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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

Juliane Da Silva Santos Tavares 1 

Laura Annyelba Macedo De Brito 2 

 

RESUMO 
A presente pesquisa buscou analisar a importância do lúdico como recurso metodológico. O assunto trabalhado tem 

relevância científica, pois possibilitou conhecer o quão importante se faz o lúdico na aprendizagem das crianças através 

de jogos e brincadeiras, permitindo ao professor ferramentas e métodos que possam auxiliá-lo no processo de 

aprendizagem dos alunos. O Projeto se deu por meio de uma pesquisa Descritiva-Exploratória com o método quanti-

qualitativo, utilizou-se da técnica de entrevista e/ou aplicação de questionário elaborado. foram utilizados métodos e 

estratégias para que a pesquisa alcançasse um resultado significativo referente à importância que se faz o lúdico na 

educação infantil. Diante deste, analisar a importância do lúdico para o desenvolvimento dos alunos no processo escolar 

de ensino-aprendizagem. Explorou- se então a escola e o professor como mediadores de conhecimento, e os pais como 

apoiadores, para então garantir o avanço infantil por meio dos jogos e brincadeiras. 

 

Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras, lúdico, Desenvolvimento, Educação. 

 

ABSTRACT 
This research sought to analyze the importance of playing as a methodological resource. The subject discussed has 

scientific relevance, as it made it possible to understand how important playing is in children's learning through games, 

allowing the teacher's tools and methods that can help them in the students' learning process. The project was carried out 

through a Descriptive-Exploratory research with the quantitative-qualitative method, using the interview technique and/or 

application of an elaborate questionnaire. Methods and strategies were used so that the research achieved a significant 

result regarding the importance of playing in children's education. In view of this, analyze the importance of play for the 

development of students in the school teaching-learning process. The school and teacher were then explored as mediators 

of knowledge, and parents as supporters, to ensure children's advancement through games and activities. 
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1.INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa relacionada a 

pedagogia refere-se ao ato de ensinar e aprender, 

de educar, acolher e cuidar dos alunos nas 

diversas fases da vida. 

Na educação de modo geral, e 

principalmente na Educação Infantil o 

brincar é um potente veículo de 

aprendizagem experiencial, visto que 

permite, através do lúdico, vivenciar a 

aprendizagem como processo social. A 

proposta do lúdico é promover uma 
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alfabetização significativa na prática 

educacional e incorporar o conhecimento 

através das características do conhecimento 

do mundo. O lúdico promove o rendimento 

escolar além do conhecimento, oralidade, 

pensamento e sentido. (FANTACHOLI, 

2011, p.1. apud MORAES e 

COELHO,2021.p. 98).  
 

A pedagogia ensina a criança no ato de 

aprender, e aprende ensinando, o professor 

carrega a responsabilidade de criar um caráter 
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desde criança, formar para a sociedade um ser 

crítico e participativo para o meio em que se 

vive, tornando seres relacionais:  

A Pedagogia da Autonomia, portanto, é a 

produção do conhecimento em um 

ambiente que valorize as particularidades de 

cada indivíduo, gerando condições em que 

o conhecimento faça sentido para a 

realidade dos atores. Logo, ensinar e 

aprender tornam-se ações interdependentes 

que são alcançadas por meio da interação 

entre educandos e educadores. 

(COLOMBO, 2019.p. 14). 

 

Diante do contexto da pedagogia, torna-

se uma importante fonte de aprendizado, sendo 

construído através dos anos em que a criança se 

socializa no mundo, e suas vivências cotidianas. 

Deste modo, Silva e Carvalho (2020, 

p.8) ressalta: 

O que pontuamos é a necessidade de 

reflexão docente a respeito da importância 

de assumirmos a permanente construção de 

uma Pedagogia da Infância que atenda a 

nossas demandas enquanto latinos que 

vivem em um país cuja desigualdade social 

reverbera diretamente nas condições físicas 

de nossas instituições de Educação Infantil, 

na formação docente e no acesso aos bens 

culturais. 

 

O ensino na primeira infância valoriza 

o cuidado com a criança, o desenvolvimento 

físico como o mental, favorecendo o lúdico, 

sendo assim abordando as várias linguagens, 

interações e comunicações humanas, 

fundamentais para construção da criança. 

