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APRESENTAÇÃO

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência e buscando superar 
problemas estruturais, como a desigualdade social por exemplo. Direcionar e ampliar o 
olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela contemporaneidade 
é um desafio, aceito por muitos professores/as pesquisadores/as. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante nos 
últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. O cenário 
político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado recentemente 
e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de espaços de 
resistência. Este livro, intitulado “A Educação enquanto fenômeno social e a superação 
das desigualdades sociais”, da forma como se organiza, é um desses lugares: permite-
se ouvir, de diferentes formas, os diferentes sujeitos que fazem parte dos movimentos 
educacionais.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações que 
são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os inúmeros capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Neste livro, portanto, reúnem-se trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional, tendo a Educação enquanto fenômeno social 
importante para o fortalecimento da democracia e superação das desigualdades sociais.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, partindo 
de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular que, 
pela mobilização dos/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma provocativa leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
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A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA PARA A 
APRENDIZAGEM ESCOLAR

Data de submissão: 22/12/2021

Antônia Márcia Matos Soares 
Guaraciaba do Norte - CE 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/
PKG_MENU.menu?f_

cod=522DEE4F5350F609784E30E179A0EFE6

RESUMO Esta pesquisa sobre a importância 
da neurociência para a aprendizagem, tem 
como objetivos compreender a importância da 
neurociência no processo ensino-aprendizagem 
e conhecer a composição cerebral e a 
neuroplasticidade. Utilizou-se de uma pesquisa 
de cunho bibliográfico, tendo como aporte teórico, 
a visão dos autores: Bartozeck (2007) e Relvas 
(2018), que contribuíram de maneira significativa 
para conhecer sobre a temática em foco. A 
neurociência e educação são áreas interligadas, 
que possibilitam o conhecimento acerca de como 
a aprendizagem acontece, sendo a primeira a 
ciência do cérebro e a segunda, a ciência do 
ensino-aprendizagem. Ambas, asseguram um 
ensino eficaz, através do conhecimento científico 
e de estratégias metodológicas, que fomentam a 
aprendizagem. Por fim, essa pesquisa despertou 
o interesse pela temática, contribuindo com a 
contextualização do conhecimento científico e 
pedagógico, despertando para a elaboração 
de estratégias de ensino que assegurem uma 
aprendizagem satisfatória.  
PALAVRAS-CHAVE: Neurociência. Cérebro. 

Ensino-aprendizagem.

THE IMPORTANCE OF NEUROSCIENCE 
FOR LEARNING SCHOOL

ABSTRACT This research on the importance 
of neuroscience for learning aims to understand 
the importance of neuroscience in the teaching-
learning process and to know the brain 
composition and neuroplasticity. A bibliographical 
research was used, having as theoretical support, 
the view of the authors: Bartozeck (2007) and 
Relvas (2018), who contributed significantly to 
know about the theme in focus. Neuroscience and 
education are interconnected areas that enable 
knowledge about how learning happens, the first 
being brain science and the second, teaching-
learning science. Both ensure effective teaching, 
through scientific knowledge and methodological 
strategies that encourage learning. Finally, 
this research aroused interest in the subject, 
contributing to the contextualization of scientific 
and pedagogical knowledge, awakening to the 
development of teaching strategies that ensure 
satisfactory learning.
KEYWORDS: Neuroscience. Brain. Teaching-
learning.

1 |  INTRODUÇÃO 
Este artigo versa sobre a importância da 

neurociência para a aprendizagem, como um 
campo que pode ser trabalhado em consonância 
com a educação, para assegurar um ensino 
que promova uma aprendizagem significativa 
e satisfatória, através do conhecimento do 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=522DEE4F5350F609784E30E179A0EFE6
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=522DEE4F5350F609784E30E179A0EFE6
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=522DEE4F5350F609784E30E179A0EFE6
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cérebro e da elaboração de estratégias de ensino eficazes. 
A delimitação do tema, deu-se através da perspectiva de conhecer mais sobre 

a temática e a sua relevância no processo ensino-aprendizagem, sabendo-se que a 
neurociência é uma área que trabalha com a memória, que é um mecanismo essencial 
para a aprendizagem, bem como das redes neurais que auxiliam na assimilação do objeto 
de conhecimento. 

