo educativo, 
enfatizando, noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que devem desenvolver, 
garantindo seus direitos de aprendizagem, o conhecimento vem com a experiência que 
vão viver no ambiente escolar. Esses campos apoiarão ao professor no planejamento 
de sua prática. Pois suas atividades devem ser bem planejadas, já que precisam de 
tempo e espaço para se expressar, sendo assim, o professor tem que estar aberto no 
acompanhamento das reações delas. É importante que as práticas do professor estejam 
diretamente comprometidas com as necessidades e interesses das mesmas, para que a 
vivência possa se transformar em experiência e tenha um propósito educativo (BRASIL, 
2017).

De acordo com a BNCC (BRASIL, 207), a aprendizagem da criança se dá em 
situações diárias, de forma integrada e contextualizada ao lúdico de acordo com as 
práticas sociais, considerando assim as interações e brincadeiras com forma que viabiliza o 
aprendizado infantil. Sendo assim, ela está estruturada em cinco campos de experiências: 
“O eu, o outro e o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”; “Traços, sons, cores e formas”; 
”Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações”.

De acordo com Friedmann (2013), a interação com os outros, com o mundo e com 
os objetos é muito importante para o desenvolvimento e diversas aprendizagens das 
crianças. Sejam as atividades vivenciadas pelas crianças ou propostas pelo educador 
podem potencializar e contribuir com o desenvolvimento e crescimento das crianças. 
Como, construir, empilhar, encaixar e juntar peças que ajudem a desenvolver o pensamento 
concreto, à coordenação motora fina e noções de espaço. Assim como, ouvir histórias 
e depois desenhá-las ou fazer a representação pode possibilitar no desenvolvimento 
da imaginação e da fantasia. Por isso “[...] vivenciar os aspectos obscuros no decorrer 
de uma atividade lúdica é também muito importante como forma de desenvolvimento e 
aprendizagem para a vida [...]” (FRIEDMANN, 2013, p. 39).

A BNCC (BRASIL, 2017), afirma que no campo de experiência, “O eu, o outro e o 
nós”, se destaca relação à construção da identidade e da subjetividade, as aprendizagens e 
conquistas de desenvolvimento relacionadas à ampliação das experiências de conhecimento 
de si e à construção de relações, permeadas por interações positivas, apoiadas em vínculos 
com os professores e colegas. Desenvolvendo assim, sentimento de pertencimento a um 
determinado grupo, o respeito e o valor atribuído às diferentes tradições culturais.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), o campo de experiência, “Corpo, gestos e 
movimentos”, fala em experiências das crianças relacionadas às brincadeiras, nas quais 
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exploram o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimentos, construindo assim, 
referências que orientam em relação a aproximar-se ou distanciar-se de determinados 
pontos, por exemplo. O Campo valoriza também as brincadeiras de faz de conta, onde as 
crianças podem representar o mundo da fantasia interagindo com as narrativas literárias ou 
teatrais. Trazendo a importância de que as crianças vivam experiências com as diferentes 
linguagens, como a dança e a música, valorizando as diferentes culturas, ampliando as 
possibilidades expressivas do corpo, valorizando os enredos e movimentos criados na 
oportunidade de encenar situações fantasiosas ou narrativas.

A BNCC (BRASIL, 2017), diz que o campo de experiência, “Traços, sons, cores 
e formas”, leva às experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, 
culturais e científicas e o contato com as linguagens, musical e visual. Reforça também a 
escuta ativa, destacando as experiências corporais a partir dos sons e ritmos da melodia. 
Valorizando e ampliando assim seu repertório musical, explorando os diferentes objetos 
sonoros, identificação da qualidade do som, como apresentações musicais e festas 
populares, valorizando a atividade produtiva das crianças, nas diferentes situações de 
que participam, envolvendo desenho, pintura, escultura, modelagem, colagem, gravura, 
fotografia.

