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RESUMO 

Esta monografia tern como objetivo discutir sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Iiidieo na matematica, 

enfatizando seus aspectos beneficos sobre a aprendizagem. Sendo assim, sera ressaltada 

a grande eficacia que o ludico traz ao ensino e a aprendizagem da matematica, de forma 

a desmistificar a rotulagem sobre a mesma. Ela e vista como a disciplina mais dificil, 

como urn monstro, na qual os alunos ficam reprovados com maior frequencia. O ludico 

na matematica e uma forma de ensinar, que chama mais atencao dos alunos sobre o que 

esta sendo ensinado, evitando que as aulas sejam monotonas e desfavoraveis a 

aprendizagem, pois o ludico trata o ensino de forma prazerosa e diversificada sendo urn 

estimulo ao estudo. Para tal discussao, fez-se o uso de pesquisas no ambiente escolar 

onde se realizou o estagio, por meio de entrevistas e observacoes, tendo na culminancia 

da pesquisa uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitative O proprio estagio, 

tambem serviu de estudo para esse tema, ja que o ludico foi trabalhado na sala de aula, 

durante o mesmo, sendo registrado no Diario de Campo. Com esse estudo, foi concluido 

que a rotulagem sobre as dificuldades em matematica, antes tao em vigor nas escolas, 

hoje esta fragilizada, e ate mesmo esta se invertendo os pontos, mudando o ensino 

diario e repetitive da matematica sem nenhum atrativo. Atualmente, ja se tern trabalhos 

que buscam a perspectiva ludica para o ensino, pois esta sendo visto a eficacia que essa 

maneira de ensinar favorece a aprendizagem e o interesse pelo estudo. 

Palavras-chave: Ludico na matematica. Mudanca. Aprendizagem. 



RESUMEN 

Esta monografia tiene como objetivo discutirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la obra en las matematieas, haciendo 

hincapie en sus aspectos beneficiosos de aprendizaje. For lo tanto, pondra de relieve la 

gran eficacia que el juego trae a la ensenanza y el aprendizaje de las matematieas con el 

fin de desmitificar el etiquetado sobre el mismo. Ella es vista como la disciplina mas 

dificil, como un monstruo, en los que los estudiantes no son mas a menudo. La novedad 

en las matematieas es una manera de ensenar. lo que mas llama la atencion de los 

estudiantes acerca de lo que se ensefia, evitando las clases son aburridas y perjudicial 

para el aprendizaje porque la ensenanza es la forma ludica con un agradable y variado 

de aprendizaje permanente . Para esta discusion, fue el uso de la investigation en el 

ambito escolar donde se celebro la etapa, a traves de entrevistas y observaeiones, con la 

culmination de un enfoque de investigation tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Ei mismo escenarlo, tambien sirvio para estudiar esta cuestion, ya que la obra fue 

trabajado en el aula durante el mismo registrado en el diario de campo. Con este 

estudio, llegamos a la conclusion de que el etiquetado sobre las dificultades en 

matematieas, en vigor antes del dia de hoy las escuelas es fragil, e incluso revertir los 

puntos, el cambio de la ensenanza diaria de las matematieas y repetitivo desagradable. 

En la actualidad, el trabajo ya ha estado buscando un acercamiento ludico a la 

ensenanza, ya que se considera que la eficacia de esta forma de ensenanza fomenta el 

aprendizaje y el interes en el estudio. 

Palabras clave: Jugando en matematieas. Cambiar. El aprendizaje. 
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INTRODUCAO 

A pesquisa sobre o "Ludico na matematica: uma maneira prazerosa de aprender" 

foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Leite Rolim, 

localizada na cidade de Cajazeiras - PB, na qual se discute o ensino de matematica, as 

metodologias e tecnicas utilizadas pelos professores e a receptividade adaptacao dos 

alunos a essas metodologias. 

Sendo assim, o trabalho tern o proposito de identificar varios tipos de 

brincadeiras e jogos que podem ser usados na disciplina de matematica ofertada no 

ambito educacional dos anos inicias, alem de perceber o quanto essas atividades podem 

favorecer o desenvolvimento do aluno e a valorizacao da aula. Visto que a utilizacao da 

referida tecnica na construcao da aula esta sendo cada vez mais explorada. Assim, essa 

pesquisa tern o proposito de analisar que contribuicoes que o ensino de matematica por 

meios ludicos pode trazer ao aluno, ao ensino e a aprendizagem. 

O ensino de matematica atraves do ludico tern uma grande eficacia na 

valorizacao, melhoria e entusiasmo pela participacao nas aulas e pelo interessante, por 

parte do educando, de aprender os conteudos. 

No entanto, a escola desenvolve o ludico no ensino de matematica de forma 

diferente ao que se propSe o ludico na educaeao, pelo fato de os educadores nao terem 

qualificacao adequada para trabalhar explorando melhor, explorando essas atividades 

por meio do ludico. 

O interesse para desenvolver esse trabalho ocorreu pela grande capacidade que o 

ludico tern de entusiasmar os alunos, para uma participacao mais ativa nas aulas, sem 

deixar de explorar os conteudos, mas pelo contrario, proporcionando melhor 

aprendizado, motivo este que inspirou a escolha dcsse tema para a realizacao desta 

pesquisa. Alem do interesse de conhecer as varias atividades que proporcionem a oferta 

de aulas diferenciadas, mas com qualidade. 
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Os objetivos que nortearam este trabalho foram: Conhecer como o ludico pode 

ser trabalhado para o enriquecimento da aula; Identificar os beneficios que o ludico 

pode trazer ao aluno e tambem ao professor; Compreender a intencionalidade de uma 

aula ludica no ensino de matematica para melhor aplica-las, tendo assim melhor 

beneficio. 

Nesse sentido, as possibilidades desta pesquisa, sao viaveis, ja que o estudo da 

mesma vein contribuir de forma significativa ao processo de ensino aprendizagem, pois 

trara motivacao para o estudo e consequentemente muito aprendizado que contribuira 

no meu processo de formacao, visto que a elaboracao da monografia requer pesquisas, 

leituras e autonomias, alem de me enriquecer culturalmente no aprendizado sobre o 

ludico na matematica nos anos iniciais. Podendo, futuramente, utilizar-me desses 

conhecimentos adquiridos efetivando-os no trabalho docente. 

Desta forma, percebe-se que o ludico e um grande aliado do professor, ja que a 

sua utilizacao no ensino traz beneficios a educagao, ao professor e, principalmente, ao 

aluno que tende a crescer cognitivamente, criativamente, motoramente e socialmente. 

Em sua estrutura a monografia esta dividida em capitulos, seguidos de 

conclusao, referencias e anexo. 

No primeiro capitulo, sera descrito os caminhos percorridos para a realizacao da 

pesquisa referente. Assim serao descritos sobre o objeto da pesquisa, instrumentos de 

coleta de dados, abordagem da pesquisa, tipo de pesquisa e sujeito da pesquisa. Como 

tambem, sera abordado sobre novas fontes documentais, momentos pre-estagio, pianos 

de aulas, estagio e diario de aulas que sao referentes aos momentos do estagio. 

No segundo capitulo aborda-se, sobre o ludico na matematica evidenciando os 

beneficios de uma aula ludica no ensino de matematica, apoiando-sc na maneira de 

como essa aula pode ser explorada para que o aluno seja beneficiado de forma cognitiva 

e nao apenas na forma de diversao. Tambem, serao apresentadas algumas brincadeiras e 

jogos que podem ser usados para esse fim. Outro ponto a ser discutido nesse capitulo e a 

questao das dificuldades de se realizar o ensino por meio ludico, destacando-se, a falta 

de percepcao do professor para com o ludico como meio de aprendizagem, a falta de 

espaco, falta de objetos, dupla ou tripla Jornada dos professores e a falta de qualificacao 

adequada dos professores. 
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Discute-se ainda, sobre as qualidades dos professores para o uso do ludico na 

aprendizagem, devendo ser bem preparados, qualificados para o uso do mesmo, de 

forma a manter a ordem durante as atividades. Um ultimo ponto a ser desenvolvido 

nesse capitulo e a questao da importancia da matematica na vida do ser humano, o 

quanto esta e aplicada no cotidiano das pessoas, alem de abordar a matematica nos dias 

atuais como essencial a vida do homem (no sentido de humanidade). 

O terceiro capitulo sera uma analise referente a pesquisa realizada na escola 

onde foi feito o estagio. Faz parte desse capitulo discussoes sobre: o tradicionalismo 

ainda dominante; no qual se comenta sobre as aulas ainda como tradicionais apesar de 

ter levemente uma passagem do ensino ludico. O aluno e o ludico: sendo discutido 

sobre o que os alunos compreendem sobre o ensino atraves do ludico, e o aluno e a 

matematica: sendo abordado sobre a relacao ou a visao que os alunos tem sobre a 

disciplina matematica. 

