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APRESENTAÇÃO
A obra “Iniciação Científica: Educação, inovação e desenvolvimento humano”, reúne 

trabalhos de pesquisa e experiências em diversos espaços, com o intuito de promover um 
amplo debate acerca das diversas temáticas, ligadas à Educação, que a compõe.

Ao refletirmos sobre a Iniciação Científica percebemos sua importância para 
a Educação, pois permite o desenvolvimento do potencial humano que os envolvidos 
mobilizam no processo de pesquisa; ou seja, é o espaço mais adequado para estimular 
a curiosidade epistemológica, conduzindo a aprendizagens que podem nascer de 
problemáticas postas pelas diversas questões cotidianas. 

Depois da mobilização ocasionada pelas diversas inquietudes que nos movimentam 
na cotidianidade e ao aprendermos a fazer pesquisa, entendendo o rigor necessário, 
nos colocamos diante de objetos de conhecimentos que exigem pensar, refletir, explorar, 
testar questões, buscar formas de obter respostas, descobrir, inovar, inventar, imaginar e 
considerar os meios e recursos para atingir o objetivo desejado e ampliar o olhar acerca 
das questões de pesquisa.

Nesse sentido, os textos avaliados e aprovados para comporem este livro revelam a 
postura intelectual dos diversos autores, entendendo as suas interrogações de investigação, 
pois é na relação inevitável entre o sujeito epistemológico e o objeto intelectual que a 
mobilização do desconhecido decorre da superação do desconhecido. Esse movimento 
que caracteriza o sujeito enquanto pesquisador ilustra o processo de construção do 
conhecimento científico. 

É esse movimento que nos oferece a oportunidade de avançar no conhecimento 
humano, nos possibilitando entender e descobrir o que em um primeiro momento parecia 
complicado. Isso faz do conhecimento uma rede de significados construída e compreendida 
a partir de dúvidas, incertezas, desafios, necessidades, desejos e interesses pelo 
conhecimento.

Assim, compreendendo todos esses elementos e considerando que a pesquisa 
não tem fim em si mesmo, percebe-se que ela é um meio para que o pesquisador cresça 
e possa contribuir socialmente na construção do conhecimento científico. Nessa teia 
reflexiva, o leitor conhecerá a importância desta obra, que aborda várias pesquisas do 
campo educacional, com especial foco nas evidências de temáticas insurgentes, reveladas 
pelo olhar de pesquisadores sobre os diversos objetos que os mobilizaram, evidenciando-
se não apenas bases teóricas, mas a aplicação prática dessas pesquisas.

Boa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
André Ricardo Lucas Vieira 

Carla Linardi Mendes de Souza
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RESUMO: O jogo didático é uma atividade 
lúdica que, utilizado de forma planejada, 
constitui-se em ferramenta indispensável ao 
ensino e aprendizagem de língua materna 
e língua estrangeira. Além de promover um 
bom rendimento escolar, principalmente, pode 
combater o déficit de atenção dos alunos. O 