Para Santos (2021, p.10): 

Nesta fase do desenvolvimento o 

aprendizado de conhecimento sobre 

o funcionamento do mundo está 

relacionado às suas imagens, sua 

linguagem, suas regras e sua cultura, 

suas leis físicas, químicas e 

biológicas. Isso não é fácil, e as 

crianças contam com a enorme 

capacidade do cérebro infantil de se 

transformar a cada nova informação.  

 

2.1 JOGOS E BRINCADEIRAS 

As brincadeiras elaboram situações, 

desafios, acontecimentos do cotidiano, 

utilizando alguns meios educativos como: jogos 

de memória, jogos de quebra cabeça, 

amarelinha, pular corda, circuito motor, música, 

figuras e linguagens, brincadeiras exploratórias 

trabalhando os movimentos do corpo, os gestos, 

ampliando a coordenação motora fina e grossa. 

Brincar cotidianamente de diversas 

formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros 

(crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções 

culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, 

sociais e relacionais (BNCC, 2017.p. 

36). 

 

Qual a importância do lúdico para o 

desenvolvimento infantil? Como a criança 

aprende com jogos e brincadeiras?  

De acordo com a teoria 

construtivista, o desenvolvimento se 

dá através de sucessivos estágios e o 

conhecimento ocorre por processos 

de “assimilação” (internalização do 

objeto) e “acomodação” (adaptação 

para poder conhecer o objeto). 

Assim sendo, é possível entender 

que o desenvolvimento somado à 

interação com o objeto favorece o 

conhecimento. (TEODORO,2013. 

p.27). 

 

 A criança se desenvolve no brincar, o 

lúdico é um meio de aprender brincando, 

utilizando de jogos e brincadeiras. 
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A introdução de abordagens lúdicas 

na sala de aula tem o potencial de 

criar instantes de alegria, 

independentemente da fase da vida 

em que nos encontramos, 

acrescentando leveza à rotina escolar 

e fazendo com que o aprendente 

absorva melhor a aquisição do 

conhecimento, de maneira mais 

profunda e agradável. (SANTOS, 

2021. p. 35). 

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Na educação infantil são estimuladas 

habilidades e potencialidades, que são 

experiências proporcionadas por meio de 

atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, histórias. 

O desenvolvimento da criança ocorre pela 

formação da coordenação motora, o 

desenvolvimento físico, mental, emocional, 

assim desenvolvendo possíveis expressões 

relacionadas a aprendizagem significativa 

ocorrendo por meio do lúdico. Formando então 

ferramentas e ambientes para o desenvolvimento 

evolutivo da criança. 

Segundo Moraes e Coelho (2021, 

p.98): 

O objetivo do lúdico na educação é 

somar cada vez mais com sua 

importância na prática pedagógica, 

ajudando e facilitando o processo 

ensino aprendizagem, na alfabetização 

da criança. Propõe-se descobrir quais 

as necessidades que existem dentro da 

escola para a aquisição da cultura do 

lúdico, pontuando as dificuldades 

encontradas pelo educador diante da 

utilização do lúdico em sala de aula.  

 

Desenvolver a aprendizagem de 

qualidade, por meio de jogos que direcionam o 

aprendizado da criança criando uma porta de 

acesso à educação, despertando a curiosidade e 

imaginação deles, e o desejo pelo aprender 

brincando, para participar com alegria, 

espontaneidade, sendo esperado no final uma 

conquista de realização e satisfação. 

O ato de brincar não era visto com 

importância nos tempos passados 

entre pais e professores. A brincadeira 

deu início a uma nova fase no decorrer 

das últimas décadas, conquistando o 

seu espaço, principalmente nas 

escolas. Crescemos ouvindo de nossos 

professores para deixar as brincadeiras 

para hora do recreio. Ao brincar a 

criança está potencializando a 

aprendizagem e com ela adquirindo o 

conhecimento”. (MORAES e 

COELHO, 2021. p. 97). 

 

O professor deve proporcionar 

oportunidades e ambientes que direcionam a 

aprendizagem do aluno. Por meio de jogos e 

brincadeiras a criança aprende conteúdos 

matemáticos, imaginação (protagonismo), o 

intelecto, o mental e o físico, como a contagem 

de números, quantidades de letras, canções, 

histórias em quadrinhos, cores, lateralidade, 

entre outros. Tornando assim um fator social 

para o aluno aprender os meios do cotidiano. 