O quarto capitulo traz um relato sobre o estagio, as vivencias nesse periodo, 

referenciando com o objeto de estudo monografico. Assim, sera tratado sobre: estagio e 

teoria onde se abordara sobre a importancia do estagio realizado enfocando a 

contribuicao deste para a percepcao do educando estagiario sobre a profissao docente, 

Tambem abordara sobre as atividades realizadas no estagio e sua interface com o objeto 

de estudo da pesquisa. Destaca ainda a indisciplina como um agravante para a 

aprendizagem e para a realizacao das aulas. Alem de revelar como sobre a questao da 

avaliacao que foi realizada de modo apenas a verificar tanto a aprendizagem dos alunos 

quanto a verificar se as aulas estavam sendo beneficas a aprendizagem, explicando que 

esta nao foi realizada de modo quantitative a partir da aplicacao provas para dar notas 

aos alunos. Dando continuidade, apresenta a professora titular ressaltando o apoio que 

esta deu a estagiaria, tanto em aspectos comportamentais como em termo de didatica de 

ensino. Por ultimo, enfatiza sobre a questao da falta de concentracao como algo que 

dificulta o processo ensino e aprendizagem. 



CAPITULO I 

1. PERCURSO METODOLOGICO 

Este capitulo abordara sobre os caminhos realizados para a concretizacao da 

monografia. Faz parte deste capitulo as abordagens da realizacao da pesquisa, como 

elementos necessaiios ao trabalho monografico, no qual apresenta-se: o local da 

pesquisa, o sujeito da pesquisa, os instrumentos de coletas de dados, tipo de pesquisa e 

a abordagem da pesquisa. Tambem se discute sobre os caminhos percorridos para a 

realizacao do estagio supervisionado, que e o momento de relacionar o objeto de estudo 

que e: O ludico na matematica e o aporte teorico estudado durante o curso. Sendo feito 

uso de recursos como o diario de aulas e o piano de aulas, que segundo a nova Historia 

Cultural, sao fontes documentais que servem de apoio ou de referenda para estudo. 
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1.1 Sujeitos e local da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa foi realizada na escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Leite 

Rolim, localizada na cidade de Cajazeiras, e teve como sujeitos da pesquisa os alunos 

do 4° ano, de cuja turma fizeram parte da amostragem 4 alunos de um universo de 36. 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados uma entrevista semi-orientada. 

Pois, [...] "essa uma entrevista mais aberta que a estruturada, o que possibilita maior 

flexibilidade nas respostas e a obtencao de falas que podem enriquecer ainda mais a 

tematica abordada." (MATOS, 2002.p. 63). Tambem foi gravada para posterior 

transcricao, a fim de nao se distorcer as respostas dos alunos entrevistados. 

A observacao foi outro instrumento de coleta de dados, na tentativa de se ter um 

melhor colhimento dos dados. Tendo em vista que a observacao permite que se obtenha 

tambem um outro instrumento de coleta de dados. Como bem referenda Gil, (1987) 

citado por Matos, que, "a observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente 

porque pode ser associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista [ . . . ]" 

(2002, p.58).Desta forma, torna-se possivel, atraves dessa uniao ter um melhor e mais 

seguro resultado, tornando reduzida a margem de erros no momento da anallse. 

A observacao foi realizada no mes de setembro do ano 2009 que correspondeu 

ao 5° periodo do curso e teve como objetivo conhecer como e realizada a dinamica de 

aprendizagem sobre os conteudos de matematica. 
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1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fontes documentais 

Como fontes de dados da pesquisa tambem utilizou-se o Diario de Campo e 

Portfolio - este constituido pelos pianos de aula e as atividades vivenciadas durante o 

estagio. 

Portanto, para este trabalho o Diario de Campo e Portfolio tambem fontes de 

pesquisas ja que a nova Historia Cultural defende o reconhecimento da eultura que cada 

pessoa constroi como ato historico, podendo assim nos valer destes recursos como fonte 

de pesquisa. A Historia Cultural se faz bastante importante para a historiografia, visto 

que esta permite que acontecimentos que antes ficavam desconhecidos, por ser por 

outros historiadores considerados sem valia, que nao as consideram por nao ser fontes 

advindas de oficialidade, agora sao eficazes no estudo da historia. Como fala Hunor, 

sobre a contribuicao que a historia cultural tern nos estudos historiograficos, 

[...] a historia cultural traz uma contribuicao imprcscindivel para a 

historiografia mundial, ao trazer para a discussao historica a eultura, 

que traz na definicao de seu termo, temas e caracteristicas que 

passavam despercebidos ou ate mesmo desprezados pela historia 

oficial. (p. 156). 

Assim, a nova historia cultural pode-se valer de recursos como um portfolio ou um 

diario, que a partir de suas escritas passa a ser um documento capaz de denunciar 

acontecimentos vividos e por isso ser contribuinte da historia, mostrando culturas e 

caracteristicas que antes passariam despercebidas se a nova historia cultural nao desse enfase a 

esses documentos. 
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A pesquisa apresenta-se como um estudo de caso, por ser uma manelra simples e 

pratica, devido a a pesquisa ser realizada apenas com uma pequena parte da populacao 

que se pretende conhecer. Como e falado por Matos quando se refere a este tipo de 

pesquisa e em suas palavras, diz que o estudo de caso e, 

[...] uma forma de irtvestigaeao bastante utilizada nos cursos de pos-

graduacao, sobretudo pela facilidade operacional. A alternativa de 

utilizar uma amostra reduzida faz com que essa modalidade de 

pesquisa se apresente como uma das mais populares entre os 

investigadores. (MATOS, 2002, p. 46). 

Assim, pelo fato de o estudo de caso facilitar a pesquisa, devido a sua maior 

caracteristica, que e a de estudar apenas uma amostragem que representara o todo, esta 

foi a tonica que determinou a escolha do estudo de caso para a realizacao desta 

pesquisa. 

1.3 Abordagem da pesquisa 

A abordagem da pesquisa foi feita levando em consideracao tanto os dados 

quantitativos que abordam termos numericos, quanto qualitativos que tern uma 

abordagem voltada mais para o que se esta por tras dos fatos. Nesse sentido, segundo a 

Minayo apud Matos, " [ . . . ] , devemos considerar cicntifico nao apenas os aspectos 

quantitativos em uma pesquisa, mas tambem as variaveis qualitativas, pois se 

complementam e possibilitam miiltiplas interpretagoes." (2002, p. 36). 
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1.5 Momentos pre-estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes do estagio, houve a realizacao de uma aula teste, com o objetivo de se 

perceber as necessidades da turma e se conhecer melhor o ambiente, como tambem para 

se avallar os pontos positivos e negativos para preparar as aulas do estagio. 

Antes do estagio, foram preparados pianos de aulas que abordavam assuntos 

sugeridos pela professora titular da sala. Os pianos de aulas tambem foram orientados 

pela professora da disciplina Estagio Supervisionados em Docencia. 

O estagio ocorreu do dia 23 de agosto a 20 setembro de 2010. Sendo realizado 

durante no turno da tarde em uma turma do 3° ano que continha 25 alunos. 

Durante o estagio, era registrado, tambem apos as aulas, o diario do dia, onde 

eram escritos os acontecimentos da aula, culminando em um diario de campo que serviu 

como fonte para a construcao da monografia. 



CAPITULO I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. O LUDICO E O ENSINO: UMA PERSPECTIVA RENOVADORA 

Este capitulo abordara algumas dlmensoes que sao relacionadas a uma pratica 

docente no ensino de matematica, que tenha o ludico como instrumento no auxilio 

do ensino - aprendizagem. Sendo assim, as dlmensoes abordadas serao: ludico: 

atividade que gera aprendizado; algumas atividades ludicas que contribuem para o 

ensino de matematica; dificuldades para se trabalhar com atividades ludicas no 

processo de ensino - aprendizagem; as vantagens do ludico no ensino de 

matematica; qualidades do cducador ludico no ensino de matematica e matematica, 

essencial ao ser humano. 
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2.1 Ludico: atividades que geram aprendizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E conhecido por todos que crianca adora brincar, isso faz parte de sua natureza. 