artigo tem como objetivo relatar experiências 
escolares concernentes ao ensino de língua 
espanhola como segunda língua. O estudo foi 
realizado durante o 2º bimestre de 2015 com a 
participação de 60 alunos do 6º ano do ensino 
fundamental II na disciplina de língua espanhola 
do Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal do Acre – UFAC. A abordagem dos 
fatos pesquisados foi qualitativa descritiva, 
uma vez que o comportamento dos aprendizes 
foi observado e descrito durante a aplicação 
do projeto pedagógico denominado “Dominó 
Didático”. Durante a culminância, os discentes 
encaixavam peças do jogo didático contendo 
parte do conteúdo estudado durante o bimestre. A 
prioridade da atividade foi de revisar os conteúdos 
estudados para a avaliação bimestral, corrigindo 
o déficit de aprendizagem dos alunos. Detectou-
se que os estudantes tiveram melhoria satisfatória 
nas notas das provas, e consequentemente, um 
grande avanço no processo de aquisição da 
língua espanhola. Evidenciou-se, ainda, que 
os discentes despertaram o gosto pelo idioma 
espanhol e desenvolveram novas habilidades 
e competências através do estudo coletivo e 
colaborativo, pois as ações foram realizadas 
em grupos. Pode-se concluir que a montagem 
coletiva de peças de dominó com conteúdo 
em espanhol, utilizada como forma de revisão, 
resultou em grande melhoria no desempenho 
dos alunos, reduzindo consideravelmente 
o déficit de atenção dos estudantes que 
dificulta a capacidade de concentração e, 
consequentemente, a aprendizagem.
PALAVRAS - CHAVE: Jogo. Aprendizagem. 
Espanhol. Projeto Pedagógico.
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THE DIDACTIC GAME: CONCENTRATION FOR SPANISH LEARNING
ABSTRACT:  The didactic game is a playful activity that, used in a planned way, constitutes 
an indispensable tool for teaching and learning the mother tongue and foreign language. 
In addition to promoting good academic performance, it can mainly combat the students’ 
attention deficit. The article aims to report school experiences concerning the teaching of 
Spanish as a second language. The study was carried out during the 2nd bimester of 2015 
with the participation of 60 students from the 6th year of elementary school II in the Spanish 
language discipline of the Colégio de Administração of the Federal University of Acre – UFAC. 
The approach of the researched facts was descriptive qualitative, since the learners’ behavior 
was observed and described during the application of the pedagogical project called “Didactic 
Dominoes”. During the culmination, students fitted pieces of the educational game containing 
part of the content studied during the two-month period. The priority of the activity was to 
review the contents studied for the bimonthly assessment, correcting the students’ learning 
deficit. It was detected that the students had a satisfactory improvement in the test scores, 
and consequently, a great advance in the Spanish language acquisition process. It was also 
evident that the students awoke a taste for the Spanish language and developed new skills 
and competences through collective and collaborative study, as the actions were carried out 
in groups. It can be concluded that the collective assembly of domino pieces with content in 
Spanish, used as a form of revision, resulted in a great improvement in student performance, 
considerably reducing the students’ attention deficit, which hinders the ability to concentrate 
and, consequently, the learning.
KEYWORDS: Game. Learning. Spanish. Pedagogical Project.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ao longo dos anos, emergiram muitos debates sobre metodologias no ensino 

propedêutico, ou seja, na educação básica, com destaque ao ensino fundamental II. É 
constante a busca por métodos inovadores que favoreçam a evolução do aprendizado 
da criança para crescerem como cidadãos, considerando essa como uma das etapas 
de transição na vida escolar do estudante. De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs, 1998 p.07), o Ensino Fundamental I apresenta apenas as disciplinas 
básicas: Língua Portuguesa,  Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e 
Educação Física. 

Entretanto, no 6º ano são acrescentadas outras disciplinas no currículo, inclusive 
uma ou duas línguas estrangeiras. A escola, como entidade responsável por oferecer um 
ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades e aptidões através da teoria e da 
prática baseia-se em leis normativas e técnicas pedagógicas para cumprir o seu papel na 
sociedade, auxiliando a família que oferece as primeiras instruções informais aos pequenos. 
Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 227, traz o conceito de criança 
como “pessoa em desenvolvimento com prioridade absoluta” de receber educação para o 
seu desenvolvimento intelectual. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
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criado pela Lei 8.069/1990 prioriza como um dos direitos fundamentais à criança: Direito à 
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer (arts. 53 ao 59). 

O principal objetivo deste trabalho, é refletir sobre a aplicação de projeto pedagógico 
para auxiliar a aprendizagem do espanhol através do Dominó Didático como uma das 
alternativas metodológicas promissoras baseadas em experiências teóricas e práticas 
aplicadas no ensino de língua espanhola. Além disso, esse estudo visa apontar direções 
que contribuam para amenizar o problema da falta de atenção dos alunos na realização de 
atividades em sala de aula que interferem no processo ensino e aprendizagem.

