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RESUMO 

 

  

 Acredita-se que a gamificação é uma metodologia de ensino que tem se 

mostrado cada vez mais eficiente para permitir que os alunos adquiram 

conhecimento e habilidades. Desta forma a presente pesquisa buscou verificar como 

os docentes utilizam a gamificação durante o processo de formação do ensino 

técnico profissionalizante e de que forma avaliam que esta metodologia de ensino 

pode ser benéfica para o aprendizado e o acesso ao mercado de trabalho. Com 

objetivo de identificar, verificar e descrever a utilização da técnica no ensino técnico 

profissionalizante e a avaliação do docente quanto à sua utilização no aprendizado e 

o acesso ao mercado de trabalho. Realizou-se, então, uma pesquisa bibliográfica 

em que, de forma exploratória qualitativa, buscou na literatura conceitos e fatos 

relacionados à gamificação, ao ensino técnico-profissionalizante, e ao 

desenvolvimento regional.  Concomitantemente aplicou-se um questionário, online, 

aos docentes de três escolas do ensino técnico profissionalizante com o desejo de 

verificar a aplicação e aceitação da gamificação em suas aulas. Finalmente de forma 

descritiva quali-quantitativa analisou-se os dados pesquisados e coletados. Os 

professores demonstraram desconhecer os conceitos de gamificação e não possuir 

o conhecimento suficiente em relação às estratégias ativas de ensino, porém, com 

estímulo das instituições pesquisadas, estão em busca do conhecimento e de 

aperfeiçoamento das habilidades já praticadas. 

 

Palavras-Chave: Gamificação. Desenvolvimento. Desenvolvimento Regional. Educação 

 



 
 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT  

  

 It is believed that Gamification is a teaching methodology that has proven to 

be increasingly efficient in allowing students to acquire knowledge and skills. In this 

way, this research sought to verify how teachers use gamification during the training 

process of vocational technical education and how do they rate that this teaching 

methodology can be beneficial for learning and access to the job market.  In order to 

identify, analyze and describe the use of the technique in training technical education 

and the teacher's assessment of its use in learning and access to the job market. A 

bibliographical research was then carried out in which, in a qualitative exploratory 

way, concepts and facts related to gamification, technical-professional education, 

and regional development were searched in the literature. Concomitantly, an online 

questionnaire was applied to teachers from three vocational technical education 

schools with the aim of verifying the application and acceptance of gamification in 

their classes. Finally, in a qualitative and quantitative descriptive way, the researched 

and collected data were analyzed. The professors demonstrated that they are 

unaware of the concepts of gamification and do not have enough knowledge in 

relation to active teaching strategies, however, with the encouragement of the 

researched institutions, they are in search of knowledge and improvement of the 

skills already practiced. 

 

Keywords: Gamification - Development - Regional Development - Education 

 

  



 
 

  



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Organização da Educação Profissional no Brasil  32 

Figura 2: Dinâmica de Jogos 40 

Figura 3: Mecânicas de Jogos 41 

Figura 4: Componentes de Jogos  42 

Figura 5: Porcentagem de amostra por escola  59 

Figura 6: Conhecimento sobre Gamificação  65 

Figura 7: Conhecimento sobre Gamificação Estrutural  66 

Figura 8: Conhecimento sobre Gamificação de Conteúdo  67 

Figura 9: Uso de Gamificação em Sala de Aula 69 

Figura 10: Uso de Gamificação em Sala de Aula - SENAI  70 

Figura 11: Uso de Gamificação em Sala de Aula – ETEC 70 

Figura 12: Uso de Gamificação em Sala de Aula – SENAC 71 

Figura 13: Opinião quanto à eficiência da estratégia de gamificação  79 

Figura 14: Opinião quanto à gamificação proporcionar Competências 79 

Figura 15: Opinião quanto à gamificação motivar os estudantes  80 

Figura 16: Opinião quanto à gamificação auxiliar no engajamento  81 

Figura 17: Opinião quanto à gamificação auxiliar no desempenho acadêmico  82 

Figura 18: Opinião quanto à gamificação facilitar o aprendizado  83 

Figura 19: Opinião quanto à gamificação contribuir para o acesso do estudante 
ao mercado de trabalho  

87 

Figura 20: Opinião quanto à gamificação preparar o aluno para o mercado de 
trabalho  

88 

Figura 21: Opinião quanto à gamificação ser uma proposta positiva  89 

Figura 22: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
pessoal do estudante  

90 

Figura 23: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento da 
região  

91 

Figura 24: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
econômico  

92 

Figura 25: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento social  93 



 
 

  

 

 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Nível de conhecimento de métodos de ensino  62 

Tabela 2: Nível de Utilização de Métodos por Escola  64 

Tabela 3: Nível de conhecimento de gamificação por escola  67 

Tabela 4: Nível de uso de gamificação em sala de aula  68 

Tabela 5: Nível de uso de Metodologias  72 

Tabela 6: Dificuldades nas ferramentas para implantar gamificação  75 

Tabela 7: Dificuldades em arrumar tempo livre para gamificação  75 

Tabela 8: Dificuldades no planejamento das estratégias de gamificação  76 

Tabela 9: Dificuldades por não ter conhecimento por escolas 77 

Tabela 10: Opinião quanto à eficiência da estratégia de gamificação  78 

Tabela 11: Média de opinião quanto à gamificação e o desenvolvimento  84 

Tabela 12: Opinião quanto à gamificação contribuir para o acesso do estudante 

ao mercado de trabalho 

87 

Tabela 13: Opinião quanto à gamificação preparar o aluno para o mercado de 

trabalho 

88 

Tabela 14: Opinião quanto à gamificação ser uma proposta positiva  89 

Tabela 15: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 

pessoal do estudante 

90 

Tabela 16: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento da 

região 

91 

Tabela 17: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 

econômico 

92 

Tabela 18: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 

social 

93 

Tabela 19: Opinião quanto à gamificação e o desenvolvimento por Escola 94 

  



 
 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 19 

 

2 REVISÃO TEÓRICA ........................................................................................... 22 

 

2.1 ENSINO PROFISSIONALIZANTE E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 22 

2.1.1 Desenvolvimento Regional .................................................................... 22 

2.1.2 Educação e Desenvolvimento ............................................................... 27 

2.1.3 Ensino Profissionalizante ....................................................................... 30 

2.1.4 Ensino Profissionalizante na Região de Franca-SP .............................. 33 

 

2.2 GAMIFICAÇÃO ............................................................................................ 38 

2.2.1 Conceito de Gamificação ....................................................................... 38 

2.2.2 Gamificação e Empreendedorismo ........................................................ 46 

2.2.3 Gamificação e Educação ....................................................................... 47 

2.2.4 Gamificação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem ......................... 51 

2.2.5 Gamificação no Ensino Técnico Profissionalizante ............................... 52 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA ................................................................................... 55 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA ............................................................................ 55 

3.2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS............................................................. 56 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA ......................................................................... 57 

3.4 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS ............................................................ 58 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................ 59 

 

4.1 UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO NO ENSINO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE ........................................................................................ 61 

4.1.1 Metodologias de ensino utilizadas ......................................................... 61 

4.1.2 Nível de conhecimento dos conceitos, estratégias e técnicas de 

gamificação ......................................................................................................... 62 



 
 

4.1.3 Nível de uso de estratégias e técnicas utilizadas .................................. 68 

 

4.2 DIFICULDADES DOS DOCENTES NA APLICAÇÃO E NO USO DA 

GAMIFICAÇÃO ..................................................................................................... 75 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO .................................... 78 

4.3.1 Avaliação da utilização da gamificação para o aprendizado ................. 78 

4.3.2 Avaliação da utilização da Gamificação para o acesso ao mercado de 

trabalho. ............................................................................................................. 84 

 

5 CONCLUSÕES .................................................................................................. 94 

 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 98 

 

APÊNDICES ........................................................................................................... 107 

 

 

 



19 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gamificação é um conceito que aplica elementos e técnicas 

semelhantes a jogos a situações não relacionadas a jogos, a fim de aumentar o 

engajamento e a motivação do usuário. É uma maneira de usar elementos e 

técnicas semelhantes a jogos para resolver problemas do mundo real e envolver os 

usuários. A gamificação pode ser usada de muitas maneiras diferentes, desde 

aumentar o engajamento e a produtividade dos funcionários no local de trabalho, até 

aumentar a fidelidade do cliente nos setores de varejo e hotelaria, até motivar os 

estudantes a ter um melhor desempenho em ambientes educacionais. 

Há muito se fala na mudança e/ou atualização do processo de ensino e 

aprendizagem, chega-se a pensar em modernização da educação. Neste contexto, 

surgem novas formas de pensar a transmissão do conhecimento. Entre as novas 

possibilidades de métodos, Filatro e Cavalcanti (2018) apresentam quatro 

metodologias de aprendizagem: 1) Metodologia Ativa, referida estratégia é ativa e 

colaborativa, protagonismo do aluno, ação e reflexão; 2) Metodologia Ágeis, aborda 

micro aprendizagem, aprendizagem just–in–time, mobilidade tecnológica e conexão 

contínua com duração e foco no conteúdo; 3) Metodologia imersiva, tal método de 

ação visa à aprendizagem experiencial e imersiva, engajamento e diversão na 

experiência de aprendizagem e Tecnologias imersivas; e 4) Metodologia analítica – 

é uma estratégia adaptativa e personalizada. As autoras destacam que as quatro 

metodologias podem ser apresentadas em diversos formatos como: Ensino Híbrido, 

Sala de Aula Invertida, Aprendizagem Baseada em Projetos, gamificação, além de 

outras formas de construção do conhecimento.  

As novas metodologias têm como objetivos: a inclusão, a autonomia, o 

engajamento, a colaboração e a experimentação no processo ensino-aprendizagem, 

fazendo com que o aprendiz construa junto com os demais companheiros o seu 

conhecimento, como afirma Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa 

a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 

2005). Com o avanço da tecnologia e da globalização, a sociedade se tornou 

informatizada, sendo que o mundo do trabalho é um dos setores que mais se 

digitalizou, tanto nas áreas administrativas quanto nas produtivas, 

independentemente da sua forma de atuação social.  
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Gamificação pode ser definida como “a utilização de mecânica, estética 

e pensamento baseados em jogos (Objetivo, desafios, regras, interatividade, 

ambiente de jogo, mecanismo de feedback, resultados mensuráveis e reação 

emocional) para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e 

resolver problemas  (BOLLER e KAPP, 2012). Acredita-se que a gamificação é um 

método que pode ser efetivo para a aprendizagem do aluno, e transformadora para 

o ensino profissionalizante, por ser uma estratégia da metodologia imersiva 

apresentada por Filatro e Cavalcanti (2018). 

Outro ponto de destaque é que a gamificação não será e não pode ser 

a solução para toda e qualquer situação de decaimento, suas fronteiras ficam nas 

mãos dos criativos acadêmicos e pesquisadores. Observa-se, na literatura, que a 

gamificação facilita o processo de aprendizagem, uma vez que estimula os 

aprendizes a se engajarem nas atividades; desta forma eles se sentem parte do 

processo, adquirindo conhecimento, habilidades, atitudes e valores que podem ficar 

marcados para sempre e repercutindo em suas ações, estimulando o processo de 

cidadania através da competência adquirida. Observa-se, ainda, que, sendo parte do 

processo, ele, o aluno, buscará sempre adquirir informações e analisá-las antes de 

qualquer atitude, adquirindo então a competência informacional (ROSA, 2018). 

Por outro lado, existe a necessidade de vencer a barreira de que 

quando se fala de gamificação e ou jogos não se trata apenas de atividades de 

diversão e sim um processo de ensino e aprendizagem onde o aprendiz vai 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.   

A educação profissional visa a formação humana integral, sendo 

fundamental no processo educacional do país, pois o contexto de sua formação 

permite ao estudante conseguir atuar e pertencer ao campo profissional escolhido, 

portanto, investigar novas formas de atuação de ensino na educação 

profissionalizante é relevante pois permite avançar na educação profissional como 

um todo.  

Deste modo, o intuito do estudo da presente dissertação é investigar 

sobre a aplicação da gamificação, uma modalidade de metodologia imersiva, no 

ensino técnico-profissionalizante. O problema principal da presente pesquisa 

consiste em como os docentes utilizam a gamificação durante o processo de 

formação do ensino técnico profissionalizante e de que forma avaliam que esta 
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metodologia de ensino pode ser benéfica para o aprendizado e o acesso ao 

mercado de trabalho. 

O Objetivo Geral da presente pesquisa é identificar, verificar e 

descrever a utilização da gamificação no ensino técnico profissionalizante e a 

avaliação do docente quanto à utilização da técnica para o aprendizado e o acesso 

ao mercado de trabalho. 

Os Objetivos Específicos da pesquisa são: 

- Identificar quais metodologias de ensino são utilizadas no processo 

de formação dos alunos do ensino técnico profissionalizante, verificar quais técnicas 

vêm sendo utilizadas e o nível de uso de estratégias de gamificação usadas; 

- Verificar o nível de conhecimento do docente do ensino técnico 

profissionalizante sobre os conceitos e as estratégias e técnicas de gamificação; 

- Descrever as dificuldades dos docentes na aplicação e no uso da 

gamificação no ensino profissionalizante; 

- Verificar como os docentes enxergam que a gamificação pode 

contribuir para o desenvolvimento pessoal do estudante. 

Quanto à estrutura do trabalho, inicialmente realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica em que, de forma exploratória qualitativa, buscou na literatura conceitos 

e fatos relacionados à gamificação, ao ensino técnico-profissionalizante e ao 

desenvolvimento regional. Posteriormente, de forma descritiva quali-quantitativa, 

realizou-se a aplicação de questionário e entrevistas com professores de cursos 

técnicos profissionalizantes, com a intenção de verificar a aplicação e aceitação da 

gamificação em suas aulas. 

A primeira seção do presente trabalho transcorre sobre a referência 

teórica, e está dividida em dois tópicos: o primeiro aborda o conceito de 

Desenvolvimento Regional e o Ensino Profissionalizante, e o segundo discorre sobre 

gamificação na aprendizagem, conceituando e descrevendo o tema, que é o uso de 

ferramentas e partes de jogos no ensino-aprendizagem. A terceira e quarta seções 

são dedicadas à apresentação do método e dos resultados da pesquisa realizada; 

nesta parte do texto apresenta-se o resultado das pesquisas realizadas, e as 

análises e discussões da pesquisa realizada com os professores dos cursos 

técnicos profissionalizantes. A última seção apresenta considerações finais do 
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vigente tema, apresentando de forma parcial e ou final o resultado do objeto de 

estudo na presente dissertação. 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 ENSINO PROFISSIONALIZANTE E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

2.1.1 Desenvolvimento Regional 

Santos et al. (2012) apontam que as palavras crescem de forma literal 

ao passar dos tempos, pois vão ganhando novos significados a cada época: 

 

A etimologia reconhece que as palavras nascem e evoluem com o passar 
dos tempos. Conhecer a evolução do significado de uma palavra desde sua 
origem significa descobrir seu verdadeiro sentido e conhecê-la de forma 
mais completa (SANTOS et al. 2012). 

 

O termo desenvolvimento, literalmente, sofre a referida evolução, os 

autores analisaram o termo em quatros dimensões; econômica, política, social e 

ambiental e apresentou várias alterações no decorrer dos tempos, influenciado por 

guerras, escassez, pandemia e muitas outras situações, tornando-se um termo 

multiparadigmático:  

 

Historicamente, o conceito vem sendo construído com base em três visões 
paradigmáticas: desenvolvimento como crescimento econômico, 
desenvolvimento como satisfação das necessidades básicas e 
desenvolvimento como elemento de sustentabilidade socioambiental 
(SANTOS et al. 2012). 

 

Para entendimento de desenvolvimento regional se faz necessário em 

primeiro momento separar e conceituar; desenvolvimento e regional. Bassan e 

Siedenberg (2003) apud Aguiar et al. (2020) frisam que uma região apresenta seis 

atributos:  

 

(1) sua formação geomorfológica, econômico-social, histórica e cultural; (2) 
a distribuição espacial da população; (3) as origens do processo produtivo; 
(4) a base da economia local; (5) os aspectos políticos que envolvem a 
região; e (6) os aspectos administrativos.  
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Ao conceituar desenvolvimento Dallabrida (2000) apud Aguiar et al. 

(2020) trazem que este se correlaciona com tópicos voltados com a melhoria de 

vida, não apenas ao resultado do crescimento econômico. 

Em relação ao desenvolvimento regional, Dallabrida (2000) apud 

Aguiar et al. (2020) considera que o tema teve suas origens nas ciências 

econômicas com as problematizações apresentadas por Adam Smith, Thomas 

Robert Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill, considerando 

 

[...] questões sobre como melhorar as condições de vida da população pelo 
aumento do acúmulo de riquezas. Entretanto a abordagem dos autores 
relaciona a qualidade de vida com o aumento de riquezas, ao determinar a 
riqueza das nações por meio da produtividade do trabalho útil, sendo este o 
que produz excedente de valor em relação ao custo de produção e à 
quantidade de trabalho destinada ao processo produtivo. [...] No mesmo 
sentido, abordagens como as de Smith e Ricardo denotavam a 
preocupação com a estagnação da economia, apresentada por Dallabrida 
(2017) como o momento em que as possibilidades de crescimento seriam 
esgotadas e a acumulação de capital seria cessada, o que faria com que a 
economia deixasse de crescer. Já John Stuart Mill, segundo Dallabrida 
(2017), apresentava uma visão otimista em relação à estagnação da 
economia, também denominada estacionário, afirmando que 
“aperfeiçoamentos na produção, no comércio e nos serviços, decorrentes 
do uso mais habilidoso do capital, proporcionaria novas oportunidades para 
aumentar a taxa de acumulação e da produção nacional” (DALLABRIDA 
2000 apud AGUIAR et al. 2020) 
 

 

Perante esta perspectiva pode se considerar que o desenvolvimento de 

uma região está relacionado com: o desenvolvimento social, ambiental, cultural, 

humano e econômico (AGUIAR et al., 2020). 

Ao longo da história o conceito de desenvolvimento recebeu muitas 

acepções, Rist (2011) apud Levy e Joyal (2011) o apresenta como práticas para 

garantir a reprodução social, em que as produções de mercadorias lideram essa 

reprodução. Desta forma, o desenvolvimento se torna símbolo de crescimento e 

progressão de uma nação incorporando a ela riquezas tanto financeiras quanto 

sociais. Levy e Joyal (2011) apresentam ainda fundamentos para essa progressão: 

 

Nessa perspectiva, os dois fundamentos de todo e qualquer 
desenvolvimento são: a) o crescimento econômico como forma de aumentar 
as riquezas da sociedade; e b) a redução da pobreza por meio de políticas e 
de programas sociais que visem especificamente as camadas 
empobrecidas da população (LEVY e JOYAL, 2011). 
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Percebe-se que para que desenvolvimento aconteça se faz necessária 

a participação de vários atores sendo o estado o protagonista no controle da 

economia estimulando e impulsionando as empresas e na geração de políticas 

públicas de redução da pobreza e incentivo à educação.   