Essa paixao que as criancas tern por jogos e brincadeiras ocorre porque essas atividades 

ludicas proporcionam a elas prazer, uma vez que "o jogo e para a crianca como e o 

trabalho para o adulto." (MAKARENKO, p.47 apud, ALMEIDA, p. 32) E nesse 

momento, sem que elas perccbam, que ocorre grande parte de seu aprendizado. Os 

jogos, brincadeiras, todas as atividades ludicas sao de grande importancia para a 

crianca. Pois, com essas atividades e que as criancas amadurecem. Isso pode ser visto 

nas palavras de Almeida, quando diz, 

A edueacao ludica esta distante da concepcao ingenua de passatempo, 

brincadeira vulgar, diversao superficial. Ela e uma acao inerente na 

crianca, no adolescente, no jovcm e no adulto e aparece sempre como 

uma forma transacional em direcao a algum conhecimento, que se 

redefine na elaboracao constante do pensamento individual em 

permutacoes com o pensamento coletivo. (1998. p. 13). 

Entao porque nao usar esse metodo a favor da educac-So para que se consiga um 

malor rendimento de aprendizagem das criancas proporcionando-as um futuro seguro 

em que elas tenham consciencia de seus direitos e deveres. Como fala Almeida, 

O ser humano nasceu para aprender, para descobrir e apropriar de 

todos os conhccimentos, desde os mais simples (levar a colher a boca) 

ate os mais complexos ( criar e solucionar problemas), e e isso que lhe 

garante a sobrevivencia e a integracao na sociedade como ser 

participativo, critico e criativo. (1998, p.l 1). 

Nessa perspectiva, o trabalho realizado com o ludico no ensino de matematica 

deve sempre seguir orientacoes que leve esse metodo de cncontro aos conhccimentos. 
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ao crescimento pessoal e social do aluno. Portanto, explorando esse metodo a sua 

capacidade de agucar no aluno as caracteristicas ja existentes neles que sao: a 

criatividade, motricidade, argumentacao, percepcao, racioelnio, curiosidade, e varias 

outras caracteristicas que favorecem ao aluno o crescimento intelectual levando-o a uma 

superacao cognitiva. 

Na execucao desse metodo e preciso que seja realizado envolvendo a realidade 

da crianca que e a de brincar, sorrir, conversar, indagar, se divertir tornando a busca 

pelos conhccimentos prazerosa. Isso e o que levara a crianca a se interessar pela 

aprendizagem, sem necessariamente, ela ter que softer e deixar seus instintos de crianca 

para adquirir conhecimentos. Como fala Almeida, "ninguem se atirara a uma atividade 

eminentemente seria, penosa, transformadora (visao de uma realidade futura feliz), se 

nao tiver, no presente, a alegria real, ou seja, o mmimo de prazer, satisfacao e 

predisposicao para Isso." (1998, p.31). 

A funcao do ludico na edueacao, e ensinar as criancas sem tirar delas o prazer de 

viver, e de se esperar que elas se interessem por buscar os conhecimentos, ao mesmo 

tempo em que se educa para um conhecimento sistematizado, se educa tambem para a 

vida de forma agradavel em que as criancas aprovam. 

2.2 Algumas atividades ludicas que contribuem para o ensino de matematica 

Ha inumeras atividades ludicas que podem contribuir para o desenvolvimento da 

aula, com a intencionalidade de promover a partir dessas atividades o conhecimento 

sistematizado exigido e reconhecido pela sociedade, alem de formar junto com a 

aquisicao desses conhecimentos, cidadaos criticos, criativos e ativos na sociedade. 

Para citar algumas dessas atividades ludicas pode-se voltar ao passado para 

perceber que, ja ha muito tempo, utilizavam dessas atividades com o proposito para a 

edueacao. Desde os povos mais antigos como os primitivos a danca. a caca, a pesca, as 

lutas eram atividades necessarias a sobrevivencias desses povos. Eram passadas de 
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geracao a geracao. Desde cedo, as criancas ja participavam com os adultos dessas 

atividades como treinamento para sua sobrevivencia. Sob essa perspective, Almeida diz, 

[...] O corpo e o meio, a infancia e a eultura adulta faziam parte de um 

so mundo. Esse mundo podia ser pequeno, mas era eminentemente 

coerente, uma vez que os jogos caracterizavam a propria eultura, a 

eultura era edueacao, e a edueacao representava a sobrevivencia. 

(1998.p.l9). 

Era, nesse tempo nao so importante, mas tambem essencial o uso dessas 

atividades que foram ao passar do tempo se modificando, acompanhando as tendencias 

de cada epoca. 

Muitas dessas atividades podem ser trabalhadas na escola como meio promissor 

do conhecimento. Como exemplo a danca, visto a cima que era um meio de cducar. 

Outras atividades podem ser listadas, como a bola de gude, o bingo, a dama, o esconde -

esconde, o pega-pega, o atletismo, o domino, xadrez, pula cordas, quebra cabeca, pega 

varetas, teatro, musica e, atualmente, pode-se usar jogos computadorizados ja inserindo 

as criancas nas novas tecnologias. Todas essas brincadeiras contribuem para uma aula 

mais eficaz, tornando tanto a aprendizagem como o ensino agradavel, com gosto de 

quero mais. 

2.3 Dificuldades para se trabalhar com atividades ludicas no processo de ensino e 

aprendizagem 

As atividades ludicas no ensino de matematica sao ainda vistas por muitos, 

inclusive, por educadores, apenas como um momento de lazer de passatempo. Nao 

relacionando esse momento, como tambem, de aprendizagem. Isso acontece, devido a 

edueacao ser vista como um instrumento apenas de aprendizagem sistematizadas, no 

qual muitos sao defensores da edueacao tradicional que condiciona o aluno "a 

concepcao politica Ingenua, a passividade, ao espontaneismo, a jocosidade, a alienacao, 
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA submissao, condicionantes da pedagogia dominadora e neutralizante." ( ALMEIDA, 

1998,p.31). 

O processo de ensino por meios ludicos gera um trabalho redobrado para essa 

realizacao, ocupando muito tempo dos professores no planejamento das atividades. 

Outro fator e causado pela dupla ou tripla Jornada de trabalho que a grande 

maioria dos professores tern, devido a necessidade de subsistencia. No qual, os salaries 

pagos aos mesmos, nao serem satisfatorios a necessidade do custo de vida. Como 

tambem a falta de professores qualificados ao correto uso dessas atividades, ou ate 

mesmo sem formacao superior e a existencia de professores que atuam na edueacao 

infantil com habilitacao em outra area. Assim, como a falta de objetos e de espaco que 

proporcionem. a realizacao de muitas dessas atividades. Todos esses fatores favorecem 

o mau uso de atividades ludicas como crescimento intelectual, pessoal e social. Como 

tambem, contribui para o grande caso de alunos que se desviam da escola por nao se 

encontrarem nela. 

2.4 As vantagens do ludico no ensino de matematica 

Quando se ensina matematica atraves de atividades ludicas, o interesse das 

criancas pela aprendizagem cresce. Ha uma maior concentracao nas aulas e uma 

preocupacao maior em entender a solucao de problemas propostos pela professora. Pois, 

a edueacao atraves do ludico nao se resume apenas ao decorar regras que levem a uma 

conclusao da questao, como se realiza na edueacao tradicional. 

A edueacao atraves do ludico preocupa-se em propor atividades que sejam 

compativeis com o nivel de desenvolvimento cognitivo das criancas, preocupando-se 

em gerar com o problema proposto. o desequilibrio. para que as criancas sintam-se 

desafiadas ao mesmo tempo em que instigadas a re solver o problema. 

Essa vontade de querer descobrir qual a solucao do problema faz com que a 

crianca busque novos conhecimentos, indagando sobre possiveis respostas. 
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Quando essa atividade e feita em grupo, o crescimento que ela proporciona e 

ainda mais abrangente. Pois, as criangas passam a ter uma relacao a qual precisam 

administrar. Surgem ai, varios focos de desenvolvimento, como por exemplo: o 

respeito, a tolerancia, o companhcirismo, o ouvir, o falar, o agir, esperar, o criticar, ser 

critica, argumentar, etc.. E toda uma relacao social que esta por traz dessa atividade. 

Sabendo o professor medlar corretamente esse momento, essa atividade so tern a 

favorecer grandiosamente aos alunos. 

Ensinar matematica nao significa limitar-se aos numeros, vendo-os como unicos 

possibilitadores da aprendizagem cognitiva dos mesmos. Mas deve-se perceber que em 

todos os lugares e agoes existe a possibilidade de construgao do conhecimento, visto 

que a matematica esta inserida em todos os ambientcs. " [ . . . ] . O meio ambicnte pode 

proporcionar muitas coisas, que, indiretamente, facilitam o desenvolvimento do 

conhecimento logico-matematico. [ . . . ]" (KAMII , 1995, p. 42). 