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), o campo de experiência, “Escuta, fala, 
pensamento e imaginação”, leva ao aluno às experiências com a linguagem oral, ampliando 
assim as diversas formas sociais de comunicação presentes na cultura humana, como, 
conversas, brincadeiras de roda, cantigas, jogos cantados e outros, dando destaque às 
experiências com a leitura de histórias que influencia nas aprendizagens ligadas à leitura, 
comportamento leitor, imaginação e à representação, fazendo com que a criança conheça 
os detalhes do texto e das imagens, tendo contato com os personagens, percebendo no 
seu corpo as emoções geradas pela história, imaginando cenários e construindo novos 
desfechos. O campo leva a compreensão às práticas diárias dos contextos significativos, 
promovendo a imitação dos atos, fazendo com que as crianças se arrisquem a ler e escrever 
espontaneamente, apoiadas e incentivadas pelo professor.

O campo de experiência, “Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações”, 
favorecem na construção de noções espaciais relativas a situações estáticas, como, 
perto e longe, e situações dinâmicas, como, para trás e para frente, potencializando a 
organização corporal e percepção espacial, explorando o corpo e os objetos no espaço. 
Destaca também as experiências relacionadas ao tempo físico: dia, noite, estações do 
ano; tempo cronológico: ontem, hoje, amanhã, semana, mês e ano; ordem temporal: meu 
irmão nasceu depois de mim, vou visitar meus pais depois da escola; ordem histórica: no 
tempo antigo, na época do Natal. Envolvem também experiências relacionadas à medida, 
favorecendo assim, por meio de atividades lúdicas, as crianças possam ampliar, aprofundar 
e construir novos conhecimentos sobre medidas de objetos, de pessoas e de espaços, 
compreendendo assim procedimentos de contagem, aprendendo a adicionar ou subtrair 
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quantidades aproximando-se das noções de números e conhecendo a sequência numérica 
verbal e escrita.

O Campo ressalta, ainda, as experiências de relações e transformações, favorecendo 
assim, a construção de conhecimentos e valores sobre os diferentes modos de viver em 
tempos passados ou em outras culturas. É importante favorecer a construção de noções 
relacionadas à transformação de materiais, objetos, e situações que aproximem as crianças 
da ideia de causalidade (BRASIL, 2017).

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), no cotidiano escolar, é muito importante que o 
professor equilibre experiências mais livres, ficando no lugar do observador, com outras mais 
dirigidas. Mesmo nas atividades dirigidas pelo professor, é bom que a criança tenha espaço 
e tempo adequados para reagir aos estímulos propostos, sem a intervenção imediata do 
professor. Para a criança ser competente e ativa, ela precisa ter tempo e espaço. O adulto 
não pode fazer tudo por ela, ele tem que provocar e observar a resposta.

Por isso, a BNCC (BRASIL, 2017) diz que as crianças devem ser estimuladas a 
explorar livremente, mas, em contextos planejados pelo professor. É muito importante 
variar situações e deixar que elas escolham, dentre as opções oferecidas pelo professor, 
do que vão querer brincar, de quais colegas querem estar próximos e por quanto tempo vão 
permanecer em determinada atividade ou brincadeira, se irão passar por todas as opções 
ou não, enquanto que o professor só irá conduzir as ações. 

A BNCC (BRASIL, 2017), também orienta que o parquinho é um lugar que favorece 
o desenvolvimento de várias habilidades, mas, para isso, deve ter recursos diferentes para 
estimular na interação das crianças com o meio. É bom que esse ambiente tenha um espaço 
com água, onde elas possam afundar objetos, uma área verde onde as mesmas possam 
observar os fenômenos da natureza, uma casinha com diversos materiais interessantes 
que remetam à cultura local e lugares onde possam guardar objetos coletados de um dia 
para o outro para dar continuidade à brincadeira. 

As crianças aprendem sobre a passagem do tempo e convenções sociais, incluindo 
os horários para se alimentar e cuidar da higiene. A rotina transmite segurança, pois, com 
momentos que se repetem todos os dias, ajuda a prever o que está por vir, diminuindo a 
ansiedade e agitação. Quando a rotina muda todos os dias, elas tendem a ficarem mais 
dependentes dos adultos, sendo assim, não conseguem se regularem sozinhas, não sabem 
o que vai acontecer no momento seguinte, então, ficam mais predispostas a sentirem-se 
ansiosas (BRASIL, 2017).