No Brasil, segundo Levy e Joyal (2011) o impulso para o 

desenvolvimento aconteceu em 1950 com incentivo da industrialização frente a base 

agrária, com o crescimento da indústria acontece o êxodo rural. Na década de 60 o 

Plano Nacional de Desenvolvimento incentivou grandes obras viárias, criação de 

redes de energia elétrica e de telecomunicação, visando o desenvolvimento do 

Nordeste do País. 

Com a constituição federal de 1988, constituição cidadã, o Brasil se 

destacou pela descentralização do poder trazido por esta nova carta magna, como 

empoderamento e responsabilidade dos municípios e os mecanismos de 

participação popular nos programas sociais. 

Entende-se por desenvolvimento regional, iniciativas e ações que 

visam o avanço de uma área delimitada, buscando o crescimento econômico e a 

redução da pobreza.  Os pressupostos para o desenvolvimento local segundo Levy 

e Joyal (2011) são: 

- Empoderamento 

- Capital Social 

- Local, cooperação, rede, cadeia produtiva, sentimento de pertença 

- Índice de desenvolvimento humano  

Como visto anteriormente o desenvolvimento se faz através de vários 

atores tendo o Estado como protagonista, com a Carta Magna de 1988 a 

participação popular tornou-se um relevante coadjuvante nesse processo.  

Ainda de acordo com, Santos et al (2012) pode se dizer que 

desenvolvimento é: 

 

I. O desenvolvimento representa uma estratégia de reprodução do capital e 
de controle social, cuja finalidade consiste em corrigir distorções 
econômicas, políticas e sociais do sistema capitalista; 
II. O desenvolvimento representa uma transformação, uma mudança das 
formas convencionais de pensar e agir, as relações sociais de produção, 
distribuição e consumo numa dada sociedade; 
III. O desenvolvimento é uma questão de interesse público e não um 
assunto reservado apenas aos “peritos” em organismos internacionais ou 
em países tidos como desenvolvidos; 
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IV. O desenvolvimento é um termo multidimensional e interdisciplinar, 
portanto, não pode ser medido apenas na perspectiva de uma única 
dimensão - a econômica - representada pelo PIB e todos os indicadores 
derivados deste. É preciso outra unidade de medida que expresse o caráter 
multidimensional e interdisciplinar do termo; 
V. O desenvolvimento não decorre apenas do crescimento e do acúmulo de 
riqueza, como defendem os economistas mais conservadores, é possível 
que, com a distribuição da mesma, também teremos condições para 
promover o desenvolvimento; 
VI. O desenvolvimento requer uma gestão participativa, em que a 
sociedade, a comunidade, a família e o indivíduo sejam protagonistas e não 
espectadores da ação do Mercado ou do Estado (SANTOS et al. 2012). 

 

Observa-se que desenvolvimento é um fenômeno complexo, que ainda 

não tem uma definição esclarecedora, e de acordo com Santos et al. (2012), é um 

meio para a finalidade maior que é o homem.  

De acordo com Pereira et al. (2018), o desenvolvimento é entendido 

como um conjunto de bem estar social dos indivíduos, tendo como um dos grandes 

desafios a serem vencidos a questão da pobreza. Sendo assim, melhorando as 

condições financeiras do ser humano, consequentemente haverá melhora 

educacionais, de saúde, moradia, saneamento básico. 

 

Ao serem enxergados como fenômenos multifacetados, a pobreza e o 
desenvolvimento passam a incorporar aspectos mais amplos e subjetivos. 
Gradualmente, os estudos mostram que as privações dos agentes vão além 
de fatores socioeconômicos. 
Um olhar mais apurado do indivíduo pobre mostra que ele anseia por 
sentimentos como dignidade, autoconfiança, esperança e até mesmo por 
voz política e outras sensações de pertencimento e participação em 
sociedade (PEREIRA et al. 2018). 
 

 

Busca-se o combate da pobreza em todo o planeta, a Organização 

para as Nações Unidas (ONU), em 2015, incluiu a erradicação da pobreza na lista 

de prioridades para o desenvolvimento sustentável, a referida ação da ONU, indica 

também que a finalidade maior do desenvolvimento é o homem, ser humano, como 

Pereira et al. (2018) quanto Santos et al. (2019) apresentam. 

Durante a ECO92 os governantes de 179 países assinaram a agenda 

21, onde se comprometiam a buscar soluções para problemas socioambientais do 

planeta, tinham como lema: “Pensar globalmente, agir localmente.” Em 2015 a 

Assembleia das Nações Unidas, lança a agenda 2030, essa agenda apresenta 17 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável – ODS, atualizando assim os 

objetivos da agenda 21. Belluzzo (2018) diz:   
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Os ODS representam um plano de ação global para eliminar a pobreza 
extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da  vida  para  
todos,  proteger  o  planeta  e promover  sociedades  pacíficas  e  inclusivas  
até  2030.  Incluem novos objetivos e metas relacionados à proteção da 
criança e do adolescente, à educação infantil e à redução das 
desigualdades. Os  17  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  
suas  169  metas  demonstram  a  escala  e  a  ambição  da  nova  Agenda 
2030, uma vez que foram construídos com base nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), procurando alcançar e  finalizar  o  que  
estes  últimos  não  conseguiram,  destacando-se,  em  linhas  gerais,  a  
busca  contínua  para  concretizar  os direitos humanos de todos e alcançar 
a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas, sendo 
que em interação e indivisibilidade, os ODS visam ao equilíbrio das três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a 
ambiental (BELLUZZO 2018) 

 

Os ODS estabelecidos pelas Organização das Nações Unidas, a ONU 

(2015) são: 

01 - Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas 
formas, em todos os lugares. 
02 - Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável. 
03 - Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-
estar para todos, em todas as idades. 
04 - Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, e equitativa e 
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos. 
05 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas. 
06 - Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo 
sustentável da água e saneamento para todos. 
07 - Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, 
sustentável e renovável para todos. 
08 - Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, 
e trabalho decente para todos. 
09 - Inovação infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 
10 - Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos 
países e entre eles. 
11 - Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
12 - Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e 
de consumo sustentáveis. 
13 - Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para 
combater a mudança climática e seus impactos (*). 
14 - Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, 
e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 
15 - Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da 
biodiversidade. 
16 - Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e 
inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
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justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis. 
17 - Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável. 

 

O item 4 das ODS é dedicado a Educação, Fadel et al. (2021) os 

apresenta da seguinte forma:  

 

Dentre os 17 objetivos que compõem os ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), o objetivo 4 fala exclusivamente sobre a 
educação e é intitulado como “Assegurar a educação inclusiva e equitativa e 
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos.” É importante destaque algumas metas que estão inseridas 
neste 4° objetivo: 
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 
primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a 
resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e 
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável (FADEL, et al.,2021) 

 

Observa-se ainda que a Educação é o quarto item vindo após as 

garantias de subsistência: pobreza, alimento e saúde, sendo, desta forma, um dos 

pilares do desenvolvimento humano. 

 

 
2.1.2 Educação e Desenvolvimento 

Há décadas fala-se que a educação necessita de mudanças pois ela 

não acompanhou a evolução dos tempos, sendo esta situação sempre justificada 

pelo modelo das salas de aula, pois estão da mesma forma a séculos. Afirma-se 

ainda, que não avançou tecnologicamente, pois estamos na era da informação 

digital, com smartphones, computadores, notebooks entre outros, e os professores e 

professoras, ainda, utilizam de giz e quadro negro para ministrar suas aulas.  

Prensky (2012) traz o seguinte: 
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Já é quase um clichê a afirmação de muitos escritores sobre treinamento, 
aprendizagem e ensino de que, se os observadores de duzentos anos atrás 
viessem aos Estados Unidos no início do século XXI, eles ficariam 
maravilhados, mas com sentimento estranho, com as mudanças em todos 
os lugares, exceto na escola (PRENSKY,2012). 

 

 Ao buscar a história da educação nota-se que a mesma vem 

acompanhando a tecnologia, visto que se começou a ensinar escrevendo nas 

pedras, em seguida no papiro, pergaminhos, sendo a grande inovação tecnológica a 

prensa de Gutemberg, que fez com que os livros chegassem à maioria das pessoas.  

Não seria o método de exposição e avaliação, o que Paulo Freire 

chamaria de educação bancária, um atraso tecnológico na educação e um 

dispositivo de transmissão do conhecimento não atraente aos educandos da 

atualidade? O que importa nesse modelo é o que ensinar e não como ensinar 

(PRENSKY, 2012). A aprendizagem focada no conteúdo e não no aprendiz. Se o 

aprendiz for o foco da aprendizagem o conhecimento se torna mais encantador para 

ele, pois ele se sente de fato coadjuvante no processo. Barato (2000) diz: 

 

Inquietude, deslumbramento, timidez. Querer e não querer. Despertar de 
sentimentos até então apenas imaginados. Adivinhar coisas que. no fundo, 
já são conhecidas. Vontade de embarcar numa relação cujo destino não é 
inteiramente seguro. Coragem. Promessa de saber mistérios ainda não 
revelados, sombra e luz. Atração de um abismo aparentemente sem fim. 
(BARATO, 2000, p.94) 

 

Barato (2000) relata a sensação do aprendiz vivenciando sua 

participação no estudo. São equivalentes aos sentimentos experimentados em 

determinados jogos digitais ou analógicos. Prensky (2012) lista o porquê que os 

jogos prendem tanto a atenção:  

 

Jogos são uma forma de diversão, o que nos proporciona prazer e 
satisfação; jogos são uma forma de brincar, o que faz nosso envolvimento 
ser intenso e fervoroso; jogos têm regras, o que nos dá estrutura; jogos têm 
metas, o que nos dá motivação; jogos são interativos, o que nos faz agir; 
jogos têm resultados e feedback, o que nos faz aprender; jogos são 
adaptáveis, o que nos faz seguir um fluxo; jogos têm vitórias, o que gratifica 
nosso ego; jogos têm conflitos, competições, desafios, oposições, o que nos 
dá adrenalina; jogos envolvem a solução de problemas, o que estimula 
nossa criatividade; jogos têm interação, o que nos leva a grupos sociais; 
jogos têm enredo e representações, o que nos proporciona emoção (p. 
156).  
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Huizinga (2001,p.15) fala que : 

 

As comunidades de jogadores geralmente tendem a tornar-se permanentes, 
mesmo depois de acabado o jogo. É claro que nem todos os jogos de bola 
de gude, ou bridge, levam a fundação de um clube. Mas a sensação de 
estar “separadamente juntos”, numa situação excepcional, de partilhar algo 
importante, afastando-se do resto do mundo e recusando as normas 
habituais, conserva sua magia para além da duração do jogo (p15).  

 

Esta magia além da duração do jogo, na contemporaneidade, vai muito 

mais além, pois estamos na era digital, onde tudo fica registrado na memória do 

smartphone ou nas nuvens, acessado a qualquer momento e de qualquer lugar, em 

que a velocidade de processamento é cada vez maior e o número de nativos digitais 

aumenta a cada dia. 

Neste contexto surgem as chamadas metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem. 

 

Entende-se por Metodologias Ativas de Aprendizagem um conjunto de 
procedimentos didáticos centrados no aluno, expressos pelos métodos e 
técnicas de ensino com forte caráter colaborativo e participativo, tendo o 
docente como mediador, de forma a alcançar os objetivos de ensino e a 
propiciar experiências de aprendizagem significativas (SENAC, 2008). 

 

Como visto busca-se com a evolução dos tempos formas de melhorar 

e/ou mudar as formas de ensino aprendizagem, hoje fala-se de educação 4.0, que 

vem a ser o uso de tecnologias de informação e comunicação no processo de 

ensino aprendizagem, incorporando ao conceito de  metodologia ativa na 

aprendizagem: 

Metodologia ativa é um processo de ensinagem dialógico, aberto, ativo e 
participativo que, por meio da curiosidade, da problematização, da relação 
teoria/prática, da significação,  da   co-reflexão,   da   utilização   das   TICs   
e   da   elaboração   da   síntese   do conhecimento, objetiva resoluções de 
problemas e situações, construção do conhecimento e da autonomia e 
formação da cidadania, na qual o estudante autogerencia seu aprendizado, 
tendo o docente como instigador e mediador (FERREIRA e MOROSINI, 
2019). 

 

Existem várias estratégias de metodologias ativas como: Ensino 

Híbrido, Sala de Aula invertida, Aprendizagem Baseadas em Projetos, 

Aprendizagem Baseada em Times, Cultura Maker e gamificação, sendo esta última, 

objeto de investigação desta dissertação e apresentada posteriormente. 
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2.1.3 Ensino Profissionalizante  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei das Diretrizes Básicas 

da Educação, LDB, nos artigos de 36 a 42, estabelece a Educação profissional no 

Brasil. (BRASIL, 1996). Já o Decreto 5.154 de 23 de julho de 2004, regulamenta os 

parágrafos e artigos da Lei de diretrizes, definindo que a educação profissional será 

desenvolvida por meio de cursos e programas de:     I - qualificação profissional, 

inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores; II - educação profissional 

técnica de nível médio; e III - educação profissional tecnológica de graduação e de 

pós-graduação. (BRASIL,2004). 

Os cursos de qualificação profissional, podem ser: a) de livre oferta, 

que visam aprimorar e ou desenvolver as aptidões dos cidadãos, são chamados de 

cursos livres, sem exigência de carga horária mínima e exigência de nível de 

escolaridade. B) Regulamentados; oferecidos com itinerário formativo, com carga 

horária mínima de 160 horas com intuito de possibilitar a continuidade dos estudos. 

Podem oferecer cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

as instituições que compõem: as redes federal, estaduais, distrital e municipais de 

educação profissional e tecnológica; os Serviços Nacionais de Aprendizagem; 

instituições privadas de educação profissional e tecnológica; escolas habilitadas 

para oferta de cursos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec). (BRASIL,2018). 

A educação profissional técnica de nível médio é organizada por eixos 

tecnológicos, possibilitando caminhos flexíveis e atualizados, tendo seu currículo 

baseado no CBO, Código Brasileiro de Ocupações, sendo disponibilizados em três 

modalidades: A) Habilitação profissional técnica de nível médio, com cargas horarias 

que variam entre 800 a 1200, horas destinado aos cidadãos que estão cursando e 

ou cursaram o ensino fundamental, referida categoria pode ser desenvolvida de 

concomitante com ensino médio, onde o estudante participa de aulas 

profissionalizantes do ensino propedêutico ou integrado, para estudantes que já 

concluíram o ensino médio. B) Especialização técnica de nível médio, este gênero é 

destinado a discentes que concluíram a Habilitação Técnica Profissional e visam 

especializar-se em segmentos escolhidos, a especialização técnica tem carga 
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horária mínima de 25% da respectiva habilitação. C) Qualificação profissional 

técnica de nível médio, são cursos que visam potencializar competências básicas 

das ocupações práticas no mundo do trabalho, seu currículo integra a base dos 

itinerários da Habilitação técnica, sendo exigido 20% da carga horária mínima da 

Habilitação escolhida. A educação a profissional técnica de nível médio pode ser 

oferecida pelos Sistemas Federais de ensino, Serviços Nacionais de Aprendizagem, 

Sistemas Estaduais, Distritais e Municipais de ensino.  

A peculiaridade do eixo de educação profissional tecnológica de 

graduação e de pós-graduação é a formação cientifica e tecnológica para atuação 

em profissões especificas, sendo formação de nível superior, seus eixos são: A) 

Educação Profissional Tecnológica de Graduação, destinados aos egressos do 

ensino médio ou equivalente, aprovados em processo seletivo, o concluinte desta 

modalidade esta habilitado à continuar seus estudos em nível de pós graduação. B) 

Qualificação Profissional Tecnológica, esta categoria se assemelha à Qualificação 

profissional técnica de nível médio, pois constituem saída intermediárias dos cursos 

de Graduação tecnológica e seu currículo é parte da grade da graduação, conforme 

artigo 5º da Resolução CNE/CP nº 03/2002 

Art. 5º Os cursos superiores de tecnologia poderão ser organizados por 
módulos que correspondam a qualificações profissionais identificáveis no 
mundo do trabalho. § 1º O concluinte de módulos correspondentes a 
qualificações profissionais fará jus ao respectivo Certificado de Qualificação 
Profissional de Nível Tecnológico. § 2º O histórico escolar que acompanha o 
Certificado de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico deverá incluir 
as competências profissionais definidas no perfil de conclusão do respectivo 
módulo.(BRASIL,2018)  

 

C) Educação Profissional Tecnológica de Pós-graduação são 

formações oferecidas de forma stricto sensu e lato sensu, aos estudantes que 

buscam especializações em seguimentos em áreas tecnológicas. Oferecem cursos 

da Educação Profissional Tecnológica de Nível Superior Instituições: Da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; Das Redes Estaduais de 

Educação Profissional e Tecnológica; Dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; De 

Educação Superior Privadas devidamente autorizadas e respeitando seus níveis de 

autonomia. 

  A Figura 1 apresenta, de acordo com o SETEC/MEC (2022), uma 

Organização da Educação Profissional no Brasil: 
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Figura 1: Organização da Educação Profissional no Brasil 

Fonte: SETEC/MEC (2023) 

 

 

Com base na legislação vigente o ensino profissionalizante tem como 

finalidade fundamental preparar o cidadão para que ele possa ingressar e atuar no 

mundo do trabalho e na vida social exercendo uma profissão. 

Analisando-se a legislação em face dessa natureza dialética do 

trabalho, observamos que, a partir da LDB, particularmente nos artigos 35 e 36, o 

trabalho é tomado como princípio educativo da educação básica no sentido de que o 

ensino deve explicitar a relação entre a produção do conhecimento e o avanço das 

forças produtivas. Assim, no ensino fundamental o trabalho deve aparecer de forma 

implícita, isto é, em função da incorporação de exigências mais genéricas da vida 

em sociedade, enquanto no ensino médio os mecanismos que caracterizam o 

processo de trabalho devam ser explicitados. 

 

De acordo com Ramos (2008),  uma formação profissional desta forma 

onde o estudante faz seu caminho deverá ser politécnica no sentido de possibilitar a 
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ele a compreensão dos princípios científicos-tecnológicos. Sendo nosso objeto de 

pesquisa escolas de Habilitação Técnica de Nível Médio com modalidade 

concomitante e integrada, esse percurso se faz no trabalho, tanto no sentido 

ontológico como no econômico. 