O citado projeto justificou-se pela afirmação de que os jogos educativos quando 
utilizados de forma planejada podem contribuir para o desenvolvimento do processo ensino 
aprendizagem de língua estrangeira no 6º ano do ensino fundamental II. Ademais, podem 
enfocar variados aspectos linguísticos como compreensão auditiva, a pronunciação, o 
estudo gramatical, a aquisição do vocabulário, dentre outras modalidades de conteúdos 
programáticos.

Diante da necessidade de aquisição de um novo código linguístico no mundo 
globalizado é previsível que o ensino da língua estrangeira comece na idade tenra do 
indivíduo. É necessário que o professor de língua apresente à criança conteúdos de forma 
lúdica, destacando a prioridade no ensino contextualizado em forma de jogos, brincadeiras, 
estimulando a participação ativa e criativa do discente. Vale ressaltar que a língua não deve 
ser considerada apenas um código linguístico, mas deve ser valorizada como forma de 
representações artísticas, culturais e sociais de um povo. Assim, o docente deve ficar atento 
e propor metodologias eficazes ao ensino e aprendizagem da língua alvo, considerando 
cada fase do desenvolvimento da criança. 

A metodologia de projetos na escola
Na opinião de Toyohara (2010), ultimamente, muito se tem discutido e refletido sobre 

a pedagogia viabilizada a partir da metodologia de projetos na escola. 

A aprendizagem baseada em projetos é uma proposta de ensino-
aprendizagem que se concentra na concepção central e nos princípios de uma 
tarefa, envolvendo o aluno na investigação de soluções para os problemas e 
em outros objetivos significativos, permitindo assim ao estudante trabalhar de 
forma autônoma na construção do seu próprio conhecimento [Markham et. al. 
2008], [Pozo 1998]. Pozo (1998) ressalta que ensinar a resolver problemas 
“supõe colocar a ênfase no ensino de procedimentos, embora sem perder de 
vista a importância dos conceitos e das atitudes para resolver problemas”, 
problemas esses que, ao serem solucionados exigem, segundo Echeverría 
& Pozo (1998), uma compreensão da atividade ou tarefa, a concepção de 
um plano que conduz à meta, a execução desse plano e, finalmente, uma 
análise que permite determinar o alcance ou não da meta. Assim, constitui a 
edificação de um projeto de aprendizagem. (TOYOHARA, 2010, p. 04).

Dito de outra forma, a principal função da idealização e aplicação de projetos 
no contexto da educação é resolver entraves que dificultam o processo de ensino e 
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aprendizagem. Nessa perspectiva, acredita-se que uma das principais dificuldades dos 
professores de ensino fundamental II é manter a atenção dos discentes sempre voltada 
para as ações pedagógicas.

A idealização do projeto Dominó Didático para o ensino de língua espanhola
Observando as dificuldades dos alunos em compreender aspectos estruturais e 

culturais da língua espanhola, tanto na escrita quanto na fala, decorrentes de vários fatores, 
dentre eles a falta de atenção nas aulas, resolvemos idealizar um projeto de ensinamento 
de tal língua através da metodologia inspirada em jogos didáticos. O Dominó Didático foi 
idealizado para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, visto que, muitos dos quais não 
haviam tido o contato com uma língua estrangeira antes. As ações planejadas tinham como 
objetivo promover um aprendizado formal dos conteúdos da disciplina, além de incentivar 
o desenvolvimento socioeducativo por meio do método sociointeracionismo proposto por 
Vygotsky. 

Para a idealização do projeto primeiramente foi feita uma sondagem sobre os alunos 
de duas turmas de 6º ano em relação ao comportamento e participação nas aulas de 
espanhol. Assim, surgiram as perguntas: Por que os alunos apresentam baixo rendimento 
no aprendizado? Após detectar o problema, surgiram outras perguntas: Qual a relevância 
do projeto pedagógico para o aprendizado de língua estrangeira? E, por último: quem serão 
os beneficiários resultantes das ações aplicadas?