A perspectiva do ludico no ensino de matematica e, entao, fazer com que haja 

aprendizado em meio a varios elemenlos tanto fisicos como mentals, gerando assim, 

crescimento pessoal, cognitivo e social no aluno permltindo que ele se desenvolva por 

seus proprios mcritos na busca do conhecimento. 

Essas atividades que induzem as criancas a serem autonomos em suas 

caminhadas, em suas agoes, terao reflexos em sua vida adulta. Sendo adultos que 

refletem sobre o meio, discutcm, e agem nao permitindo ser engolido pela sociedade. 

2.5 Qualidades do educador ludico no ensino de matematica 

O ludico atualmente esta sendo percebido como um facilitador da aquisigao dos 

conhecimentos matematicos. Mas, nao basta ter o ludico para que as criangas entendam 

os conteudos. E preciso, ter tambem um bom mediador entre as criangas, os conteudos e 

as atividades ludicas "[ . . . ] criando situagoes para que a crianga exercite a eapacldade de 

pensar e buscar solugoes para os problemas apresentados. [ . . . ]" (ARANAO, 1999.p.l2) 
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E precise que o educador esteja qualificado a trabalhar com esse proposito que o 

ludico tras intrmseeo. O professor precisa ter o conhecimento previo das atividades. 

Precisa ser justo, esta sempre atento, ser astuto, ser um bom observador, um bom 

articulador. Para fazer realmente que o ludico tenha sentido na aula. 

Precisa tambem manter a disciplina, a organizacao de varias criangas ao mesmo 

tempo, coisa que nao e facil visto que as criangas ficam entusiasmadas, curiosas, 

agitadas. Pois, se trata para elas apenas de uma brincadeira uma diversao. Por isso, o 

professor precisa ter muita habilidade, preparagao, conhecimento, para saber explorar o 

ludico como contribuinte ao conhecimento. 

O bom educador de matematica deve ser aquele que nao prioriza a decoreba de 

regras, ou ao ensino da pura matematica realizada de forma monotona, chata e seria. 

"Os professores ensinam as criangas a contar, ler e escrever numerais, acred itando que 

assim estao ensinando conceitos numericos." (KAMMI, 1990 p.40). No entanto, nao e 

isso que acontece. Dessa maneira a crianga tera mais dificuldades de representagao dos 

signos, pois, ele apenas decorou os simbolos, mas nao entendeu o que cad a um dos 

signos representa. Nao que ler os numerais, escrever e contar nao seja bom para as 

criangas, mas e menos significativo para o seu aprendizado como diz Kammi, 

E bom para a crianga aprender a contar, ler e escrever numerais, mas e 

muito mais importante que ela construa a estrutura mental de numero. 

Se a crianca tive construido esta estrutura tera maior facil idade em 

assimilar os signos a ela. Se nao a construir, toda a contagem leitura e 

escrita de numerais sera feita apenas de memoria (decorando). (1990, 

p.40). 

Assim, ensinando conceitos numericos, o educador tende nao so a proporcionar 

aos alunos conhecimentos matematicos mais significativos, mas tambem faz com que o 

aluno seja critico, autonomo e reflexivo. E preciso que o educador esteja lado a lado 

com os alunos dando-lhes o apoio necessario estando comprometidos com o 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos. 

Quando o educador tem uma visao construtivista no ensino da matematica ele 

deve obviamente avaliar as criangas nessa perspectiva. Assim, a avallagao deve ocorrer 
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de forma continua. Atraves da observacao, da analise e da continuidade ao que aluno 

conseguiu desenvolver. Nesse sentido, 

[...]. O processo avaliativo se desenvolve concomitantemente ao 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Anotacoes sobre seu 

desenvolvimento bimestral, por exemplo, sao pequenas 'paradas' de 

um trem em movimento, ou seja, momentos de o professor dar 

noticias sobre o caminho percorrido pelo aluno ate aquele momento. 

Da mesma forma, o significado daqueles registros e servirem de 

pontes de referencias para a continuidade das agoes educativas, do 

proprio professor ou de professores que lhes sucederem, quando sao 

feitos ao final de anos letivos. (HOFFMANN, 2007, p. 15). 

Com essas qualidades, se forma um bom educador, capaz de mediar o 

desenvolvimento dos alunos utilizando corretamente o meio ludico como favorecedor 

ao desempenho dos mesmos. 

2.6 Matematica, essencial ao ser humano 

A matematica e uma ciencia essencial a vida humana. Nao podemos falar em 

matematica sem destacar a grandiosidade que e essa disciplina. Tanto falando no 

aspecto de sua importancia quanto no de sua amplitude, de sua abrangencia por esta 

envolvida em todos os aspectos e ambientes da vida, ou seja, em tudo que nos rodeia. 

Como apresenta os Parametros Curriculares Nacionais de matematica, 

Faz parte da vida de todas as pessoas nas experiencias mais simples 

como contar, comparar e operar sobre quantidades. Nos calculos 

relativos a salarios, pagamentos e consumo, na organizacao de 

atividades como agriculture e pesca, a matematica se apresenta como 

um conhecimento de muita. aplicabilidade. Tambem e um 

instrumental para diferentes areas do conhecimento, por ser utilizada 

em estudos tanto ligados a ciencias da natureza como as ciencias 
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sociais e por estar presente na composicao musical, na coreografia, na 

arte e nos esportes, (BRASIL, 1997, p.29). 

Por isso, e tao importante dar valor a matematica em toda edueacao, desde a 

basica onde se introduz com conhecimentos basicos e simples de medir, comparar, 

localizar, quantificar, seriar, entre outros que darao suporte as series mais avancadas. 

Sendo tambem, importante, dar valor aos conhecimentos previos dos alunos. Pois todos 

os individuos tern conhecimentos anteriores aos que sao adquiridos no ambito escolar. 

Inclusive os conhecimentos matematicos sao adquiridos e efetivados fora desse 

ambiente, e ate com muita precisao. E uma boa parceria que o professor pode ter no 

ensino da matematica e o de "[ . . . ] conhecer melhor a matematica inerente as atividades 

da vida diaria na eultura dessas criangas a 11 m de construir a partir dessa matematica, 

pontes e ligacoes efetivas para a matematica mais abstrata que a escola pretende ensinar. 

[. . . ]" (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 1995, p.27). 

Nesse sentido, se faz necessario que o professor de enfase aos conhecimentos 

previos dos alunos, para que ele possa fazer essa ligacao efetiva que fala Carraher, 

Carraher; Schliemann , sobre essa perspectiva. Assim, um caso que pode exemplificar 

como a matematica e inerente a vida dos alunos e como pode-se aproveitar desses 

conheeimentos anteriores a escolarizagao, e o caso de pessoas que por necessidade 

lidam com numeros, ou com algo que os relacione. Aprendendo na vida pratica a somar, 

dividir, diminuir e multiplicar, aprendendo nogoes de espago de tempo. Essas pessoas, 

que muitas, desde criangas abandonam. a escola para ajudar financeiramente as familias 

em trabalhos de vendas, compras, de pedreiros e varios outros trabalhos que precise de 

nogoes matematieas. Mas, que, porem essas mesmas pessoas nao tern na escola tanto 

sucesso com os numeros quanto as tern fora del a. em seus trabalhos diarios. Eis um 

grande exemplo de o quanto o ludico e importante nesta disciplina, o quanto a pratica 

leva ao conhecimento, o quanto a sociabilidade favorece ao aprendizado. Percebe-se 

tambem o quanto deve os professores insistir para que os alunos tenham prazer por essa 

disciplina em vez de despreza-las. 

O professor deve trabalhar a matematica de forma que o aluno perceba-a como 

algo inerente na vida de todos, que a sua rejeigao nao e um bom negocio. Sendo, a partir 
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do educador que a sintonia entre aluno e matematica deve eomeear. Apresentando essa 

disciplina as criangas muito cedo, para que desde ja elas sintam-se envolvidas 

prazerosamente com a disciplina. Usufruindo essa aprendizagem por toda sua vida. 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I I 

3. PERCEPCAO DO CONTEXTO ESCOLAR 

Nesse momento sera falado sobre as vivencias do dia-a-dia escolar em relacao 

ao ensino da matematica, sobre o que os alunos entendem por um ensino ludico, o que 

os alunos acham da disciplina matematica, assim como tambem do trabalho realizado na 

sala de aula para o ensino da matematica. Nesse sentido destaca: O tradicionalismo 

ainda dominante, o aluno e o ludico e o aluno e a matematica. 
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3.1 O tradieionalismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ainda dominante 

A perspective que as aulas no ensino fundamental sejam cada vez mais, 

enriquecidas por metodologias que favorecam aos alunos um crescimento cognitive, 

intelectual e uma independencia. tambem intelectual, se toma mais presente a cada dia. 