 

O trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido 
ontológico) e como prática econômica (sentido histórico associado ao 
respectivo modo de produção); a ciência compreendida como os 
conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita o contraditório 
avanço produtivo; e a cultura, que corresponde aos valores éticos e 
estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade (RAMOS, 
2008). 
 
 

Assim a educação profissional visa no processo educativo a formação 

humana integral, com base nas dimensões de vida no itinerário educativo, sendo 

uma formação completa onde o estudante consegue ler o mundo, atuar e pertencer 

a ele. 

 

 

2.1.4 Ensino Profissionalizante na Região de Franca-SP 

Franca é tradicionalmente uma cidade industrial, portanto a Educação 

Profissionalizante tem um papel fundamental na cidade ao longo do tempo. Elevada 

à categoria de município em 1824, a cidade está localizada na região que 

compreende os rios Pardo e Grande, sendo povoada no início do século XVIII, com 

as bandeiras lideradas por Anhanguera II, quando a região vira rota de passagem 

para Goiás (MARTINS et al, 2016). 

Antes de sua ocupação a região tinha como habitantes os Caipós, 

povos originários cujo nome significa “queima mato”, devido a forma de preparar a 

terra para o plantio. Pode se dizer que o desenvolvimento da região se inicia com s 

agricultura doméstica destes povos, com o passar do tempo e com a utilização das 

estradas para chegar a Goiás dá pelos viajantes descobriu-se novas formas de 

atividades econômicas como: criação de gado, mineração, tecelagem e o cultivo do 

café.  

Devido ao grande número couros tirados com o comércio da carne bovina, 
instalam-se os curtumes em Franca e na sequência a indústria de calçados, 
ainda de forma artesanal, mas que se tornou a principal atividade da região 
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entre os anos de 1950 e 1960, chegando a ser conhecida em todo mundo 
como a capital do calçado (MARTINS, et al 2016). 
 

 

Como aponta Martins, et al (2016), Franca se torna conhecida como 

capital do calçado sendo este setor a base econômica do município até os dias 

atuais. 

De acordo com o Banco de Dados Sócio Econômicos do Município de 

Franca (2021), o salário médio do município é de 2.2 salários-mínimos per capita, 

colocando a cidade na posição 333 dos 645 existentes no estado e na colocação 

1289 dos 5570 municípios brasileiros, o que deixa a cidade abaixo da média das 

demais urbes do mesmo porte. Franca SP (2021). 

 

Ao concluirmos essa primeira série de indicadores de riqueza e rendimento, 
notamos que os indicadores francanos, educação, saúde e qualidade de 
vida, colocam a cidade entre as melhores do estado, porém ainda estamos 
distantes dos melhores indicadores de renda e riqueza produzida. (FRANCA 
SP 2021). 
 

 

A população estimada do município é de 355.901 habitantes, 

apresentando um aumento de 19% entre os anos 2000 e 2020, com uma taxa de 

0,7% a.a. de crescimento populacional. Franca SP (2021). 

Deste aglomerado 23125 habitantes são jovens entre 15 e 19 anos, 

idade na qual estão inseridos os alunos de cursos técnicos profissionalizantes, parte 

do objeto de estudo deste trabalho. Este recorte de população corresponde a 6,50% 

de todos os munícipes. 

Com a pandemia de COVID19 o município apresentou perda de 2762 

postos de trabalho. Isso traz uma preocupação pois a cidade ocupa a posição de 21ª 

em população e está na 333 posição do PIB per capita no estado. 

 

Franca também aparece de forma discreta, sendo a 21ª cidade em 
população, Franca se encontra nas posições 333 e 270 respectivamente, o 
que nos apresenta necessidade de avançarmos em políticas públicas que 
proporcione melhores níveis de emprego e renda. (FRANCA SP 2021). 
 

 

No decorrer de sua história o município apresenta seu desenvolvimento 

e a continua busca de crescimento, como diz Pereira et al. (2018),  o 

desenvolvimento é entendido como um conjunto de bem-estar social dos indivíduos, 
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assim melhorando as condições financeiras do ser humano, consequentemente 

sofrerão melhoras educacionais. 

 
Segundo os dados apresentados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e 
Sociais – IPES - FACEF, a economia do município de Franca encontra-se 
estruturada com o predomínio das atividades relacionadas ao setor terciário 
(comércio e serviços), seguida pela indústria de transformação ou setor 
secundário, e, com participação relativamente pequena em relação às 
demais, do setor primário (agricultura e pecuária) (BOLZANI E ALMEIDA, 
2009) 

 

A formação e a qualificação dos cidadãos do município se dão através 

do: a) Sistema federal de ensino: SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), com uma 

unidade de cada instituição, um polo da e-TEC (Escola Aberta Nacional), uma 

unidade da UNIFEP - IFPO (Instituto de Formação Profissional e Tecnológica); b) 

Sistema estadual de ensino: Centro Estadual de Educação Técnica e Tecnológica 

Paula Souza, esta com duas unidades, ETEC Dr. Julio Cardoso, a industrial e a 

ETEC Prof. Carmelino Correa Junior, o colégio Agrícola. Uma unidade da EPTEC – 

Centro Educacional, sendo esta última instituição particular.  

Os cursos oferecidos pelo SENAI são: Técnico em Design de 

Calçados, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Segurança do Trabalho e 

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A instituição informa que tem uma 

rotatividade muito grande de alunos sendo difícil informar a quantidade atendida, as 

turmas costumam ter em média trinta alunos.  A escola informa que parte das vagas 

é oferecida em fora de bolsa de estudos. SENAI (2022) 

Os cursos oferecidos pelo SENAC são: Técnico em Estética. Técnico 

em Podologia, Técnico em Massoterapia, Técnico em Publicidade, Técnico em 

Teatro, Técnico em Design de Interiores, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico 

em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Segurança do 

Trabalho, Técnico em Enfermagem, Técnico em informática, Técnico em Guia de 

Turismo, Técnico em Farmácia, Técnico em Contabilidade e Técnico em Rádio. 

Como o SENAI a escola informa que tem uma rotatividade alta de alunos sendo 

difícil informar a quantidade atendida, as turmas costumam ter entre 20 a 30 alunos, 

variando de acordo o curso escolhido. Cerca de 70% das vagas são oferecidas em 

forma de bolsa de estudos. SENAC (2022) 
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A E-Tec oferece os seguintes cursos: Técnico em informática e Técnico 

em Administração.  Os cursos são vinculados ao Instituto Federal de Educação, com 

50 vagas em cada, de forma gratuita com acesso através de processo seletivo. 

Escola (2022). 

A UNIFEP traz cursos voltados para área da saúde bucal, sendo esta  

uma instituição particular, os cursos oferecidos são: Técnico em Prótese Dentária e 

Técnico em Saúde Bucal. A escola não informou o número de vagas, o acesso é 

feito através de cadastro de interesse, a instituição não oferece bolsa. UNIFEP 

(2022).   

A ETEC Dr. Julio Cardoso oferece cursos técnicos de maneira 

integrada e concomitante, sendo: Técnico em Informática, Técnico em 

Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Eletrônica, Técnico em 

Eletrotécnica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Finanças, Técnico em 

Logística, Técnico em Mecânica, Técnico em Mecatrônica, Técnico em Secretariado, 

Técnico em Automação Industrial, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em 

Telecomunicações.  A instituição teve 675 alunos matriculados no ano de 2021, as 

vagas são todas gratuitas, e o ingresso é através de processo seletivo. A escola faz 

parceria com a Secretaria da educação para oferecer curso de Habilitação Técnica 

de forma concomitante em salas descentralizadas localizadas em escola de ensino 

médio no município (ETEC JULIO CARDOSO, 2022). 

A ETEC Prof. Carmelino Correa Junior, também oferece cursos de 

maneira integrada e concomitante, sendo: Técnico em Biotecnologia, Técnico em 

Agropecuária, Técnico em Química, Técnico em Agronegócio, Técnico em 

Curtimento, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Cafeicultura, Técnico em 

Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Secretariado, Técnico 

em Sistemas e Energia Renováveis, Técnico em Comércio, Técnico em Gestão de 

Projetos, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Guia de Turismo. 

A instituição teve 330 alunos matriculados no ano de 2021, as vagas são todas 

gratuitas, e o ingresso é através de processo seletivo. A escola faz parceria com a 

Secretaria da educação para oferecer curso de Habilitação Técnica de forma 

concomitante em salas descentralizadas localizadas em escola de ensino médio no 

município (ETEC CARMELINO CORREA JUNIOR, 2022). 

A EPTEC, os cursos de: Técnico em Edificações, Técnico em 

Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Técnico em Química, Radiologia e 
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Técnico em Segurança do Trabalho. Como a outra instituição particular, escola não 

informou o número de vagas, o acesso é feito através de cadastro de interesse, a 

instituição não oferece bolsa. EPTEC (2022)  

De acordo com Bolzani e Almeida (2009), o município tem vários 

centros de educação profissional devido a imposição do mercado, aja vista a 

concorrência imposta pela economia mundial. Ainda de acordo com as autoras o 

modelo produtivo do desenvolvimento industrial requer habilidades e estratégias 

para obter ganhos de produtividade.  

 

Com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica e dos computadores, 
associado à reformulação dos sistemas de administração das empresas e 
suas novas técnicas de gestão, formou-se um novo modelo produtivo que 
passou a exigir um trabalhador que conheça mais dos processos 
tecnológicos e econômicos, que possa realizar um número maior de 
operações, com capacidade de oferecer respostas rápidas e eficientes, 
enfim, que seja um trabalhador polivalente. (BOLZANI E ALMEIDA, 2009) 

 

  

O município passou por muitas mudanças ao longo de sua trajetória, 

com muitas oscilações no cenário econômico, esse exige um profissional autônomo, 

criativo e crítico, para isso se faz necessário, como diz Ramos (2008), retirar o 

mercado do trabalho do foco do projeto educacional e inserir o sujeito nesse eixo, a 

luz do artigo 22 da LDB.    

     

   

 

  



38 
 

2.2 GAMIFICAÇÃO 

2.2.1 Conceito de Gamificação 

Quando se fala em gamificação pensa-se em jogo, desta forma se faz 

necessário conceituar jogo e seus elementos para depois apresentar o conceito de 

gamificação. Boller e Kapp (2018) definem jogo como: 

 

Jogo é uma atividade que possui: um objetivo, um desafio (ou desafios), 
regras que definem como o objetivo deverá ser alcançado, interatividade, 
seja com outros jogadores/as ou com o próprio ambiente do jogo (ou com 
ambos), e mecanismos de feedback, que ofereçam pistas claras sobre quão 
bem (ou mal) o jogador está se saindo. Um jogo resulta numa quantidade 
mensurável de resultados (você ganha ou perde, você atinge o alvo, ou algo 
assim) que, em geral, promovem uma reação emocional nos jogadores/as. 
(BOLLER e KAPP, 2018, p 14) 

 

Os mesmos autores trazem como vocabulário de jogo as etapas de 

elaboração de games utilizadas pelos desenvolvedores destes, denominadas então 

como partes dos jogos: 

 

Meta do jogo: A meta de um jogo é o estado de vitória. É qualquer conquista 
ou atividade que encerre o próprio jogo. 
Dinâmica central: Dinâmica central se refere àquilo que os jogadores 
precisam fazer para alcançar o estado de vitória ao atingir a meta 
estabelecida. 
Mecânica do jogo:  A mecânica do jogo é o conjunto de regras do jogo. 
Elementos do jogo: São as características ou os componentes que realçam 
a experiência do jogador. EX.: Tabuleiro, cartas, dominó etc... (BOLLER e 
KAPP, 2018, p 17 - 19) 

 

Navarro (2013) conceitua jogo da seguinte forma: 

 

Ao analisar suas correspondentes em latim, jocus (em português, jogo) e 
ludus (em português, lúdico), temos que a primeira era empregada 
principalmente no sentido de divertimento e de situações que provocam o 
riso; a segunda é mais próxima do significado de jogo utilizado nesta 
pesquisa e abrange, além das definições supracitadas, aplicações como 
circo, encenações, exibições em honra aos deuses, e, por fim, lugar de 
aprendizado, instrução e treinamento. Sobre esse último sentido, ludus é 
utilizado para designar tanto a escola para crianças, quanto para 
gladiadores, chamada ludusgladitorius – abrigo para escravos e prisioneiros 
no qual eram ensinados a lutar, para competirem no Coliseu. 
Caracterizando, assim, em uma única situação, a palavra ludus como 
escola, exibição pública, competição e, consequentemente, vitória em busca 
da sobrevivência (NAVARRO 2013). 
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O conceito de jogo apresentado por Navarro (2013) nos mostra que o 

termo vem sofrendo alterações ao longo do tempo em conformidade com as 

realidades, assim como acontece com desenvolvimento apresentado por Santos et. 

al. (2012). 

Os jogos podem ser divididos em jogos de entretenimento e jogos 

educacionais ou pedagógicos. 

Jogos de entretenimento são os mais conhecidos por serem vendidos 

nos estabelecimentos comerciais, têm como objetivo entreter os jogadores sem 

objetivos de aprendizagem sendo a diversão o ponto forte. 

Jogos educacionais ou pedagógicos trazem o ensino como objetivo, 

embora traga a descontração entre os alunos jogadores não têm como foco o 

entreter e sim ensinar, dominó dos números, caça ao tesouro medieval entre outros 

são exemplos de jogos educacionais. Percebe-se à adaptação de muitos jogos de 

entretenimento para uso educacional. 

Com advento dos consoles e jogos digitais, popularizou-se o termo 

game, sendo a tradução livre da língua inglesa: Jogo. 

Como o termo gamificação tem origem em game muitos professores, 

coordenadores e pais confundem com jogar e ou brincar em sala de aula. Boller e 

Kapp (2018) definem gamificação como “a utilização de mecânica, estética e 

pensamento baseados em jogos (Objetivo, desafios, regras, interatividade, ambiente 

de jogo, mecanismo de feedback, resultados mensuráveis e reação emocional) para 

engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas.”  

(BOLLER e KAPP, 2012). 

Para Navarro (2013), o jogo está inserido no ser humano através da 

cultura, presente no cotidiano do ser humano, pois para sobreviver utiliza muito das 

mecânicas de jogos. 

Ao considerar o jogo inerente ao homem e precedente à cultura, entende-se 
que os mecanismos dos jogos estão presentes na forma de viver e de se 
relacionar do ser humano desde o início da civilização. A própria 
sobrevivência pode ser considerada uma forma de jogar com a vida e, 
sendo assim, não se pode entender a gamificação como algo novo na 
sociedade. Assim como o jogo, a gamificação ainda não tem um conceito 
definitivo e exato, mas vem sendo compreendida por teóricos e 
desenvolvedores de jogos como a aplicação de elementos, mecanismos, 
dinâmicas e técnicas de jogos no contexto fora do jogo (NAVARRO 2013). 
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Schlemmer (2014) traz o seguinte:  

 

O termo gamificação (Gamification) começou a ser utilizado pela indústria 
de jogos em 2008 e se popularizou a partir de 2010. Desde então, vem 
sendo amplamente utilizado em diversos contextos, entre eles a educação. 
Gamification pode ser compreendido como o uso de elementos de design 
de jogos em contextos não jogo (SCHLEMMER, 2014). 

 

Werbach e Hunter (2012) apud Costa e Marchiori (2016) apresentam 

os três elementos de jogos utilizados para gamificação: 1) Dinâmica de jogos. As 

dinâmicas representam as interações entre o jogador e as mecânicas de jogo e 

compõem os aspectos do quadro geral de uma gamificação. São elas: Emoções, 

Narrativas, Progressão, Relacionamento e Restrições. 2)Mecânica de jogos. Elas 

orientam as ações dos jogadores em uma direção desejada delimitando que o 

jogador pode ou não fazer dentro do jogo. São nove; Aquisição de recursos, 

Avaliação (Feedback), Chance, Cooperação e competição, Desafios, Recompensas, 

Transações, Turnos e Vitória. 3) Componentes ou peças. Avatar, Bens virtuais, 

Boss, Coleções, Combate, Conquistas, Conteúdos desbloqueáveis, Emblemas ou 

medalhas, Gráfico social, Missão, Níveis, Pontos, Presentes, Ranking e Times.  

 

Considerando-se que os elementos de jogos podem ser combinados de 
diversas maneiras e cada segmento/área apresenta um potencial de 
combinações diferentes, é razoável supor que cada objetivo de negócio leva 
a relações distintas de elementos de jogos (COSTA e MARCHIORI, 2016).  

 

 

 

Figura 2: Dinâmica de Jogos  

Fonte: Costa e Marchiori (2016) 
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As dinâmicas representam as interações entre o jogador e as 

mecânicas de jogo e compõem os aspectos do quadro geral de uma gamificação. 

 

 
 
Figura 3: Mecânicas de Jogos 
Fonte: Costa e Marchiori (2016) 

 

As Mecânicas de jogos orientam as ações dos jogadores em uma 

direção desejada delimitando que o jogador pode ou não fazer dentro do jogo, neste 

elemento contamos com as regras a serem aplicadas na gamificação. 

Os componentes são utilizados na área de interação do game. O 

sucesso da gamificação é alcançado com a combinação correta dos elementos, 

Costa e Marchiori (2016) sugerem que os desenvolvedores de jogos planejem com 

antecedência, estabelecendo os objetivos a serem alcançados, realizando boas 

combinações dos elementos colher informações referentes aos jogadores, ambiente 

de jogo entre outras.   Quanto mais informações são coletadas sobre o negócio, 

maior é a chance de se projetar uma experiência eficaz e relevante de gamificação 

(COSTA e MARCHIORI, 2016). 
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Figura 4: Componentes de Jogos  

Fonte: Costa e Marchiori (2016) 

 

 

Segundo Carolei (2014) três elementos complementam a gamificação: 

agência, imersão e diversão, sendo: 

 

Proposta de ação do jogador (agência), forma como esse jogador entra e se 
mantém dentro do círculo m gico do jogo (imersão  e como ele transforma, 
por aquilo que lhe é diverso, o potencial da diversão. 
Agência - o que o jogador faz que, geralmente, é determinado pela 
mecânica do jogo e suas regras;  
Imersão – como o jogo vira um espaço mágico, um sistema que no qual o 
indivíduo mergulha e, assim, emergem várias dinâmicas, algumas delas não 
previstas;  
Diversão – o que te tira do cotidiano te faz pensar em/ de outras formas, o 
design estético, ético, emocional, etc. (CAROLEI, 2014). 
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O uso de gamificação na aprendizagem necessita de um planejamento 

e uma intencionalidade pedagógica, para que não se torne uma atividade aleatória, 

tão pouco cansativa para docente e discente. 

Ao planejar uma atividade gamificada propõe -se que a mesma deve 

ser tratada como um percurso pedagógico, inserindo em seu planejamento o 

objetivo educacional, formando o jogo de aprendizagem (DICKMAN, 2021). Como 

destacam Bruno e Carolei (2018), é preciso que o professor antecipe a visualização 

do percurso a ser trilhado, para que não se perca nenhum objetivo pedagógico por 

trás do projeto. 

