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RESUMO: 0 presente estudo traz rna reflexfro em relagao aos beneficlos dos jogos l｡dicos para a

inclusao de alunos com surdez no ensino frodamental I, tendo como prop6sito geral destacar o logo tal

como ap肴o didatica na educa9ao mclusiva apresentando-os como modo de facilita9ao para o ensino

aprendizagem, mostrando assim seus beneficios e m6todos de auxilio para o professor, que por sua vez

necessita que o corpo docente esteja praparado para atuar conjuntanente, para que haja a inclusao e

integrapfo destes alunos na comunidade escolar, propondo a adaptag肴o de jogos e brincadeiras que de

alguna foma dificultanam a particlpapao de criangas surdas no seu modo original Atrav5s dos jogos

adaptados, sup6e-se que a crianga aprende se divertmdo, al6m de desenvolver outras habilidades e

areas psicomotoras. Isso as beneficiaria, pois sabendo que quarto mais elas estao inseridas no ambito

ativo da lingua de smais (que a escola deveria proporclonar), mats seu padrao de desenvolvimento fica

pr6xmo de se igualar ao das crian9as ouvintes. Esses jogos e brincadeiras lddicas nao devem ser

julgados meramente como lazer, pelo fate de que operan de modo com que a cnanga assinrde as

coisas de modo natural, assim neles dove haven prop6sitos efetivos, que cooperan para o

desenvolvmento delas. A seguinte pesquisa desemolou-se atraves de uma revisao liter壷a, recorrendo

a fbntes acade血cas

Pa営avl.as-chave: Jogos lndicos Sun.dez. Fundamental I. Inclus金o. LIBRAS.

1.量NTRODUCÅo

0 presente trabalho trata-se da inclusao de criangas com surdez no sistema regular

dc ensino, re舶皿do a vantagem dos jogos皿cos para a融ar no ens王no aprendizagcm.

0 ato de bmcar sempre fez parte do dla a dla das criangas, proporcionando novas

experiencias e relae6es sociais, que contribuem para a expansao de seus conhecimentos.

Partindo dessa hip6tese, sua aplica辞o como recurso para aprendizagem, pode ser analisada

como uma a9着o otimista, onde o舶c○ passa a se｢ vlsto como urn a量iado para os pro氏ssorcs

podendo assim or主e血seus a量unosつem busca do desenvolvimento, dentro de uma perspectiva

incluslva

Tendo como objetivo geral ressaltar o logo como pratica pedag6gica na educa辞o

mcluslva, o trabalho analisa tal recurso como fac出tador para o desenvolvimento de
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habilidades e co岬enc主as mediante a constru9ao do conhecimento em contextos

significativos A pesquisa desenvolveu-se por meio de revis5o liter各ria, util]zando fontes

academ宣casプcomo a垂os cie舶cos,量itera血mpressa e vi轟ual, e血e ou舶s餌es. Atraves

deste, buscou-se alcan9ar tamb6m os obuetlvos especiflcos, a seguir. (a) de que mane].ra

dcve重ia proceder para u皿zar jogos皿cos como ativ宣dade educativa, possibil宣tando auxi量ia｢

a comunicapao entre os alunos surdos e ouvintes, sem rejeigao, e s土m com participag肴o ativa?;

e (b) qual a jmportancia da mclusao da crianga surda nesta fase?

Sup6e-se a血spos碑da escola e pro高sslo調ais, de ate皿der a toda e qualque丁

necess宣dade espec綿ca de aprend獲zagem, obtendo a integra9急o e a皿肴o, de almos coin e gem

dc鯖ciencia.

Favero (2004, p. 38) analisa a diferenga entre as palavras mtegra9ao e inc獲usao,

apesar de que estas envolvam a mesma ideia de agregar quem esta excluido, qualquer que seja

a razao Explica que na integrag各o "a sociedade admite a existencia de des量gualdades sociais

e, para reduzi-las pemite a incoaporagao de pessoas que consigam `adaptar-se', por m6ritos

excluslvamente seus Ainda, a integrapao pressup6e a exist合ncia de grupos distintos que

podem vir a se unir''.