Quanto às hipóteses iniciais sobre o campo da neurociência, confirma-se em 
alguns aspectos, principalmente, por já se trabalhar em sala de aula com atividades que 
assegurem a plasticidade cerebral, mas que faltava o conhecimento científico de como a 
aprendizagem realmente acontece.  

Então, pôde-se conhecer que a neurociência pode contribuir para a área 
educacional, uma vez que parte do pressuposto que essas áreas são vias de mão dupla 
que se entrelaçam numa relação de reciprocidade constituindo assim, a ciência do cérebro 
e a ciência do ensino-aprendizagem. 

O objetivo geral desse trabalho é compreender a importância da neurociência no 
processo ensino-aprendizagem, sendo o específico conhecer a composição cerebral e a 
neuroplasticidade.   

Esse artigo é relevante, pois possibilita aos educadores, o conhecimento sobre a 
neurociência e educação, que juntas podem possibilitar a melhoria da qualidade do ensino-
aprendizagem. 

Quanto a metodologia de pesquisa, esta caracteriza-se como uma pesquisa de 
cunho bibliográfico, tendo como aporte teórico, os estudos de Bartozeck (2007) e Relvas 
(2018).  

2 |  DESENVOLVIMENTO 

2.1 Neurociência e aprendizagem 
Hodiernamente, tem-se estudado sobre a importância da neurociência, para a 

aprendizagem escolar, uma vez que essa área é fundamental para que se compreenda 
como se processa a aprendizagem no cérebro. Conforme 

Bartozeck (2007, p. 1),  

A neurociência surgiu no final do século XIX com os cientistas Ramon Y Cajal, 
os quais descobriram a existência dos neurônios e desenvolveram a teoria 
neuronal. Trata-se de uma ciência que estuda o sistema nervoso central, 
buscando compreender como acontece seu funcionamento, sua estrutura, 
como se desenvolve e as alterações que possam ocorrer ao longo da vida.  

Nesse sentido, é imperioso afirmar que, a neurociência é importante para os 
profissionais da educação, pois permite-os saber lidar com o processo ensinoaprendizagem, 
possibilitando conhecer como ocorre o funcionamento do cérebro humano, de modo a 
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elaborar estratégias metodológicas que assegurem ao educando uma aprendizagem 
significativa e satisfatória, pois o cérebro é responsável por processar as informações e os 
conhecimentos e, assim, as estratégias de ensino despertam o interesse do educando em 
aprender. 

Para Relvas (2018, p. 21),  

Muitas vezes, comparamos alguns estudantes e nos perguntamos porque 
uns aprendem e outros têm determinadas dificuldades em compreender a 
aula. Em algumas situações, discriminamos até mesmo suas inteligências, 
medindo e mensurando por meio de conceitos e notas, a fim de utilizar-se 
como medida da aprendizagem no desempenho escolar. 

 Sob essa ótica é fundamental que o professor conheça o encéfalo e a sua estrutura 
para melhor saber lidar com o sujeito aprendiz, em todos os aspectos, sejam cognitivos, 
afetivos, sociais, emocionais, dentre outros. De acordo com Relvas (2018, p. 21) 

O encéfalo encontra-se localizado no interior do crânio, protegido por um 
conjunto de três membranas, que são as meninges. É constituído por um 
conjunto de três membranas, que são as meninges. É constituído por um 
conjunto de estruturas especializadas que funcionam de forma integrada 
para assegurar unidade ao comportamento humano. É formado por Bulbo 
raquidiano, Hipotálamo, Corpo caloso, Córtex cerebral, Tálamo, Formação 
reticular, Cerebelo e hipófise. 