Afirma (BELO e BURAK, 2020.p.03) “A 

Matemática na Educação Infantil vai além de 

aprender a contar em sequência, a conhecer 

formas geométricas; é também saber se 

localizar, se reconhecer em um espaço, aprender 

a resolver problemas cotidianos, formulando 

perguntas e buscando respostas”. 

 

2.3 A ESCOLA, O RESPONSÁVEL PELA 

EDUCAÇÃO 
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O educar com o lúdico e o aprendizado 

por meio de jogos. Segundo Kishimoto (2012), 

constituem um elo soberano de ligação entre 

poderes e necessidades infantis, observamos as 

exigências de renovação dos valores inerentes às 

experiências sociais. Contudo, educar é tarefa 

permanente da vida democrática é um processo 

contínuo de crescimento e aperfeiçoamento 

valorativo. O método educativo, por sua vez, 

coincide com o método democrático ou método 

científico ou até mesmo com o método da 

inteligência cooperativa.  

A escola se torna um mecanismo de 

ensino, isso se dá pelo total comprometimento e 

responsabilidade que a mesma possui. O lúdico 

envolve o uso de estratégias que estimulam 

criatividade e interação social dos alunos no 

processo de aprendizado, sendo assim o lúdico é 

o método fundamental para o professor, que por 

meio deste aprimora o desenvolvimento físico, 

motor, intelectual, lógico, cognitivo, afetivo, dos 

alunos. 

A educação mais eficiente é aquela que 

proporciona atividades, auto expressão e 

participação social às crianças. Ele 

afirma que a escola deve considerar a 

criança como atividade criadora e 

despertar, mediante estímulos, as suas 

faculdades próprias para a criação 

produtiva. Sendo assim, o educador 

deve fazer do lúdico uma arte, um 

instrumento para promover e facilitar a 

educação da criança. (VYGOTSKY, 

1984, p.44. apud PEDROSO,2023. p.8). 

 

Assim se faz necessário que haja esse 

método de ensino nas escolas, possibilitando por 

meio de jogos e brincadeiras o desenvolvimento 

e aprendizagem da criança. Sendo importante 

ressaltar que o lúdico não deve ser uma 

substituição completa do ensino tradicional, mas 

sim usado como uma ferramenta complementar 

que pode ser utilizada para enriquecer os 

conhecimentos para então chegar ao 

aprendizado. 

As abordagens lúdicas garantem um 

aprendizado significativo facilitando a 

compreensão e dessa forma criando uma ligação 

entre o conhecimento adquirido e a vida real. Os 

Jogos e as brincadeiras promovem a interação 

entre os alunos, incentivando o trabalho em 

equipe, e a comunicação trazendo o respeito 

mútuo entre eles. 

 Sendo assim toda a comunidade escolar 

estará envolvida no processo de ensino 

aprendizagem, fazendo então com que esse 

serviço seja feito com excelência. Para que haja 

eficiência neste trabalho pedagógico a família 

deve estar em conjunto com a comunidade 

escolar. Aprimorando em casa os conhecimentos 

aprendidos na escola. 

É necessário que os educadores tenham 

conhecimento e dinâmica sobre os conteúdos 

aplicados aos alunos, a contação de história é um 

dos recursos lúdicos que alcançam o interesse 

das crianças, tendo uma dimensão ampla para 

resultados a serem alcançados, buscando assim 

entender os contos, fábulas entre outros, 

trazendo uma vasta imaginação as crianças.  

De acordo com Famelli (2021, p.02): 
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Sendo assim, uma boa aula de 

contação de histórias poderá 

estimular a leitura de crianças ainda 

bem pequenas, mesmo que ainda não 

saiba ler com as letras do alfabeto, 

mas sabe contar pequenas histórias 

com (fantoches, desenhos ou 

imagem, objetos entre outros). Ao 

trabalhar a imaginação na Educação 

Infantil estamos estimulando a ser 

um aluno leitor e fazer uma boa 

interpretação nos anos seguintes no 

seu curso escolar. 

 

3. METODOLOGIA 

Este estudo teve como objetivo 

investigar e analisar sobre o lúdico na educação 

infantil- os jogos e brincadeiras, aplicada aos 

professores de creches. Os dados desta pesquisa 

constituem-se das respostas dadas pelos 

professores, pelos pais e pelos gestores, aos 

questionários aplicados. Nessa perspectiva é 

inevitável que a pesquisa seja profundamente 

equivalente ao referencial metodológico que 

possa amparar este estudo. A pesquisa foi feita 

em um período de 3 meses sendo estes os meses 

de maio, junho e julho. 

