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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabaiho versa sobre o ludico na matematica, dessa forma, pretende-se em linhas gerais 
apresentar o resultado de uma pesquisa sobre a concepcao dos alunos a respeito da 
matematica ensinada e aprendida no cotidiano da sala de aula. A visSo dos alunos em relacao 
a matematica veiculada em sala de aula, traz importantes contribuicoes para o entendimento 
de como a disciplina em questao esta sendo trabalhada pelos professores e concebida pelos 
alunos na realidade atual do contexto escolar. A proposta central e pensar como se efetiva o 
ludico na matematica de forma que contribua para a aprendizagem efetiva do aluno que por 
ventura tenha dificuldade nesse componente curricular. Esta e uma pesquisa qualitativa que 
utUiza como fonte de coleta de dados a observacao e a entrevista; al£m de fontes documentais 
como o diario de campo e o caderno de pianos de aula. Tambem foi realizado o estagio 
supervisionado em docencia que veio contribuir para a aprendizagem da profisskmalizacao, 
bem como o fortalecimento do mesmo. A conclusao obtida com essa pesquisa e" que a maioria 
dos alunos gosta da disciplina matematica, acreditam que ela pode ser usada no dia-a-dia das 
pessoas e tern forte relacao com as atividades diarias da vida. Em contrapartida, outros alunos 
sentem aversao pela referida disciplina e nao sentem prazer em estuda-la. Essa questao pode 
ser resolvida com a associacao da matematica e o ludico de maneira que os alunos apreciam 
para aprender os conteudos dessa area de estudo. 

Palavras-chave: Matematica. Ludico. Ensino-Aprendizagem. 



ABSTRACT 

This paper describes the play in mathematics, so it is intended to broadly present the results of 

a survey on the design of the students about the mathematics taught and learned in everyday 

classroom. The sight of students toward mathematics conveyed in the classroom, brings 

important contributions to the understanding of how the discipline in question is being 

worked on by teachers and designed by students in the current reality of school context. The 

central proposal is to think about how effective the playful form of mathematics that 

contribute to effective learning of the student who has difficulty perchance this curricular 

component. This is a qualitative study that uses as a source of collecting data through 

observations and interviews, in addition to documentary sources such as field diary and 

notebook of lesson plans. Was also carried out in supervised practice teaching which has 

contributed to the learning of professionalism as well as strengthening the same. The 

conclusion from this research is that most students like the mathematical discipline, believe it 

can be used in day-to-day lives and has a strong relationship with the daily activities of life. In 

contrast, other students dislike by that discipline and not take pleasure in studying it. This 

issue can be resolved with a combination of mathematics and playful way that students learn 

to appreciate the content of this field of study. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabaiho versa sobre a presenca da ludicidade na disciplina de matematica. 

Com uma metodologia baseada na construcab do conhecimento, as aulas de matematica 

podem ganhar uma vigorosidade e os alunos tendem a mamfestar uma melhor aprendizagem 

dos conteudos propostos. 

Na minha vivencia cotidiana como professora e como aluna, pude constatar que existe 

certa aversao ao estudo da matematica. As pessoas apresentam uma resistencia em aprender 

determinados conceitos matematicos. Diante dessa problematiea, este estudo sobre "O Ludico 

na Matematica" se justifica pela necessidade de envolver o aluno para o aprendizado dessa 

disciplina e buscar um entendhnento acerca do desinteresse por esta area de ensino. 

E bastante pertinente abordar essa tematica, pois a matematica e uma ciencia exata e 

indispensavel em nossa vida. Na escola, a aprendizagem de conceitos matematicos 

proporciona ao aluno resolver questdes necessarias ao cotidiano. Se o curriculo escolar 

precisa esta ligado a realidade proxima do aluno, essa e~ uma disciplina que verdadeiramente 

tern relacao com as situacdes diarias. 

Essa tematica foi investigada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, procurando 

identificar como estavam sendo veiculados os conteudos da matematica em sala de aula. E 

pertinente tambem, identificar quais sao os beneficios trazidos pela ludicidade para esse 

componente curricular. Um dos objetivos e saber em que medida a aprendizagem pode ser 

influenciada pelo uso de metodologias que empreguem a ludicidade para aplicacao dos 

conteudos. 

A realizacao deste trabaiho monografico contribuiu para minha formacao pessoaL bem 

como para minha profissionalizacao, no sentido de fortalecer e ampliar mens saberes nessa 

area. No que diz respeito a minha profissao, sera uma experiencia enriquecedora pesquisar 

sobre esse tema que traduz tao fielmente o contexto escolar. Ao ficar exposto para a 

comunidade academica, o publico em geral se beneflciara dessa pesquisa, pois constituira 

como uma contribuicao a mais nessa area de conhecimento. 

No percurso desta pesquisa procurei abordar esta tematica com o kituito de demonstrar 

como a ligacao da matematica com a ludicidade pode contribuir de forma impar para um 

aprendizado de qualidade e aumentar o interesse dos alunos por esta disciplina tao rica em 
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saberes. Este estudo data uma contribuicao necessaria para o debate sobre esse tema em 

questao. 

A matematica esta inserida no curriculo de todas as escolas brasileiras, mas nosso 

interesse e saber como o ludico na matematica esta sendo empregado e fazendo parte do 

cotidiano escolar da Escola Estadual Doutor Silva Mariz, localizada em MarizopoHs - PB. 

Para realizacao deste trabaiho fez-se necessario caracterizar o processo de ludicidade 

na disciplina de matematica e como se deu o processo de ensino-aprendizagem dessa area de 

ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de maneira que o estudo desta disciplina se 

faca atraente aos alunos. Com a associacao entre matematica e a ludicidade e" importante saber 

ate que ponto isso favorece o desenvolvimento de habilidades no aluno como, por exemplo, o 

raciocinio logico. fi interessante tambem identificar a concepcao dos alunos sobre o estudo da 

matematica no sentido de compreender o seu entendimento sobre essa area de estudo. Nesse 

sentido, e necessario atentar para o fato de que a visao que os alunos possuam sobre a 

matematica influencia na sua relacao com essa disciplina. 

E procedente, ou seja, e conveniente, importante e se faz necessario buscar perceber o 

envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem da matematica que tenha como 

metodos e pressupostos, uma proposta que envolva a ludicidade em suas atividades. E muito 

valioso reconhecer a importancia do ludico nesse processo de construir os saberes 

matematico. 

As reflexoes realizadas indicam que este e um campo de estudo que esta em 

eonstrucao e que deu origem ao trabaiho monografico que ora apresento. Em termos de 

exposicao, o trabaiho esta organizado da seguinte forma: O primeiro capituio e constituido de 

uma abordagem sobre a metodologia empregada em todo o percurso da pesquisa. Apresento 

os sujeitos da pesquisa; o campo onde foram coletados os dados para essa investigacao; os 

instrumentos que subsidiaram a coleta das Monnaeoes; o tipo de pesquisa e sua abordagem 

E compieto o capituio refletindo sobre as contribuicoes do estagio supervisionado em 

docSncia. 