 

Fonte: Monólito Nimbus 2021 

O cérebro humano possui cinco divisões anatômicas, os lobos cerebrais, 
que são: frontal, parietal, occipital, temporal e insular. Cada um tem a sua função 
específica desempenhada, essenciais para o processo de formação da aprendizagem. 
Portanto, é importante que o professor conheça cada um e suas respectivas funções 
para o desenvolvimento de habilidades e capacidades dos educandos sob o objeto de 
conhecimento. Sobre as partes que compõem o cérebro (RELVAS, 2018), descreve: 

 1- LOBO FRONTAL: Córtex pré-frontal: está relacionado com as funções superiores 
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representadas por vários aspectos comportamentais humanos. Recebe impulsos nervosos 
dos lobos parietal e temporal por meio de feixes de longas fibras de associações situadas 
no giro cíngulo. Lesões bilaterais da área pré-frontal determinam perda da concentração, 
diminuição da habilidade intelectual e déficit de memória e julgamento. 2 – LOBO 
TEMPORAL: Possui funções situadas em porções diferentes. A parte posterior está 
relacionada com a recepção e a decodificação de estímulos auditivos, que se coordenam 
com impulsos visuais, e a parte anterior está relacionada com a atividade motora visceral 
9 olfação e gustação) e com alguns aspectos de comportamentos instintivos. 3 - LOBO 
PARIETAL: está relacionado com a interpretação, a integração de informações visuais 
(provenientes do córtex occipital) e à somatossensitivas primárias, principalmente o tato. A 
lesão do córtex primário occipital determina perda do campo visual, enquanto as lesões do 
lobo parietal resultam em perda do conhecimento geral, inadequação do reconhecimento 
de impulsos sensoriais e falta de interpretação das relações espaciais (visual espacial e 
motora). 4 - LOBO OCCIPITAL: Esta região realiza a integração visual a partir da recepção 
dos estímulos que ocorre nas áreas primárias, leva informações para serem apreciadas 
e decodificadas nas áreas secundárias e de associação visual. Estes centros visuais são 
conectados por fibras intrahemisféricas ao córtex do parietal do mesmo lado, bem como 
outras atividades integradoras. Além da integração intra-hemisférica, as áreas parietais 
direita e esquerda e temporais posteriores são conectadas por meio do corpo caloso, 
comunicando os dois hemisférios pelas fibras comissurais inter-hemisféricas. 5 – TRONCO 
ENCEFÁLICO: atenção, vigilância, integração neurossensorial motora, integração 
vestibular, integração tônica. 6 – CEREBELO: coordenação de movimentos automáticos e 
voluntários, segurança, proprioceptividade, regulação de padrões motores. 

 A neurociência através de seus estudos possibilita o conhecimento sobre a estrutura 
e funcionamento do sistema nervoso, enquanto que a  educação é responsável por criar 
condições de aprendizagem, para o desenvolvimento de competências e habilidades, 
onde os professores atuam de maneira a promover mudanças cerebrais que conduzem 
a aprendizagem, sendo de fundamental importância fomentar nos alunos a vontade de 
aprender, através de estratégias de ensino que auxiliem na reorganização do sistema 
nervoso, assegurando a eficiência e eficácia do ensino promovendo mudanças de 
comportamento frente aos conteúdos curriculares.  

De acordo com Relvas (2018), em uma visão neurobiológica da aprendizagem, 
pode-se dizer que, quando ocorre a ativação de uma área cortical, determinada por um 
estímulo, provoca alterações também em outras áreas, pois o cérebro não funciona como 
regiões isoladas. Isto ocorre em virtude da existência de um grande número de vias de 
associações, precisamente organizadas, atuando nas duas direções. Estas vias podem 
ser muito curtas, ligando áreas vizinhas que trafegam de um lado para o outro sem sair 
da substância cinzenta. Outras podem constituir feixes longos e trafegam pela substância 
branca para conectar um giro a outro de um lobo a outro, dentro do mesmo hemisfério 
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cerebral. São as conexões intra-hemisféricas. Por último, existem feixes comissurais 
que conduzem a atividade de um hemisfério para outro, sendo o corpo caloso o mais 
importante deles. As associações recíprocas entre as diversas áreas corticais asseguram 
a coordenação entre a chegada de impulsos sensitivos, sua decodificação e associação, 
até a atividade motora de resposta. A esta chamamos de funções nervosas superiores, 
desempenhadas pelo córtex cerebral. 