Consciente que não existe fórmula certa deve se proporcionar ao 

aluno/jogador situações diversas onde ele possa acertar, errar, mudar de rota, 

reprogramar entre outras ações, estar de fato inserido na atividade/jogo, sendo esta 

imersão a vivência e não uma simulação de situação. 

A vivência estimula à agência do aluno/jogador na atividade/jogo, 

competitiva ou colaborativa de forma divertida, que, segundo Carolei e Tori (2014), 

diversão vem a ser aquilo que lhe é diverso ou outra versão da realidade. 

 

A diversão vem da ideia do diverso e de uma outra versão da realidade. O 
que nos diverte é aquilo que nos tira do “nosso mundo” e nos transporta 
para uma outra versão na qual possamos tudo, realizamos os nossos 
desejos, enfrentamos nossos medos, somos quem pensamos não ser. 
(CAROLEI e TORI, 2014) 

 

 

Outro elemento de jogo importante para gamificação é o feedback, que 

se torna imediato em determinadas atividades/jogo, em um game de diversão nota-

se que o personagem hora está ganhando hora está perdendo levando o jogador a 

melhorar seu desempenho para continuar no jogo. Em uma atividade de 

gamificação, o elemento de feedback pode ser representado por um placar e ou 

apresentação de atividades, onde o aluno/jogador tem contato com seu 

desempenho, assim está recebendo feedback de sua imersão e ou agência na 

atividade. 

Todo jogador busca uma recompensa, Dickman (2021), chama esse 

componente de “Estado de Vitória”, representados por certificados, medalhas, 

badges, brindes entre outros. 
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Carolei e Tori (2014) destacam que a pontuação não precisa ser 

redutora, como dizem os autores todo game é quantificado e não tem necessidade 

de negativar a pontuação, a mesma pode ser substituída por uma certifica de 

participação impresso em folha A4, um ponto na nota, boton ou algo que estimule o 

aluno a estar engajado na ação. 

 

Não há game sem algum tipo de quantificação. Mas uma pontuação não 
precisa ser redutora e transformar toda atividade num número, de forma 
indiscriminada. É possível criar vários elementos quantificáveis a fim de dar 
uma variedade qualitativa ao jogo. Há vários elementos que podem ser 
quantificados como: o tempo para identificar determinadas plantas ou 
conseguir interagir com um certo número de pessoas na rua. Cada ação 
pode ter seu valor de pontuação com pessoas diferentes, dependendo do 
grau de dificuldade e da definição na regra do jogo (CAROLEI e TORI, 
2014).  

 

 

Na gamificação o processo avaliativo é contínuo, pois as modalidades 

de avaliação: diagnóstica, formativa, comparativa e somatória acontece a todo 

momento durante a atividade/jogo, permitindo ainda que o aluno/jogador realize uma 

autoavaliação sempre que for iniciar uma nova ação/agência, com a participação ou 

não do professor mediador. 

Huizinga (2020) evidencia a existência do homo ludens fechando assim 

a tríade do homo faber e homo sapiens, sendo para este autor o homem um ser 

lúdico por natureza. Para ele a brincadeira vem primeiro que a cultura. Nota se então 

que a ludicidade acompanha a vida do cidadão fortalecendo o processo de 

cidadania, onde como faber o cidadão e as cidadãs acumulam o capital, como 

sapiens exercitam seus conhecimentos e informações e fechando como ludens 

interage com seus familiares e demais cidadãos.   

Como ludens ainda ele adquire conhecimentos através de 

relacionamentos e trocas de experiências ampliando sua competência informacional. 

No contexto de homo ludens, buscando estimular a aprendizagem, o 

desenvolvimento profissional e regional propõe-se o uso de jogos, digitais ou 

analógicos, em escola de ensino técnico profissional.   

A gamificação permite um engajamento de todos os jogadores pois 

eles se sentem parte da atividade, estimula ainda a mudança de comportamento e 

visão de mundo, pois busca trabalho cooperativo, produções colaborativas além da 

busca constante de informações e análise delas.  
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No entanto, é importante salientar que gamificar uma atividade não significa 
necessariamente produzir um jogo eletrônico ou algo atrelado a artefatos 
tecnológicos. A essência da gamificação consiste em pensar a atividade 
utilizando elementos dos jogos, o que pode até ser concretizado com o 
apoio de materiais simples. Como exemplo, pode-se citar uma interação na 
forma de uma caça ao tesouro que vise a ambientação da comunidade nos 
espaços da UI e que seja executada presencialmente fazendo uso de 
cartelas de papel contendo as missões (CATIVELLI, MONSANI e JULIANI, 
p.81 2016). 

 

Ao implantar referida metodologia busca-se estimular os estudantes a 

adquirir competências para o desenvolvimento social, ambiental, cultural, humano e 

econômico, pilares do desenvolvimento regional. 

Pinto (2016) entende que: 

 

Na utilização de jogos sérios associados à gamificação pode vir a se tornar 
um importante recurso para o desenvolvimento de uma atitude 
empreendedora, inclusive para a formação desses futuros profissionais. 
Lembremos que os primeiros têm como principal objetivo a mudança de 
comportamento, mas também a aprendizagem através de técnicas 
„adotadas‟ dos jogos de vídeo. Nesta contribuição, em especial, o objetivo 
foi exatamente (PINTO, 2016). 
 

Santos e Freitas (2017) narram que a gamificação surgiu com a 

popularidade dos jogos e da cultura digital e que a técnica é aplicada na área de 

marketing para fidelização de clientes. Sendo a gamificação uma prática nova e 

crescente na educação. Ao avaliaram os benefícios da gamificação, abordando, 

ainda, que esse processo melhora o desempenho dos alunos participantes no 

processo de ensino-aprendizagem (SANTOS e FREITAS, 2017). 

De acordo com Quadros (2015) a gamificação nasce na década de 70 

juntamente com a expansão tecnológica e o desenvolvimento visando o estímulo da 

produção e o mercado em baixa. Ainda estamos em desenvolvimento, porém, de 

acordo com Quadros (2015), busca-se uma mudança de comportamento no 

mercado de trabalho com vistas a ludicidade, onde a resolução de problemas e o 

aumento da produção são principais fatores para o desenvolvimento, tanto 

educacional quanto profissional.  
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2.2.2 Gamificação e Empreendedorismo 

Empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer 

acontecer com criatividade e motivação. Baggio e Baggio (2018). Criatividade e 

motivação são ações muito usadas na gamificação ou no uso de jogos, ações estas 

que muitas vezes leva o empreendedor à diversão uma situação diversa a realidade 

vivenciando a criatividade, Carolei (2014) apresenta a diversão como um dos 

elementos que complementam a gamificação.  

Pinto (2016) identificou que o uso da gamificação como um importante 

recurso para uma atitude empreendedora, pois os serious games têm como objetivo 

a mudança de comportamento de encontro a outros elementos de gamificação, 

imersão e agência. Sendo considerável para a formação dos futuros profissionais.  

 

Pelo exposto, a utilização de jogos sérios associados à gamificação pode vir 
a se tornar um importante recurso para o desenvolvimento de uma atitude 
empreendedora, inclusive para a formação desses futuros profissionais. 
Lembremos que os primeiros têm como principal objetivo a mudança de 
comportamento, mas também a aprendizagem através de técnicas 
„adotadas‟ dos jogos de vídeo (PINTO 2016 .  
 

Um dos elementos de jogos aplicados a gamificação é a recompensa, 

o que Dickman (2021) nomeia como “Estado de Vitória”, Carolei e Tori (2014 , 

ratificam que não a game sem quantificação, no contexto de premiação existe uma 

imersão das pessoas em participar de atividades de gamificação. Assim de 

microempresas a multinacionais fazem uso da gamificação na redução da 

inadimplência (FREITAS JUNIOR e PICHETT, 2019). Freitas Junior e Pichett (2019) 

trazem que estas estratégias apresentam uma sensação de dever cumprido, pois 

focam na estimulação das pessoas dentro e fora das organizações.    

  

Atualmente, o uso dessas estratégias tem foco na estimulação das pessoas, 
podendo incentivar e aumentar o senso de trabalho em equipe, a 
competitividade saudável, e a sensação de dever cumprido 
(FREITASJUNIOR e PICHETT, 2019).  

 

O aumento da competitividade no mercado faz com que as empresas 

adotem novas estratégias e planejamento, pois a necessidade de aumento nas 

vendas e a entrega rápida aos clientes são fatores importantes para se manter na 

mercancia (RAUBER, 2019). Os economistas, segundo Baggio e Baggio (2014), 
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percebem que o empreendedor é essencial ao processo de desenvolvimento 

econômico, sendo empreender o ato de fazer acontecer com criatividade. 

Rauber (2019) aponta que as organizações adotam metodologias ágeis 

e a gamificação para gerenciamento de projetos e descreve gamificação parte de 

um pressuposto de crescimento constante, novas fases e novos desafios são 

incorporados ao cotidiano, o que vem ao encontro ao que aponta Carolei (2014) 

quando apresenta o elemento diversão como sendo o que tira o discente do 

cotidiano e o faz pensar de outras formas. Converge ainda com o que diz Pinto 

(2016) que a gamificação leva a mudança de comportamento.   

Rauber (2019) aponta que, nesse sentido, a gamificação torna o envio 

de informações para a equipe de vendas mais rápido e efetivo, valoriza o funcionário 

através de bonificações e permite o alinhamento da equipe de forma mais dinâmica, 

podendo até facilitar o alcance de metas, pois as análises são mais tangíveis 

(RAUBER, 2019).  

O dinamismo da equipe, bonificação e o alcance das metas, são os 

elementos de jogos aplicados a gamificação a saber: colaboração, estado de vitória 

e objetivos, elementos que traz melhorias contínuas, engajamento e mudanças 

comportamento e o desenvolvimento.  

 

 

2.2.3 Gamificação e Educação 

A sensação do aprendiz vivenciando sua participação no estudo. São 

equivalentes aos sentimentos experimentados em determinados jogos digitais ou 

analógicos (BARATO, 2000).  

Para Schlemmer (2014), o viver e o conviver ocorrem, cada vez mais, 

em contextos híbridos e multimodais, nestes espaços professores e alunos são 

todos aprendizes vivenciando situações de aprendizagem o que na gamificação é 

chamado de cooperação que para Schlemmer (2014) é estimulada por desafios, 

missões, descobertas, empoderamento em grupo e contribuindo para o 

envolvimento efetivo do aprendiz.  

O envolvimento efetivo do aprendiz converge para os elementos 

apresentados por Prensky (2012), que estimula a criatividade e a busca pela solução 
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de problemas, sendo essa o objetivo do jogo o que Dickman (2012) apresenta como 

meta ou estado de vitória.   

Para Schlemmer (2016) a construção colaborativa possibilita a 

transformação tanto do aluno quanto do professor.  

 

 
Dessa forma, um Espaço de Convivência Híbrido e Multimodal pressupõe, 
fundamentalmente, um tipo de interação que possibilite aos sujeitos 
configurá-lo de forma colaborativa e cooperativa, por meio do seu viver e do 
conviver (SCHLEMMER, 2016).  

 

 

De acordo com Schlemmer (2016) essa experimentação e vivência 

trazem a significação e o sentido e o desenvolvimento das competências 

acadêmicas em questão.   

Tolomei (2017) aponta que o uso de design de games gera novas 

potencialidades e promove a aprendizagem, pois o aluno vivência através da 

agência, elemento apresentado por Carolei (2014), solução para a vida real, 

convergindo para o que diz Barato (2000) que a sensação do aprendiz vivência em 

seu estudo são semelhantes as vivenciadas em alguns jogos.  

Para Tolomei (2017) a gamificação é uma proposta inovadora pois: 

pontos são transformados em tarefas realizadas; níveis são progressos dos alunos, 

erros são oportunidades de refazer e buscar novas maneiras de um mesmo 

problema, e acredita dispor de uma ferramenta instigante e altamente colaborativa 

para a aprendizagem. É possível perceber que, por meio da mecânica de jogos, a 

motivação e o engajamento dos indivíduos são potencializados (TOLOMEI, 2017).   

Ainda de acordo com Tolomei (2017) uma geração que cresceu com 

games e tecnologia é a geração de alunos contemporâneos que aprendendo com 

elementos da gamificação serão mais engajados, motivados e participativos, 

adjetivos apresentados por Costa e Marchiori (2016) como elementos de jogos 

aplicados na gamificação.   

Pesquisando sobre comparação e avaliação em ambientes 

educacionais com e sem gamificação, Ogawa et al. (2016) verificaram que a 

gamificação contribui positivamente, principalmente, na motivação, no acerto dos 

exercícios ou tarefas, na assiduidade, na satisfação e no engajamento.  
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Araújo e Carvalho (2018) também mostram que a gamificação proposta 

por professores, provoca mudanças que promovem a motivação e o envolvimento 

dos alunos nas tarefas propostas.  

Santos et. al. (2019) também mostram que a motivação é reforçada por 

estratégias de gamificação, em sua pesquisa, observam que durante os 15 minutos 

que sucederam a atividade experimental, todos os estudantes, sem exceção, 

estiveram engajados na tarefa do primeiro ao último segundo (SANTOS et. al. 2019).  

 Toda et al. (2017) nos traz que a gamificação é uma importante e 

poderosa aliada para melhorar o engajamento e a motivação dos estudantes, e para 

alcançar esse objetivo se faz necessário um planejamento para não cair na 

Exploração, Manipulação, Danos físicos, Danos psicológicos, Influência negativa nos 

traços de personalidade do usuário, o que ele chama de efeitos colaterais. 

Os elementos dos games, ferramentas valiosas e exigem 

discernimentos ao usá-los, é necessário que sejam muito bem planejados e 

aplicados, não é possível a sua utilização para atividades sem propósito tampouco 

em substituição à ausência de programação. Deve-se zelar para não fazer mal uso 

da gamificação (FARDO, 2013).   

O uso da gamificação deve estar embasado na ética e no 

profissionalismo, gamificação ainda caminha a uma solidez. Sim é uma metodologia 

ágil e imersiva, pode ser aplicada com tranquilidade, pois ela promove o 

engajamento, colaboração, diversão e o sentimento de pertença. Em busca do 

estado de vitória que é o objetivo do jogo ou da aprendizagem. 

A aplicação planejada da gamificação leva o estudante à imersão na 

atividade realizando as missões propostas em busca do objetivo, estado de Vitória, 

possibilita sua interação constante, como relata Schlemmer (2016), tudo isso de 

forma divertida, favorecendo a imersão (estado de flow), agência e transformação, 

propiciando maior engajamento, significando produzindo movimento como um dos 

atores humanos.  

No ensino superior é importante qualificar o discente para sua prática 

profissional. Lima e Rocha (2018) trazem situações problemas onde os discentes 

podem vivenciar o conhecimento experimental o chamado de aprender a fazer, 

situação estimulada pelos elementos de gamificação, imersão e agência. Nesta 

conjuntura a educação do ensino superior de acordo com Lima e Rocha (2018), 
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desenvolve meios para integrar e interagir com seus discentes preparando-os para o 

mercado de trabalho.   

Os elementos dos jogos, gamificação como prática imersiva possibilita 

ao aluno, também conforme Lima e Rocha (2018), ter contato com um ambiente de 

simulação da sua futura profissão. “O uso da ludologia pode ser uma forma de 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem, para melhorar e adequá-lo os 

objetivos do próprio estudo ou da atividade” (LIMA E ROCHA, 2018 .  

Menezes (2016) diz que educação a partir do conceito de competência 

abrange conhecimentos, habilidades e atitudes. E para o desenvolvimento de 

competências, pode se utilizar a gamificação. A autora apresenta que conciliar os 

objetivos e regras com prazer e engajamento proporciona a integração da equipe e 

ou grupo, aquilo que Menezes (2016) apresenta em seu trabalho realizado na área 

de psicologia evidência à dinâmica, mecânica e componentes elementos de 

gamificação apresentados por Costa e Marchiori (2016) combinados com à agência, 

imersão e diversão trazidos por Carolei (2014).  

Menezes (2016) ressalta a importância de um planejamento criterioso 

tanto das atividades quanto das regras e situação problema, esta preparação requer 

que o docente dedique tempo e familiaridade com a estrutura do jogo, convergindo 

com o que relatam Carolei et al.(2017), Dickman (2021) e Fardo (2013).  

Sabe-se que jogos têm o potencial para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem por meio de experiências ativas vivenciadas pelos participantes 

(QUINTANILHA et al. 2020). Ainda de acordo com Quintanilha et al. (2020) a 

gamificação contribui para formação de aprendizes com capacidade para tomar 

decisões sensatas através de raciocínio crítico.   

No relato de Matos e Matos (2017) é apresentada a organização da 

atividade gamificada realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Goiânia, nela é possível observar o uso dos elementos de jogos, 

apresentados por Costa e Marchiori (2016), Carolei (2014) Dickman (2021). 

Observa-se ainda o planejamento da ação apresentada por toda et al 

(2017) reforçada por Fardo (2013). 
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O projeto Português Divertido encontra-se no seu quarto ciclo de encontros, 
sendo que são estimados 12 encontros. Nos ciclos iniciais foram definidas 
as equipes, os capitães, os problemas a serem solucionados na disciplina 
de Português, os projetos a serem desenvolvidos pelas equipes, os 
professores que farão o acompanhamento dos grupos, as ferramentas de 
desenvolvimento a serem utilizadas (linguagens e plataformas), forma de 
acompanhamento do progresso dos grupos e cronograma de execução. 
(MATOS e MATOS, 2017)  

  

Destaca-se na narrativa a interdisciplinaridade entre a disciplina de 

Português e Informática. Matos e Matos (2017) trazem ainda a empolgação dos 

discentes e docentes envolvidos no projeto, o que podemos chamar de imersão e 

diversão, elementos trazidos por Carolei (2014) para gamificação. 

 

 

2.2.4 Gamificação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem  

Nos últimos anos a educação sofreu diversas modificações, saindo de 

cursos presenciais para cursos online, cursos à distância, aplicados de forma 

síncrona ou assíncrona. De acordo com Klock et al (2014) os cursos online utilizam 

tecnologias digitais para apoiar o construtivismo, a colaboração e uma pedagogia 

centrada no estudante além de operar em escala global, também não centrada no 

professor.   

Para aulas de forma online, síncronas ou assíncronas, se fazem 

necessários aplicativos para comunicação entre aluno, professor e escola 

(faculdade, escolas técnicas), e esses aplicativos são denominados de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem – AVA. Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) 

podem ser entendidos como a utilização de multimídias tecnológicas e da Internet 

para melhorar a qualidade do aprendizado através da facilitação de acesso aos 

recursos e serviços para a troca e a colaboração (KLOCK et al., 2014).  