No segundo capituio, apresento reflex5es acerca da importancia do ludico na 

matematica; com isso, pretendo dar subsidios para justificar a utilizacao do recurso da 

ludicidade para o trabaiho com esta disciplina. 

No terceiro capituio e revelada a analise dos dados. As respostas dos alunos sao 

complementadas, comparadas e relacionadas as citacSes dos principals autores usados na 

pesquisa. Apresento uma analise do discurso dos alunos acerca do estudo da matematica, 
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focaSizando a relevancia atribuida ao processo de producao do conhecimento matematico na 

escola. 

No quarto capituio, exponho reflexoes sobre as contribuicoes do estagio; bem como, 

as experiencias vividas de algumas atividades relacionadas a matematica com a ludicidade. 

O presente trabaiho nao tern a pretensab de apresentar suas conciusoes como 

derlnitivas, nem de ter esgotado uma reflexao que esta apenas comecando. Novos estudos s3o 

imprescindiveis, para dar continuidade e o aprofundamento que o tema requer. 



CAPITULO I 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Para o desenvolvimento desse capituio, foram utilizados os metodos e tecnicas para 

reaKzacao da pesquisa por serem extremamente significativas. 

Dessa forma, escrevo todo o percurso realizado neste estudo, demonstrando 

inicialmente quais sao os sujeitos envolvidos nessa pesquisa e o local no qual se da o 

desenvolver desse estudo. Em seguida, conceituo os instrumentos usados para a coleta de 

dados. 

Em outro momento, escrevo o tipo de pesquisa e suas caracteristicas. Logo ap6s, 

apresento a abordagem da pesquisa e seu carater qualitativo; as observacoes e entrevistas 

reaJizadas no contexto escolar; bem como, as fontes documentais utilizadas no estagio, como; 

o diario de campo e o caderno de pianos que constituent outro ponto deste capituio. 
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1.1. Sujeito e Local da Pesquisa 

A presents pesquisa, se reaiizou na Escola Estadual Doutor Siiva Mariz, loealizada em 

Marizopolis - PB. Nessa referida instituicao de ensino e oferecido o Ensino Fundamental I, II 

e o Ensino Medio. E uma escola bem estruturada, com boas instalacdes e condicdes de 

funcionamento; com professionals capacitados e com formacao adequada para lecionar nas 

turmas. 

A entrevista de 09 perguntas foi feita com os alunos do 3° ano do Ensino Fundamental, 

num total de 17 alunos na classe do turno da manM. Os sujeitos pesquisados foram: 07 

alunos, sendo 03 meninas e 04 meninos. 

1.2-Instrumentos para a coieta de dados 

Para realizacab da pesquisa, foram utilizados como instrumentos de coieta de dados: a 

observacao e a entrevista. 

A proposta da entrevista se da pelo fato da rapidez do metodo, sua praticidade e a 

interacao na eiaboracab das perguntas as quais foram elaboradas de acordo com o objeto de 

estudo. Ou seja: 

A entrevista e" uma das tecnicas mais simples, conhecidas e utilizadas na 
pesquisa educacional Assim como a observacao permits o contato direto do 
pesquisador com o entrevistado para que um possa responder as perguntas 
feitas pelo autor. (GONSALVBS, 2001, p.61). 

Realizei a entrevista ires etapas, pois a primeira vez que gravei, ocorreu um problema 

teenico. Retornei a escola e gravei pela segunda vez, mas as entrevistas deixaram a desejar; 

pois as respostas obtidas nab foram suficientes para alcancar os objetivos do projeto. Assim, 

foi necessario retornar pela terceira vez a escola, no qual gravei novamente para um melhor 

entendimento dos dados coletados. 
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As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro de perguntas reiacionadas ao 

objeto de estudo e foram gravadas em celular com a autorizacab previa dos entrevistados. De 

intcio, folei com a Diretora e em seguida com a professora; as quais me receberam muito bem 

Antes da entrevista, converse! com os entrevistados sobre o porquS da gravaeab para que nab 

ficassem nervosos e com medo. Mesmo assim, alguns nab aceitaram a entrevista, tarnbem nab 

insist!, realize! apenas com aqueles que se disponibilizaram a participar. 

A observacao atraves de uma visita a escola e as salas de aula, nos proporcionou a ver 

de perto, como se da a relacao do aluno com os conteudos propostos pela professora. Sendo 

assim: 

A observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser 
associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. Para ser 
considerada eficaz para a pesquisa cientifica, temos de observar, 
compreender o que e" essencial e fazer o registro. (GONSALVES, 2001, 
p.58). 

De acordo com a autora, a principal qualidade da observacao e" sua capacidade e 

facilidade de ser mesclada com outras tecnicas. 

Nos dias 26 e 27 de abril de 2010 foram realizadas observacSes e entrevistas, sendo 

que as ultimas foram feitas com um professor e com uma amostra de 06 alunos. As entrevistas 

foram gravadas no celular, transcritas e analisadas. 

O objetivo da realizacab desta atividade foi possibilitar ao futuro estagiario um melhor 

conhecimento da realidade escolar e da metodologia do docente, de modo que proporcionou 

ao estagiario um momento unpar de aprendizado na execucao de um piano de aula que 

posteriormente sera aplicado por este na sala de aula onde sera realizado o estagio. 

Desse modo, realizei a observacao em duas partes. Para a concretizacao da primeira 

parte foi feita a observacao do ambiente escolar, onde se buscou inicialmente, o Projeto 

Pedagogico da escola, o Conselho acad6mico e o piano de ensino. Posteriormente, investigou-

se a estrutura flsica da escola, o acervo da biblioteca, os aspectos ambientais da escola, a 

relacab entre os tuncionarios e a postura da gestab frente ao cotidiano escolar. 

Para a conclusab da segunda parte, procurei observar a sala de aula, procurando 

conhecer o carater profissional do docente; o interesse e a participaeab do aluno; a forma 

como o professor organiza os conteudos; as orientacdes didaticas; os recursos utilizados pelo 

professor; a reacab dos alunos diante da metodologia do professor; a analise do processo 
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avaliativo; a autonomia do professor; o processo ensino e aprendizagem; a interacao e 

cooperacao entre docente e discentes. 

Em relacao as entrevistas, utilizou-se um roteiro flexivel de questSes para o professor 

e tarnbem para os alunos, que iam sendo elaboradas e reelaboradas outras perguntas, de 

acordo com as respostas obtidas. Assim, para o professor, as perguntas versavam sobre area 

de atuacab do docente, tempo de exercicio no magisterio, formacab academica, importancia 

do planejamento para as atividades educativas, a metodologia empregada e todo o perfil do 

docente frente as dificuldades, desafios e solucdes encontradas para a formacab da acao 

educativa. 