2.2 Plasticidade cerebral 
Relvas (2007) define Plasticidade Cerebral como a denominação das capacidades 

adaptativas do Sistema Nervoso Central (SNC) e sua habilidade para modificar sua 
organização estrutural própria e funcionamento. Ela é a propriedade do sistema nervoso 
que permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta à experiência, e 
como adaptação a condições mutuantes e a estímulos repetidos. O desenvolvimento 
da plasticidade cerebral ocorre ao longo de nossas vidas, e dele depende todo o nosso 
processo de aprendizagem e reabilitação das funções motoras e sensoriais. 

Mediante essa definição, pode-se ponderar que, o conhecimento da plasticidade 
cerebral é essencial para que os professores, desde a educação saibam como estimular o 
desenvolvimento desta, através de um ambiente rico em estímulos, situações agradáveis 
e divertidas, onde a criança possa aguçar todos os seus sentidos, com vistas a fixar 
conteúdos em sua memória, pois a  

Neuroplasticidade de desenvolvimento: ocorre ao longo da vida dos neurônios, 
para promover o desenvolvimento do cérebro. Ocorre em vários estágios. 
Neuroplasticidade como resposta à experiências: ocorre a partir de novas 
experiências, desafios e aprendizagem. A partir desses estímulos novos, o 
cérebro reorganiza-se, expande as duas conexões neurais e modifica as 
capacidades, ampliando-as e fixando-as na memória do indivíduo. (PIRES, 
2018, p. 33). 

Sobre a memória, pode-se considerar que ela, depende de estímulos externos, 
que o cérebro recebe através do sistema sensorial:  visão, audição, tato e paladar, sendo 
necessário que o trabalho em sala de aula proporcione ao aluno, a utilização adequada dos 
sentidos, por meio de atividades que motivem o aluno a aprender fornecendo capacidade 
para que o cérebro assimile o que é estudado. As atividades que envolvem a sonoridade, 
a diversidade de cores e texturas e o próprio gosto dos alimentos são importantes para 
induzir o estímulo e desenvolver a memória. Para Relvas (2018, p. 35), 

A aprendizagem é uma modificação biológica na comunicação entre os 
neurônios, formando uma rede de interligações que podem ser evocadas e 
retomadas com relativa facilidade e rapidez. Todas as áreas cerebrais estão 
envolvidas no processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, faz-se necessário que numa perspectiva de construção do 
conhecimento, seja assegurado ao aluno, oportunidades de aprendizagem para que haja 
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o crescimento das células potencializando estimulações que passam de uma célula para 
outra através de uma reorganização dos neurotransmissores essenciais para á aquisição 
de novos saberes.  

3 |  CONCLUSÃO 
Esta pesquisa possibilitou o conhecimento acerca da neurociência e aprendizagem, 

sabendo-se que esta área é fundamental para assegurar um ensino eficaz, através de 
estratégias de ensino que favoreçam a neuroplasticidade, que  através de redes neurais 
ampliam a memória. 

Neurociência e educação são áreas que juntas, favorecem o conhecimento 
do cérebro e de como a informação e a aprendizagem é processada, bem como 
auxiliam na elaboração de atividades didáticas, que permitam fazer uso da memória e, 
consequentemente, havendo aprendizagem. O estudo da neurociência instiga o professor 
a buscar metodologias condizentes com a perspectiva de aprendizagem e conhecimento 
do cérebro.  

Por fim, essa pesquisa despertou o interesse pela temática, cuja contribuição é 
essencial para o conhecimento científico e pedagógico despertando para a criação de 
estratégias de ensino que assegurem uma aprendizagem significativa e satisfatória. 
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