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto pedagógico foi pesquisa-
ação, identificada por Franco (2005, p. 489) como “uma ação prática que cientificiza  prática  
educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e emancipação 
de todos os sujeitos da prática”. Para a realização do projeto contamos com a participação 
de três bolsistas do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de licenciatura em 
língua espanhola da Universidade Federal do Acre (UFAC). Ademais, durante o processo de 
realização do projeto, houve interação e colaboração entre professor, bolsistas e alunos, o 
que permitiu uma melhor dinâmica na troca de conhecimentos e desenvolvimento cognitivo 
dos discentes.  

Coria-Sabine e De Lucena (2015) afirmam que há controvérsias de pensamentos 
sobre a cognição da criança que abrange variadas teorias cognitivas. As autoras afirmam 
que para alguns teóricos “a criança traz em si, inicialmente, apenas um conjunto de 
reflexos” (p.07). Além disso, outra afirmação que mais chama a atenção na concepção das 
autoras é que “a criança é vista como uma parceira ativa em sua própria aprendizagem, e o 
professor deve respeitar suas características e suas formas de pensar” (p.08), oferecendo 
um ambiente sadio e espontâneo propício à experimentação, à descoberta uma vez que a 
criança é um ser curioso.

Com base nos estudos de Vygotsky (1989ª), é possível afirmar que a intervenção do 
professor no sentido de desenvolver aptidões na criança em idade escolar, é fundamental, 



 
Iniciação científica: Educação, inovação e desenvolvimento humano Capítulo 16 201

embora muitas vezes ele não esteja apto para desenvolver normas e técnicas eficazes 
na construção do intelectual da criança. Cabe ao profissional em educação pesquisar, 
investigar e buscar informações científicas comprovadas para serem implantadas novas 
metodologias em sala de aula de forma inovadora e adequada à comunidade estudantil, 
visando o desenvolvimento de habilidades e competências no estudante para avançar e 
alcançar méritos na vida escolar.

Na visão de Piaget (1975), a criança sofre a interferência do meio no processo de 
aprendizagem. Esse meio pode ser entendido como o ambiente familiar e a escola, nos 
quais são produzidos estímulos no indivíduo de forma ativa a partir do contato com objetos. 
Nesse sentido, é importante pensarmos na materialização das ações didático-pedagógicas 
para construir um caminho fértil, propondo a aprendizagem significativa dos discentes. 
Segundo o autor, o contato com o aspecto material faz com que a criança produza respostas 
interpretativas do fato vivido, oferecendo a criação de estímulos de aprendizagem.

Para o pesquisador, é previsível que:

(...) a origem do conhecimento não está somente no objeto nem no sujeito, mas 
antes numa interação indissociável entre os dois, de tal modo que aquilo que 
é dado fisicamente é integrado numa estrutura lógico-matemática implicando 
a coordenação das ações do sujeito. (PIAGET, 1975 p.75).  

No contexto do novo ensino básico, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 
(BRASIL, 2018), é apresentado como proposta orientar as ações pedagógicas, envolvendo 
docentes e discentes através da aplicação de conteúdos de forma articulada que deem 
suportes aos estudantes de forma contínua no sentido de auxiliar na compreensão e na 
resolução de desafios do mundo atual.

Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando 
a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, 
sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 
do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para 
o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais 
definidas na BNCC (BRASIL, 2018 p.13).

As competências e habilidades, em grande parte, são manifestadas pelos discentes 
através de leituras e execução de atividades práticas no ambiente da sala de aula tanto 
em língua materna como em língua estrangeira como uma demonstração do meio e não 
de um fim. A leitura é considerada como um exercício que deve ser sempre avaliado de 
forma contínua e processual. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,1998) definiam 
a leitura como

[...] o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão 
e interpretação, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se 
trata de extrair informação, decodificação letra por letra, palavra por palavra. 
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Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, 
inferência e verificação, sem os quais não é possível proficiência. (PCNs, 
1998, p.69 e 70).