A transicao de aulas mecanicistas e tradicionalistas que preparam os alunos para 

o mcrcado de trabalho, para aulas dialeticas e democraticas, que preparam o aluno para 

que eles construam o seu proprio conhecimento, sejam criticos e altos criticos, que 

sejam participantes ativos na sociedade, estao mesmo que devagar, acontecendo. 

Mas, infelizmente, ainda existem educadores que insistem em permanecer com 

uma didatica prisloneira, em que os alunos aprendem na sala de aula somente conteudos 

que visao ao mercado de trabalho, alem desses conteudos serem passados aos alunos 

como conteudos certos e acabados de maneira pragma! ica e repetitiva com abordagens 

que levam os alunos a decoreba, como numa situagao de treinamento, de adestramento. 

O que deixa os alunos alienados, a outras manciras de estudo, as quais valorizam o seu 

potential cognitive*, o seu raciocinio logico, alem de estar mais ligada a sua realidade na 

medida em que o educando e convidado a criar o conhecimento a partir de suas ja 

adquiridas conccpcoes de mundo. 

O reflexo, desses ainda existentes educadores, se percebe na existencia de 

alunos, que ainda falam ser melhor estudar somente a partir dos livros e da explicacao 

da professora, como se pode ver nas palavras do aluno C que diz "prefiro estudar so o 

que tem no livro". (sexo masculino, 8 anos) o que e incomum se pensarmos que este 

aluno e uma crianca e que como todo ser humano nessa fase, naturalmente escolhe o 

brincar, o divertir. o descobrir, o investigar, sendo natural ao humano nessa fase, a 

escolha por essas atividades. Porem, podemos achar comum quando lembramos que 

essa crianca, esta inserida em uma sociedade que de muito tempo e passiva de uma 

edueacao rigorosa e fundamentada apenas no repasse de conteudos, que desconhece ou 

quando conhece, desacredita em uma edueacao realizada metodologicamente por meios 

diversos, e nao com um unico objetivo como se pretende na edueacao traditional que e 
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unica e exclusivarnente intencionada e preparada para passar conteudos programaticos 

aos alunos. O que acontece, 

Na realidade de nossas escolas piiblicas basicas, em que a pratica 

escolar cotidiana costuma, em geral, frustrar as perspectivas da 

necessaria emancipacao intelectual e cultural dos alunos, percebe-se a 

perfeita consonancia da estrutura da escola com a producao dessa 

frustracao, na medida em que nao se constroi de modo a promover a 

condic-ao de sujeitos dos varios agentes que ai se envolvem. (PARO, 

2007, p. 30). 

Dessa forma o desenvolvimento pessoal, individual e crftico do aluno ficam a 

desejar. A escola forma entao, em vez de pessoas pensantes e criticas, forma bibliotecas 

ambulantes, considerando os alunos, objetos receptores e passadores de conhccimentos 

ja apresentado ha muito tempo, sem "autorizacao" para modifica-los. 

Essa realidade e tao vista no ensino que os alunos nao percebem a aprendizagem 

construida de outra forma, nas raras vezes que acontecem de forma diversificada, com 

novos atrativos, com novas propostas de ensino, a nao ser na velha forma tradicional. 

O que se percebe e que o professor ja esta introduzindo uma forma diferenciada 

no ensino da matematica, porem ainda esta muito fraco a presenca dessas aulas. Sendo 

que ainda e dominante a forma tradicional de ensinar. 

3.2 O aluno e o ludico 

Os alunos se mostram leigos a epistemologia do trabalho ludico no ensino 

aprendizagem. O entendimento que eles tem sobre este trabalho, esta mais ligada ao 

aspecto de lazer, de divertimento, nao relacionando a aprendizagem de conteudos, 

criatividade, respeito, de autonomia, de socializacao. etc. Desconhecendo que a 
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aprendizagem tambem pode partir de atividades ludicas. Como fala o aluno C que diz, 

com jogos e brincadeiras "Aprende um monte de coisas, brincadeiras, jogos, e... como 

explicar? Varias coisas." (sexo masculino, 8 anos). O que se percebe em sua fala a falta 

de seguranca, e a falta de relacao entre atividades ludicas e as aprendizagens citadas a 

cima. pois as palavras ditas se encontram meios perdidas, vagas, quando se referindo a 

um amplo leque de aprendizagens que a atividade ludica pode contribuir para o alunado. 

Mas, restringi ao aprendizado do proprio jogo, ou da propria brincadeira. 

Essa percepcao de que os alunos nao entendem o ludico como meio para as 

diversas aprendizagens, se percebe na nao diferenciacao que os alunos nao fazem com 

respeito a jogos e brincadeiras, como fala o aluno D, "Jogos e brincadeiras e tudo a 

mesma coisa." ( sexo masculino, 11 anos). Tambem quando os alunos, nao pcrcebem a 

matematica fora da escola. O que nos mostra tambem que eles nao relacionam a 

matematica a outras atividade e ate a propria necessidade do dia a dia da matematica na 

vida de cada ser. 

3.3 O aluno e a matematica 

Apesar de se ter um conhecimento ja enraizado e ate cultural de que a 

matematica e uma disciplina que amedronta a grande maioria dos alunos. E notorio a 

identificaeao dos alunos com essa disciplina, percebendo que essa eultura ja esta 

ficando ultrapassada, ja que os alunos tern um apresso pela disciplina, como se pode 

perceber nas palavras do aluno (C de 8 anos do sexo masculino), "Gosto, e porque e 

muito legal". Dessa forma percebc-se que apesar de ser uma aula em que o 

tradicionalismo e mais presente do que a aula ludica, os alunos ainda assim se 

mostraram identificar-se com a disciplina. 



CAPiTULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I V 

4 - O LUDICO NA MATEMATICA E O ESTAGIO SUPERVISIONADO 

No quarto capitulo sera falado sobre o estagio, as vivencias nesse periodo, 

referenciando com o objeto de estudo monografico. Assim, sera tratado sobre: estagio e 

teoria,abordando a importancia do estagio realizado, enfocando a contribuicao deste 

para a percepcao do educando estagiario sobre a profissao docente, Tambem abordara 

sobre as atividade realizadas no estagio e sua interface com o objeto de estudo da 

pesquisa. Destaca ainda a indisciplina como um fator agravante na aprendizagem e para 

a realizacao das aulas. Alem de revelar como sobre a questao da avaliacao que foi 

realizada de modo apenas experimental, a fim de verificar tanto a aprendizagem dos 

alunos quanto verificar se as aulas estavam sendo benefices a aprendizagem, ressaltando 

ainda, que esta nao foi realizada de modo quantitativo a partir da aplicacao provas para 

atribuir notas aos alunos. Dando continuidade, apresenta a professora titular ressaltando 

o apoio que esta deu a estagiaria, tanto em aspectos comportamentais como em termos 

de didatica de ensino. Por ultimo, o capitulo encerra com uma reflexao sobre a questao 

da falta de concentracao como algo que dificulta o processo ensino e aprendizagem. 
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4.1 EstagiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e teoria 

Este capitulo se faz assim muito importante para o corpo da monografia, pois 

nele estarao as informacoes vivenciadas do estagio que e um momento sublime do 

curso. Sendo atraves do estagio que o formando tera a real nocao do que e para que ele 

esta se formando, pois, e com esse proposito que o estagio e pensado. Como fala 

Piconez, 

A proposta esta vinculada a ideia de um estagio voltado para o 

atendimento a comunidade, o qual devera proporcionar o engajamento 

do estagiario na realidade, para que possa perceber os desafios que a 

carrcira do magisterio Ihe oferecera e possa, assim, refletir 

maduramente sobre a profissao que vai assurnir. (p. 64. 1994). 

Dessa forma percebe-se o quanto o estagio e importante no percurso da 

academia, ja que e atraves dele que se podcra ter a dimensao da profissao a qual se 

almeja. 

Como tambem e no momento do estagio que toda teoria estudada deve entrar em 

vigor, juntamente com a pratica, sendo este um momento impar do Curso, em que a 

aprendizagem estara em alta, ja que o estagio e a hora de assurnir a postura docente. 

[...] a pratica de ensino sob a forma de Estagio Supervisionado e, 

na verdade, um componente teorico - pratico, isto e, possui uma 

dimensao ideal, teorica, subjetiva, articulada com diferentes posturas 

educacionais, e uma dimensao real, material, social e pratica, propria 

do contexto da escola brasileira. (PICONEZ, p.25. 1994). 