Por isso, a BNCC (BRASIL, 2017) diz que se deve pensar em momentos de interação 
das crianças em grandes grupos, incluindo diversas faixas etárias, de cuidados pessoais 
e situações em que terá livre escolha para interagir com o ambiente e com a natureza, a 
partir daí os gestores e educadores definirão as atividades futuras, sempre baseadas em 
atividades lúdicas. Pois as brincadeiras além de lúdicas e prazerosas se transformaram em 
momentos de pesquisa e experimentação.
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Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), o professor é apenas um mediador, que apoia a 
criança, garantindo condições espaciais, materiais e emocionais. Ele precisa estar aberto 
às questões de mundo, visões, questionamentos e curiosidades. Pois esse professor é um 
coadjuvante e coparticipante que garante, através de uma boa organização de espaços e 
materiais, a exploração das crianças. Mas precisa estar atento, fazer anotações, observar, 
pensar novas organizações de espaço e materiais, novos apoios emocionais que até então 
não tinha identificado de maneira a possibilitar novas aprendizagens.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), o professor em seus momentos de observação, 
precisa se organizar e escolher as estratégias da rotina e atividades que necessitam de 
um olhar e um registro. O importante é que ele faça perguntas para si mesmo, entendendo 
assim qual sua intenção ao propor aquela situação, e assim, pensar no olhar que precisa 
ter, entender como registrar a partir do que quer responder com determinada observação, 
escolhendo assim, as estratégias de registro para aquele momento. 

Planejar deve ser mais um apoio à prática do que uma obrigação. É uma forma de 
dar mais consistência à ação cotidiana. É nesse exercício de prever ações dos adultos e das 
crianças e clarificar objetivos de aprendizagem, para depois vivenciá-las, que o professor 
terá a chance de se aproximar, cada vez mais, do modo como as crianças aprendem e do 
seu papel como parceiro mais experiente (BRASIL, 2017).

5 |  LUDICIDADE COMO DESENVOLVIMENTO DO MUNDO FÍSICO, 
INTELECTUAL E SOCIAL

No período das brincadeiras podem surgir confrontos, como um empurra o outro 
para tomar o brinquedo, nesses casos quem estiver mediando deve intervir, para que as 
crianças aprendam a controlar sentimentos de raiva quando não consegue o brinquedo 
pretendido, ensinando-as a partilhar as brincadeiras com os amiguinhos. Esses conflitos 
fazem parte na Educação da Infantil e devem ser experimentados, para que aprendam a 
compartilhar e a viver em grupo (KISHIMOTO; FREYBERGER, 2012).

Kishimoto e Freyberger (2012), dizem que quando a criança chega ao espaço 
escolar já vem com suas tradições, por isso deve se respeitar as vivências estéticas de 
grupos culturais significa utilizar as práticas cotidianas das famílias na organização do seu 
espaço de vida cotidiano. A organização da casa, do jardim, é um exemplo de vivência 
estética que pode ser utilizado para organizar os espaços de faz-de-conta. 

Essas vivências éticas podem aparecer nos jogos em que se ganha ou perde, em que 
se discutem as regras e as implicações quando forem burladas. Elas podem manifestar-se 
no respeito ao espaço do brincar do outro, em não destruir a construção feita pelo amiguinho, 
de aprender a guardar os brinquedos utilizados, a partilhar os brinquedos, emprestando ou 
esperando sua vez de brincar. Para favorecer as vivências éticas é importante construir, 
com as crianças, regras para o convívio no dia a dia (KISHIMOTO; FREYBERGER, 2012).