As perguntas aplicadas aos alimos entatizaram o gosto de vir a escola, as disciplinas 

que mais gostavam e as dificuldades encontradas, a metodologia de estudo, os recursos 

utilizados pelo professor e sua metodologia mediante a turma de alunos, a caracterizacao do 

discente diante da concentracao na realizacab das tarefas e das duvidas que surgiam ao longo 

do estudo em sala de aula. Procurou-se saber tarnbem a respeito da relacab com os colegas e 

com o professor e a opiniab deste no que diz respeito, de como deveriam ser ministradas as 

aulas, especiatmente as de matematica, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. Tip© de Pesquisa 

Os dados advindos dos referidos instrumentos foram analisados atraves do estudo de 

caso, por ser um tipo de pesquisa que estuda um caso em particular, tornando-se eficiente para 

analise do fenomeno estudado, portanto: 

O estudo de caso enfatiza o conhecimento do particular. O interesse do 
pesquisador ao selecionar uma determinada unidade e compreende-la como 
uma unidade. Isso nab impede, no entanto que eie esteja atento ao seu 
contexto e as suas mter-reiacdes como um todo organico, e a sua dinamica 
como um processo, uma unidade em acao. (ANDR&, 1995, p.31). 

Segundo essa a&macao, o estudo de caso 6 algo extremamente especifico, tern um objetivo 

pr6prio, a caracterizacao a pesquisa de modo bastante qualitativo. 
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1.4. Abordagem da Pesquisa 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa no sentido de 

apreender a concepcab dos alunos a respeito da matematica veiculada na sala de aula. Assim 

Gonsalves afirma que: "A pesquisa qualitativa preocupa-se com a compreensao, com a 

interpretasao do fenomeno, considerado o significado que os autores dab as suas praticas que 

impoe aos pesquisados uma abordagem hermeneutica (2001, p.68)" 

Um dos objetivos propostos pela pesquisa qualitativa e que ela pretenda desvelar e 

desvendar a sua problematica, considerando o seu real sentido. Esse tipo de pesquisa, prima 

pela qualidade e nab somente pela quantidade dos dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5. Fontes utilizadas no estagio 

O estagio supervisionado em docencia teve uma duracao de 28 dias, no qual, veio 

contribuir para o crescimento de minha profissionaliza9ao, bem como um momento singular 

da minha aprendizagem enquanto profissionaL 

Para a realizacab do estagio, foram utilizadas fontes documentais como: os pianos de 

aulas, o portfolio e o diario de campo. Os pianos de aulas foram elaborados atraves da seiecao 

dos conteudos e organizados no portfolio, o qual serviu de roteiro durante a realizacab do 

estagio. O diario de campo foi utOizado no sentido de registrar tudo que aconteceu no 

percurso do estagio. Essas fontes documentais foram importantes no sentido de resgatar 

informacSes sobre a pesquisa em estudo. Sobre isso, afirma Santos: 

[...] destacamos a riqueza dos procedimentos oferecidos por meio da hisioria 
oral e da analise das fontes documentais para a area da educacab, como 
pesquisa qualitativa, pois podem possibilitar o res gate de mforma9oes 
importantes sobre determtnados assuntos que se pretende pesquisar. (2007, 
p. 4). 

Portanto, as fontes documentais podem trazer importantes informacoes desta experiencia com 

os alunos, podendo ser eficiente para a pesquisa em estudo. 



2. A IMPORTANCIA BO LUDICO NA MATEMATICA 

Neste capituio, pretende-se associar o ludico na matematica no sentido de confirmar a 

import&icia do mesmo no processo de ensino e aprendizagem, tern como discorrer sobre a 

importancia da matematica no cotidiano; refletindo sobre as propostas curriculares para o 

estudo da matematica e identificar a construcab dos saberes matematico. 

Em linhas gerais, pretendo justificar a utilizacab da ludicidade para o trabaiho com a 



IS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. O Ludico na Matematica 

O aprendizado da matematica tern como objetivo levar o aluno a pensar 

matematicamente e compreender como esta disciplina esta inserida no cotidiano das pessoas. 

As criancas gostam de Matematica quando chegam a escola, mas no percurso de suas vidas 

acaddmicas, esse gosto diminui proporctonalmente ao avancar dos alunos pelos diversos 

ciclos do sistema de ensino; sendo um processo que culmina com o desenvolvimento de um 

sentimento de aversao, apatia e incapacidade diante da Matematica. 

Nesse sentido, 6 importante tomar algumas atitudes para que o aprendizado desta disciplina 

seja considerado prazeroso. Uma das sugestoes e lanear mab da ludicidade (jogos, fez de 

conta, brincadeiras, competicdes e dinamicas) para deixarem as aulas de matematica mais 

atrativas. A matematica associada ao ludico envolvera o aluno em um processo de 

aprendizagem significativa, alem de proporcionar a interacab como instrumento de aquisicab 

de conhecimentos diversificados. 

A ludicidade tern o carater de enriquecer as praticas escolares. O aluno sente-se mais 

estimulado para aprender se o estudo for atraente, convidativo e tiver associacao com 

metodologias que primem pela construcao do saber. Nesse sentido, percebe-se a necessidade 

de aliar a matematica com ludicidade sempre tendo em vista proporcionar aos alunos 

situacoes de aprendizagem efetivas e significativas. O aluno dentro do contexto escolar deve 

ser percebido como principal agente no processo de construcab do saber matematico. Como 

afirma Aranao: 

O conceito de numeros nao pode ser ensinado, pois a crianca deve construi-
lo por intermedio de suas a9oes sobre o meio,cabendo ao educador encoraja-
la a pensar ativa e automaticamente em todos os tipos de situac5es sem se 
deter a horartos rigidos para se aprender matematica.Devem-se aproveitar 
todos os momentos para enriquecer o processo de construcao desse 
conhecimento. (1997, p.33). 

Como bem revela a autora, o estudo, bem como o aprendizado da matematica nab 

deve ter hora marcada, ele precisa sim acontecer sem pressao e modo interativo, divertido e 

construtivo. O estudo da matematica nab deve ser limitado, estanque e pontual. Ele devera 

acontecer de maneira enriquecedora, fazendo com que o proprio aluno se esforce e use a 
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percepcab do meio para ser capaz de construir a nocab de numeros, raciocinio logico, entre 

outras conceituacoes rmtematicas. 

As nocoes matematicas referentes a contagem, quantidade, espaco entre outros sao e 

devem ser construidas pelas criancas a partir das experiencias proporcionadas pelas intera9des 

com o meio que a cercam. Varias sao as situacoes que requerem do aluno essas nocoes, e elas 

vao aperfeicoando com o tempo. Podemos citar como exemplo: situacSes como data, hora, 

devolver troco, saber quantos quildmetros tern determinada distancia, calcular problemas sem 

esforco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2, A Matematica no cotidiano 

A matematica e muito importante para nossas vidas, ela permeia nosso cotidiano. Com 

isso, os alunos podem ter varias experiencias com o universo matematico, o que os possibilita 

a descobrir e conhecer numeros e quantidades. A sala de aula pode ser a extensab dessa 

vivdncia de forma ludica. Os conteudos ajudam o aluno a construir e desenvolver o 

pensamento logico matematico. Ou seja: 

Diante de opcoes prazerosas para a crian9a desenvolver o pensamento 
matematico, e sabendo-se que ela e um ser autenticamente ludico, e 
inconcebivel insistir em tazer justamente o contrario, lancando mSo de 
exercicio de ligar um conjunto a outro e utilizar livros distantes da realidade 
infantil. (ARANAO, 1997, p.37). 