Nesse sentido, entende-se que a prática leitora é a base para a compreensão e 
assimilação de conteúdos linguísticos e culturais de um sistema formal (língua). No caso 
da aquisição de uma língua estrangeira, torna-se fundamental o trabalho iniciado com o 
incentivo à leitura, seguida por práticas concretas de ensino que ofereçam ao aluno um 
contato direto com a língua meta através de atividades lúdicas. 

O papel do professor  e o uso da linguagem no ensino de línguas 
O estudo da linguagem tem um papel preponderante na fase educacional que 

antecede ao ensino médio e ao ensino superior. Vivemos em um mundo globalizado, onde 
nos deparamos com diversos tipos de linguagens representadas em variados idiomas de 
diferentes nações. Efetivamente, no dia a dia, as crianças têm inúmeras possibilidades 
de assistirem filmes com legendas em diferentes línguas como inglês, espanhol, francês 
dentre outras. Por isso, entende-se que há urgência em a escola oferecer o ensino de 
idiomas durante a fase do Ensino Fundamental ou quem sabe na pré-escola, considerando 
a possibilidade de proporcionar ao educando uma gama de experiências linguísticas para a 
criação de conceitos sobre a linguagem e a cultura de diferentes povos da América Latina. 

O lúdico do jogo como ferramenta de auxílio ao professor e o ensino e 
aprendizagem do espanhol

O livro didático é uma das ferramentas oferecidas pela escola para dar suporte ao 
planejamento de ações pedagógicas em determinada disciplina. Contudo, evidentemente, 
não pode ser considerado como a única ferramenta de aprendizagem dos alunos. Torna-se 
imprescindível a inovação de metodologias ativas por parte do professor para a didática na 
sala de aula, principalmente no ensino da língua espanhola.

Outrossim, a importância das atividades lúdicas na sala de aula é mencionada no 
texto dos PCNs (1998, p.19) como possibilidade de explorar a expressividade da criança 
na construção do caráter e, por isso, não devem ser consideradas de forma equivocadas. 

“Os deslocamentos, as conversas e as brincadeiras resultantes desse 
envolvimento não podem ser entendidos como dispersão ou desordem, mas 
sim como uma manifestação natural da criança”.  

Nesse contexto, com base em pesquisas sobre cognição da criança, tais atividades 
lúdicas podem estimular a forma de desenvolver ainda o físico, o intelectual, o poder 
cognitivo e social, aprimorando a criação do caráter empático, onde o aluno aprende com 
seus erros e acertos, de forma coletiva e colaborativa, além de contribuir para a formação 
de um ser humano, solidário, reconhecendo e valorizando o “outro”. Vygotsky (1989) em 
suas pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, afirma que o pensamento 
está vinculado à palavra e se concretiza na linguagem aprendida através de situações 
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concretas. Nesse contexto, é previsível que o jogo desempenhe um papel muito importante 
porque oferece condições para o aluno pensar e agir no mundo real, manifestando seu 
pensamento, sua criatividade na prática. 

“En verdad, el linguage es no solo un medio del comunicación, sino tambien 
un medio del pensamento, y la consciencia se desarrolla principalmente com 
a ayuda del linguage y surge a partir de la experiencia social (1989a, p.67).

Na visão do autor, a linguagem não se resume a uma alternativa de comunicar-
se, mas uma forma de transmissão do pensamento, de experiência e, consequentemente, 
de emancipar-se socialmente. É por meio da linguagem que se concretizam as relações 
sociais entre os indivíduos e a criança apresenta uma grande capacidade de desenvolvê-la, 
proporcionando as habilidades cognitivas e afetivas no ambiente escolar.

Nessa mesma direção, os estudos da linguagem desenvolvidos pelo círculo de 
Bakhtin (1995) afirmam que a construção do discurso ideológico do sujeito é obtido através 
da linguagem com a utilização de um código que seria a língua falada ou escrita. Entende-
se que na aplicação do Dominó Didático são disseminadas variadas formas de linguagem 
como a visual, a escrita e a falada, onde os alunos têm a oportunidade de vivenciar 
situações reais na língua espanhola com a mediação do professor. Na realização do jogo 
didático é imprescindível que o professor se expresse numa linguagem que seja conhecida 
ao aluno. É possível que utilize a língua portuguesa como tradução, mas também torna-se 
indispensável a utilização da língua espanhola no diálogo com os discentes.