Discursos, Práticas, Ideias e Subjetividades na Educação 2 Capítulo 16 162

Segundo Kishimoto e Freyberger (2012), cada qual tem sua identidade própria, 
vive em famílias distintas, provém de comunidades étnicas, ambientes culturais e níveis 
econômicos diversos. Há possibilidade de aprender brincadeiras típicas com crianças de 
outros países ou de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e afrodescendentes. 
Nas brincadeiras de faz-de-conta pode se vivenciar essa diversidade, como, ao pentear o 
cabelo no salão de beleza, diante do espelho, as crianças têm consciência da cor de sua 
pele e do tipo de cabelo, contando histórias dos diferentes povos e dos objetos por eles 
utilizados, oportunizando assim a estética de seu grupo cultural. Para que isso aconteça o 
professor precisa auxiliar nessa construção da identidade.

É importante que todos os educadores observem e acompanhem cada criança 
nos momentos das atividades lúdicas, assim poderão ver o desenvolvimento de cada 
educando, como por exemplo; quais foram seus brinquedos preferidos, como brincou, com 
quem brincou, quais brincadeiras novas ela aprendeu, se interagiu com os outros, explorou 
os brinquedos, quais brinquedos, interagiu com colegas da mesma faixa etária ou mais 
velhas. É pela observação diária e pelo registro que a professora pode acompanhar os 
interesses e a evolução do brincar de cada uma (KISHIMOTO; FREYBERGER, 2012).

Wajskop (2012), afirma que as atividades lúdicas na Educação Infantil é a garantia 
de uma possibilidade de educação criadora, voluntária e consciente. É a oportunidade 
de socialização, relação com outro, apropriação da cultura e do exercício de decisões e 
da invenção. Aquele que brinca pode sempre evitar aquilo que não gosta. O fundamental 
da brincadeira é o papel que é assumido pelas crianças e que revela e possibilita, ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento das regras e da imaginação, através de gestos e ações 
significativas. Ela vivencia uma experiência no brinquedo como se ela fosse maior do que 
é na realidade, fornecendo assim uma estrutura básica para mudanças das necessidades 
e da consciência.

A brincadeira pode ser a oportunidade de interação e confronto de diferentes 
crianças com diferentes pontos de vista. Com essa experiência elas poderão resolver a 
contradição da liberdade de brincar no nível simbólico em contraposição às regras por 
elas estabelecidas, tendo assim o limite da realidade ou das regras dos próprios jogos aos 
desejos colocados. Na vivência desses conflitos, enriquecerão a relação com seus colegas 
da mesma faixa etária, na direção da autonomia e cooperação, compreendendo e agindo 
de forma ativa e construtiva (WAJSKOP, 2012).

Vigotsky (1991), defende que a brincadeira possui três características: a imaginação, 
a imitação e a regra, segundo ele estas características estão presentes em todos os tipos de 
brincadeiras infantis, sejam elas tradicionais, de faz de conta, de regras e podem aparecer 
também no desenho, considerado enquanto atividade lúdica. Essas poderão aparecer de 
forma mais evidente ou em um tipo ou outro de brincadeira, tendo em vista a idade e a 
função específica que desempenham junto às crianças. 
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6 |  APRENDIZAGEM A PARTIR DAS BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES
De acordo com Kishimoto (2013), é através do brincar a criança experimenta e pode 

explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, e assim compreendê-
lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens, se relacionando com a cultura da infância, 
aprendendo e se desenvolvendo. 

Segundo Vigotsky (1991), uma característica importante do brincar é a possibilidade 
da criança se comportar de maneira mais avançada do que na vida real, ensaiando 
comportamentos e situações para os quais não está preparada. Ela sempre se comporta 
além do comportamento habitual da sua faixa etária, além do seu comportamento diário, 
no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. Quando a criança brinca de 
ser professora, por exemplo, ela se comporta como se fosse a professora, se esforçando 
para exibir um comportamento semelhante ao que teria uma professora em uma escola, 
impulsionando assim um comportamento para além do comportamento dela.