Portanto, nao e concebivei estudar matematica em moldes tradicionais com exercicios 

sem sentido, repetitivos e mecanicos. O estudo da matematica com a combina9§o entre o 

ludico fez com que as atividades sejam significativas, elas partem da realidade do aluno e 

ajuda-o a construir o pensamento logico matematico. 

A articula9ab do ludico com o estudo da matematica proporcionara ao aluno mais 

prazer em aprender os conteudos dessa disciplina, sem felar que, a todo instante partira do 

concreto para o abstrato. Os alunos das series iniciais sSo poucos experientes e estao 

come9ando a conhecer o mundo e estabelecer as primeiras aproximacbes com este campo do 

saber, eles ainda nab possuem uma concepcab madura do que seja a matematica 
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O estudo da matematica pode se dar atraves de brincadeiras e jogos, sobre isso 

Oiiveira afirma que: 

Muitas propostas pedagogicas para creches e pre-escolas baseiam-se na 
brincadeira. O jogo infantil tern sido defendido na educacab infanti! como 
recurso para aprendizagem e o desenvoivimento das criancas. Os que 
trabalham com a educacab de criancas a partir de 6 anos fatam em jogo 
simbolico. (2002, p.230). 

Pode-se ailrmar que o jogo pode ser uma excelente alternativa para o trabaiho com a 

educacab matematica porque ele serve como recurso,objetivando o desenvoivimento e uma 

melhor aprendizagem dos alunos. 

O estudo da matematica deve se da de forma interdisciplinar, no qual interajam todas 

as disciphnas, pois: 

"Assim como as atividades da linguagem integram todos os componentes curriculares, 

o desenvoivimento do pensamento 16gico (logica intuitiva e concreta) e a curiosidade sab 

acoes mentals que devem integrar todas as areas". (ALMEIDA, 1998, p.73) 

Entao, fica evidente que a matematica deve se integrar a todas as areas de ensino, para 

que o estudo dessa disciplina feca parte de um context© de aprendizado mais amplo. 

A aprendizagem da matematica atraves da ludicidade requer bastante planejamento. 

Deve-se levar o aluno a tecer comentarios, formular perguntas, suscitar neles varios desafios 

que levam a construir seus conhecimentos e suas acbes matematicas, como disse Oiiveira: 

Aprender matematica e um processo contfnuo de abstracao no qual as 
criancas atribuem significados e estabelecem relacdes com base nas 
observacoes, experiencias e ac6es que fazem desde cedo, sobre elementos do 
seu ambiente flsico e cultural. (2002, p. 17). 

Para o aluno aprender matematica e necessario lan^ar mlo de processos de abstracab 

que dab significados as coisas sempre baseados nas viv^ncias, expiicacdes e observacoes. 
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2.3, Matematica e Curriculo 

O aluno deve ter certeza de suas proprias concepcSes sobre a matematica e se a pratica 

em sala de aula esta intimamente ligada a essas concepcoes. De acordo com os Parametros 

Curriculares Nacionais, o aluno e o saber matematico sab duas variaveis a serem pensadas no 

momento de refletir o ensino e a aprendizagem dessa disciplina, ou seja: 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvoivam uma 
inteligencia essencialmente pratica, que permite reconhecer problemas, 
buscar e selecionar informacdes, tomar decisSes e, portanto, desenvolver 
uma ampla capacidade para lidar com a atividade matematica. Quando essa 
capacidade e potencializada pela escola a aprendizagem apresenta melhor 
resultado. (BRASIL, 1997, p.37). 

Os Par&metros Curriculares Nacionais estabelecem que o curriculo da matematica 

atenda as necessidades do cotidiano do aluno. Essa disciplina deve fazer parte do cotidiano 

escolar de forma significative; fazendo com que os alunos tomem decisoes, desenvolva o 

pensamento logico e potencialize um projeto curricular que leve em conta a aprendizagem 

ativa do aluno. 

Os alunos estudarao matematicamente numa perspectiva ludica participando das 

atividades, Hdando com o concrete, aprendendo jogos e brincadeiras que os estimulem a 

desenvolver o raciocuiio logico. No dizer de Aranab(1997,p.37) "a crianca e um ser 

autenticamente ludico".Os alunos apresentam como caracteristicas prdprias de sua fase de 

desenvoivimento a criatividade.A matematica deve atender a essas especificidades.Nesse 

sentido: 

E necessaria uma correspondencta entre o desenvoivimento psicogenetico e 
as atividades propostas na escola, lembrando sempre que o pensamento 
cresce a partir das acdes, ou seja, vai do concreto para o abstrato, da 
manipulacao para a representacSo, e desta para a simboHzacao. (ARANAO, 
1997, p.23). 

A autora esclarece que no ensino e na aprendizagem da matematica de forma ludica 

tem-se que atentar para o fato de que o aluno aprende sempre partindo do concreto para o 

abstrato. O estudo da referida disciplina se da da melhor forma se houver a manipulacao em 

primeiro piano para em seguida representor simbolicamente o numero. 
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2.4. Constracao de Saberes Matematicos 

A construcao dos saberes matematicos pelos alunos ocorre de maneiras diferentes 

numa perspectiva ludica tais como: desenhar, ler, contar, movimentar. Aprender matematicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

um processo continue de descohertas e conclusSes. Como afirma Oiiveira: 

Ao brtnear, a crian9a passa a comprsender as caracteristicas dos objetos, seu 
funcionamento, os elementos da natureza e os acontecimentos socials. Ao 
mesmo tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, comeca a perceber 
as diferentes perspectives de uma situa9ao,o que lhe facilitara a elabora9ab 
do dialogo i nteri or,caracteristico do seu pensamento verbal .(2002,p. 160). 

O ludico tem o poder de dmamizar as aulas, os conteudos das disciplinas passam a ser 

discutidas em forma de jogos e brincadeiras fazendo com que o aluno sinta-se envolvido com 

a aprendizagem, convidados a participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem, 

do qual ele e um sujeito ativo. Assim o interesse seria: 

Conduzir a crian9a ao dominio de um conhecimento mais abstrato 
misturando habilmente uma parcela de trabaiho (esfor^o) com uma boa dose 
de brincadeira transformaria o aprendizado num jogo bem sucedido, 
memento em que a crianca pode mergulhar plenamente sem se dar conta 
disso. (ALMEIDA, 1998, p.60). 

Com o estudo permeado pelo ludico, a crian9a mergulha e se envoive nas atividades e 

nem se dar conta da passagem. isso que foi dito pode ser interpretado levando-nos a pensar 

que o estudo pode ser permeado pelo tempo. Ela aprende de forma divertida, fixando os 

conteudos com facilidade, aprendendo regras, nocdes de espaco-tempo e simultaneidade. 

Desde os prim6rdios da educa?ao se questiona como o conhecimento e construido. 