A gamificação está relacionada ao uso de elementos de jogos em 

contextos não relacionados a jogos, Klocket al. (2014) apresentam que embora a 

gamificação seja uma metodologia relativamente nova, já é encontrada em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVAs, buscando o engajamento e a 

motivação dos alunos.  

Uma das vantagens da gamificação, de acordo com Fardo (2013), é 

propiciar ao aprendiz ver as consequências de suas ações e conhecimentos, 
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compreendendo o todo através das partes. “Um dos objetivos principais de 

introduzirmos uma experiência assim é para que os indivíduos sintam que seus 

objetivos contribuem para algo maior e mais importante” (FARDO, 2013).  

Ainda de acordo com Fardo (2013) um parecer importante para não 

tornar a gamificação um simples método é a inserção de um feedback eficiente. A 

gamificação em ambientes educacionais pode oferecer um contexto para a elevação 

de um sentido maior de ação, tanto na escola como em outros ambientes de 

aprendizagem.  

 

 

2.2.5 Gamificação no Ensino Técnico Profissionalizante 

Em sua pesquisa, Bandeira et al, (2021), analisa a utilização da 

gamificação no ensino profissionalizante, a autora apresenta a gamificação como 

ferramenta de aprendizagem ativa do aluno, sobretudo com adolescentes do Ensino 

Profissionalizante Tecnológico e do Ensino Médio Integrado. Indicando que a 

gamificação é uma estratégia que motiva e incentiva a construção do saber 

facilitando o processo de ensino aprendizagem, através da colaboração e do 

engajamento vivenciados pelos discentes. 

No relato de sua experiência, Aguiar (2018), demonstra, através do 

jogo “Escravo, Nem Pensar”, o envolvimento dos alunos do curso técnico em 

informática na criação e execução do jogo digital com o intuito de interagir com 

comunidade escolar. A vivência atingia tamanha repercussão que os alunos levaram 

o jogo para fora da escola, atingindo seus familiares e conhecidos.  Destaca-se 

então a transformação sociocultural do aluno, reforçando o que diz Ramos (2004) 

que trabalho, ciência, tecnologia e cultura, são indissociáveis da formação humana. 

 
Por fim, é possível afirmar que a estratégia de fazer com que os alunos 
implementem um jogo sobre trabalho escravo fez com que eles adquirissem 
um conhecimento amplo dessa área, além de conteúdos específicos de sua 
formação (no caso, futuros técnicos em informática). (AGUIAR, 2018). 
 

 

A gamificação é um agente transformador, tem capacidade de mudar 

as perspectivas das pessoas, engaja, une, integra, envolve e dá feedback. Silva 

Junior (2020). Em seu trabalho o autor utiliza da gamificação, uma intervenção em 

uma instituição de ensino, para direcionar, esforços e satisfazer os colaboradores, 
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fazendo com que todos façam parte do processo. Buscando verificar a percepção 

sobre o engajamento, clima organizacional e feedback. O autor conclui sua 

intervenção apresentando a gamificação como inovadora, interessante e viável.  

Se esse potencial existe, porque não utilizá-lo para aplicação no 

ambiente de trabalho?   

Porém, se faz necessário tomar alguns cuidados na aplicação da 

metodologia. Assim, devemos sempre analisar se a implementação da gamification 

é uma opção viável para o nosso próprio caso em concreto. Sousa (2018). Estudar o 

público-alvo, contexto e necessidade da aplicação, São cuidados a se tomar antes 

da aplicação. Em sua dissertação, Sousa (2018), estuda aplicação da gamificação 

na Gestão de Recursos Humanos, que engloba às áreas de recrutamento, seleção, 

formação e desenvolvimento dos colaboradores, onde a gamificação desenvolve o 

engajamento e comprometimento destes colaboradores. Com a utilização dos 

sistemas gamificados os indivíduos aprendem a partir de suas tomadas de decisões, 

sucessos e fracassos. Sousa (2018). 

Aprender não é apenas aprender isso ou aquilo, é descobrir novos 

meios de pensar e fazer diferente. Minho e Alves (2016). A gamificação é uma forma 

de aprender diferente, através do engajamento, ação e prazer, vivenciado através 

das mecânicas, estéticas e pensamento de jogo, dentro de sala de aula e ou 

empresas. . Minho e Alves (2016), denominam o engajamento, a ação e o prazer 

como: Triade da gamificação, que oferece fundamentos com grande potencial de 

mobilização. 

A utilização de jogos no ambiente acadêmico como praxis pedagógicas 

é eficiente no processo de ensino aprendizagem. Martin et. al. (2018). Na 

intervenção realizada pelos autores, nas aulas de Marketing, do curso Técnico em 

Administração, da ETEC Cidade do Livro, percebeu-se o interesse dos alunos na 

participação das aulas utilizando técnicas de gamificação, com uso de Ludo, Batalha 

Naval e Cruzadinha. Aumentando o nível de conhecimento dos alunos em 30%, 

valores mensurados através de avalição diagnóstica. 

Áreas como saúde, segurança, educação e treinamento 

corporativo foram impactadas pelo estilo lúdico dos games, transformando diversos 

processos em atividades mais engajadoras e, consequentemente, mais efetivas. 

Silva et al (2012). Os escritores apresentam as seguintes vantagens da gamificação 
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na educação: Melhora de memória, torna o processo de aprendizagem mais 

prazeroso, desenvolve a autonomia, promove o desenvolvimento de competências 

sócio emocional, auxilia na fixação do conhecimento por meio de canais 

multissensoriais, estimula a competição saudável, gera um sentimento de conquista 

própria, traz a medição do desempenho e abre a oportunidade para a 

transversalidade.    
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

O método de pesquisa é o caminho utilizado para a busca de novos 

conhecimentos ou o ordenamento de informações para solução de um problema. Gil 

(2010) diz que o método é importante ser relatado de forma concreta, pois é a 

essência da pesquisa, que é um procedimento racional e sistemático visando 

responder aos problemas propostos. Realizam-se pesquisas para o conhecimento e 

também para fazer algo efetivo e ágil. O conhecimento obtido contribuirá para 

aplicação do conhecimento acumulado, bem como para a construção e formação de 

teorias (BARROS e LEHFELD, 2007). 

Para Casarin e Casarin (2012), gerar conhecimento é atividade 

principal do cientista, que a realiza através de método de pesquisas. Estas são 

classificadas pelas seguintes tipologias: campos de atividade humana, utilização de 

resultados, processos de estudo, natureza de dados, procedência de dados, grau de 

generalização de resultados, extensão do campo de estudo, técnicas e instrumentos 

de observação, métodos de análise e nível de interpretação. Caracterizada como a 

maneira eficaz na produção do conhecimento e nas suas classificações a pesquisa 

apresenta técnicas eficientes na busca do saber, desta forma procura-se responder 

a indagação do presente trabalho através do método hipotético dedutivo: 

 

Consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio: quando os 
conhecimentos disponíveis sobre um determinado assunto são insuficientes 
para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar 
as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou 
hipóteses. Das hipóteses formuladas deduzem-se consequências que 
deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as 
consequências deduzidas das hipóteses (DIEHL e TATIM, 2004) 
 

 

Segundo as bases lógicas da investigação, conforme à abordagem do 

problema pesquisado aplicou-se uma pesquisa descritiva quali-quantitativa, 

caracterizada em quantificar o tratamento dos dados, utilizando regras estáticas 

descritivas como média, desvio padrão, etc, e análise de conteúdo dos textos 
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obtidos nas entrevistas, para os dados qualitativos. Sempre na busca de resultados 

precisos, Casarin e Casarin (2012) apontam que: 

 
... a objetividade discutida trata da usual aplicação de modelos matemáticos 
e estatísticos para análise dos resultados experimentais, sejam eles obtidos 
por meio de um ensaio em laboratório, de um questionário ou de entrevista 
que envolva variáveis quantificáveis. (CASARIN e CASARIN 2012). 
 

 

3.2 MÉTODO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se indaga, coleta e 

acumula as informações existentes e ou reais para gerar os dados, assim o 

Instrumento de Coleta de Dados foi elaborado para ir ao encontro dos objetivos do 

trabalho e enriquecer a metodologia. Escolhida a pesquisa descritiva quali-

quantitativa e, parte do método hipotético dedutivo, o questionário e o roteiro de 

entrevistas se apresentaram como forma prática de instrumento para referida coleta. 

Como destaca Dencker (1998): 

 

... a finalidade do questionário é obter, de maneira sistemática e ordenada, 
informações sobre as variáveis que intervêm em uma investigação, em 
relação à população ou amostra determinada. Essas informações dizem 
respeito, por exemplo, a quem são, o que fazem e pensam, suas opiniões, 
sentimentos, esperanças, desejos, etc.Os questionários são impressos e 
respondidos pelos entrevistados, devendo por esse motivo constatar no seu 
início uma explicação resumida dos objetivos da pesquisa, instruções para 
preenchimento e agradecimento (DENCKER, 1998). 

 

 

Para Gil (2010) a tradução dos objetivos específicos da pesquisa é a 

elaboração do questionário e roteiro. A vantagem de se aplicar o questionário se dá 

na tabulação dos dados levantados e no alcance de mais pessoas. As desvantagens 

acontecem na demora e na não devolução do mesmo. O Instrumento de Coleta de 

Dados foi o questionário aplicado online. Uma visão do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e do Questionário de pesquisa pode ser encontrada nos 

Apêndices 01 e 02 do presente trabalho. O questionário foi dividido em blocos de 

acordo com os objetivos da pesquisa, e com uma parte inicial de descrição do 

respondente. 
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Nas pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas é necessário 

organizar os dados para analisá-los, de acordo com Diehl e Tatim (2004), em linhas 

gerais o processo de organização consiste em: selecionar, classificar, codificar e 

representar. A presente pesquisa teve como método de análise a estatística 

descritiva, e a análise de conteúdo das questões abertas. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população em estudo da pesquisa foi composta por docentes do 

ensino profissionalizante de escolas técnicas da cidade de Franca-SP. Fizeram parte 

do universo de pesquisa as seguintes escolas: ETEC Professor Carmelino Correia 

Junior, ETEC Professor Julio Cardoso, SENAC Franca (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial, Unidade Franca), SENAI Franca (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, Unidade Franca).  

Em relação ao numero de docentes tem se ETEC Professor Carmelino 

Correia Junior, 56 docentes, ETEC Professor Julio Cardoso, 79 docentes, SENAC 

Franca, 56 docentes, SENAI Franca, 40 docentes, perfazendo um total de 231 

professores. Foram aplicados os questionários para 30 professores de cada escola, 

sendo a amostragem não-probabilística, todos os docentes foram convidados para a 

composição da amostra, contudo somente aqueles que se dispuseram a participar 

fizeram parte da amostra, o que a torna não-probabilística por conveniência. 

Elaborou-se o questionário de pesquisa através da plataforma Google 

Forms, que é um aplicativo que pode criar formulários, por meio de uma planilha, 

Mota (2019) enxerga vantagens no uso do Google Forms por ser um aplicativo que o 

entrevistado pode acessá-lo de qualquer local e em qualquer momento, também 

com o arquivamento em planilhas facilitaria o trabalho de compilação e análise das 

informações. 

 

...algumas características do Google Forms: possibilidade de acesso em 

qualquer local e horário; agilidade na coleta de dados e análise dos 

resultados, pois quando respondido as respostas aparecem imediatamente; 

facilidade de uso entre outros benefícios. Em síntese, o Google Forms pode 
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ser muito útil em diversas atividades acadêmicas, n e s s e caso em 

especial para a coleta e análise de dados estatísticos, facilitando o processo 

de pesquisa. (MOTA, 2019) 

 

Confeccionou-se também um termo de autorização de acesso as 

escolas e aos professores para realização da pesquisa. Como diz Carvalho, et al. 

(2015) ética da ciência exprime o  código  moral  da pesquisa  científica,  as  leis  

próprias  da investigação  que  devem  ser  respeitadas  por  seus  cultores,  se  

desejam  fazer  um  trabalho científico. Desta forma o arcabouço preparado para 

iniciar a pesquisa, questionário, termo de autorização e consentimento foram 

submetidos a o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Franca - 

UNIFACEF Universidade, que após análise foi aprovado autorizando assim a 

realização da pesquisa.  

Antes de encaminhar o questionário para as escolas 

profissionalizantes, solicitou-se junto as mesmas a assinatura do termo de 

autorização da direção para a realização da pesquisa. As escolas, SENAC, SENAI e 

ETEC Professor Carmelino Correia Junior, autorizaram a realização da pesquisa, a 

Escola ETEC Julio Cardoso, não atendeu aos contatos realizados, ficando desta 

forma a pesquisa apenas nas escolas: SENAC, SENAI e ETEC Professor Carmelino 

Correia Junior. 

Contactou-se então os coordenadores pedagógicos das escolas, em 

conversa preliminar explicou-se para os profissionais a importância e os objetivos da 

pesquisa, entregando também a eles o link do questionário. Que foi repassado para 

os professores das instituições. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme questionário e roteiro de pesquisa apresentado nos 

Apêndices 01 e 02, foi realizada pesquisa de campo nas escolas pertencentes ao 

escopo do estudo, supracitadas, sendo que, da escola SENAC Franca foram obtidas 

26 respostas, 34,67% dos pesquisados, SENAI Franca 29 respostas,38,67%,dos 

respondentes e ETEC Professor Carmelino Correia Junior 20 respostas, 26,67% dos 

75 professores que responderam ao questionário conforme Figura 5. Diante das 

repostas é possível analisarmos comparativamente os resultados, de acordo com as 

indagações e objetivos do presente trabalho.  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Porcentagem de amostra por escola  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Iniciando sob a ótica quantitativa observa-se que em relação à 

pesquisa realizada na escola, no SENAC Franca, dentre os docentes que realizaram 

o questionário 38,5% são do sexo masculino e 61,5% são do sexo feminino, 

possuem um período médio de atuação de  15 anos, variadas áreas de formação 

sendo elas:   Administração de empresas, Ciências Contábeis, Artes Cênicas, 

Enfermagem, Farmácia, Pedagogia, Letras, Arquitetura, História, Direito, 

Matemática, Engenharia Ambiental, Farmácia, Bioquímica, Nutrição, Gastronomia, 

Publicidade, Música, Turismo.  Sendo 100% deles com graduação, 84% com 

especialização Latos Senso, 36% com especialização Stricto Senso. A idade média 

dos docentes da instituição é de 41 anos. 

Na ETEC Prof. Carmelino Correa Junior, dentre os docentes que 

responderam o questionário 57,1% são do sexo masculino e 61,5% são do sexo 

feminino, possuem um período médio de atuação de 14 anos, variadas áreas de 

formação:   Química, Engenharia Agronômica, História, Geografia, Ciências 

Contábeis, Filosofia, Matemática, Psicologia, Administração, Engenharia Mecânica, 

Física, Letras Português/Inglês e respectivas literaturas,  Direito ,Informática, 

,Educação Fisica, Pedagogia,  Sendo 100% deles com graduação, 85,7% com 

especialização Latu Sensu, 33,3% com especialização Stricto Sensu, mestrado e 

4,8% com especialização Stricto Sensu, doutorado. A idade média dos docentes da 

instituição é de 43 anos. 

No SENAI, dentre os docentes que responderam o questionário 79,3% 

são do sexo masculino e 20,7% são do sexo feminino, possuem um período médio 

de atuação de 15 anos, variadas áreas de formação:   Automação Industrial, Ciência 

da Computação, Contabilidade, RH e Psicologia, Desenho industrial - Design, 

Design de Moda, Design de Produto, Educação especial , Eng. Elétrica , Engenharia 

de Produção , Engenharia Mecatrônica , Exatas, Gestão da produção , Pedagogia e 

Letras, Português-Inglês, Processamento de Dados, Recursos Humanos, Tecnologia 

Elétrica, Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Tecnologia Mecânica.  Sendo 100% 

deles com graduação, 69% com especialização Latu Sensu, 6,9% com 

especialização Stricto Sensu, mestrado. A idade média dos docentes da instituição é 

de 48 anos. 

Nota-se que 93% dos 44 cursos de graduação concluídos pelos 

docentes entrevistados em todas as escolas são de Bacharelado, o que corrobora 

com Lins (2022) que os docentes do Ensino Profissionalizante valorizam os 
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conhecimentos advindos da autuação no mercado de trabalho. Referidos 

conhecimentos incentivam os alunos ao ingresso neste mundo. 

Lins (2022) apresenta ainda, que os bacharéis, ao adentrarem no 

mundo da docência, buscam o aprimoramento para construir o conhecimento junto 

aos discentes, em nossa pesquisa observa-se essa procura por aprimoramento no 

elevado percentual de docentes com especializações Latu Sensu. 

 

 

 

4.1 UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO NO ENSINO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE  

4.1.1 Metodologias de ensino utilizadas 

Ao responderem a pergunta relativa às quais metodologias de ensino o 

docente utiliza no processo de formação dos alunos do ensino técnico 

profissionalizante, os docentes, além de trazerem respostas como; metodologias 

ativas, que são de fato métodos de ensino, apresentaram, ainda, formas de aplicar 

referido processo, por exemplo: aula invertida, estudos de casos, pesquisa, jogos 

interativos, quiz, vídeos e discussões baseadas em problemas e soluções, 

desenvolvimento de pensamentos críticos. Metodologias por projetos. a) Trabalho 

por projetos; b) Processos transmídias; c) Rodas, debates, seminários e bate-papos 

d) Processos experimentais individuais e em grupo; e) Sala de aula invertida; f) 

Experiência de ensinar o que se aprende; g) Problematização de casos reais; h) 

Pesquisa, análise e síntese; i) Storytelling; e etc. 

No questionário não aparecem respostas como, metodologia imersiva e 

ou inovativas, porém aparecem nas respostas maneiras de como aplicar as referidas 

metodologias. O termo gamificação, objeto deste estudo, aparece em apenas uma 

das respostas, sendo ele inclusive uma forma imersiva de aprendizagem de acordo 

com Filatro e Cavalcanti (2018). Entende se que o professorado pesquisado, 

conhece a técnica e não o conceito.   

Acredita-se que o professorado inquerido utiliza as metodologias 

ativas, ágeis e imersivas, usando diversas estratégias, porém a gamificação, uma 
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destas estratégias não é utilizada e sim jogos didáticos como definido por Dickman 

(2021). 