A pesquisa primeiramente foi norteada 

por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecida (TCLE) 

desenvolvido em 4 (quatro) instituições de 

ensino “creches” da rede pública municipal de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso. A 

investigação contou com dezoito (18) sujeitos, 

sendo todos professores, e quatro (4) sujeitos 

sendo estas 2 coordenadoras e 2 diretores, que 

atuam diretamente no processo de ensino do 

lúdico na educação infantil. 

Foram feitas também pesquisas com 

cinquenta e oito (58) pais de alunos matriculados 

nas mesmas creches, responsáveis também por 

fazer parte da educação e ensino aprendizagem 

dos seus filhos fora do âmbito escolar, através do 

lúdico – jogos e brincadeiras. Para a coleta de 

dados foram utilizados questionários, visando 

identificar as concepções desses sujeitos sobre 

suas práticas. 

O questionário foi composto por 

perguntas abertas e fechadas e envolveu 

questões relacionadas à prática pedagógica, a 

jogos e brincadeiras, tempo de atuação dos 

profissionais, a participação dos pais com o 

ensino de seus filhos, e o ensino aprendizagem. 

Neste período de trabalho prevaleceu a atenção 

e disponibilidade dos participantes para a coleta 

de dados, sempre garantindo a preservação de 

suas identidades. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio desta pesquisa foram 

coletados dados que são referentes aos 

resultados dos questionários aplicados aos 

professores de creches e escolas municipais de 

Educação Básica, localizados, na cidade de 

Barra do Garças-MT, no que se refere a 

importância do lúdico na Educação Infantil. De 

acordo com os dados foi possível observar que 

todos os professores possuem Licenciatura em 

Pedagogia e curso de especialização na 

respectiva área de atuação. 
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Referente ao questionário sobre sua 

atuação na docência, foi possível constatar que 

todos os profissionais estão atuando na área de 1 

a 30 anos como educadores da educação infantil, 

conforme mostra o Gráfico 1 

 

 

 

Gráfico 1: Tempo de atuação na docência. 

 

 
 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2023). 

 

 

Na pesquisa conduzida com 

professores, foi observado que este grupo possui 

uma variedade de experiência, abrangendo 

desde 1 ano até 30 anos de atuação. Em relação 

ao conjunto completo de profissionais da área 

(representando 100% dos participantes), todos 

demonstraram estar capacitados para 

desempenhar suas responsabilidades atribuídas. 

Além disso, eles evidenciaram um compromisso 

contínuo com o desenvolvimento profissional, 

buscando constantemente adquirir novos 

conhecimentos e aprimorar suas habilidades 

dentro do âmbito educacional. “[...] assumir uma 

prática docente que inclua o lúdico como 

instrumento norteador precisa ser mais que um 

discurso bem elaborado, é necessário um 

compromisso assumido e praticado dia a dia 

com seus alunos”. (SILVA, 2019.p. 02) 

De acordo com a formação acadêmica, 

quando questionados foram respondidos que a 

maioria dos profissionais teve o lúdico presente 

em sua formação acadêmica, de acordo com o 

gráfico podemos destacar o quão importante se 

faz o lúdico presente na formação acadêmica 

para que desta forma seja possível que os 

professores sempre tenha um conhecimento 

prévio e sempre ir buscando aperfeiçoar seus 

conhecimentos sem deixar que fique apenas na 

graduação, mas que seja colocado em prática 

assim que profissional. 
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Gráfico 2: O lúdico na formação acadêmica. 

 

 
 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2023). 

 

Ao se referir, o lúdico presente na 

formação acadêmica foi respondido que 88,9%, 

teve o lúdico presente na formação acadêmica e 

11,1% não teve o lúdico presente em sua 

formação acadêmica, para tanto todos os 100% 

dos professores estão atuando conforme os 

requisitos previstos na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN).   

Segundo a LDBEN diz que “III - 

realizar programas de capacitação para todos os 

professores em exercício, utilizando também, 

para isto, os recursos da educação a distância.” 

(BRASIL, 1996). 