Sendo, pois, atraves das dlmensoes que envoivem a teoria e das dlmensoes que 

envolvem a pratica que o formando ira realizar o seu estagio, abracando as suas faces, 

que se unern por um so proposito. 
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Nesse momento os estudos devem revigorar na mente para que se tenha um bom 

estagio pratico com fundamentos teoricos. Assim tambem, deve acontecer apos o 

estagio, procurando reviver ou rememorar o mesmo, pois assim e possivel fazer uma 

analise do estagio, os acertos e erros que possivelmente tenha ocorrldo, para que a partir 

dai haja uma melhor preparacao para o exercfcio da profissao docente. Como tambem 

sendo a partir do estagio que se podera delinir se o caminho que se quer seguir e 

realmente este. 

O Curso de Pedagogia nao e o que almejo. Isso foi falado por mim e cnfatizado 

por frases como "De forma nenhuma quero ser professora", "so estou fazendo este curso 

por falta de opeao". Porem, uma coisa tenho que falar, que o Curso e otimo, e muito 

proveitoso para o conhecimento, mas, que realmente nao e o que quero para seguir 

carreira. Posso dizer assim, que nao vejo, mais essa formacao docente como algo 

inviavel de concretizacao em minha vida. Nao que eu tenha me apaixonado pela 

profissao, mas que aprendi a respeita-la e reconhecer que essa e uma profissao magica. 

Durante o estagio florcsceu em mini um sentimento muito bom com relacao ao ensino, 

foi um momento dificil ja que nunca tinha lecionado, todavia com o passar do tempo fui 

gostando de estar no papel de professora e antes mesmo de terminar o estagio ja sentia 

saudades do ambiente, dos alunos e de minha postura como professora. 

Gostei muito do ato de ensinar de ver que alguem esta aprendendo, crescendo 

com minha ajuda. A docencia entao passa a ser para mim algo importante e de valor 

como fala Piconez, quando diz, "A docencia, determinada que e pela sua ligacao com a 

apropriacao do conhecimento, tern lugar de grande importancia no processo global da 

edueacao e e decisiva no processo escolar." (1994, p.71). Percebendo, durante o estagio 

tamanha importancia da docencia sobre o meio, sobre a vida, c que me pcrmito agora 

dizer que se toma possivel a efetivagao da profissao, a qual tenho me dedicado na 

universidade. 

Apesar de antes nao ter a intengao de ser educadora, agora reflito como 

educadora. percebendo a contribuicao que um professor dedicado a profissao pode dar a 

sociedade a partir de intencoes de um ensino reflexivo e voltado ao social e ao politico, 

exercitando a docencia numa perspectiva de unir, como de fato deve ser a edueacao e o 
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meio social. Como pode-se perceber essa importancia e pereepgao dos professores sobre 

o ato educativo no andamento social, nas palavras de Piconez ao falar, 

Ha hoje um despertar geral, no ambito da Edueacao, para seu 

significado social e politico. Cresce cada vez mais a consciencia de 

que o ato educacional esta dentro desse parametro, e a agio dos 

professores deve acontecer dentro dessa realidade concreta da 

sociedade [...]. (1994, p. 70) 

A partir entao da consciencia de uma edueacao que deva ser realizada de forma a 

amplamente abracar as causas sociais e criar causas sociais valorizando a relacao que 

exlste entre essas esferas (edueacao, sociedade, politica) que o ato educacional se torna 

mais significativo e valorizado. Sendo com essa significacao e valorizacao da edueacao 

e que posso comprometer-me a exercitar a profissao. 

4,2 As atividades 

As atividades pensadas para o estagio foram atividades que trabalhavam a 

escrita, a leitura. a coordenacao, a criatividade e a relacao aluno - aluno. Foi trabalhada 

leitura de textos do proprio livro dos alunos como, por exemplo, o texto "licoes de 

convivencia". 

Com o texto acima citado foi pensado para que houvesse uma dlscussao na sala 

sobre o que c licao de convivencia, entao a partir do texto foi discutido o tema, boas 

maneiras, que tinha a ver com o dia a dia dos alunos, com a proposta de que depois do 

debate eles pudessem tomar consciencia de seus atos, e passassem a adotar uma melhor 

maneira de se relacionar, uma melhor maneira de viver bem, porem o objetivo do 

trabalho textual nao foi agradavel no que diz respeito a mudancas de atitudes, mas foi 
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possivel perceber que os alunos sabem o que e necessario para uma boa convivencia, 

porem, nao utilizam essas licoes no dia a dia. 

Com o trabalho de escrita foi utilizada a copia de textos, tanto retirados do livro 

como copiado no quadro assim como o ditado para o treino ortografico. Essas 

atividades eram importantes, pois, com elas os alunos aprendiam a leitura e a escrita das 

palavras. 

Outros momentos de leitura muito proveitosos foram as leituras de poesias. 

Essas leituras foram bastante trabalhadas, pois era uma atividade para ser apresentada 

na culminancia de um projeto da escola que falava sobre Cajazeiras. As poesias eram 

todas de poetas cajazeirenses, entao foram distribuidas poesias para alguns alunos lerem 

em casa e decorar. Todas as poesias foram apresentadas aos alunos e copiadas para que 

todos as conhecessem como tambem discutidas para que os alunos entendessem o que 

tratava a poesia. 

Assim como as poesias foram trabalhadas duas musicas, tambem, de 

cajazeirenses para serem apresentadas na do mesmo projeto. Esses trabalhos eram de 

forma mais dinamica e os alunos gostavam bastante tanto das poesias quanto das 

musicas, isso se mostrou no dia a dia, pois os alunos nao paravam de cantar e recital
- a 

qualquer ora da aula. Esse trabalho teve um otimo resultado do que era o objetivo do 

estudo desses textos, que foi a apresentacao e homenagem aos cajazeirenses, assim 

como conhecer auto res cajazeirenses e suas obras. Com esse trabalho houve tambem a 

aprendizagem da escrita da leitura e da memoria. 

Como exercicios, a criatividade e escrita foram feitos trabalhos de producao 

textual, que exigia dos alunos a criatividade e a desinibicao para leitura, pois estes 

deveriam produzir um texto com o titulo "A minha cidade", depois deveriam fazer um 

desenho representative Este trabalho foi tambem bastante proveitoso, pois foram 

produzidos bons textos e bons desenhos. Os textos eram bem criativos ora descrevendo 

sobre a cidade ora com declaracoes de sentimentos a mesma. Os desenhos eram 

representatives da cidade, pois foram feitos figuras que imitavam a arquitetura da 

cidade. 

As aulas de historia e geografia assim como de ciencias eram trabalhadas sempre 

a partir de indagacoes. na busca de conhecer antes o que os alunos ja compreendiam 
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sobre os assuntos e a partir daf iniciar a explicagao ou discussao do tenia. Essas 

iniciativas foram proveitosas, pois com esse breve conhecimento sobre o que os alunos 

ja entendtam, a aula ocorria com melhor enfase no que se percebia ser necessario 

acrescentar aos alunos, como tambem eles gostavam da discussao e ficavam atentos ao 

que se perguntava e ao que se falava sobre o tenia. Nas aulas tambem, sempre procurava 

trabalhar com cartazes, mostrando figuras representativas dos temas, o que eles ficavam 

interessados em conhecer as imagens o que os levava a indagar sobre e assim acontecer 

a construcao do conhecimento. 

Agora especificando as atividades de matematica, a qual tern mais simpatia com 

o objeto de estudo monografico, cujo tenia e '*() ludico na matematica", sera mostrado 

algumas atividades matematieas que seguiram por base do estudo sobre o tenia. 

Nos capitulos anteriores da monografia e visto que a matematica e uma 

disciplina considerada dificil e a que mais amedronta os estudantes. Mas fala tambem, 

do trabalho ludico como forma de contornar essas ideias postuladas sobre a matematica. 

Nessa perspectiva de trabalhar a matematica por meio ludico, foram realizadas 

algumas atividades durante o estagio a partir desse fundamento. Uma das atividades 

feita com essa base, que se pode ver no Diario de Campo foi o estudo da adicao, quando 

este registra 

[...] uma dinamica, em que foi entregue a cada um, um problema em 

um pedaco de papel. Sendo que sempre havia dois problemas iguais 

ocasionando assim uma disputa entre os alunos em que os mesmos 

deveriam responder o problema no quadro e de acordo com o que se 

aprescntava nas respostas dos alunos ia sendo feita as devidas 

corrodes. (23/08/10). 