 

 

4.1.2 Nível de conhecimento dos conceitos, estratégias e técnicas de gamificação 

Na pesquisa foram apresentadas as seguintes metodologias de 

aprendizagem: Ambientes Virtuais de Aprendizagem, aprendizagem baseada em 

problemas, aprendizagem baseada em projetos, jogos, gamificação, simulações de 

computador, ensino hibrido, sala de aula invertida, Design Thinking, Storytelling, 

mapas conceituais, realidade virtual, realidade aumentada, em seguida solicitou-se 

aos docentes que pontuassem de 0 a 10 o nível de conhecimento do método, sendo, 

0 para não conheço nada e 10 para conheço muito. O quadro de respostas foi o 

seguinte, apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Nível de conhecimento de métodos de ensino  

 

 

 
 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

[Ambientes Virtuais de Aprendizagem] 74 1 10 6,73 2,191 

[Aprendizagem Baseada em Problemas] 74 1 10 7,00 2,257 

[Aprendizagem Baseada em Projetos] 74 2 10 7,18 2,302 

[Jogos] 74 0 10 5,41 2,724 

[Gamificação] 73 0 9 4,81 2,654 

[Simulações de computador] 74 0 10 5,20 2,720 

[Ensino Hibrido] 73 0 10 6,27 2,225 

[Sala de Aula Invertida] 73 0 10 5,95 2,972 

[Design Thinking] 74 0 10 4,69 2,818 

[Storytelling] 73 0 10 4,40 3,049 

[Mapas Conceituais] 74 0 10 5,61 2,946 

[Realidade Virtual] 74 0 10 4,16 2,886 

[Realidade Aumentada] 74 0 10 3,89 2,870 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Nota-se que o nível de conhecimento de gamificação ficou bem abaixo 

do que das demais técnicas, inclusive de jogos, que é uma estratégia confundia por 

gamificação.  
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Comparando com aprendizagem baseada em projetos dos itens o de 

maior média, percebe-se uma diferença de 2,37 pontos o que equivale a 33% de 

maior índice pesquisado, o item de projetos se torna o mais conhecido tendo em 

vista o parágrafo 7º artigo 3º a Lei Federal 13415/2017, que insere na Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, a inserção do projeto de vida, como apresentando na 

seção  ensino profissionalizante no Brasil, o professor está sempre em busca de 

atualizar seus conhecimentos, tendo entrado em vigor em 2018, essa legislação foi 

mais aprimorada pelos docentes, pesquisados.  

Analisando com o item realidade aumentada, sendo este o de menor 

média entre todos, nota-se  0,92 de diferença entre os itens, a realidade aumentada 

exige um conhecimento avançado em tecnologia da informação em sua aplicação, 

entre eles, conhecimento, domínio e desenvolvimento de softwares, sendo essa a 

provável baixa pontuação na pesquisa, como apresentado na seção gamificação, 

um termo tem origem em outro idioma, que traduzido de forma literal temos jogo,  a 

confusão com brincadeiras, também apresentado na seção supra e sendo, ainda, o 

termo muito aplicado em jogos digitais o motivo do professorado confundir o 

conceito com jogos que recebeu pontuação maior como descrito acima.  

A Tabela 2 apresenta o nível de utilização de métodos comparados por 

escolas. Através da tabela de respostas é possível perceber que os entrevistados, 

apresentam um conhecimento médio, 4,8, no tocante a gamificação.  Reforçando 

aqui que todos tiveram contato com as referidas metodologias. Destaca-se as 

estratégias Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Aprendizagem Baseada em 

Problemas, Aprendizagem Baseada em Projetos, que atingiram entre 6,73 a 7,18 

pontos de conhecimento. Acredita-se que por serem as utilizadas nos processos de 

ensino a distância, EAD, muito difundido na atualidade e necessário no período de 

isolamento devido a pandemia de COVID19. 

 

 

 

 

Tabela 2: Nível de Utilização de Métodos por Escola  

 

Escola N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Etec [Ambientes Virtuais de Aprendizagem] 19 1 10 5,68 3,019 
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[Aprendizagem Baseada em Problemas] 19 1 9 6,11 2,942 

[Aprendizagem Baseada em Projetos] 18 1 10 5,89 3,160 

[Jogos] 19 0 10 4,74 2,806 

[Gamificação] 19 0 9 3,84 2,892 

[Simulações de computador] 19 0 10 4,16 3,516 

[Ensino Hibrido] 19 1 10 5,53 2,568 

[Sala de Aula Invertida] 19 0 10 6,37 2,948 

[Design Thinking] 19 0 9 3,84 3,236 

[Storytelling] 19 0 10 4,16 3,005 

[Mapas Conceituais] 19 0 10 5,37 3,131 

[Realidade Virtual] 19 0 10 3,00 3,367 

[Realidade Aumentada] 19 0 8 2,63 2,891 

      
Senac [Ambientes Virtuais de Aprendizagem] 26 0 10 5,69 2,753 

[Aprendizagem Baseada em Problemas] 26 2 10 7,58 2,656 

[Aprendizagem Baseada em Projetos] 26 2 10 7,62 2,743 

[Jogos] 25 0 9 5,52 2,616 

[Gamificação] 26 0 9 4,04 3,156 

[Simulações de computador] 26 0 10 3,31 3,403 

[Ensino Hibrido] 26 0 10 4,96 3,194 

[Sala de Aula Invertida] 26 0 10 6,23 2,984 

[Design Thinking] 26 0 9 3,58 2,928 

[Storytelling] 26 0 10 3,77 3,398 

[Mapas Conceituais] 26 0 10 5,27 3,447 

[Realidade Virtual] 26 0 10 2,62 3,371 

[Realidade Aumentada] 26 0 10 2,62 3,601 

      
Senai [Ambientes Virtuais de Aprendizagem] 25 1 10 6,24 2,350 

[Aprendizagem Baseada em Problemas] 26 0 10 6,65 2,652 

[Aprendizagem Baseada em Projetos] 25 2 10 6,72 2,622 

[Jogos] 26 0 9 3,96 3,206 

[Gamificação] 26 0 9 3,73 2,987 

[Simulações de computador] 26 0 10 5,15 2,752 

[Ensino Hibrido] 26 0 9 4,73 2,864 

[Sala de Aula Invertida] 26 0 10 3,92 3,249 

[Design Thinking] 26 0 10 3,88 3,266 

[Storytelling] 26 0 9 3,54 3,178 

[Mapas Conceituais] 26 0 10 4,62 3,312 

[Realidade Virtual] 26 0 9 3,54 3,075 

[Realidade Aumentada] 25 0 9 3,00 3,096 

      
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Nota–se que os inqueridos, fazem uso de muitas estratégias de 

metodologia ativas e imersivas no processo de ensino aprendizagem, em suas aulas 

no ensino profissionalizante, porém suas respostas valorizam estratégias que 

contrariam o conceito de gamificação, definido como a utilização elementos de jogo 

em ambientes não lúdicos, para engajamentos e vivências, conforme apresentado 

na seção gamificação.  

A Figura 6 apresenta as frequências relativas com relação ao nível 

geral de conhecimento sobre gamificação. Chama a atenção no gráfico de 

conhecimento geral não o 50% dos professores com conhecimento mediano e sim 
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os 2,703% dos que conhecem muito, pois estes representam apenas 2 de todos os 

professores entrevistados, percebe-se nesse gráfico que parte no professorada, não 

apresenta muito interesse em conhecer a gamificação no seu conceito holístico, tal 

declínio de interesse pode ser justificado nas respostas de dificuldades desta seção.   

 

 

Figura 6: Conhecimento sobre Gamificação  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Pode-se confirmar isso, ao analisarmos os gráficos das respostas 

referentes ao conhecimento do conceito de gamificação estrutural, em que 59,46% 

dos respondentes afirmam não conhecer a definição. Isso mostra o quanto o uso 

dessas técnicas ainda é pouco difundido, como visto em seção anterior, no entanto, 

para que os professores possam se beneficiar das vantagens que a gamificação 

oferece, é necessário que eles estejam familiarizados com seu uso. Afirma-se, 

ainda, com base no que diz Navarro (2013), que o conceito de gamificação ainda 

sofre alterações pois à academia vem construindo, por se tratar de uma novidade.  
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Figura 7: Conhecimento sobre Gamificação Estrutural  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Quando questionados sobre conceito de gamificação de Conteúdo, a 

situação se assemelha pois 47,30% dos docentes afirmam não conhecer nada 

referente ao tema.  O que corrobora com o Silva et. al (2019) que existe um número 

considerável de professores que não consegue diferenciar cada uma das 

pedagogias. Uma observação importante se faz nesse tópico de conhecimento, haja 

vista, que, como apresentando anteriormente a maioria dos docentes do ensino 

técnico profissionalizante vem do mercado de trabalho, com graduações de 

bacharelados, listados no início desta seção, apenas alguns com formação em 

pedagogia, o que corrobora, mais uma vez, com Silva et. al (2019), O que podemos 

constatar na figura 8, onde, inqueridos sobre estratégias e técnicas de gamificação 

75,68%, responderam ter pouco conhecimento ou um conhecimento mediano. 
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Figura 8: Conhecimento sobre Gamificação de Conteúdo  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Quando separado por estabelecimento de ensino temos os seguintes 

resultados, apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Nível de conhecimento de gamificação por escola  

 
Conhecimento sobre estratégias e técnicas de gamificação  

Escola Frequência % % Válido % Acumulado 

 
Etec  

Não conhece nada 2 10,0 10,0 10,0 

Conhece pouco 7 35,0 35,0 45,0 

Conhece  mediano 9 45,0 45,0 90,0 

Conhece bem 1 5,0 5,0 95,0 

Conhece muito 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
 
Senac  

Não conhece nada 4 15,4 15,4 15,4 

Conhece pouco 6 23,1 23,1 38,5 

Conhece  mediano 13 50,0 50,0 88,5 

Conhece bem 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 
Senai  

Não conhece nada 5 17,2 17,9 17,9 

Conhece pouco 6 20,7 21,4 39,3 

Conhece  mediano 15 51,7 53,6 92,9 

Conhece bem 1 3,4 3,6 96,4 

Conhece muito 1 3,4 3,6 100,0 

Total 28 96,6 100,0  

  NR 1 3,4   
Total 29 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Ao lermos o gráfico e a tabela percebemos que com relação a 

estratégia o nível de conhecimento aumenta de uma escola para outra, o que 

corrobora com que diz Lins (2022), que o docente busca o aprimoramento para 

construir o conhecimento. Tal variação entre instituições se dá em virtude do 

estimulo por parte das escolas, situação apresentada abaixo, como exemplo a 

escola SENAC.   

 

4.1.3 Nível de uso de estratégias e técnicas utilizadas 

Os docentes foram questionados se já usaram estratégias de 

gamificação em sala de aula (Uso de Jogos para o Ensino), tendo as seguintes 

propostas de resposta: sim, ainda uso atualmente; sim, mas deixei de usar; não, 

mas pretendo usar; não, e não pretendo usar. O gráfico (Figura 9) e a tabela 4 a 

seguir apresentam as respostas obtidas, e seus respectivos percentuais. Observa-se 

que a maioria, 52%, ainda não usou, mas pretende usar as técnicas. Valores que, 

mais uma vez, vão de encontro ao que diz Lins (2022), em seções anteriores, os 

bacharéis buscam de forma incessante o aprimoramento do conhecimento que 

trazem do mercado, se faz interessante combinar, neste tópico do uso das 

estratégias, o desejo de aprimoramento do docente com o fomento apresentado por 

algumas escolas, o que fica evidente nos gráficos, figuras 10,11 e 12, apresentados 

e comentados  e apresentados abaixo.       

 

Tabela 4: Nível de uso de gamificação em sala de aula  

 

Você já usou estratégias de gamificação em sala de aula? (Uso de Jogos para o Ensino) 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

 não, e não pretendo usar 3 4,0 4,1 4,1 

não, mas pretendo usar 39 52,0 52,7 56,8 

sim, ainda uso atualmente 25 33,3 33,8 90,5 

sim, mas deixei de usar 7 9,3 9,5 100,0 

Total 74 98,7 100,0  
Ausente NR 1 1,3   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 9: Uso de Gamificação em Sala de Aula 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

As figuras 10, 11 e 12 apresentam os percentuais de uso divididos 

pelas três escolas estudadas. Observa-se que a maioria ainda não usou, mas 

pretende ainda usar as técnicas.  

Comparando os gráficos da escola SENAC com os demais percebe-se 

que a escola apresenta um percentual de 38,46% no item, não mais pretendo usar e 

as demais escolas estão entre 60% e 60,71%, a escola apresenta um percentual 

mais baixo que as outras instituições, como dito anteriormente os docentes nesta 

unidade são fomentados ao uso de metodologias diferentes de ensino, evidenciado 

no item, sim, ainda uso atualmente, com percentual de 46,15%, enquanto que as 

outras escolas apresentam 30% e 25% para sim, ainda uso. Outro ponto a se 

destacar é na escola SENAI, onde 10,71%, não pretende usar a gamificação, isso 

equivale a 8 docentes dos 29 entrevistados naquela instituição, o que justifica a 

média de 3,99 pontos na tabela de gamificação e desenvolvimento, senda a 

instituição que apresentou índice médio mais baixo que as demais. 
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Figura 10: Uso de Gamificação em Sala de Aula - SENAI  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 11: Uso de Gamificação em Sala de Aula – ETEC 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 12: Uso de Gamificação em Sala de Aula – SENAC 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Na pesquisa foram apresentadas as seguintes metodologias de 

aprendizagem: Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Aprendizagem Baseada em 

Problemas, Aprendizagem Baseada em Projetos, Jogos, Gamificação, Simulações 

de computador, Ensino Hibrido, Sala de Aula Invertida, Design Thinking, Storytelling, 

Mapas Conceituais, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, em seguida solicitou-

se aos docentes que pontuassem de 0 a 10 o nível de conhecimento do método, 

sendo, 0 para não conheço nada e 10 para conheço muito.  

A Tabela 5 apresenta as respostas com a média de notas para o nível 

de uso das metodologias. 
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Tabela 5: Nível de uso de Metodologias  

 

 

 
 

N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

[Ambientes Virtuais de Aprendizagem] 70 0 10 5,89 2,668 

[Aprendizagem Baseada em Problemas] 71 0 10 6,85 2,760 

[Aprendizagem Baseada em Projetos] 69 1 10 6,84 2,858 

[Jogos] 70 0 10 4,73 2,934 

[Gamificação] 71 0 9 3,87 2,985 

[Simulações de computador] 71 0 10 4,21 3,264 

[Ensino Hibrido] 71 0 10 5,03 2,893 

[Sala de Aula Invertida] 71 0 10 5,42 3,241 

[Design Thinking] 71 0 10 3,76 3,096 

[Storytelling] 71 0 10 3,79 3,180 

[Mapas Conceituais] 71 0 10 5,06 3,286 

[Realidade Virtual] 71 0 10 3,06 3,242 

[Realidade Aumentada] 70 0 10 2,76 3,201 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Constata-se que a média de gamificação foi de 3,87, valor baixo para 

escala de 0 a 10, o que mostra o pouco uso da técnica.  

Nesta enquete destaca-se a escola SENAC, onde, 46,15% dos 

entrevistados responderam que usam e pretendem continuar usando a gamificação, 

observa-se que, a escola incentiva os docentes ao uso de estratégias de 

aprendizagem inovadoras. 

 

De um jeito bem simples, você vai conseguir entender que o Metaverso é 

um ambiente virtual que simula uma experiência de imersão e interação 

entre as pessoas de outra realidade, por meio de avatares. (METAVERSO 

SENAC,2023) 

 

Os docentes também responderam, de forma discursiva, as seguintes 

perguntas:  

“Se SIM, j  usou, qual estratégia usou? “,  
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A resposta do entrevistado 20 trata-se de uma coleta de dados e não 

de gamificação pois não apresenta elementos e ou mecânica de jogo. 

 

 

Entrevistado 20 – Usei uma atividade chamada curtograma, que consiste 

em separar uma folha em 4 partes, onde escrevemos em cada uma das 

partes os dizeres: gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, não 

gosto e não faço. 

 

 

Os entrevistado 36 e 33, apresenta vários jogos de diversão que 

podem ser convertidos em gamificação, nesta resposta é possível notar a habilidade 

do docente com relação a gamificação, faltando conhecimento do conceito, conforme 

apresentado no quadro de discussão da pagina 55  

 

 

Entrevistado 36 -Kahoot, Gincana, Jogo da memória, Jogo do sim e não, 

Jogo do quem sou eu, Jogo de tabuleiro, bingo etc. 

Entrevistado 33 Jogos de perguntas e respostas com prêmios, “tortas na 

cara” e, também, caçadas ao tesouro. (Já realizei outras atividades, em 

formatos distintos, porém, em linhas gerais, esta experiência representa 

minha atual reflexão em relação ao assunto) 

 

 

O entrevistado abaixo utilizou a mecânica de premiação e agência o 

que ações que tornaram a atividade uma gamificação. 

 

Entrevistado 76 – Ao explicar um conteúdo já propus aos alunos um 

campeonato com a ferramenta Kahoot, na qual nos possibilita trabalhar de 

forma dinâmica algumas informações de conhecimento. E, gera uma 

competividade saudável e mais interesse ao que está sendo estudado. 

Entrevistado 29 -As que mais utilizo são: projetos, baseado em problemas, 

sala de aula invertida e mapa conceitual. 

Entrevistado 9 – Apliquei o game e conceituei com os alunos o resultado 
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Nas respostas dos entrevistados 29 e 9 nota-se que as estratégias 

utilizadas foram as de jogos de diversão adaptados ao conteúdo planejado, o que o 

Dickman (2021) chama de jogos didáticos,  

O entrevistado 33 – Ao responder sobre a efetividade da gamificação 

apresenta a seguinte reflexão:  

 

 

Penso que, para além do interesse que o jogo desperta, ele precisa fazer 

parte da rotina do aluno. Ou seja: possuir um nível de desafio que o 

estimule a médio e longo prazo; despertar interesse no aprimoramento para 

jogar; promover a vontade de retomar uma partida; apresentar nível de 

complexidade e diálogo com a realidade do aluno passível ao ponto de 

torna-se assunto do dia-a-dia; etc. Outro ponto importante, diz respeito ao 

meu baixo envolvimento no estudo aprofundado das diretrizes que existem 

a respeito desta metodologia.  

 

 

Em sua resposta este entrevistado mostra que a Agência, um dos 

elementos da gamificação é importante, pois desta forma o aprendizado será efetivo 

no ambiente profissional e no desenvolvimento regional. 

Assim entende-se que mesmo com entusiasmo e participação dos 

discentes os professores utilizaram jogos didáticos e não gamificação em suas 

aulas, ficando apenas como uma atividade durante o período de aprendizagem.  

Destaca-se novamente o que diz Navarro (2013) a gamificação é algo 

novo na sociedade, seu conceito ainda vem sendo definido por teóricos.  
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4.2 DIFICULDADES DOS DOCENTES NO USO DA GAMIFICAÇÃO 

Para analisar o nível de dificuldade dos professores em utilizar a 

gamificação, inqueriu-se quatro situações utilizadas na preparação de aulas: 

conhecimento, tempo, ferramentas e planejamento.  Em suas respostas os docentes 

deviriam assinalar 1 (um) para discordo totalmente, 2 (dois) discordo parcialmente, 3 

(três) não concordo e nem discordo, 4 (quatro) concordo parcialmente e 5 (cinco) 

para concordo totalmente.  Abaixo as tabelas 6, 7 e 8 apresentam as respostas em 

termos das dificuldades. 