Por meio das atividades lúdicas, a criança pode tomar decisões, expressar 
sentimentos e valores, conhecendo a si, aos outros e o mundo, a brincadeira é uma 
importante ferramenta para ela se apropriar de códigos culturais, para se desenvolver e se 
expressar. Cabe, entretanto, compreender o que seriam atividades lúdicas e próprias para 
ou do universo infantil e o que são atividades criadas com o objetivo de ensinar algo, e que 
utilizam para isso, elementos do universo infantil.  (KISHIMOTO, 2010).

A Resolução nº 5 (BRASIL, 2009), diz que o planejamento deve ser feito tendo a 
criança como protagonista, pois é um direito inegável dela interagir, relacionar, brincar, 
imaginar, fantasiar, desejar, aprender, observar, experimentar, questionar, assim poderá 
construir sentidos à natureza à sociedade na produção cultural.

7 |  METODOLOGIA
A pesquisa foi feita em 2019, no Centro de Educação Infantil Municipal Areinha, 

localizada à Rua Ilhéus, s/n, Bairro Pedra D’água, na cidade de São Mateus-ES, com 36 
crianças do turno vespertino, sendo 19 do pré nível I (04 anos) e 17 do pré nível II (05 anos). 
O motivo da escolha dessa instituição se deu por ser uma escola periférica, com seus 
problemas sociais e econômicos e pela proximidade que tenho com a equipe. Quanto à 
faixa etária, por serem as duas últimas séries desta etapa educacional e por essas crianças 
estarem prestes a sair da Educação Infantil para o fundamental I.

A meta desta pesquisa é analisar os dados coletados tendo como eixo central as 
atividades lúdicas. Nessa perspectiva, compreender como as atividades lúdicas podem 
contribuir no desenvolvimento das crianças, observar se as atividades lúdicas estão 
sendo trabalhadas no cotidiano escolar com as crianças de 04 a 05 anos, identificar se as 
atividades lúdicas colaboram com o relacionamento do professor com as crianças de forma 
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afetiva. 
O varal triplo com bolinhas coloridas chamou a atenção das crianças por ser algo 

novo, desconhecido para eles. A ideia da aplicação desta atividade surgiu quando os 
professores de Educação Física e pedagogos da rede municipal de São Mateus estavam 
fazendo um curso de Formação Continuada. É uma atividade em que a criança interage 
tanto com os outros colegas quanto com os adultos, se desenvolvendo em diversas áreas, 
como agilidade no agachar, pular, correr, familiaridade com as cores, quantidade, tempo 
para começar e tempo para parar.

Respondendo as questões exigidas, várias informações foram obtidas em diferentes 
momentos com duas professoras regentes de classe, para analisar se a interação e as 
atividades lúdicas puderam contribuir com o desenvolvimento das crianças, o caminho 
percorrido foi coerente e significativo de acordo com os objetivos mencionados. 

8 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Rey (2005), a pesquisa qualitativa não se orienta na produção de 

resultados finais sobre o estudado, os métodos qualitativos são orientados à exploração, 
ao descobrimento e à lógica da indução, começando com observações específicas e vai 
se construindo em direção aos padrões gerais. Yin (2001) afirma também que o estudo de 
caso é um método qualitativo. Para que ele seja evidente poderá vir de seis fontes distintas 
como, documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 
participante e artefatos físicos.  

Os dados foram construídos através de observações, análise das percepções das 
professoras que apresentaram sobre o desenvolvimento das crianças, e a importância que 
elas relataram sobre as atividades lúdicas no seu cotidiano escolar. Ressaltaram também 
que por meio das brincadeiras dirigidas é perceptível que a interação entre professor e 
aluno aumenta, despertando o interesse do questionamento, dando liberdade ao aluno de 
descobrir mais. Por meio da participação em brincadeiras, a criança interage e socializa, 
integrando-se com os outros.

 Buscando compreender o objetivo proposto, tenta se aproximar das informações 
registradas no decorrer da pesquisa, tendo como base os desafios de uma prática voltada 
para as atividades lúdicas, construindo estratégias pedagógicas que proporcionem o 
desenvolvimento às crianças de 04 e 05 anos. Sendo assim, o processo no seu andamento 
pretende revelar práticas lúdicas dos agentes construtores do conhecimento no cotidiano 
escolar.