Conforme mostra o gráfico acima sobre 

quais brincadeiras lúdicas os professores 

trabalham em sala de aula, foram respondidos no 

universo de 100% dos profissionais, observou-

se que as 2 atividades mais trabalhadas foram 

(músicas e contação de história) outras 

atividades que também são bem desenvolvidas 

em sala são: amarelinha, jogo da memória, 

cantigas, leitura e pintura. Sendo assim, podem 

considerar que são praticadas diferentes 

atividades lúdicas no meio escolar, se resumindo 

em um amplo universo de profissionais 

adequados para exercer suas funções.  

Deste modo Miranda (2019, p.02) 

destaca que: 

O professor como cuidador, 

mediador e orientador tem o dever 

de incentivar a criança a aprender 

brincando através dos jogos e 

brincadeiras educativas, levando em 

conta a limitação individual de cada 

um dos educandos, pois as 

brincadeiras e os jogos na infância 

servem como fontes de descontração 

e estimulação para aprendizagem. 
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Gráficos 3: Brincadeiras lúdicas trabalhadas pelos professores em sala de aula. 

 

 
 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2023). 

 

 

 

 

Na educação ainda se encontra algumas 

dificuldades com o modo de ensino, o professor 

precisa conhecer seu aluno para saber como 

direcionar as atividades pertinentes para o 

aprendizado dele, perante isso é necessário que 

haja o interesse dos alunos e dos pais. Diante 

disto, Costa (2019, p.13) diz: “a participação da 

família, de um modo geral, junto com a 

professora, traz benefícios para toda a vida da 

criança. Torna-se mais fácil o trabalho do 

professor é mais vantajoso para o aluno 

preenchendo, assim, todas as lacunas do 

processo de aprendizagem”. 

De acordo com o gráfico 4, as 

principais dificuldades mencionadas pelos 

profissionais entrevistados são: 1. Recursos: 

Cerca de 44,4% dos entrevistados apontaram 

que a falta de recursos é o fator mais 

significativo que dificulta a prática do lúdico em 

sala de aula. Isso provavelmente significa que os 

professores sentem a falta de materiais, jogos, 

equipamentos ou ferramentas para implementar 

atividades lúdicas de forma eficaz, mas que 

podendo esta ser feita de materiais recicláveis. 

Outra limitação foi 2. Tempo: aproximadamente 

38,9% mencionaram que o tempo é uma 

dificuldade presente que dificulta o processo de 

ensino aprendizagem através do lúdico na sala 

de aula, respostas obtidas de um universo de 

100% dos profissionais entrevistados. Mesmo 

com as dificuldades encontradas com recursos, o 

professor não pode deixar de inserir o lúdico 

como metodologia para o desenvolvimento da 

criança na educação infantil. 
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Gráficos 4: Limitações encontradas pelos professores para trabalhar o lúdico em sala de aula. 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa (2023). 

 

 

De acordo com Santos:  

A utilização de recursos 

pedagógicos possibilita que as 

crianças se envolvam de maneira 

positiva, buscando um processo 

significativo para o cotidiano dela, é 

onde ela e o seu professor se 

relacionam de modo prazeroso, 

reconhecedor e interativo.” 

(SANTOS, 2010. apud. 

CAROLINE. 2019.p.01). 

 

Discussão e análise dos dados coletados 

junto a professoras, pais e a gestão escolar. Os 

dados que seguem são referentes aos 

questionários aplicados às pedagogas de creches 

de Barra do Garças. 

Resposta professora 1. Fala a respeito da 

importância de trabalhar o lúdico na educação 

infantil: “O trabalho lúdico é importante para 

que a criança, desenvolva seus aspectos: físicos, 

emocionais, intelectual e social, ajudando o 

professor a interagir da melhor forma com seus 

aluno e lembrando que o aprendizado, torna-se 

significativo para os mesmos. Vale ressaltar 

que, no documento Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) devemos estimular nas 

crianças mediante as Interações e Brincadeiras, 

para que de fato eles possa, desenvolver 

amplamente.” 

Professora 2. diz o quão importante o 

lúdico é: “Primordial não se trabalha sem 

ludicidade na educação infantil” 

De acordo com Teixeira, (1995, p.49. 

apud NUNES, 2022.p.04) 

O jogo é um fator didático altamente 

importante, mais do que um 

passatempo, ele é elemento 

indispensável para o processo de 

ensino -aprendizagem. Educação 

pelo jogo deve, portanto, ser a 

preocupação básica de todos os 

professores que têm interação de 

motivar seus alunos.  