 

Tabela 6: Dificuldades nas ferramentas para implantar gamificação  

 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Totalmente 6 8,0 8,6 8,6 

Discordo Parcialmente 9 12,0 12,9 21,4 

Não concordo nem discordo 25 33,3 35,7 57,1 

Concordo Parcialmente 17 22,7 24,3 81,4 

Concordo Totalmente 13 17,3 18,6 100,0 

Total 70 93,3 100,0  

Ausentes NR 5 6,7   

Total 75 100,0   
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 
Tabela 7: Dificuldades em arrumar tempo livre para gamificação  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

  

 Frequência % % válido % Acumulado 

Valid Discordo Totalmente 4 5,3 5,6 5,6 

Discordo Parcialmente 14 18,7 19,7 25,4 

Não concordo nem discordo 26 34,7 36,6 62,0 

Concordo Parcialmente 16 21,3 22,5 84,5 

Concordo Totalmente 11 14,7 15,5 100,0 

Total 71 94,7 100,0  

Ausentes NR 4 5,3   

Total 75 100,0   
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Tabela 8: Dificuldades no planejamento das estratégias de gamificação  

 

 Frequência % % válido % Acumulado 

Valid Discordo Totalmente 7 9,3 9,9 9,9 

Discordo Parcialmente 15 20,0 21,1 31,0 

Não concordo nem discordo 20 26,7 28,2 59,2 

Concordo Parcialmente 15 20,0 21,1 80,3 

Concordo Totalmente 14 18,7 19,7 100,0 

Total 71 94,7 100,0  

Ausentes NR 4 5,3   

Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Verifica-se que cinco entrevistados não responderam a questão 

relacionada às dificuldades com as ferramentas, o maior numero de respostas foram 

não concordo nem discordo em três dos quatro elementos utilizados no preparo de 

aula, chama atenção o item relacionado ao tempo que recebe o 36,67% de repostas, 

acompanha este o das ferramentas com 35,7% . Baseando no número de respostas, 

não concordo nem discordo, a saber; 20,26 e 25 sendo estes os de maior valor e o 

nível para as respostas de 1 a 5, pode se dizer que o ponto médio de dificuldade não 

concordo nem discordo, no entanto chama a atenção a resposta referente a 

planejamento haja vista que a pode ser entendida como o pilar das demais, Dickman 

(2021) diz que ao planejar uma atividade Gamificada deve se inserir o objetivo 

educacional, Bruno e Carolei,(2018) reforçam ao dizer que o professor deve 

antecipar a visualização do percurso a ser trilhado.  

Investigando a seção de dificuldades, chamou a atenção o que diz 

respeito ao conhecimento do tema, sendo inclusive analisado por escola, sendo 

concordo totalmente o ponto de maior valor apresentado, 30% na escola ETEC, 31% 

na escola SENAI e 15,4% na escola SENAC, sendo esta ultima com 34,6% em 

concordo parcialmente, este índices reforçam o que foi apresentado acima no tópico 

conceito, onde se afirma que o professorado não conhece o conceito de 

gamificação. A outra afirmação apresentada é de que a escola SENAC fomenta o 

uso da estratégia em suas unidades. 
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Tabela 9: Dificuldades por não ter conhecimento por escolas  

 

Escola frequência % % válido 

 Etec Discordo Totalmente 2 10,0 10,0 

Discordo Parcialmente 4 20,0 20,0 

Não concordo nem discordo 5 25,0 25,0 

Concordo Parcialmente 3 15,0 15,0 

Concordo Totalmente 6 30,0 30,0 

Total 20 100,0 100,0 

 Senac Discordo Totalmente 3 11,5 11,5 

Discordo Parcialmente 4 15,4 15,4 

Não concordo nem discordo 6 23,1 23,1 

Concordo Parcialmente 9 34,6 34,6 

Concordo Totalmente 4 15,4 15,4 

Total 26 100,0 100,0 

 Senai Discordo Totalmente 4 13,8 14,8 

Discordo Parcialmente 3 10,3 11,1 

Não concordo nem discordo 9 31,0 33,3 

Concordo Parcialmente 2 6,9 7,4 

Concordo Totalmente 9 31,0 33,3 

Total 27 93,1 100,0 

Ausentes NR 2 6,9  

Total 29 100,0  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.3 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO  

4.3.1 Avaliação da utilização da gamificação para o aprendizado  

Os docentes foram indagados com as seguintes perguntas; a) A 

utilização de estratégias de gamificação proporciona o desenvolvimento de 

competências do aluno, b) gamificação aplicada no ensino profissionalizante auxilia 

positivamente na motivação dos estudantes, c) gamificação aplicada no ensino 

profissionalizante auxilia positivamente no engajamento dos estudantes, d) 

gamificação aplicada no ensino profissionalizante auxilia positivamente no 

desempenho acadêmico dos estudantes, e) gamificação aplicada no ensino 

profissionalizante facilita o aprendizado do estudante, onde como em pergunta 

anterior a deveriam assinalar 1 (um) para discordo totalmente, 2(dois) discordo 

parcialmente, 3(três) não concordo e nem discordo, 4 (quatro) concordo 

parcialmente e 5 (cinco) para concordo totalmente.  

A Tabela 10 e Figura 13 apresentam as frequências de opinião quanto 

à eficiência da estratégia de gamificação. Nota-se que a maioria das respostas 

válidas consideram a gamificação como uma estratégia efetiva para a 

aprendizagem. 

 

 

Tabela 10: Opinião quanto à eficiência da estratégia de gamificação  

 

Você percebeu que a estratégia de Gamificação utilizada foi efetiva para o aprendizado do 
aluno? 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Não foi efetiva 7 9,3 15,9 15,9 

Foi pouco efetiva 1 1,3 2,3 18,2 

Foi medianamente efetiva 5 6,7 11,4 29,5 

Foi bem efetiva 13 17,3 29,5 59,1 

Foi muito efetiva 18 24,0 40,9 100,0 

Total 44 58,7 100,0  
Ausente NR 31 41,3   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 13: Opinião quanto à eficiência da estratégia de gamificação  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

Figura 14: Opinião quanto à gamificação proporcionar Competências 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Dos 72 respondentes, 41,67% concordam que a gamificação 

desenvolvem a competência do aluno, tal afirmação confirma o que diz Rauber 

(2019) que gamificação parte de um pressuposto de crescimento constante 

confirmando o que diz Carolei (2014) com relação a diversão, aquilo que leva o 

aluno ao diverso. 

 

Figura 15: Opinião quanto à gamificação motivar os estudantes  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Validando o que diz Silva et al (2019), quanto afirma que jogos trazem 

benefício aos alunos, 49,3% dos 71 professores entrevistados concordaram 

totalmente que gamificação motiva positivamente os estudantes.  

 

Consideram, ainda, que o uso dos jogos tem bastantes benefícios para a 
aprendizagem, seja pelo envolvimento e motivação dos alunos nas 
atividades escolares, seja para ajudar os professores a conhecer os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado assunto curricular. 
(Silva et al, 2019) 
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Referida constatação pode ser encontrada na seção 2 do presente 

trabalho. 

O gráfico abaixo também vai de encontro a seção 2 pois 47,14% dos 

entrevistados concordam totalmente que a gamificação auxilia no engajamento dos 

estudantes, o que vai ade encontro a Carolei (2014) quando à autora apresenta 

agência como etapa de gamificação.  

 

 

 

Figura 16: Opinião quanto à gamificação auxiliar no engajamento  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 17: Opinião quanto à gamificação auxiliar no desempenho acadêmico 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Rosa (2018) diz que o aluno fazendo parte do processo ele sempre vai 

procurar adquirir e processar informações, a afirmação de Rosa (2018) é constatada 

nas respostas constantes na Figura 17, sendo esta ação de pesquisar e processar 

informações o cerne da academia.  

Situações de pesquisa e processo da informação envolvem o aprendiz 

fazendo que ele participe e vivencie suas atividades, como diz barato (2000) o que 

facilita seu aprendizado, em tal constatação podemos notar que os inqueridos 

concordam totalmente que a gamificação facilita o aprendizado. Os professores 

foram questionados se concordam que a gamificação facilita o processo de 

aprendizagem e a maioria dos docentes (cerca de 86%) afirmou que sim (Figura 18). 
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Figura 18: Opinião quanto à gamificação facilitar o aprendizado  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.3.2 Avaliação da utilização da Gamificação para o acesso ao mercado de 

trabalho. 

Como nos questionamentos anteriores os inqueridos deveriam 

assinalar 1 (um) para discordo totalmente, 2(dois) discordo parcialmente, 3(três) não 

concordo e nem discordo, 4 (quatro) concordo parcialmente e 5 (cinco) para 

concordo totalmente. nas seguintes questões: gamificação aplicada no ensino 

profissionalizante contribui para o acesso do estudante ao mercado de trabalho; a) 

gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o acesso do 

estudante ao mercado de trabalho; b) gamificação aplicada no ensino 

profissionalizante prepara o aluno para o mercado de trabalho; c) gamificação 

aplicada no ensino profissionalizante é uma proposta positiva para ser aplicada no 

ensino técnico profissionalizante; d) gamificação aplicada no ensino 

profissionalizante contribui para o desenvolvimento pessoal do estudante; e) 

gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o desenvolvimento 

da região como um todo; f) gamificação aplicada no ensino profissionalizante 

contribui para o desenvolvimento econômico da região; g) gamificação aplicada no 

ensino profissionalizante contribui para o desenvolvimento social da região. 

A Tabela 11 apresenta as médias gerais de opinião quanto à 

gamificação e o desenvolvimento. 

 

Tabela 11: Média de opinião quanto à gamificação e o desenvolvimento  

 

 Média Desvio Padrão 

Contribui para o acesso do estudante ao mercado de trabalho 3,90 ,885 

Prepara o aluno para o mercado de trabalho 3,93 ,855 

É uma proposta positiva para ser aplicada no ensino técnico profissionalizante 4,17 ,822 

Contribui para o desenvolvimento pessoal do estudante. 4,27 ,821 

Contribui para o desenvolvimento da região como um todo. 3,90 ,906 

Contribui para o desenvolvimento econômico da região. 3,74 ,943 

Contribui para o desenvolvimento social da região. 3,79 ,971 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 

    

Ao serem questionados sobre a utilização da gamificação para o 

acesso ao mercado de trabalho as respostas atingiram a média 3,9, sendo estes os 

níveis mais próximos, de concordo parcialmente, a indagação que atingiu maior 
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pontuação, 4,27 foi a de que a proposta da gamificação contribui para o 

desenvolvimento pessoal do estudante.  

Ao atingir os níveis 4 ou 5, observa-se que o pensamento avaliativo 

docente vem de encontro a visão de Pinto no tocante a desenvolvimento regional, 

pois, ao implantar referida metodologia busca-se estimular os estudantes a adquirir 

competências para o desenvolvimento social, ambiental, cultural, humano e 

econômico, pilares do desenvolvimento regional. 

As respostas dos docentes, em todos os itens questionados, ao atingir 

os níveis e percentuais elevados, de acordo com a tabela, vão ao encontro com o 

apresentado no tópico gamificação e educação, onde o foco passa ser o aluno e não 

o conteúdo.  

Os docentes responderam, ainda, duas questões abertas; Na sua 

visão, quais são os impactos da aplicação das estratégias de gamificação no ensino 

profissionalizante para o desenvolvimento pessoal do estudante? Na sua visão, 

quais são os impactos da aplicação das estratégias de gamificação no ensino 

profissionalizante para o desenvolvimento da região? 

Nota-se que o questionamento corrobora com as perguntas indicativas, 

apresentadas anteriormente, sendo inclusive a primeira a receber 4,27, concordo 

parcialmente, e a segunda 3,79 

Com relação ao primeiro questionamento várias visões foram 

apresentadas, inclusive “agora sei que não conheço nada sobre o tema.”  

 

Entrevistado 2 - Estratégia interessante e motivadora para os alunos, a qual 
estimula o aprendizado de forma leve, gradual e crescente.  
  
Entrevistado 6 - O aluno perceber um vasto campo de conhecimento que 
pode ser aplicado e replicado, com instrumentos que permitem um maior e 
melhor aproveitamento do processo de aprendizagem. 
 
Entrevistado 9 - o aluno pode enxergar os problemas e soluções de outras 
perspectivas saindo do tradicional e estando as vezes em um ambiente pra 
ele, mais comum. pra mim a gamificação pode ser uma das estratégias para 
solucionar nossos problemas de ensinagem. 
Entrevistado 16 - A utilização dessa metodologia pode auxiliar no 
desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo, comunicação e 
atenção. 
 
Entrevistado 29 - Contribui para a autonomia e autocontrole do aluno, 
facilita o trabalho em grupo, colabora com a visão crítica, possibilita a visão 
do todo e apropriação do conhecimento de forma mais leve. 
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As respostas dos professores reforçam o que estudamos nos tópicos 

gamificação e educação profissional, enfatizando o conceito de competência, 

conhecimentos, habilidades e atitudes.  

Na segunda pergunta várias respostas foram apresentadas, abaixo as 

sorteadas: 

Entrevistado 5 - Permite estimular reflexões quanto a educação profissional 
em nível técnico para melhor interação entre as dimensões teórica e prática 
do processo de aprendizagem  
 
Entrevistado 8 - À princípio não vejo impacto no desenvolvimento da região. 
 
Entrevistado 21 - Depende muito de cada região, assim não sei responder. 
 
Entrevistado 58 - Quando melhoramos o conhecimento de forma individual, 
a região cresce como um todo. 
 
Entrevistado 62 - Melhorar sempre desenvolvimento da região  

 

Com relação ao impacto no desenvolvimento regional, das repostas 

sorteadas um dos entrevistados não enxerga impacto na região com uso da 

gamificação e outro não soube responder pois acredita depender a região. Contudo, 

os demais inqueridos, sim, acreditam que o uso da gamificação impactam no 

desenvolvimento regional. Compreende-se assim porque a maioria dos 

entrevistados apresentaram concordo parcialmente para o item relacionado ao 

desenvolvimento regional.  

As respostas, positivas, entrevistados 5 e 58, vão ao encontro ao 

apresentado ao longo deste trabalho, pois o desenvolvimento de acordo com os 

mesmos se refere a crescimento e progressão, não apenas econômico, e sim social 

e cultural, situações estimuladas pela imersão ao utilizar a gamificação o que 

corrobora com o que diz Fardo (2013) uma das vantagens, é propiciar ao aprendiz 

ver as consequências de suas ações e conhecimentos, compreendendo o todo 

através das partes. “Um dos objetivos principais de introduzirmos uma experiência 

assim é para que os indivíduos sintam que seus objetivos contribuem para algo 

maior e mais importante” (FARDO, 2013 .  

As tabelas e figuras a seguir apresentam as frequências estatísticas de 

opiniões dos docentes com relação à relação entre gamificação e desenvolvimento. 

 

 

 



87 
 

 
 

Com relação à opinião quanto à gamificação contribuir para o acesso 

do estudante ao mercado de trabalho, nota-se que apenas 4% dos entrevistados 

discordam, sendo que a maioria (64%) concorda que o uso da gamificação é 

benéfico para o acesso do estudante no mercado de trabalho.  

 

Tabela 12: Opinião quanto à gamificação contribuir para o acesso do 
estudante ao mercado de trabalho 

contribui para o acesso do estudante ao mercado de trabalho 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Parcialmente 3 4,0 4,1 4,1 

Não concordo nem discordo 23 30,7 31,5 35,6 

Concordo Parcialmente 25 33,3 34,2 69,9 

Concordo Totalmente 22 29,3 30,1 100,0 

Total 73 97,3 100,0  
Ausente NR 2 2,7   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 19: Opinião quanto à gamificação contribuir para o acesso do estudante 
ao mercado de trabalho  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Posição semelhante é observada quanto à gamificação preparar o 

aluno para o mercado de trabalho. Observou-se que quase 70% dos entrevistados 

concordam com essa afirmação.  

 

Tabela 13: Opinião quanto à gamificação preparar o aluno para o mercado 
de trabalho 

prepara o aluno para o mercado de trabalho 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Parcialmente 3 4,0 4,1 4,1 

Não concordo nem discordo 20 26,7 27,4 31,5 

Concordo Parcialmente 29 38,7 39,7 71,2 

Concordo Totalmente 21 28,0 28,8 100,0 

Total 73 97,3 100,0  
Ausente NR 2 2,7   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 20: Opinião quanto à gamificação preparar o aluno para o mercado de 
trabalho  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A maioria absoluta 75% consideram a gamificação ser uma proposta 

positiva para ser aplicada no ensino técnico profissionalizante. Apenas um docente 

discordou parcialmente desta afirmação, o que sugere que é uma técnica com boa 

aceitação entre os docentes. 

 

Tabela 14: Opinião quanto à gamificação ser uma proposta positiva  
 

é uma proposta positiva para ser aplicada no ensino técnico profissionalizante 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Parcialmente 1 1,3 1,4 1,4 

Não concordo nem discordo 16 21,3 22,2 23,6 

Concordo Parcialmente 25 33,3 34,7 58,3 

Concordo Totalmente 30 40,0 41,7 100,0 

Total 72 96,0 100,0  
Ausente NR 3 4,0   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 21: Opinião quanto à gamificação ser uma proposta positiva  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Com relação à gamificação contribuir para o desenvolvimento pessoal 

do estudante, a maioria (80%) concordou com essa afirmação. 

 

Tabela 15: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
pessoal do estudante 
 

contribui para o desenvolvimento pessoal do estudante. 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Parcialmente 1 1,3 1,4 1,4 

Não concordo nem discordo 14 18,7 19,2 20,5 

Concordo Parcialmente 22 29,3 30,1 50,7 

Concordo Totalmente 36 48,0 49,3 100,0 

Total 73 97,3 100,0  
Ausente NR 2 2,7   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 22: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
pessoal do estudante  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Já em termos dos efeitos da gamificação no desenvolvimento da região 

como um todo, a maioria concorda que é benéfico, contudo cerca de 1 terço dos 

entrevistados manteve uma posição neutra com relação a esta posição. 