Para Bakhtin/Voloshinov (1995),

(...) é indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade 
linguística, a uma sociedade claramente organizada. E mais, é indispensável 
que estes dois indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social 
imediata, quer dizer, que tenham uma relação de pessoa para pessoa sobre 
um terreno bem definido (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1995 p.70).     

O Dominó Didático utilizado como ferramenta metodológica para o ensino do 
espanhol

O projeto pedagógico descrito nesse artigo foi realizado em 2015 no colégio de 
aplicação da Universidade Federal do Acre (UFAC) com alunos de 6o ano do ensino 
fundamental II na disciplina de língua espanhola. Além disso, o professor da disciplina 
contou com a participação de três acadêmicos do 6º período do curso Licenciatura em 
Língua Espanhola da UFAC, bolsistas do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) para a 
confecção e realização do projeto na sala de aula, viabilizando a mediação entre professor/
bolsistas/alunos, três personalidades do processo ensino e aprendizagem atuando em 
atividades interativas e colaborativas focados no êxito da escola e do ensino.

Tal projeto pedagógico foi realizado com duas turmas de 30 alunos. No início do 2º 
semestre do ano letivo de 2015, foi feito um levantamento diagnóstico sobre o conhecimento 
dos discentes acerca da língua espanhola. Como resultado observou-se que a maioria 
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não havia estudado tal língua estrangeira, mas conheciam algumas palavras através de 
diálogos com familiares e amigos descendentes de peruanos e bolivianos, uma vez que 
moram na fronteira Brasil, Peru e Bolívia. Foi disponibilizado aos alunos um questionário 
com perguntas fechadas sobre os jogos que eles participavam nos momentos ócios. 
Dentre as opções havia o xadrez, a dama, o dominó e o futebol. A maioria respondeu que 
gostava de jogar dominó. Com as informações colhidas, procurou-se elaborar um plano 
que envolvesse o jogo dominó com funções didáticas. Daí, surgiu a construção do “Dominó 
Didático de Espanhol” abordando conteúdos didáticos conforme os apresentados no plano 
de ensino da disciplina língua espanhola para o 6º ano do ensino fundamental II.

Procedimentos adotados para confeccionar e aplicação do Dominó Didático

• Utilizar o plano de curso do 6º ano do ensino fundamental II como referência 
na construção do jogo didático como ferramenta metodológica no ensino da 
disciplina língua espanhola;

• Elaborar a organização dos conteúdos através da montagem de fichas com 
imagens e textos digitados no computador;

• Fazer a impressão do material elaborado;

• Fazer a colagem das fichas em pedaços de papelão recortados;

• Fazer o revestimento com fitas adesivas para dar maior durabilidades às peças 
do dominó;

• Fazer a montagem dos jogos, marcando a 1ª e a última peças para facilitar o 
trabalho dos alunos;

• Fazer a confecção das 100 peças divididas em 05 grupos de 20 peças com 
seus respectivos conteúdos didáticos em língua espanhola.

• Aplicar o jogo em 02 turmas de 6º ano do colégio de Aplicação da UFAC com 30 
alunos divididas em 06 grupos de 05 alunos para cada turma;

• Os alunos fazem a montagem das peças do dominó e quando um grupo termina 
a montagem, o mesmo grupo passa a montar outro jogo de dominó com dife-
rentes peças que representam conteúdos temáticos novos;

• No final, ganha o grupo que conseguir montar mais jogos e, consequentemente, 
conseguirá obter mais conhecimentos teóricos e práticos em língua espanhola.

• O grupo vencedor receberá um prêmio como reconhecimento do mérito.