Alguns autores como Piaget, Vigostky, Emilia Ferreiro centra seus estudos nesse interesse. 

Essa problematica de querer saber como se constroi os saberes se torna ainda mais pertinente 

quando se reporta ao conhecimento matematico. 

A matematica e uma disciplina tab importante que instiga muitas curiosidades. O 

papel dos professores na constru9ao dos saberes matematicos na vida dos alunos e de suma 

importancia. O processo de descoberta dos numeros, somas e valores e a construcab logica 

matematica no cognitivo do aluno e algo incrivel. Isso depende de cada nivel de 
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desenvoivimento, de cada faixa etaria, da constru9ao do concreto e do abstrato na membria de 

cada um. Como afirma Ponte: 

No acompanhamento que o professor faz do trabaiho dos alunos, ele deve 
procurar atingir um equiKbrio entre dois polos. Por outro lado, dar-lhes 
autonomia que e necessaria para nao eomprometer a sua autoria na 
investigacao e, por outro iado, garantir que o trabaiho dos alunos va fluindo 
e seja significativo do ponto de vista da disciplina de matematica. (2005, 
p.47). 

O autor ao proferir essa afirmacao contirma a importancia entre alunos e professores na 

construcio dos saberes matematico, tendo em vista a autonomia do educando 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA III 

SALA DE AULA 

Nesta parte do capituio, pretende-se fazer uma reflexab sobre como a disciplina de 

matematica e ensinada e aprendkia pelos alunos em sala de aula; bem como, a utilidade da 

matematica nas praticas cotidianas, a metodologia utilizada pelo professor, os recursos 

utilizados nas aulas e por fim os processes avaliativos para diagnostics a aprendizagem dos 

alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVERSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'DADE P=OFRAL 
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3.1. A matematica ensinada e aprendida ens sala de aula 

A disciplina de matematica para a maioria dos alunos entrevistados e uma disciplina 

interessante, legal, que desperta curiosidade e e bastante importante para a formacao pessoal 

de cada estudante. Isso se comprova pela seguinte afirmacab: "gosto porque acho legal e 

interessante para mim que sou estudante" (aluna A, 8 anos,feminino,entrevistada em 

20/ll/2009).Essa afirmacao confirma que os alunos apreciam o estudo da matematica e 

assumem a importancia dessa disciplina no curriculo escolar.Segundo Ponte: 

Aprender matematica nab e simplesmente compreender como a matematica 
e feita, mas ser capaz de fazer investigacao de natureza matematica. So 
assim se pode verdadeiramente perceber o que e a matematica e a sua 
utilidade na compreensao do mundo e na intervencao sobre o mundo. (2005, 
P,19) 

Assim, £ preciso estudar matematica com a intencao de admitir sua importancia no 

contexto escolar, bem como conhecer sua utilidade nas praticas cotidianas. 

Questionados sobre como sab as aulas de matematica veiculadas em sala de aula, 

muitos alunos consideram~nas como otimas, "Otimas, a professora ensina agente tudmho [..J 

(Aluna A, 8 anos,feminino,entrevistada em 20/11/2009). 

Elas acreditam serem muito boas as aulas trabalhadas em sala. Isso revela que, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mo 

os conteudos matematicos estab sendo bem absorvidos pelos alunos, dada a sua simpatia pelas 

aulas assistidas. Como afirma Oiiveira: 

A consfrucab social dos conhecimentos em ambientes socio cultural 
especifico depende assim da comunidade de intercambio a qual pertence o 
aprendiz e dos ambientes de aprendizagem criados para a aprendizagem. 
(2002, p.50). 

A aprendizagem significativa depende da organizacab do ambiente. O que nos leva a 

crer que para o aluno aprender conteudos referentes a matematica, 6 necessario que as aulas 

sejam boas, bem planejadas e esiruturadas. 

Ja outros alunos entrevistados acham que as aulas de matematica as vezes sao boas e 

em outras ocasioes o conteiido £ de dificil entendimento e toma as aulas nao tao boasf'sSo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNiVEP.S'DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-̂ De FcngRAL 
DE CAMPiNA GRAMDP 
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boas porque.-.porque n6s iaz no quadro e nos escreve um pouco diflcil,mas agente 

faz".(Aluno G,9 anos,masculino,entrevistado em 20/11/2009). 

O que se pode inferir e que os alunos tern a compreensab dos conteudos como criterio 

para eleger a qualidade das aulas. Quando estao entendendo o assunto estudado, eles gostam 

das aulas, ao contrario; quando sentem dificuldades no assunto estudado, eles consideram a 

aula de matematica como ruim, chata. Os alunos s6 gostam daquelas aulas cujas disciplinas 

sao mais faceis, que possuam mais afinidade com os conteudos e que tirem boas notas. 

Ao refletir a questab de como os conteudos sao analisados em sala de aula, pode-se 

inferir que os alunos acreditam aprender facilmente o que e explicado orabnente e "escrito no 

quadro" (Aluno D, 8 anos, masculino, entrevistado em 20/11/2009). Assim pode-se deduzir 

que a metodologia usada em sala de aula e expositiva e dialogada. 

Ja para alguns alunos, a forma como a professora explica e copia o conteudo no 

quadro nab e de facil entendimento para eles, "ela escreve no quadro e fica explicando la" 

(Aluna A, 8 anos, feminino, entrevistada em 20/11/2009). Isso indica que essa metodologia 

nab contribui para melhor compreensab dos alunos em relacao a materia estudada. 

AJem dessa metodologia, a professora ensina matematica usando como recurso, palitos 

de fosforo. Nesse sentido, diz que "com palitos de fosforo aprendemos mais e melhor". 

(Aluna F, 8 anos, feminino, entrevistada em 20/11/2009). Essa metodologia de recurso 

permite que eles aprendam mais facilmente os conteudos trabalhados. 

£ atraves das brincadeiras que as aulas tomam-se descontraidas e os conteudos da facil 

entendimento. Segundo Oiiveira: 

A brincadeira e" o recurso privilegiado de desenvoivimento da crianca 
pequena por acionar e desenvolver processes psicologicos particularmente, a 
memoria e a capacidade de expressar elementos com diferentes iinguagens. 
(2002, p, 231) 

O ensino deve primar pela riqueza de recursos pedagogicos no trabaiho com a 

matematica. Para isso, pode-se lancar mab de materials como palitos, tampas, brinquedos, 

jogos e dinSmicas. 

Analisando a concepcao dos alunos se a matematica tern haver com o nosso dia-a-dia, 

estes nab souberam expressar claramente %..] acho que nab... nab sei" (Aluno B, 9 anos, 

masculino, entrevistado em 20/ll/2009).O que nos leva a compreender que os alunos 

entrevistados nab possuem elementos suficientes para responder esta indagacab. 
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Ja em outro momento, afirmam que a matematica tern haver com o nosso cotidiano 

porque e bom estuda-Ia para ser bem sucedido em sua profissao future, ou seja, "[...] faz 

bem... e. porque voce aprende mais e quando se formar ser um bom doutor ou um policial" 

(Aluno C.9 anos, masculino, entrevistado em 20/11/2009). 