2. SURDEZ

L宣ma e Vie宣raクno exce直o abaixo, c○ncei鵬m a suでdez como send〇･

[ ] a perda total ou parcial, cong6nita ou adquirida, da capacldade de compreender a

fala por iuterm6dio do ouvido [ ] Slmplificando bastante, podemos dizer que

recebemos as infoma96es, difundldas pelo canal auditivo, por meio das palavras, e

assim aprendemos a falar A pessoa surda nao recebe essas e outras informap6es

餌ditまvas da mesma fbma que a ma○○rla (2006, p 52-53)

Essa perda da capacidade auditiva, nao faz com que o surdo seja

consequentemente mudo, ele somente nao aprendeu a falar, sendo assim nao e capaz de

reprodurlr as palavras, mas lsso nao quer dizer que ele nao sabe se comunicar, pelo contrario,

e量e se c○mumca如raves dos si皿a土s

De ac○rdo com o Dr･ Luciano Mo丁e主ra - otorr工nola｢ingologista, mos casosぬ

perda de a融確o, pode scr櫨tilizado alg皿s recⅢsosうexplica

[ ] em muitos casos･ a perda auditiva decorre de uma lesao na c6clca (orelha

interna) Esta les5o pode ocorrer por fatores gen6ticos, barulho excessivo, uso de

medicamentos t6xicos, alterag6es especificas no metabolismo, entre outras causas
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Nestes casos a medicina nao disp6e ainda de m6todos curativos porさm, a grande

ma~oria destes pacientes pods se bene錆a｢ de a画ho§ auditivos ou, nos cases de

surdez severa ou profunda (total), do implante coclear (2010)

No entanto, gera賞mente os apa軸os e王mplantes tern urn pre9o alto e d鵬宣s de

obter血avさs da rede p的1宣ca.

A pmciplo, os individuos aprendem a falar naturalmente em seu ambito fami]iar

Mas como a maioria das criangas surdas nao tern esse contato linguistico semelhante a dos

ouvmtes em suas familias, a escola passa a se incunbir da fungao, e tamb6m de oferecer-1he

condic6es para adquirir a lingua de sinais e para o aprendizado da lingua portuguesa

No dia 26 de setembro 5 comemorado o Dla Nacional do Surdo. A data representa

rna opo轟un宣dade para re宣emb丁狐os desa角os e as量utas per melhores co皿時es de vida das

pessoas com deficiencia auditiva. Para marcar a data, fo｡naugurada uma central de Libras na

玉sc○la臼stadual Barbosa L皿aクem Rec罵

De acordo com Antonio Jose Ferre].ra - secret各rio Naclonal de Promoc5o dos

Direitos dapessoa com Deficiencia - o prlnclpal desafio 5 chamar a atengao sobre a

importancia da disseminagao da Lingua Brasilelra de Sinais no pais, destacou:

Esse dia 6 importante para valorizar o protagonismo desse giupo e firmar a luta pe]a

afirmacao da lingua brasileira de sinais, que 6 reconhecida como a segunda lingue

oficial do povo brasileiro desde 2002 = E preciso fortalecer o acesso das pessoas
surdas a comunica鋒o (2014)

Oficializada por mejo da Let n° 1 1.796, de 29 de outubro de 2008, a data lembra a

cria9肴o da primeira Escola de Surdos no Brasl] na cldade de Rlo de Janeiro, em 26 de

setembro de 1857. Na 6poca, o Imperador Dom Pedro 11 convldou o professor surdo Eduard

Huet, fomado no Instrfuto Nacional de Surdos de Parls, na Fran9a, a vir ao Brasil lecionar

aulas para chan9as surdas.

Quando se fa]a em surdez, constr61-se rna ideia de dlficuldade na comunlcapao,

problematizando o ensino-aprendizagem de surdos em escolas para tal, o repert6rio do

educador deve ser variado, para que possam proceder com toda a diversidade de pensamentos,

culturas, valores e saberes que os alunos trazem consigo, visto que cada crianga 6 un universo

particular, com suas dificuldades, limitag6es, poss{veis perturbag6es de todas as diretrizes e

potencia蝿des quc podem se丁analisadas e i皿st宣gadas para seu amplo desenvolvimento

(CORDULA, 2013) Quando essa d宣ve重sidade de educandos inclui surdos, a escola dove es血

preparada para realizar todo o procedimento de inclusao para seu pleno desenvolvimento e
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integragao na comunidade escolar, al5m de operar associadamente com os professores para

que haja a forma9奮o desse educando em sua lingua matema, a LIBRAS (Quadros, 2004)

2･1･ L皿腿s - L血gua B｢a§i獲eira dc SiⅡais

Segundo Sonsin (2012) - especialista em Educap為o Especial e LIBRAS,

professora da Faculdade Integrado de Campo Mourao - a LIBRAS, teve sua origem da Lingun

de Sinais Francesa For reconhecida como 2° lingua oficial do Brasil pela lei n° 10 436, de 24

de abril de 2002, e regulamentada por meio do decreto 5626/2005, que reconhece como meio

legal de comunicaやるo e expressao, e outros recursos a ela associados, corrobora o clever da

garantia, por parte do poder p｡blico em geral e empresas habilltadas de servi9os p心blicos, de

forma oficial de apoiar o uso e a propagapao da lingua como meio de comunlca9ao obuetiva e

de utilizagao corrente das commidades surdas do Brasi】.