É importante frisar que o jogo é realizado no horário de aula, ou seja, dois horários 
de 50 minutos de aula. No final, será proposto um debate sobre as principais dificuldades 
apresentadas pelos discentes.
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Materiais necessário para a construção do dominó didático

• Notebook;

• Cartolina;

• Cola;

• Tesouras;

• Papelão

• Estilete

• Fita durex

• Papel A4

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em reunião com a coordenação e diretoria da escola, foi mencionada a ideia de 

preservar o material confeccionado para que possa ser adaptado e utilizado nos anos 
posteriores.  Um fator positivo ocorrido na escola é que a ideia de utilizar jogos na aplicação 
de conteúdos didático-pedagógicos foi acatada por outros professores, tanto da área de 
linguagem como de outras disciplinas.

Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade 
de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas 
pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos 
substitutos (BRASIL, 1998, p. 27).

Observou-se que as aulas de língua espanhola se tornaram mais atrativas para os 
discentes que, esperavam ansiosamente pelos jogos em todos os finais de semestres letivos. 
Aqueles que tinham dificuldades de entendimento dos conteúdos tinham a oportunidade de 
tirar dúvidas e realmente aprender na prática através do jogo Dominó Didático.

Foi perceptível também a mudança de comportamento dos alunos enquanto ao 
coletivismo, ao companheirismo, pois os discentes que passavam a maior parte da aula 
tentando de certa forma se isolar no interior da sala, procuraram trocar ideias com os 
demais, desenvolvendo estratégias para o jogo, aprimorando a sua criatividade, percepção 
e autonomia baseada na aprendizagem colaborativa, respeitando as diferenças no ritmo de 
aprendizagem do colega do grupo.

Outro fato interessante observado foi que os alunos que tinham maior facilidade de 
absorver o conhecimento da língua espanhola ajudavam aos demais, explicando da forma 
que eles compreendiam, utilizando uma linguagem peculiar aos colegas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, conclui-se que não há uma única maneira de transmitir conhecimentos 

e amenizar os obstáculos que dificultam o aprendizado do discente, mas, certamente, há 
várias metodologias para ensinar e aprender uma língua estrangeira. Nesse sentido, o 
uso do lúdico através da aplicação de jogos é uma das estratégias mais atrativas para 
convencer o aluno de que precisa se dedicar no processo de aprendizagem. As crianças 
não aprendem de forma forçada. O conhecimento deve ser prazeroso e transmitido, 
observando as aptidões, as habilidades de cada aluno. Com isso, observou-se que, 
quando as atividades são realizadas em grupo, os discentes demonstram mais interesse 
de participarem. Quando os desafios são postos como forma de competição, os aprendizes 
procuram se destacar e isso a metodologia baseada em projetos nos proporciona perceber 
de forma clara.

É, portanto, plausível que as escolas acatem a liberdade de os docentes adaptarem 
os conteúdos de sua disciplina baseados em diferentes intervenções metodológicas. Nessa 
direção, é possível refletir sobre o uso de projetos pedagógicos na escola, pois entendemos 
que essa prática traz o aluno para o centro do processo ensino-aprendizagem, tornando-o 
a peça principal no desenvolvimento de suas potencialidades. Tal metodologia proporciona 
a construção do conhecimento de forma coletiva e criativa, evidenciando o reconhecimento 
do outro como ser humano ativo e criativo.

Podemos concluir que esse projeto despertou o interesse dos alunos na participação 
ativa das aulas de espanhol. O projeto lhes trouxe conhecimentos linguísticos, sociais, 
culturais e de mundo. Observamos que houve uma aprendizagem significativa, pois os 
mesmos demonstraram aptidões na resolução de questões e desenvolveram a atividade 
de trabalhar em grupo, respeitando os colegas de equipe, aprimorando as competências 
comunicativas em língua estrangeira, enriquecendo seu vocabulário e formação do caráter 
humano e motivador da paz. As experiências e os saberes trazidos do convívio foram 
teorizadas e transformadas em conhecimentos linguísticos formais.
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Projeto Dominó Didático em Espanhol (2015)

Alunos do 6º ano Colégio de Aplicação (UFAC)
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