Isso revela que a matematica desempenha um papel importante na formacab do 

trabaiho social e cultural das pessoas. Desse modo: 

E importante que a matematica desempenhe equilibrada e 
indissociavel mente seu papel na formacab de capacidades intelectuais, na 
estrutur&cab do pensamento na agilizacao do raciocinio dedutivo do aiuno, 
na sua aplicacao a problemas, situacoes da vida cotidiana e atividades do 
mundo do trabaiho e no apoio a construcab de conhecimentos em outras 
areas curriculares (BRASIL, 1997, p.27). 

A matematica estar tao presente na vida cotidiana dos alunos que se torna necessario 

que o professor possibilite seus alunos a encontrar solucoes para questoes que enfrentam na 

vida diaria. 

As avaliacoes de matematica para a metade dos alunos entrevistados foram boas 

porque e o momento deles demonstrarem seus saberes, assim dizem "[...] sao boas porque a 

gente faz tudim direito". (Aluna A,8 anos, feminino, entrevistada em 20/11/2009). Portanto os 

alunos possuem uma boa impressao das provas de matematica. O professor ao realizar uma 

avaliacab deve utilizar instrumentos cada vez mais precisos e validos para diagnosticar a 

aprendizagem dos alunos,Assim sendo: 

A avaliacab educacional requer um olhar sensivel e permanente do professor 
para compreender adequadamente ao aqui e agora de cada situacao. Perpassa 
todas as atividades, mas nab se confunde com aprovacab/reprovacab. Sua 
finalidade nao e excluir, mas incluir as criancas no processo educative. 
(OLIVEIRA, 2002, p.253). 

Faz-se necessario, entab a compreensao de uma avaliacao da aprendizagem que 

enriqueca os alunos e os faca crescer e progredir. Os alunos tarnbem compreendem que a 

avaliacao de matematica e ruim, pois e "[...] dificil" (Aluno D, 8 anos, masculino, 

entrevistado em 20/11/2009). Isso indica que os alunos consideram a avaliacab de matematica 

dificil e por esta razab, a compreendam como ruim. 

No entanto, infere-se que, para os alunos entrevistados, as aulas de matematica nao devem ser 

mudadas porque sao boas e merecem permanecer da raesma maneira. Assim dizem "[...] ah! 
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ela ensioa anos e agente aprende. (Aluno D, 8 anos, masculino, entrevistado em 20/11/2009). 

E importante que as aulas de matematica sejam significativas e relevantes para quern esta 

aprendendo. Assim sendo, 

A tomada de consciencia por parte dos professores do ensino fundamental, 
dos caminhos ou rotas de aprendizagem dos alunos e, ate mesmo das suas, 
toroa-se relevante para que estes se reconhecam como capazes, nao apenas 
para produzir um resultado, mas, principal mente, para compartilhar um 
processo de aprendizagem mediada. (BRASIL, 1997, p.73). 

De acordo com a citacao proferida nos PCNs, a matematica e uma ciencia viva e 

dinamica e por isso naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 mais concebivel estuda-la de forma a memonzar conceitos e 

formas. O professor deve criar situacSes para que o aluno desenvolva novas maneiras de ver a 

realidade. 

Apesar de todos os alunos afirmarem que a professora nunca utUizou jogos ou 

brincadeiras para ensinar os conteudos de matematica, em outros momentos, afirmam o 

contrario, quando dizem "[...] assim com palitos de fosforo pra fazer conta" (Aluna F, 8 anos, 

feminino, entrevistada em 20/11/2009). Isso comprova que alem das aulas expositivas 

tarnbem e utilizado jogos para o estudo da matematica. Segundo os PCNs: 

Recursos didaticos como jogos, livros, videos, calculadoras, computadores e 
outros materials tern papel importante no processo de ensino e 
aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situacoes que 
levem ao exercicio da analise e da reflexab, era ultima instfincia, a base da 
atividade matematica. (BRASIL, 1997, p.20). 

As atividades ludicas tornam o espaco da sala de aula agradavel e motivador, alem de 

contribuir e enriquecer o desenvoivimento intelectual dos alunos. 

Diante de se trabalhar a matematica atraves de jogos ou brincadeiras, todos os alunos 

entrevistados responderam que sim, que gostariam de estudar matematica por meio de jogos e 

brincadeiras. Assim dizem: "[...] e bom Eu gosto porque a licSo de matematica fica mais 

divertida com jogos e nos aprende mais rapido." (Aluna F, 8 anos, feminino, entrevistada em 

20/11/2009). Isso demonstra como os alunos sentem o interesse por coisas inovadoras,que 

chamem sua atencab e que estimulem a criatividade. 

As analises destas representacoes demonstram claramente o sentimento dos alunos 

mediante o ensino e a aprendizagem da matematica na sala de aula. Suas concepcoes foram 
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explicitadas nestas respostas que apontam para a necessidade de inovar o ensino desta 

disciplina; trazendo para sala de aula, recursos que modiftquein a percep9ab da matematica 

como uma disciplina que seja de dificil compreensao. 
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Esse tipo de material desenvolveu aulas enriquecedoras, prazerosas e divertidas. Como 

afirma Aranao: 

e educativo. Basta exercttar a criatrvidade e perrmtir que 

crianca tarnbem o faca. As sugestoes do educador podem surgir 

p6s a iniciativa crktiva da crianca (1997, p. 35) 

Portanto, diante de materials, como foram as dobraduras, foi possivel desenvolveram a 

aprendizagem de conteudos diversos e tamb^m realizar trabalhos criativos de forma prazerosa 

e divertida. 

Outro material enriquecedor que fez parte das aulas de matematica foram os palitos de 

fosforo, mais uma vez utilizando o ludico como fonte prazerosa e agradavel na construcab do 

conhecimento matematico. Com esse material, foram trabalhados a construcab dos numeros 

romanos e os numeros pares e impares. Os alunos constnuram atraves de palitos de fosforos 

os numeros ditados pela professora, depois fizeram uma colagem com numeros romanos que 

foram expostos na sala quando relate! no diario de campo "Pedi que fizessem uma colagem 

com numeros romanos e coloquei exposto em sala." (31/08/2010). Como mostra a fotografia 

)grafia3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Am idadc* fcitas pelos alunos sobre numi-racao rornana. 

Fonte: Flavia Pereira fie Sousa Soares. 
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Com essa atividade os alunos puderam conhecer o sistema de numeracab romana como 

tarnbem rever os numeros pares e impares. 

Ainda trabalhando com os numeros romanos, utilize! um cartaz para explicar o sistema 

de numeracab utilizado por alguns povos do passado bem como sua utilidade nos dias atuais. 

Como mostra a fotografia abaixo: 

"•-'.̂ •."i ,.-4,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ^̂ m% :̂'̂ &0^̂ X^̂  ̂

Fotografia 4 - Breve historia dos numeros. 
Fonte: Flavia Pereira de Sousa Soares. 