 

Diante dos dados e respostas dos 

professores, foram obtidos alguns exemplos 
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vivenciados na sala de aula deles, de atividades 

lúdicas. 

Resposta professora 1. conta uma 

experiência com um jogo: “Uma experiência 

interessante que estou tendo com o Bingo do 

alfabeto.Alfabeto móvel é o número e 

quantidade onde a criança pode manusear e 

fazer a leitura.” 

Professora 2. fala sobre o 

desenvolvimento com a música: “Relato de uma 

experiência. O lúdico através da musicalização 

minha turma não consegui ficar em fila , isso foi 

superado com a música. Hoje e só começar a 

canta e todos já se coloca em fila.” 

Professora 3. Diz um pouco o orgulho 

de ser pedagogo: “Quando chega no final dos 

bimestres e do ano letivo é gratificante 

observação a evolução das crianças no 

desenvolvimento intelectual, emocional. São 

chaves que se abrem durante sua vida escolar, 

lhe proporcionando crescimento e marcas que 

levará por toda a vida”. 

Os professores veem a necessidade do 

lúdico ser trabalhado na educação infantil, não 

só para que se desenvolvem nesse período atual, 

mas para que esse aprendizado o acompanhe a 

cada etapa da educação, passando assim com 

menores dificuldades, isso leva em conta a fase 

da alfabetização, que é o próximo passo em que 

a criança se encontrará após a educação infantil. 

Todas as vezes que a criança entra 

em contato com vários tipos e meios 

de informações tudo passa a aguçar 

a sua curiosidade. O primeiro 

contato com a alfabetização é no 

ambiente escolar. A educação é a 

primeira etapa da criança no mundo 

escolar com crianças da sua idade, 

esse período é de muito valor no seu 

desenvolvimento. (FERREIRO, 

2021. p. 05.). 

 

Os dados que seguem são referentes aos 

questionários aplicados aos pais de creches de 

Barra do Garças. 

 Como mostra o Gráfico 5, destacamos 

algumas brincadeiras que as crianças praticam 

em casa, de acordo com as respostas dos pais 

mediada pelo questionário. as atividades mais 

praticadas pelos alunos são músicas, massinha, 

esconde-esconde, amarelinha, pula corda, jogos 

online, jogos de montar, pode-se observar que 

mesmo no mundo em que as crianças estão 

rodeadas de tecnologias, eles ainda se 

interessam e praticam atividades ao ar livre, 

atividades que desafiam seus potenciais, e isso é 

algo valioso tanto para o desenvolvimento deles 

mesmo, quanto para o professor, pois de acordo 

com o que ele aprende na escola ele pode 

desenvolver em casa. “O brincar também ajuda 

a criança a ter consciência sobre o próprio corpo. 

Ao correr, pular, cair e levantar, ela conhece suas 

possibilidades e limitações, ao mesmo tempo em 

que desenvolve diferentes habilidades 

psicomotoras”. (BRITES, 2020.p. 75). 
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Gráfico 5: Jogos e brincadeiras que as crianças praticam em casa. 

 

 
 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2023). 

 

Mediante ao questionário os pais 

relataram se participam ou não das brincadeiras 

com os filhos. pode-se observar que 58,6% dos 

pais participam às vezes de brincadeiras com 

seus filhos em casa, outro montante foi de 41,4% 

dos pais responderão que sim, participam mais 

frequentemente das brincadeiras em casa com 

seus filhos (Gráfico 6) 

 

 

Gráfico 6: A participação dos pais em brincadeiras ou jogos em que os filhos praticam em casa. 

 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa (2023). 

 

De acordo com as respostas dos 

questionários, 89,7% dos pais percebem que 

seus filhos se desenvolvem através de atividades 

lúdicas mediadas pela escola ou até mesmo em 

casa, e 10,3% dos pais responderam que as 

atividades lúdicas só ajudam um pouco no 

desenvolvimento de seus filhos. Diante do 

exposto Alves e Camargo dizem que: “Foi 
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possível notar que os pais/responsáveis, 

compreendem a importância do brincar na 

Educação Infantil, cada um deles, a seu modo, 

demonstrou que tenta acompanhar as fases do 

desenvolvimento de seu filho/filha.” (ALVES e 

CAMARGO 2019.p.20) 

Alguns pais também relataram um pouco 

da importância do lúdico na vida e aprendizagem 

de seus filhos. 