Essa dinamica entusiasmou os alunos que foram por si so tentar antes de ir ao 

quadro resolver a atividade. Foi percebido que houve aprendizagem e que os alunos nao 

se mostraram receosos a participar da dinamica por envolver questoes matematieas, mas 

pelo contrario ficaram atentos para saber a questao correta e quern conseguiria primeiro 
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terminal-. Essa atividade mostrou-se entao satisfatorla ja que os alunos participaram 

desta com interesse. 

Fazendo parte do trabalho ludico, foi realizada outra atividade de matematica 

nessa perspectiva. A atividade agora seria uma revisao das quatro operacoes 

matematieas, a atividade era uma trilha enumerada colocado ao chao. Assim como 

mostra a figura a baixo: 

Atividade 1: Revisao das quatro operacoes atraves da trilha de matematica 

Fonte: Portfolio do Estagio Supervisionado em Docencia. 

Nessa atividade seria explorado dos alunos o raciocinio individual de cada um 

sobre as questoes apresentadas, assim os alunos deveriam mostrar suas habilidades em 

solucionar problemas de adicao, multiplicacao, divisao e subtracao. 

Sendo essa uma atividade que tambem teve por base o uso do ludico, para atrair 

mais atencao dos alunos a revisao do assunto. De fato, o ludico atrai bastante os alunos 

ao estudo, de forma que eles se divertem ao mesmo tempo em que aprendem. Por ser 

uma forma mais descontraida os alunos partieipam mais, sem medo de errar. Ate quern 

tern mais dificuldades nas operacoes se interessa em participar e em responder as 

questoes. 

Uma coisa que se percebeu tambem e que uma atividade quando e passada 

apenas para que os alunos copiarem e responderem, os alunos ficam querendo a resposta 

e nao se interessam em descobrir por si so a questao ou procuram outro meio que eles 

possam aprender, eles apenas falam que nao sabem, mesmo sabendo a questao, o que 

ocorre e apenas a preguiga de responder. Ja na atividade ludica eles procuram responder 

a questao e se nao sabem pedem ajuda a um amigo ou procuram no livro uma atividade 

parecida, sendo nessa ora que ocorre a aprendizagem. Percebe-se assim, que "os jogos 

nao sao apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar a energia das 
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criangas, mas meios que enriquecem o desenvolvimento intelectual". (ALMEIDA, P.25, 

1998). Dessa forma, a atividade ludica na matematica e muito interessante visto que nao 

se trata apenas da brincadeira, mas sim, de um aprendizado que ocorre 

espontaneamente. 

Durante o estagio, foi percebido que nao so na matematica, mas tambem nas 

outras disciplinas o uso da atividade ludica no ensino aprendizagem e bem significativo, 

pois o ludico atrai a atencao dos alunos que fleam curiosos e entusiasmados em 

participar, como tambem se percebe a aprendizagem dos mesmos. 

4.3 Indisciplina 

A indisciplina foi um dos maiores problemas encontrados durante o estagio, 

pois, os alunos demoravam a se acalmar quando chegavam a escola o que perdia muito 

tempo. Os mesmos nao obedeciam de primeira ordem, precisando fazer ameacas de 

alguma sancao, para que eles se sentassem e escutasscm o que seria explicado. Mas, 

logo depois ja tinha alguem fazendo brincadeiras e atrapalhando a aula. Assim, mesmo 

quando a aula seria atraves de meios ludicos a aula era atrapalhada devido a indisciplina 

de alguns alunos. Quando o controle da turma fugia as minhas ordens, a professora 

titular sempre era chamada para que ela organizasse novamente a turma e pudesse a aula 

continuada. Nesse sentido, recorre-se as memorias do estagio registradas no Diario de 

aulas, quando aftrma-se que: 

[...] a professora foi chamada para conversar com os alunos, pois a 

aula estava se tornando inviavel, devido ao barulho que alguns alunos 

estavam fazendo. Apos a professora conversar, ouve outra conversa da 

professora estagiaria e os alunos, tambem para pedir a atencao de 

todos na aula. (DIARIO DE AULAS, 23/08/10). 

A professora sempre que solicitada comparecia a sala. atendendo ao meu pedido, 

para colocar ordem na sala quando eu nao conseguia, mantendo novamente a ordem da 

turma, a aula prosseguia. Assim o estagio prosseguiu, com esse apoio da professora. 
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Ate mesmo quando a aula era realizada por meio ludico, a mesma era atrapalhada, por 

alguns alunos que vinham a escola com a intencao apenas de brincar. O ludico e uma maneira 

muito gostosa de trabalhar e eficaz na aprendizagem, porem, com os alunos 

indisciplinados essas atividades nao surtiram muito efeito, talvez por culpa da 

professora estagiaria que nao tenha tido muita paciencia, talvez nao, pois se a atividade 

que eles gostavam de participar nao os manteve quietos e somente atenciosos ao que 

estava trabalhando, talvez o problema seja nos alunos que tern dificuldades de atencao. 

Porem ilea a duvida, se o que se fala e como foi estudado, e que os alunos estao 

cansados de estudar apenas com o quadro e giz e por esse motivo os alunos nao se 

concentram no estudo. Por que entao quando se usa meios ludicos no ensino, eles nao se 

comportam de maneira a deixar a aula prosseguir com sucesso? Como aconteceu com 

uma aula que "[. . . ] foi meio turbulenta devido a alguns alunos nao se comportarem bem 

atrapalhando a aula [ . . . ]" (DIARIO DE AULAS, 25/08/10). Assim, fica evidente que 

mesmo a aula sendo dinamica, de forma a nao ser apenas copia, os educandos podem se 

comportar de maneira a nao favorecer o desenvolvimento da aula como esperado, ja que 

se trata de uma forma divcrtida de estudar. 

Os alunos costumam se apresentar de forma a contrariar as tendencias esperadas 

pelo corpo escolar, no que se refere a uma boa disciplina comportamental, 

Sob esta perspectiva, a indisciplina se refere as condutas, atitudes, 

modos de socializagao, relacionamentos e desenvolvimentos 

cognitivos, que demonstram os estudantes, e que tendem a nao 

reproduzir, divergir ou mesmo negar as orientagSes, expectativas ou 

oportunidades apresentadas pela escola. (GARCIA, 2002 p. 376). 

Dessa forma fica complicado de se ter um bom rendimento escolar, ja que as 

atitudes tomadas pelos alunos tornam conturbadas as aulas dificultando o bom 

andamento das aulas e o aprendizado tanto de quern decide ir de forma contraria ao 

esperado pela professora e instituicao, como aqueles que tentam seguir as boas normas 

de um andamento escolar. 

A indisciplina e marcante pela quebra de regras que prejudiquem ao proximo, no 

caso aos colegas de classe e a professora. 
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A concretizacao da indisciplina acontece atraves da falta de 

cumprimento das regras que estabelecem, orientam e presidem as 

condigoes das atividades em aula, alem do desrespeito as normas e 

valores que fundamentam o convivio entre os colegas e na relacao 

com o professor enquanto pessoa e autoridade (AMADO 1999). 

Dessa maneira, quando o aluno tern comportamentos indisciplinados, ele esta 

burlando regras que favorecem ao bom convivio na sala de aula, desrespeitando aos 

colegas e ao professor como autoridade maior na sala. Assim uma atitude de 

indisciplina pode ser percebida pela quebra da ordem e do bem estar da turma. 

4.4 A professora titular 

Durante o estagio uma das coisas que pode-se char, como grande contribuicao 

na realizacao do estagio, foi a professora titular, que sempre esteve na escola e quando 

eu precisava estava a mim ajudar. Tanto com respeito a controle de turma, como as 

atividades, passando para mim informacoes uteis ao dia-a-dia da escola, deixando-me a 

vontade na sala de aula e me dando total autoridade sobre os alunos, me apoiando nas 

decisoes, ou me dando opcoes de uma melhor maneira de se lidar com os alunos. Assim 

como, trabalhando junto comigo em algumas atividades. De modo geral a professora foi 

uma companheira agradavel durante todo estagio. Podendo citar um dia em a professora 

ficou a frente de um dia de aula devido a problemas de saude da estagiaria que ficou 

auxiliando, como fala no Diario de campo, '[...]a professora trousse para aula as fibulas e 

dando continuidade no trabalho ela ficou a frente, percebendo que eu nao estava em condigSes 

de dar a aula nesse dia. Fiquei entao apenas no auxilio." (20/09/10). 