Com essa atividade, os alunos puderam compreender como os povos de antigamente 

faziam para representar o sistema de numeracab, ou seja, como faziam para contar 

determinada quantidade e tarnbem a utilidade do sistema de numeracab romana nos dias 

atuais. Ou seja: 

Ao revelar a matematica como uma criacab hurnana, ao 

mostrar necessidades e preocupacoes de diferentes culturas, em 

diferentes momentos hist6ricos, ao estabelecer comparacoes entre 

conceitos e processos matematicos do passado e do presente, o 

professor tern a possibilidade de desenvolver atividades e valores 

mais favoraveis do aluno diante do conhecimento matematico 

(BRASIL, 1997, p. 45) 
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A matematica so sera facil de ser aprendida, quando o professor for capaz de explicar os 

significados e os conceitos fazendo comparacQes do passado com o presente. Quando relate! 

no diario de campo: "Eles acharam interessantes os nos que os povos de antigamente davam 

para representar alguma quantidade." (31/08/2010) 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IV 

4. AS VIVENCIAS DO ESTAGIO 

Este capituio versa sobre as contribuicdes do estagio para o firmamento da 

profissionalizacab docente; bem como, descrevo sobre algumas atividades realizadas no 

estagio e as contribuicSes destas para o desenvoivimento da aprendizagem discente. 



CAPITULO I 

Para o desenvoivimento desse capituio, foram utilizadas os metodos e tecnicas para 

realizacab da pesquisa por serem extremamente signifieativas. 

Dessa forma, escrevo todo o percurso realizado neste estudo, demonstrando 

inicialmente quais sao os sujeitos envolvidos nessa pesquisa e o local no qual se da o 

desenvolver desse estudo. Em seguida, conceituo os instrumentos usados para a coieta de 

dados. 

Em outro momento, escrevo o tipo de pesquisa e suas caracteristicas. Logo apos, 

apresento a abordagem da pesquisa e seu carater qualitativo; as observacoes e entrevistas 

realizadas no contexto escolar; bem como, as fontes documentais utilizadas no estagio, como: 

o diario de campo e o caderno de pianos que constituem outro ponto deste capituio. 
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4.1. O Estagio Supervisionado 

O estagio supervisionado contribuiu para por em pratica o que aprendi teoricamente 

durante o curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Considero tarnbem no estagio, o momento em que os estagiarios diante da realidade 

escolar, buscam refletir sobre sua profissao, ou seja, sao as experiencias concretas vividas na 

sala de aula que os preparam para o exercicio da profissao. No meu caso, o momento do 

estagio vem contribuir para o fortaiecimento de minha pro fissionahzacao. Como afirma 

Pimenta: 

Numa penspectiva de ritual de passagem, esperamos que essa caminhada 
pelas atividades de estagio se constitua em possibilidade de reafirmacao da 
escolha por essa profissao e de crescimento, a fim de que, ao seu termirto, os 
alunos possam dizer 'abram alas para a minha bandeira, porque esta 
chegando a minha hora de ser professor'. (2004, p. 100). 

Sendo assim, as atividades realizadas no estagio, possibilitou ao estagiario um 

conhecimento e crescimento sobre a profissao que vai exercer. 

Para a realizacab do estagio, foi realizada com antecedencia uma observacao do espaco 

escolar como tarnbem da sala de aula, o qual seria reahzado o estagio. Alem da observacao, 

foi realizada a aula teste, a qual serviu de subsidios para a construcao dos pianos de aula. 

Estes foram elaborados atraves da selecab e organizacab dos conteudos significativos. Nesse 

sentido: 

Ao transitar da universidade para a escola e desta para universidade, 
os estagiarios podem tecer uma rede de relacdes, conhecimentos e 
aprendizagens, nao com o objetivo de copiar, de criticar apenas os 
modelos, mas no sentido de compreender a realidade para ultrapassa-
la. (PIMENTA, 2004, p. 111). 

E nesse contato da universidade para a escola, que os estagiarios iram construir 

conhecimentos da realidade escolar para compreender o processo de ensino-aprendizagem 
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No momento do estagio, fui muito bem recebida pela professora, a qua! me ajudou no que 

foi necessario. Esta parceria entre eu (estagiaria) e o professor teve uma relevancia impar no 

momento de veneer os obstaculos, que surgiu durante o estagio. Assim sendo: 

O estagio se caracterizaria mais como uma interacao do que como uma 
simples intervened, abrindo-se a possibilidade de uma ac3o entre a 
universidade e a escola, na qual professores-alunos e professor de estagio 
tarnbem atualizam seus conhecimentos acerca da profissao docente. 
(P1MENTA, 2004, p. 115). 

A atividade de participacao do professor e estagiario deve contribuir para a construcao da 

identidade docente, possibilitando aos futuros professores melhores condicSes de 

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Analises da expert! ncia do estagio 

De inicio me assustei um pouco diante da indiscipHna dos alunos. Procurei superar 

dialogando com eles sobre a importancia do respeito pelos colegas. Isso fica bem claro 

quando recorro as memorias do Diario de Campo ao reiatar "foi um dia muito carregado, pois 

os alunos estavam muito agressivos e o tempo todo ficavam reclamando e falando da 

importancia de respeitar os amigos." (23/08/2010) No decorrer das aulas, consegui obter 

resultados bons diante da indisciplina, pois a convivencia com os outros colegas foram 

ficando melhor e mais respeitosa. 

Na tentativa de alcan9ar os objetivos da pesquisa, priorizei um trabaiho que levasse o 

aluno a aprender matematica atraves da ludicidade e que ainda desenvolvessem a inteligSncia, 

o imaginario, a criatividade e o raciocinio. 

Desse modo, trabalhei com jogos, brincadeiras, desafios e dobraduras. Como recursos 

materials, utilizei fantoches, papel oficio, palitos de fosforo, cartazes e atividades 

xerografadas. Esses recursos enriqueceram e facil itaram a aprendizagem dos alunos. Como 

afirma Aranab: 
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O professor desempenha o papel de mediador na construcao do 
conhecimento, criando situacdes para que a crianca exercite a 
capacidade de pensar e buscar solucoes para os problemas 
apresentados. (1997, p. 12). 

A matematica associada ao ludico contribuiu para desenvolver no aluno o conhecimento 

logico matematico, a criatividade, a interdisciplinaridade, e o prazer em querer fazer e 

construir. Isso aconteceu quando trabalhei as figuras geometricas planas utilizando tarnbem o 

jogo do tangram Conseguir com esse trabaiho que os alunos revissem as figuras geometricas 

planas atraves se fantoches e construissem jogos atraves do molde em folha de oficio, 

pintando e cortando as pecas do tangram. Como mostra a fotografia abaixo: 

Fotografia 1 - Jogo do tangran e fantoches das figuras planas. 

Fonte: Flavia Pereira de Sousa Soares. 