Resposta pai 1. “No caso do meu filho 

que é autista, as atividades lúdicos ajudam ele 

demais em seu desenvolvimento intelectual, 

aprendizagem e habilidades.” 

Resposta pai 2. “Acredito que a 

ludicidade é um fator principal nessa primeira 

infância, visto que o brincar é a primeira 

atividade que a criança aprende. O aprender 

brincando torna a aprendizagem mais divertida 

e consequentemente mais efetiva.” 

Resposta pai 3. “Olha a minha filha está 

aprendendo aos poucos com os jogos e 

brincadeiras está sendo muito bom para o 

desenvolvimento dela para mim eu acho que tem 

que ser jogos e brincadeira de prendizado para 

prende ler e escreve.” 

Os pais precisam ser participativos no 

processo de ensino aprendizagem de seus filhos, 

e notar o quão é importante o lúdico como 

método de ensino. Segundo (CORDEIRO, 

2021.p.26) “Singelas atitudes dos pais podem 

ser eficazes para a aprendizagem das crianças, 

funcionando como uma parceria eficaz para a 

escola”. 

Discussão e análise dos dados coletados. 

Os dados que seguem são referentes aos 

questionários aplicados às coordenadoras e aos 

diretores(as)de creches de Barra do Garças. 

Foi feita a seguinte pergunta: “para você 

Coordenador e Diretor, que participa de forma 

ativa no desenvolvimento da criança, o avanço e 

as regressões que os alunos possam ter ao longo 

dos anos. Fale um pouco sobre a importância do 

lúdico na educação infantil”:. 

Eles responderam: resposta 1. “Uma 

prática pedagógica que vem evidenciar o 

trabalho do professor no ensino aprendizagem 

para maior motivação da criança de aprende de 

forma prazerosa e concretas, através do brincar 

a criança se descobre , inventa, ensina regras, 

experimenta e desenvolve habilidades”. 

Resposta 2. “As metodologias lúdicas, os 

recursos pedagógicos para a ludicidade são 

indispensáveis, tendo em vista que a BNCC 

define os Eixos, brincadeiras e interações, para 

o trabalho na Educação Infantil e o 

desenvolvimento da criança em sala de aula”. 

A gestão escolar está presente no 

desenvolvimento do aluno, e procura aplicar 

qualidade ao aprendizado da criança. Segundo 

Auder (2019. p.24) Os jogos sempre andaram ao 

lado da educação, pois têm características 

pedagógicas que promovem o desenvolvimento 

das habilidades cognitivas e emocionais. O 
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pensamento lúdico estimula a criatividade, 

intuição, concentração, raciocínio lógico, 

memória, entre outras competências. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito da finalização dessa pesquisa, 

considera-se imprescindível o lúdico na 

educação infantil, destacando o professor como 

ser inovador ao trabalhar com seus alunos de 

forma integradora acreditando em si e no seu 

potencial, e em todo o contexto escolar. A 

pesquisa bibliográfica contribuiu de maneira 

significativa para o desenvolvimento do estudo 

sobre o lúdico na educação infantil – jogos e 

brincadeiras. E precisa ser bem usada e bem 

entendida. Nessa direção, o trabalho apontou 

para a ideia de que a prática pedagógica, os 

métodos lúdicos utilizados pelo professor em 

sala de aula influenciam na aprendizagem das 

crianças de formas significativas, sendo 

importante que os professores sempre estejam 

buscando inovações e modificações em suas 

metodologias que sejam pertinentes ao processo 

de ensino. 

A função de instrumentos que auxiliam o 

docente em relação às práticas pedagógicas, às 

metodologias e às questões que envolvem a 

dinâmica do ensinar e aprender. É necessária 

uma mediação significativa e envolvente para 

que tanto o educador quanto o educando se 

sintam motivados para fazerem do lúdico um 

instrumento promissor de novas descobertas. 

Neste sentido é importante que os docentes 

estejam preparados para entender que o lúdico é 

um momento rico de aprendizagem e 

conhecimento, de buscar novas alternativas para 

o processo de ensinar/mediar o conhecimento, 

sempre estar buscando aperfeiçoamentos e 

técnicas para ser trabalhado o lúdico na sala de 

aula de forma segura, gratificante, prazerosa e de 

qualidade, dessa forma a criança tem interesse e 

motivação para aprender e desenvolver-se. 
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