Assim e possivel perceber o quanto a professora titular foi Importante para o 

estagio nao so nesse dia, como em todos os outros, pois, ela estava sempre por perto e 

sempre disposta a hora que precisasse. 
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Durante o estagio, no que cornete a avaliacao, ela foi realizada nos momentos de 

execucao de exercicio, onde percebia aqueles alunos que tinham dificuldade no assunto, 

aqueles alunos que se esforgavam para aprender, aqueles que nao se interessavam c 

aqueles que ja sabiam. Sendo possivel, a partir dessas observacoes detectar se ouve 

aprendizagem ou nao. Como por cxemplo, pode-se citar nas aulas ludicas, que se 

percebe claramente se o aluno sabe do assunto ou nao e se ele aprendeu a partir da 

atividade, pois, ao aluno pariicipar. como eram feitas atividades em grupos. porem 

exigindo o individual quando o aluno ia fazer a sua parte era o momento da observacao 

e ai sendo detectado que o aluno nao estava compreendendo, era explicado a ele como 

se realizava a atividade, era lhe exigido novas tentativas e novas explicates e 

indagagoes. 

Nesse sentido, era ao aluno feito uma avaliagao apenas mediadora e qualitativa, 

visto que como estagiaria nao se tinha o direito de proceder avaliagoes quantitativas, as 

quais objetivam a pontuar a inteligencia do aluno atraves de notas. 

Usando a avaliagao mediadora tanto se avaliava o aluno quanto ao professor 

estagiario, pois a avaliagao mediadora 

[...] pretende essencialmente, opor-se ao modelo do 'transmitir -

verificar - registra' e evoluir no sentido de uma agao reflexiva e 

desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar, favorecer a 

troca de ideias entre e com seus alunos, num movimento de superagao 

do saber transmitido a uma produgao de saber enriquecido, construido 

a partir da compreensao dos fenomenos estudados. (HOFFMANN, 

1993.p. 145) 

Com a superagao do conhecimento transmitido para o saber enriquecido, tanto o 

aluno quanto o professor crescem. tanto do ponto de vista da aprendizagem dos 

conteudos quanto no lado afetivo, social e emocional, ja que as Ideias se confrontam e 

se superam em ajuda reciproca em dialogos. 
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Juntamente com a avaliagao mediadora se tinha o acompanhamento individual 

do aluno, em que o aluno era observado e acompanhado individualmente, 

proporcionando ao aluno a atengao que ele precisava para que as construgoes do 

conhecimento nas atividadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudadas chegassem a seu objetivo final, como defende 

Hoffmann sobre o acompanhamento individual, 

O acompanhamento do processo de construgao deveria implicar em 

favorecer o desenvolvimento de estudante, oferecendo novas e 

desafiadoras situagoes de aprendizagem, novas leituras ou 

explicagoes, sugerindo-lhes investigagoes, enfim, proporcionando-lhe 

vivencias enriquecedoras e favorecedoras a tomada de consciencia 

progressiva sobre o tema em estudo. (1993, p. 151 a 152). 

Com isso, proporcionando ao aluno a aquisigao do conhecimento antes nao 

alcangado, atraves de um acompanhamento individual necessario ao mesmo. Em que 

lhe foi exigido uma busca ou um esforgo a mais para tal vitoria. 

Nessa perspectiva de uma avaliagao mediadora e individual foi realizada uma 

dinamica que enfatizava as quatro operagoes objetivando a uma revisao do assunto, 

como e visto no Diario de campo, que fala de uma oportunidade de se fazer a avaliagao, 

Na aula de matematica foi trabalho a revisao das quatro operagoes 

problemas, adigao, subtragao, multiplicagao e divisao. Essa revisao foi 

primeiro revisada no quadro com problemas de cada uma das 

operagoes. Em seguida foi trabalhada a revisao com a dinamica da 

trilha. Para a realizagao da brincadeira foram sorteados dois alunos 

sendo uma menina e um menino. Depois alternando entre menino e 

menina o dado foi jogado para saber quantas casas iria percorrer se 

acertasse o problema matematico posto por mim, que poderia ser de 

qualquer operagao.(23-08-2010) 

Com essa dinamica e bem vista a possibilidade da avaliagao individual e 

mediadora, pois, a partir dela observava-se os seus conhecimentos como tambem era 

possivel a realizagao de intervengao necessaria a construgao do conhecimento do aluno 

caso ele ainda nao ativesse alcangado. 



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concentragao 

Uma dificuldade bastante seria encontrada durante o estagio foi a questao da 

concentracao dos alunos, tanto na bora da explicacao quanto na hora de fazer a 

atividade. Os alunos tinham dificuldade em se concentrar na aula, pois o que mais Ihes 

interessavam eram as conversas paralelas e brincadeiras. O que foi percebido e que 

alguns alunos estavam ainda em um estagio de egocentrismo, em que toda atengao 

deveria ser vol tad a para eles havendo assim uma "disputa de popularidade" para quern 

era o mais visto na sala tanto pelos colegas quanto pela professora. 

Ate mesmo na hora de uma atividade ludica, que era uma maneira de chamar 

mais a atengao a aula, eles nao se concentravam no que era explicado para a atividade e 

nem durante a mesma, sendo que alguns alunos estavam sempre desobedecendo ao que 

se pedia e fazendo graca para chamar a atengao. Com esses alunos acontecia o seguinte, 

eles nao prestavam atengao ao que se pedia, mas queriam ser os primeiros a realizar a 

atividade, depois que realizavam dispensavam o trabalho e nao esperavam a vez do 

outro, e sempre queriam ficar com o objeto principal da atividade na mao. Quando se ia 

comegar o assunto sempre era intcrrogado aos alunos sobre o mesmo para saber o 

conhecimento que eles ja tinham sobre o tenia. Porem ate neste momento se tinha 

dificuldade, pois era pequena a parcela da turma que esta atento ao que se perguntava ou 

ao que se falava, de modo que outros alunos se dividiam em conversar, mandar bilhetes, 

chorar, brincar. Ou seja, tudo era motivo para impedlr que os alunos tivessem atengao a 

aula, como tambem tudo era motivo para tirar a concentragao dos alunos a aula ou 

quando estavam fazendo a atividade. Como por exemplo, um caderno que caisse, uma 

fala de um colega, a ponta do lapis, um gesto de um aluno, um erro do colega. 

Ate mesmo na hora da leitura que era um dos prazeres da maioria dos alunos, 

alguns nao tinham concentragao para escutar o que se estava lendo. Enquanto um ou 

mais alunos estavam fazendo a leitura "[ . . . ] o resto da turma nao delxava de fazer suada 

para ouvir a leitura [ . . . ]" (DiARIO DE CAMPO, 24/08/10). Assim era inviavel a 

realizagao da aula se nao houvesse uma punigao para aqueles que insistiam em 

atrapalhar a aula mesmo depois de uma conversa. 



COiNCLUSAO 

Apos todos os caminhos pereorridos para a realizagao desse trabalho 

monografico, dos estudos teoricos, das observacoes em sala de aula, das entrevistas 

feitas e do estagio supervisionado, pode-se concluir este trabalho cujo objeto de estudo 

e o ludico na matematica. Entende-se que este e, realmente, um meio eficaz de ensinar, 

pois com a metodologia diversificada os alunos tern mais Interesse no estudo 

proporcionando assim uma maior aprendizagem ja que os mesmos tern simpatia pelo 

ensino atraves da ludicidade. 

A forma tradicional de que tanto se fala em relacao ao ensino, que e monotono e 

nao atrativo ao aluno, esta sendo substituida vagarosamente pelo modo divertido de 

ensinar e aprender que e atraves do uso do ludico. Assim, a matematica passa a ser 

atrativa aos alunos que mantem o Interesse por esse modo de estudar e aprender, pois e 

a partir do interesse que a aprendizagem se torna possivel. 

Durante o estagio, especificamente nas aulas de matematica o ludico foi usado 

para o ensino. Com isso foi possivel perceber que realmente o uso do ludico no ensino 

tras ao aluno um maior Interesse pelo estudo e consequentemente maior aproveitamento 

cognitivo. 

De modo geral, o estagio foi uma experiencia muito boa. Em que se pode ter a 

nocao de como e realmente a vivencia em uma sala de aula, com isso pude aprender 

melhor sobre o ser professora. 
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ROTEIRO 

1. Para voce o que e brincadeira?/ E jogos? 

2. Para voce existe diferenca entre jogos e brincadeiras? 

3. De que maneira voce estuda matematica? 

4. Voce gosta da disciplina de matematica? Por que? 

5. Voce ver a matematica em outras disciplinas? 

6. Voce acha que pode aprender matematica usando objetos concretos? Ou 

acha melhor aprender matematica com a professora so explicando o que tern 

no livro? 

7. Atraves de jogos e brincadeiras alem de aprender matematica voce aprende 

outras coisas? O que por exemplo? 

8. Os jogos e brincadeiras ja foram usados para ensinar conteudos de outras 

disciplinas? 