Emprega-se a LIBRAS, como meio de comunicap各o dos surdos. Uma linguagem

natural onde 6 expressada atraves de sinais, express6es facials e corporals. E o canal de

comuricapao espacial-vlsunl, ou seja, utillza-se o espago para passar a infomapao e a

vi sua賞iza鉾o para receber.

Para cada regiao ha varia96es na l]'ngua, que s肴o criadas pe工a comunidade surda,

do mesmo modo que na lingua oral. A lingua e geograficamente distinta, como a LIBRAS

Ela 6 utilizada pelos surdos brasileiros, assim como em cada pais ou reglao ten o seu modo

de comunica9為o na lingua de si皿a土s.

Para as pessoas a comunlcacao 6 a foma mais mportante para expor seu

conhecimento, seu sentmento, seu ponto de vista. Para tal utlllza-se uma lingun, pode-se dizer

que a linguagem 6 pr6pria do ser hunano, A respeito da comun量ca9肴o e linguagem, os autores

UZAN et a重(2008, p 1) c宣ta劃o se印加e.

A comunica95o 6 uma necessidade humana, e as llnguagens oral e escrita sao as

formas mais comuns de comumcacao por lsso, pode-se dizer que a linguagem 6

natural do ser humano estrutura do seu pensamento, traduz o que sente, registra o

que conhece, se comunica com os outros produz slgnifica9ao e sentido

De acordo com Femandes (1998) citado por Behares (1993) as c血9as que

pertencem a familias surdas e crescem em contato com a comuhidade surda, demonstram os

mesmos padr6es de desenvo重vimento que as chan9as ouv宣ntes em seu crescimento com a

血gua oral- Essas crian9as, pelo emprego precoceぬH呼a de s主nais, demons廿am皿elhores



5

capacidades, quarto ao processo de desenvolvimento cognitlvo, emoclonal, social e

academico Em compens頑o, criangas surdas pertencentes a familias ouvmtes - sendo apenas

membros eve血ais da com血融e surda - onde a lingua oral e o血co modo de

comunicac肴o, ten mos pr]meiros anos de vida uma prlva9ao verbal, por estarem naturalmente

exc宣uidas do ambito ativo do uso da量j皿糾a de sinais.

A l王ngua de sinais nao e exc量uslvidade para surdos, os ouvintes tambem podem

aprender, isso beneficiaria o convivlo, e o fortalec].mento da inclusao.

3･ A量NCLUSÅo E 0 L巾D工CO

Quando se fala em inclusao, habitua]mente idealizamos o acolhimento das

diferengas cognitivas ou fislcas, sem distingao, combatendo a exclusao aos beneficios da vida

em soc宣edade Segundo a Declaragao de Salamanca (1994, p 17-18) sobre a Educa9ao

血clusiva, diz･

0 principio fundamental desta Linha de acao 6 de que as escolas devem acolher

todas as criangas, independente de suas condlg6es fislcas, intelectuais, sociais,

emocio鵬is･ 1inguistlcas ou out｢as Devem acolhe｢ c｢ian9as com de範ncia e

crian9as be血dotadas, chan9as que vivem皿as調as e que traba宣ham c｢ian9as de

populag6es distantes ou n∂mades, cnancas de minorias linguisticas, etnicas ou

culturais e crian9as de outros gnipos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas

No p重ocesso de裏nclus肴o para poss王bllita｢ e正cazmente o ensino aprendizagem dos

alunos com necessidades educaclonais especlals 6 fundamental desvendar o discurso que

獲nstaⅧa m血co p丁ocesso de const叩負o de co血ec王mento, onde todos aprendem a mesma

coisa, da mesma maneira, visto que o discurso mclus]`vo prop6e uma escola para todos.