Essa constituição se deu por indução, possibilitando a transformação das 
informações em dados, através das anotações particulares, das observações no pátio da 
Escola e do questionário com perguntas abertas para as professoras regentes de classe 
do Pré Nível I e Pré Nível II, revelando assim os objetivos e os argumentos da pesquisa, 
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relacionando as referências teóricas que fundamentam esta pesquisa.

9 |  PRODUTO EDUCATIVO
O produto educativo foi um manual pedagógico, elaborado de acordo com as 

exigências do programa de mestrado profissional da Faculdade Vale do Cricaré - ES. 
Portanto, o mesmo foi planejado e elaborado com a parceria dos profissionais do Centro de 
Educação Infantil Municipal Areinha, São Mateus-ES, dentre eles, gestores e professores, 
objetivando a disseminação do projeto, atraindo assim a atenção das crianças e de seus 
responsáveis.

Toda criança deve sempre interagir e brincar, com adulto e outras crianças, assim 
afirma a BNCC (BRASIL, 2017), pensando nessas possibilidades, as professoras do CEIM 
Areinha focalizaram em atividades lúdicas como, Amarelinha, O Corpo, Dança das cadeiras 
e o Varal triplo com bolinhas coloridas. Assim foi constituído o manual pedagógico com 
essas quatro atividades contendo todas as instruções para execuções das atividades.

De acordo com Pfeifer e Pinto (2012), a amarelinha além de uma diversão é uma 
atividade que melhora muito equilíbrio, esquema corporal e coordenação motora fina das 
crianças. Medina (2015), reforça que a atividade além de ajudar as crianças a conhecer 
e a escrever os números, também desperta e exercita as suas habilidades como contar, 
raciocinar e o equilíbrio, assim com os saltos e pulos, as crianças ganharão mais agilidade, 
coordenação e força, auxiliando no desenvolvimento motor. 

Segundo Pfeifer e Pinto (2012), a atividade o corpo objetiva o trabalho do esquema 
corporal, da orientação espacial e da coordenação motora global. Também a dança das 
cadeiras é uma atividade que, além de divertida, seu objetivo é estimular a criança na 
noção da escutar e a realização, reagindo conforme o ritmo. Leva também à criança a 
noção de ritmo, compasso e tempo. 

De acordo com Brune (2019), a atividade do varal triplo com bolinhas coloridas 
requer muito movimento corporal, além do esforço mental. É também uma atividade em 
que a criança interage com os outros colegas.

10 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa foi realizada no ano letivo de 2019, no CEIM Areinha, em São Mateus-

ES. Possibilitou o desenvolvimento de um questionário com perguntas abertas para cada 
professora das duas turmas pesquisadas, Pré nível I (crianças de 04 anos) e Pré nível II 
(crianças de 05 anos), observações no pátio escolar com as professoras regentes, com o 
objetivo de alcançar as metas propostas.

Discutimos com autores que discorrem sobre a temática desta pesquisa, analisamos 
minuciosamente à luz desses teóricos, fragmentos em anotações e observações realizadas 
no pátio da escola, possibilitando assim a confirmação de termos alcançado os objetivos 
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almejados. Acreditamos que este estudo abra espaço para o debate e a reflexão dos 
motivadores construtores do conhecimento, permitindo assim, repensar o processo de 
desenvolvimento das crianças, buscando a construção de um contexto educativo que seja 
qualitativo, participativo, dialógico e interativo, tendo as brincadeiras e a interação como 
base no desenvolvimento da aprendizagem na Educação Infantil.

Entende-se que, por meio das atividades lúdicas, interações, relacionamento do 
professor com as crianças, de forma afetiva e que predisponha estímulo ao desenvolvimento, 
acontece a aprendizagem. Assunto é bem amplo e a conclusão não está aqui. A mesma 
continuará, servindo de inspiração a quem busca aprender brincando, sabendo que 
é relevante a continuidade de mais estudos sobre a temática do lúdico nas escolas de 
Educação Infantil.
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