 

Tabela 16: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
da região 
 

contribui para o desenvolvimento da região como um todo. 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Parcialmente 4 5,3 5,6 5,6 

Não concordo nem discordo 21 28,0 29,2 34,7 

Concordo Parcialmente 25 33,3 34,7 69,4 

Concordo Totalmente 22 29,3 30,6 100,0 

Total 72 96,0 100,0  
Ausente NR 3 4,0   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 23: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento da 
região  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Mais de 40% não concorda que a gamificação contribui com o 

desenvolvimento econômico, referido percentual vem de encontro com discorrido em 

seções anteriores onde maioria dos docentes confundem, gamificação com jogo, 

seja ele didático ou de entretenimento, utilizado como recurso lúdico e não 

educacional e ou empreendedor, desta forma não sendo um recurso de contribui 

para o desenvolvimento tanto regional como econômico. 

 

Tabela 17: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
econômico 

contribui para o desenvolvimento econômico da região. 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Parcialmente 6 8,0 8,2 8,2 

Não concordo nem discordo 26 34,7 35,6 43,8 

Concordo Parcialmente 22 29,3 30,1 74,0 

Concordo Totalmente 19 25,3 26,0 100,0 

Total 73 97,3 100,0  
Ausente NR 2 2,7   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 24: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
econômico  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Com relação à quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 

social, o resultado foi semelhante aos efeitos no desenvolvimento econômico, as 

respostas foram nem concordo, nem discordo. Haja vista que o foco docente sempre 

é o aprendizado, o que é comprovado nas respostas altas e positivas com relação 

ao desenvolvimento do aluno e seu engajamento como apresentado na seção, 

gamificação e educação. 

 

Tabela 18: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
social 

contribui para o desenvolvimento social da região. 

 Frequência % % válido % Acumulado 

 Discordo Totalmente 1 1,3 1,4 1,4 

Discordo Parcialmente 3 4,0 4,1 5,5 

Não concordo nem discordo 28 37,3 38,4 43,8 

Concordo Parcialmente 19 25,3 26,0 69,9 

Concordo Totalmente 22 29,3 30,1 100,0 

Total 73 97,3 100,0  
Ausente NR 2 2,7   
Total 75 100,0   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 25: Opinião quanto à gamificação contribuir para o desenvolvimento 
social  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A Tabela 19 mostra uma síntese das médias das opiniões dadas pelos 

entrevistados com relação à gamificação e o desenvolvimento, e as diferenças das 

notas entre as escolas. Nota-se que o SENAI foi a escola que obteve a menor média 

de notas entre as três escolas e que os docentes enxergam que a gamificação tem 

uma influência no desenvolvimento pessoal do estudante maior que nos efeitos de 

desenvolvimento da região. 

 

Tabela 19: Opinião quanto à gamificação e o desenvolvimento por Escola 

 
Senai Senac Etec Geral 

Desvio 
Padrão 

proporciona o desenvolvimento de 
competências do aluno. 

3,88 4,38 4,35 4,19 ,850 

auxilia positivamente na motivação dos 
estudantes. 

4,32 4,46 4,30 4,37 ,722 

auxilia positivamente no engajamento 
dos estudantes. 

4,32 4,38 4,37 4,36 ,703 

auxilia positivamente no desempenho 
acadêmico dos estudantes. 

4,33 4,27 4,30 4,30 ,749 

facilita o aprendizado do estudante 
 

4,28 4,42 4,30 4,34 ,716 

contribui para o acesso do estudante ao 
mercado de trabalho 

3,81 3,88 4,05 3,90 ,885 

prepara o aluno para o mercado de 
trabalho 

3,74 4,08 4,00 3,93 ,855 

é uma proposta positiva para ser 
aplicada no ensino técnico profis. 

3,81 4,35 4,40 4,17 ,822 

contribui para o desenvolvimento 
pessoal do estudante. 

4,19 4,42 4,20 4,27 ,821 

contribui para o desenvolvimento da 
região como um todo. 

4,00 3,73 4,00 3,90 ,906 

contribui para o desenvolvimento 
econômico da região. 

3,63 3,73 3,90 3,74 ,943 

contribui para o desenvolvimento social 
da região. 

3,59 3,96 3,85 3,79 ,971 

Média 3,99 4,17 4,17 4,11  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Com relação a utilização da gamificação para os desenvolvimentos 

econômico e social, constata-se índices medianos, e respostas como nem concordo 

e nem discordo, mais uma vez destacamos Navarro (2013) em sua afirmação que 

gamificação é algo novo na academia, e que não existem muitos estudos, referida 

situação fica nítida nos gráficos e tabelas de respostas do professorado, embora, 

também como já presentado, estão sempre em busca de aprimorar conhecimento, 

como diz Lins (2022), e também do fomento por parte das escolas, ainda não existe 

muitos estudos da gamificação aplicada ao desenvolvimento, por conseguinte as 

repostas foram baixa e neutras.   
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5 CONCLUSÕES 

Para concluir a presente pesquisa se faz interessante buscar estímulo 

nos objetivos específicos, pois estes conduzirão ao foco geral desta dissertação. O 

primeiro destes propósitos, identificar quais metodologias de ensino são utilizadas 

no processo de formação dos alunos do ensino técnico profissionalizante, verificar 

quais técnicas vêm sendo utilizadas e o nível de uso de estratégias de gamificação 

usadas; diante do exposto nota-se que no ensino técnico profissionalizante enfatiza-

se a prática sobre a teoria, por isso a sendo as metodologias ativas e imersivas 

extremamente importantes. Estas metodologias envolvem o uso de aulas invertidas, 

estudos de casos, pesquisa, jogos interativos, quizes, vídeos e reflexão em 

problemas e soluções, desenvolvimento de pensamentos críticos, projetos, 

processos transmídias, rodas de conversa, debates, seminários e bate-papos, 

processos experimentais individuais e em grupo, sala de aula invertida, experiências 

de ensino o que se aprende, problematização de casos reais, pesquisa, análise e 

síntese, storytelling, entre outras. 

Essa metodologia também inclui a gamificação, que é uma ferramenta 

didática que envolve elementos de jogos para estimular, motivar e desenvolver os 

alunos. Esta abordagem tem sido cada vez mais utilizada para o ensino, já que 

estimula a participação ativa dos alunos, aumentando a interatividade, a diversão e o 

aprendizado. A gamificação ajuda os alunos a interagirem com conteúdo, 

desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas, 

trabalho em equipe e colaboração. Além disso, permite aos alunos aprender 

enquanto se divertem, aumentando assim sua motivação e interesse. 

Ao Verificar o nível de conhecimento do docente do ensino técnico 

profissionalizante sobre os conceitos e as estratégias e técnicas de gamificação; No 

entanto, apesar de haver entusiasmo por parte dos professores, ainda é comum a 

utilização de jogos didáticos no lugar da gamificação. Isso pode ser resultado do fato 

de que a gamificação é uma técnica relativamente nova, e os seus conceitos ainda 

estão sendo definidos por teóricos.  A maioria do professorado mostrou não 

conhecer os conceitos de gamificação, e um domínio mediano nas estratégias ativas 

de ensinarem, porém, com estímulo das instituições pesquisadas, estão em busca 

do conhecimento e de aperfeiçoamento das habilidades já praticadas.  Devido à sua 
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grande utilidade, entretanto, espera-se que a gamificação ganhe popularidade no 

futuro para se tornar uma ferramenta essencial no processo do ensino profissional. 

Os professores têm enfrentado muitas dificuldades ao tentar 

implementar técnicas de gamificação em sala de aula.  Com base nos dados 

apresentados, é possível constatar que os professores estão cientes da existência 

da gamificação, mas parece ter dificuldade em aplicar os princípios desse método de 

ensino. Em relação à estratégia, a maior dificuldade é a de planejamento, pois 

planejar uma atividade gamificada requer muito tempo e conhecimento. O que pode 

sugerir que os professores não têm o conhecimento adequado para implementar 

uma gamificação de forma eficaz.  Os professores também precisam se familiarizar 

com as ferramentas existentes para garantir que eles se encaixem nos objetivos de 

aprendizado e possam ser facilmente integrados. Por fim, os professores também 

enfrentaram o desafio de criar conteúdo interessante e desafiador para seus alunos. 

Quanto a opinião dos docentes, a gamificação, durante o processo de 

formação profissionalizante, com relação à aprendizagem e ao preparo do aluno 

para o mercado de trabalho, e como os docentes enxergam que a prática pode 

contribuir para o desenvolvimento pessoal do estudante, é que a gamificação e a 

educação profissional conseguiram o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias para o mundo trabalho. A gamificação fornece um ambiente 

motivacional, e estimula a participação dos alunos. Além disso, ela ensina conceitos 

de forma divertida e desafia os alunos a superar seus limites, oferece ainda 

experiências práticas que podem ser usadas no mundo real. Estimula os alunos a 

expandir seus conhecimentos, habilidades e atitudes com relação a determinados 

assuntos. 

O uso da gamificação na aprendizagem pode ter um impacto no 

desenvolvimento regional pois por meio dela, é possível promover o crescimento 

econômico, pois estimula a progressão social e cultural, através da vivência do 

estudante, como ficou evidenciado na opinião dos docentes participantes da 

pesquisa. Ela permite que os estudantes se sintam envolvidos na criação de 

mudanças positivas em sua região. De acordo com Fardo (2013), a gamificação 

oferece aos alunos a oportunidade de ver as consequências de suas ações e 

conhecimentos, dando-lhes a chance de compreender o todo por meio de suas 

partes. Assim, a gamificação é um meio importante para o desenvolvimento regional, 
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uma vez que aumenta o senso de propriedade e contribui para o crescimento da 

região.  

O objetivo geral deste trabalho foi descrever a utilização da 

gamificação no ensino técnico profissionalizante e a avaliação do docente quanto à 

utilização da técnica para o aprendizado e o acesso ao mercado de trabalho. Em 

vista dos resultados obtidos, foi possível concluir que a gamificação é uma estratégia 

de aprendizagem funcional no ensino técnico profissionalizante, embora como diz 

Navarro (2013) é considerada algo novo e ainda exista um número crescente de 

trabalhos acadêmicos sobre o assunto.  

A gamificação promove o aprendizado com práticas interativas, 

divertidas, com visíveis resultados, como apontam Barreto, Becker e Ghisleni (2019), 

especialmente na atenção dos alunos. De acordo com Barreto, Becker e Ghisleni 

(2019) a ampla gama de games elaborados para o fim de gamificação auxiliarão ao 

docentes e tutores a utilizar está pratica em suas metodologias trabalho. 

Portanto, sugere-se que sejam realizadas mais pesquisas para estudar 

o fenômeno, com palavras, pesquisas e ações dirigidas a coordenadores 

pedagógicos, gestores, professores e alunos que são os atores de um processo de 

gamificação. Sugere se ainda, uma proposta de intervenção gamificada com 

estudantes, não só do ensino profissionalizante, desta forma é possível enriquecer o 

arcabouço de escritos e pesquisas sobre gamificação.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – TCLE - Questionário de Pesquisa 

 

TCLE 

 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador(a) Juliano Aparecido da 

Silva sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meuacompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

(   )  SIM            (    ) NÃ0 

Depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem 

e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisador Juliano Aparecido da Silva do projeto 

de pesquisa intitulado “_______________________” a realizar o registro em  udio e vídeos 

que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização de minha imagem e depoimentos 

registrados em áudio e vídeo para fins científicos e de estudos, em favor da pesquisa acima 

especificada nas condições de que se mantenha a confidencialidade das informações 

obtidas, a privacidade e a proteção das imagens, e que se garanta a não utilização das 

informações em meu prejuízo, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou 

econômico financeiro. 

(   )  SIM            (    ) NÃ0 

 

DATA: 
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Apêndice 2 – Questionário de Pesquisa 

 
Dados Descritivos 
 
NOME: 
Sexo: ______ 
Idade: _________ 
TEMPO DE ATUAÇÃO: ____ ANOS 
ÁREA DE FORMAÇÃO GRADUAÇÃO: _____________   ANO DE CONCLUSÃO:_____ 
ÁREA DE FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO: _____________   ANO DE CONCLUSÃO:_____ 
ÁREA DE FORMAÇÃO MESTRADO: _____________   ANO DE CONCLUSÃO:_____ 
ÁREA DE FORMAÇÃO DOUTORADO: _____________   ANO DE CONCLUSÃO:_____ 
ÁREA DE ATUAÇÃO: _______________ 
Disciplinas ministradas: ___________________ 
 
Metodologias de ensino utilizadas no processo de formação dos alunos do ensino técnico 
profissionalizante 
 
 
Quais as metodologias de ensino você utiliza no processo de formação dos alunos do ensino técnico 
profissionalizante? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Marque abaixo seu nível de conhecimento e utilização de metodologias em sala de aula: 
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 NOTA 0 A 10 

NÍVEL DE CONHECIMENTO 

0 = NÃO CONHEÇO NADA 

10 = CONHEÇO MUITO 

 

NOTA 0 A 10 

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA 

0 = NÃO USO NADA/NUNCA USEI 

10 = USO MUITO/SEMPRE 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (      ) (      ) 

Aprendizagem Baseada em Problemas (      ) (      ) 

Aprendizagem Baseada em Projetos (      ) (      ) 

Jogos (      ) (      ) 

Gamificação (      ) (      ) 

Simulações de Computador (      ) (      ) 

Ensino Híbrido (      ) (      ) 

Sala de aula invertida (      ) (      ) 

Design Thinking (      ) (      ) 

Storytelling (      ) (      ) 

Mapas Conceituais (      ) (      ) 

Realidade Virtual e/ou Aumentada (      ) (      ) 

 
 

Nível de conhecimento do docente do ensino técnico profissionalizante sobre os conceitos e as 
estratégias e técnicas de gamificação 
 
Sendo 1 (um) para “Não conhece nada” e 5 (cinco) para “Conhece muito”, quanto você considera 
que conhece sobre o tema gamificação e suas estratégias e técnicas? 
NÃO CONHECE NADA(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONHECE MUITO  
 
O que você entende por gamificação?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Quais as estratégias e técnicas de gamificação você conhece? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Quanto você conhece sobre o conceito de gamificação Estrutural? 
NÃO CONHECE NADA(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONHECE MUITO  
 
Quanto você conhece sobre o conceito de gamificação de Conteúdo? 
NÃO CONHECE NADA(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONHECE MUITO  
 
Utilização da gamificação no ensino técnico profissionalizante / Nível de uso de estratégias de 

gamificação no ensino técnico profissionalizante e técnicas utilizadas 

Você já usou estratégias de gamificação em sala de aula? (Uso de Jogos para o Ensino) 
(    ) sim, ainda uso atualmente 
(    ) sim, mas deixei de usar 
(    ) não, mas pretendo usar 
(    ) não, e não pretendo usar 
 
Se SIM, já usou, qual estratégia usou?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Conte como foi a experiência com essa estratégia? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Você percebeu que a estratégia de gamificação utilizada foi efetiva para o aprendizado do aluno? 
NÃO FOI EFETIVA(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    FOI MUITO EFETIVA 
 
Por que considera que foi ou não efetiva?   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Se nunca usou e não pretende usar, quais os motivos de não querer usar estratégias de gamificação 
nas aulas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dificuldades na aplicação e no uso da gamificação no ensino profissionalizante 
 
Tenho dificuldades em usar estratégias de gamificação pois não tenho muito conhecimento do tema 
e das estratégias  
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Tenho dificuldade em Planejamento das estratégias de gamificação                    
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
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Tenho dificuldade em arrumar tempo livre para implantar as estratégias de gamificação                                
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Tenho dificuldade em nas ferramentas para implantar as estratégias de gamificação                       
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
 
Avaliação do docente quanto à utilização da técnica para o aprendizado 
 
A utilização de estratégias de gamificação proporciona o desenvolvimento de competências do 
aluno.  
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante auxilia positivamente na motivação dos 
estudantes.   
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante auxilia positivamente no engajamento dos 
estudantes.   
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante auxilia positivamente no desempenho acadêmico 
dos estudantes.   
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante facilita o aprendizado do estudante   
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
 
 

Opinião dos docentes quanto a gamificação preparar o aluno para o mercado de trabalho e 
Desenvolvimento 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o acesso do estudante ao mercado 
de trabalho 
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante prepara o aluno para o mercado de trabalho 
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante é uma proposta positiva para ser aplicada no 
ensino técnico profissionalizante 
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o desenvolvimento pessoal do 
estudante.  
DISCORDO TOTALMENTE(  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
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Gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o desenvolvimento da região como 
um todo. 
DISCORDO TOTALMENTE (  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o desenvolvimento econômico da 
região. 
DISCORDO TOTALMENTE (  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o desenvolvimento social da região. 
DISCORDO TOTALMENTE (  )1    (  )2   (  )3   (  )4   (  )5    CONCORDO TOTALMENTE 

 

Na sua visão, quais são os impactos da aplicação das estratégias de gamificação no ensino 
profissionalizante para o desenvolvimento pessoal do estudante? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

Na sua visão, quais são os impactos da aplicação das estratégias de gamificação no ensino 
profissionalizante para o desenvolvimento da região? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 – Roteiro de Entrevistas com os Coordenadores 

Quanto você acha que os docentes conhecem sobre o conceito de gamificação Estrutural? 
Você acha importante conhecer este conceito para aplicação desta metodologia de ensino? 
 
Quanto você e os docentes conhecem sobre o conceito de gamificação de Conteúdo? 
Já viu à aplicação desta técnica em alguma escola ou até mesmo nesta que atua? Como os docentes 
reagem a ela? 
 
Você percebeu que a estratégia de gamificação utilizada pelos docentes foi efetiva para o 
aprendizado do aluno? Por que considera? 
 
Quais as dificuldades dos docentes em usar as ferramentas para implantar as estratégias de 
gamificação? Como foi quando tentou usar ou usou? 
 
Os docentes encontram dificuldade em Planejamento das estratégias de gamificação? Pode 
exemplificar? 
 
Com relação ao tempo os docentes encontram dificuldade em arrumar tempo livre para implantar as 
estratégias de gamificação? 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante auxilia positivamente no engajamento dos 
estudantes? De que maneira? 
 
Como a gamificação aplicada no ensino profissionalizante  auxilia positivamente no desempenho 
acadêmico dos estudantes? 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante facilita o aprendizado profissional do estudante? 
 
Com aprendizagem baseada na gamificação, no ensino profissionalizante, contribui para o acesso do 
estudante ao mercado de trabalho? Como você vê isso? 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante é uma proposta positiva para ser aplicada no 
ensino técnico profissionalizante? Você concorda com isso? Como? 
 
De que maneira a gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o 
desenvolvimento pessoal do estudante? 
 
Gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o desenvolvimento da região como 
um todo? Como? 
 
De que maneira a gamificação aplicada no ensino profissionalizante contribui para o 
desenvolvimento econômico e social da região? 
 
Na sua visão, quais são os impactos da aplicação das estratégias de gamificação no ensino 
profissionalizante para o desenvolvimento pessoal do estudante? 
 
Na sua visão, quais são os impactos da aplicação das estratégias de gamificação no ensino 
profissionalizante para o desenvolvimento da região? 
 