Seg皿do a舶se de Sou乙a e Gees (1999, p 164)I

A id6ia de escola para todos comega a ser concretizada com a abertura de suas portas

para receber os excluidos, mantendo-se, po｢em, em essencia, as mesmas e precarias

condi96es oferecidas aos que j各estavam supostamente incluidos De fato, mesmo

estes ｡ltimos nao veem atendidas suas necessidades educativas mais elementares,

problema esse que tern sido j各exaustlvamente apontado na discuss5o de nossa

realidade educaciond

No veiculo de comumcapao educativo - Rede TVT - foi relatado pelo programa

Seu Jomal皿a iⅢc宣ativa da P成上tura de Santo Andre, onde鉦naugurado o polo b宣l主ngue

portugu合s e LIBRAS, que coloca na mesma sala de aula, alunos surdos e ouvintes, sendo eles

da educapao infantil･ fundamental e educa9努o de jovens e adultos Onde e]es n為o aprendem

somente a LIBRAS, mas tambem a escrita do portuLm6s que para os surdos e uma lingue
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descorihecida, com o auxllio de professores e lnterpretes, ajudando no relacionamento e

aprendizado Com jsso, professores tamb6m se juntam para aprender a lingun de sinais, para

Ⅲ melhor aprove重t狐e血nas aulas, cr工a櫨do vj皿cu喜os, e quebr狐do as ba町eiras com os

alunos smdos.

Para Vygotsky (199], p. 3841), as fung6es psicol6gicas superiores conslstem na

capacidade de planejamento, imaginapao, desenvolvimento da vontade, entre outros. Esses

processos mentais, nao sao inatos･ eles se organ裏zam nas rela96es entre os individuos e se

desenvolvem ao longo do processo de interap為o

As teorias de Vygotsky (1998) influenciaram a area da educapao, onde para e獲e, o

brinquedo opera na ZDP - Zona de Desenvolvimento proxlma｣ que 6 a distancia entre

aquilo que a crianea consegue realizar sozmha, e aqullo que ela s6 consegue realizar com o

auxilio de outros. com isso, ocorre a interferenc細a pedagdgica, ja que os desafios contidos mos

contextos l｡dicos promovem o pensamento e leva as crlangas a atingirem niveis de

desenvolvimento, ainda que brincar envolve situap6es de prazer

A atividade皿ca co皿thbui para a co皿umca9肴o da crian9a com o me宣o e com ela

mesma, j各que ass喜m ela壷se deparar com novas fomas de se comunicar e com isso de

foma dinamica, poder各compreender o meio na qual esta mserida e a si pr6pria

(AMARIL恥, 1997,肥RREIRA et a宣, 2004).

S肴o not6rios os resultados que o l｡dico - com brmcadeiras e logos - traz ao

dese皿volv血e血da crian8a naぬse de aquis賞96es de compete皿cias e hab蝿des

(VYGOTSKY, 1984, apud KISⅢMOTO言997)･言m vista disso, o processo dc ensino-

aprendizagem s6 teria grandes beneflclos com o emprego dessa metodologia de ensino,

carecendo apenas de uma alteraeao no funbito educacional e do planejamento do professor

para a sua aplica9努o ao longo dos bimestres letivos (SALOMÅo et al., 2007; FERREIRA et

a上2013)

A ludicidade faz com que a crianga aprenda de modo natural, pois os modelos dos

jogos didaticos nao podem ser visto apenas como passatempo ou distracao, nele deve ex主stir

objetivos reais que contribuam para o progresso e a aprendlzagem da crianga (ALMEIDA,

1995)

Segundo Santos (1999), brincar 6 vlver na concepcao da crianga. Toda crianga

brinca, gosta de brincar e se sente bern qundo o faz. Da perspectiva pedagdgica, brincar tern

se revelado血a融ca宣mpo血te para o aprendlzado Pa血do deste金町上o de que伽ncar e

viver", a autora afima que, se a crianga se diverte, dlvertlndo-se, ela aprende e assim vlve de

foma plena a etapa na qual se encontra
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G6es (工997) real賞zou皿a das pnme宣ras pesquisas associada ao b正皿car de

criangas com surdez, se disponibihzando a pesquisar urn grupo de criangas que estavam

desenvolvendo a lingua de sinais. Estas pesquisas atestaram que a pratica linguistica e

decisiva na dinamica de intera9ao em jogos simb61ic.s.

Ela elaborou seu estudo em uma brinquedoteca, o que auxiliou a conex肴o das

criancas com os brinquedos. Atrav6s de observac6es, mostrou que a cnanga surda tende a

ut地霊･ gestos e express6es co即rais no deco脚血s atlvidades皿cas, ass王m trazendo urn

prejuizo a llngua Isso aconteceu por pouco contato com a lingua de smals.

3.1. Adapta軸o de jogos lddicos

Na presente segao, serao apresentados tres logos em sua foma original e em

seguida o modo adaptado para criangas com surdez.

�FVﾆVf�R�6Vﾒ�fﾆ��W76��'&匁6�FV�&��b�ﾗV友��&�����&����FW6V軫�f蒙V蹤��F���FV誚���P

princlpalmente da mem6ria auditiva, no caso do jogo origlnal Quando adaptada

proporc霊ona o deseⅣolvime調o da mem6ria visual, tanto em chan9as surdas come

○uvintes No caso das cria皿9as surdas t紬bem pode enriquecer皿uit○ 0

deseⅣolvimento do vocab融五〇 em L王n糾a Po巾gucsa

JOG○○RIGINAL P ��D��D�4���

紺aa如vlaeesemoar-se,serao ��66���6�6FWfW&��7F�&F�7��7F�6V問�

necessariaspelomenoscincopessoas, umacoluna,umaatfasdaoutra. 

p〇着em,qua血omaispessoas,mais ��{6ﾇF蒙��f免�FWfVf�F�6�&ﾆWfVﾖV蹤V��

engra9adoabrincadeira往ca. ombrodocolegaafrente,queirasevirar 
Sentadosem量inha重etaouemc壬rculo,a 

p甜aele･0jogado重iniciante(o皿moda 

p虹meirapessoaelaborasecretamenteuma 制a)dever毛soletrarumapalavraoufrase 

palaⅥae細a,semquen工nguさmmais ou9aoqueelaestafalando,nosouvidos comoalfabetomanualdaLibras.Em 

seguidaeste(pendltmodafila)deve血 

dopr6ximo(adireitaouaesquerda). realjzaromesmoprocedimentoc○moque estaasuafrente,repassandooquelhefoi ditoemsinaisat5chegaraoprimeiroda 

Assim,opr6Ⅹimo細aparaoprdximoe 

ass宣msucess宣vamenteatec血egarao 

hltimo.Quandoacorrentechegapao 皿mo,essedeve飢a｢oqueouviuem voza宣ta.Geralmenteoresultadoe 
fila.0resultadofinaldever各proporcionar 

omesmoefe]’todojogooriginal,masem 

Libras. 

desastrosoec6m工c○･ApalaⅥase 

desfiguraaopassardepessoaparapessoa 

egeralmentechegatotalmentediferente 

n〇五m. 
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uan置aeea血c工a皿tese宣vre. ��67&��誚�6FWfVﾖ�襷�&��&VF�&G2�

Todosdevemd劃9araoredor血scadeiras cadeimscolocadasemcfrculo.Umadas 
colocadasemcirculo･Semprequea criangasouoprofessordeveficarforado circulodangandooufazendomovimentos, 
m心sicaparartodosdevemprocuraruna 

cadei輪parasesentar･Aquele叩e窟c釘 
quesejapossfvelquetodosvejam. Quandoestepara｢ec○重ocarasmaosjmto 

empesaidab血cadeiraeo｣ogo 

rec○me9acomumacadeiraamenos. 
aoco岬o,todosdevemprocⅢaruma 

cadeiraparasesentar,quemficaremp6 substituiapessoaqueestavadoladode 

fora,eaquefaziaosmovimentossaida 

brincadeiraeo｣ogorecome8acom脚a 

cadei青aamenos. 

Boliche do alfabeto / configurag6es de maos. Esse jogo tern o objetivo de cooperar

para o desenvolvimento da ○○orde皿a確o motora a量em de leva｢ a crian9a a iden舶ca｢ as

letras e associa-las com o fonema lnlcial de cada palavra, no caso das criancas

ouvintes Quando adaptada, leva a crianga a relacionar a configura辞o de m肴o ao sinal

que e rca量izado com ela.
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diversos ｣ogos e brincadeiras que podem ser aplica血s com crlan9as sⅢdas, sem a p｢ec髄o de

adeq脚喜.

4･ CONS重DERAぐ6ES F重NA重S

A presente revis肴o liter餌a trouxe uma reflexao em rela9ao aos beneficios dos

jogos e bnncade宣ras c○mo auxil量o皿a inclus為o de cnan9as surdas･ Com isso, o fbc○ maior se

deu diante das condig6es onde estas possam desfrutar das mesmas expenencias que as outras

crian9as, fortalecendo suas habilidades sociais que sao proporcionadas atraves das atividades

l心dicas.

Os jogos e b血cadciras que fbra肌adaptados nesse trabalho podem ser utilizados

c○mo apoio para proporc重o脚r a inte丁a9肴o e血e as crian9as surdas e ouvintes, valor宣zando a

l垂ua de s宣nais nas escolas, alem de o血as habilidades necess誼as･ Cons重derando que esta

adaptapao 6 somente uma h!pdtese, cabe a cada professor estar atento ao seu grupo de alunos,

para assim realizar adequap5es de acordo com a carencia de cada crianca no ambito escolar.
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