Com isso, percebi como e prazeroso para os alunos construir o proprio jogo, facilitando a 

aprendizagem do assunto em estudo, proporcionando tarnbem, a criatividade e a 

interdisciplinaridade, pois a partir das pecas do tangram foram construidas varias figuras e 

producao de textos. Alguns alunos tiveram dificuldades em construir as figuras atraves das 

pecas do tangram, com a intervencab docente da professora e da estagiaria, os alunos 

conseguiram construir as figuras. Com isso, perceberam a importancia do professor "[...] 

mediador na construcao do conhecimento, criando situacdes para que a crianca exercite a 

capacidade a de pensar e buscar soluedes para os problemas apresentados". (ARAN AO, 1997, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ChNTKOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS FOrv'iAĈ O D't ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKOFFS' -OP.' FS 
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p. 12). Portanto, a intervencao docente nesta atividade foi muito importante para que os 

alunos conseguissem realizar a construcao das figuras atraves das pecas do tangram. 

No ensino e na aprendizagem da matematica, o aluno aprende sempre partindo do 

concreto para o abstrato. Nesse caso, nas atividades realizadas sobre os solidos geomefricos, 

fica claro que o aluno constroi seu conhecimento partindo do concreto para o abstrato; alem 

de atribuirem caracteristicas sobre os objetos em estudo, quando nas narrativas do Diario de 

Campo, registro a comparacab que alunos fazem dos objetos com as figuras geometricas: "a 

bola e a bila eram redondos, as caixas tinham a forma retangular... as caixas eram grandes e 

outras pequenas, a bola maior que a bila." (08/09/2010). Portanto, a partir do concreto os 

alunos fazem comparacoes, hipoteses para construir seu pr6prio conhecimento. 

Nesse sentido, Aranao afirma que: 

A interaclo do individuo se da com algo concreto, ou seja, seu conhecimento 
e construido a medida que se reJaciona e interage com materials concretes 
(objeto) e com pessoas. Nessa interacSo, nSo so o individuo age sobre o 
meio, mas estes tarnbem intervem em seu modo de agir. (! 997, p. 15), 

Ainda priorizando o concreto foram construidos com os alunos os solidos geometricos, 

pois com o material concreto em maos, facilitou a compreensao dos alunos para compreender 

as formas e tarnbem o total de faces, arestas e vertices. Quando relato no Diario de Campo, 

"foi muito bom, porque eles estavam trabalhando com o concreto e facilitando a compreensSo 

do que sao faces, vertices e arestas". (09/09/2010). Como mostra a fotografia que segue: 

Fotografia 2 - Solidos geometricos construidos pelos alunos. 
Fonte: Flavia Pereira de Sousa Soares. 
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Portanto, € importante que as aulas de matematica sejam trabalhadas com o concreto, 

lacilitando a aprendizagem de conceitos basicos e o desenvoivimento de habiiidades logico 

matematicas. 

Quando o aluno e instigado a resolver problemas, estara aprendendo a enfrentar situacoes 

novas, a desenvolver a criatividade e o raciocinio logico. Isso fica bem evidente quando 

realize! a atividade do desafio do trianguio magico, no qual, expliquei as instrucoes para a 

resolucab do problema. A imagem abaixo € oportuna para rememorar esse momento: 

Essa atividade levou os alunos a pensar, trocar idetas e fazerem descobertas para 

chegarem ao resuhado. As respostas que os alunos obtiveram nao foram as mesmas, mas 

ambas chegavam ao mesmo resultado. Portanto, "problema e uma novidade, possivel e 

desafiadora". (ROSANETO, 1997, p. 47). 

Sendo assim, atraves da resolucab de problemas, o aluno tera oportunidade de 

desenvolver o raciocinio 16gico e o professor de tornar as aulas mais criativas e desafiadoras. 

O trabaiho com dobraduras possibilitou aos alunos o desenvoivimento da capacidade de 

observacab a coordenacab motora e a percepcao de simetria, alem de ser um recurso 

divertido. Isso ficou evidente quando trabalhei simetria atraves de dobraduras. Como mostra a 

fotografia abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 iriBnguIozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mttfca 

Imagem 1 - Desafio do trianguio magico 
Fonte: Portfolio 
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Imagem 2 - Dobradura trabalhada com os alunos sobre simetria 

Fonte: Portfolio 

Essa atividade desenvolveu nos alunos a habilidade manual, a observacao para a 

realizaeao da dobradura e a percepcab se na figura ha simetrica ou nab, quando recorri as 

memorias do diario de campo ao relatar "Quando dobramos uma figura e ela nao fica igual 

n3o e simetrica" (16/09/2010) 

Outras atividades foram tarnbem trabalhadas com dobraduras como: a dobradura da casa 

e do saci que possibilitou o desenvoivimento de habilidades manual, artistica e observacao 

das dobras quando nas narrativas do diario de campo relato "... todos conseguiram fazer 

seguindo as instrucoes que expliquei." (10/09/2010). Tarnbem atraves das dobraduras foi 

desenvolvida a criatividade no momento de desenharem quando recorri as memorias do diario 

de campo ao relatar "Tiveram alunos que desenharam ate" os mbveis da casa. Ficou muito 

interessante." (10/09/2010). Veja as fotografias abaixo: 

magem 3 Dobradura da casa e dobradura do saci 

Fonte: Portfolio 
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O processo de ensino-aprendizagem da Matematica deve ser bem trabalhado nas 

escolas, para que, futuramente os alunos nao apresentem dificuldades graves, quanto a 

construcao deficiente do pensamento logico-abstrato. 

Atualmente, o ensino da Matematica se apresenta descontextualizado, inflexivel e 

imutavel, sendo produto de mentes privilegiadas. O aluno 6, muitas vezes, um mero 

expectador e nao um sujeito participativo; sendo a maior preocupacab para os professores 

cumprirem o programa. Os conteudos e a metodologia nab se articulam com os objetivos de 

um ensino que sirva a insercab social das criancas, ao desenvoivimento do seu potencial, de 

sua expressab e interacao com o meio. 

A utilizacao de tecnicas ludicas: jogos, brinquedos e brincadeiras direcionadas 

pedagogicamente em sala de aula podem estimular os alunos a construcao do pensamento 

logico-matematico de forma significativa e a convivencia social; pois o aluno, ao atuar em 

equipe, supera pelo menos em parte, seu egocentrismo natural Os jogos pedagogicos, por 

exemplo, podem ser utilizados como estrategia didatica antes da apresentacab de um novo 

conteudo matematico, com a finalidade de despertar o interesse da crianca, ou no final, para 

reforcar a aprendizagem. 

Um cuidado metodoldgico muito importante que o professor precisa ter antes de 

trabalhar com jogos em sala de aula e de testa-ios, analisando suas pr6prias jogadas e 

refletindo sobre os possiveis erros. Assim, tera condisdes de entender as eventuais 

dificuldades que os alunos poderab enfrentar. Contudo, devemos ter um cuidado especial na 

hora de escolher jogos, devendo ser interessantes e desafiadores. O conteudo deve estar de 

acordo com o grau de desenvoivimento e ao mesmo tempo de resolucab possivel. Portanto, o 

jogo nao deve ser facil demais e nem tao dificil para que os alunos nab se desestimulem. 

Analisando as possibilidades do jogo no ensino da Matematica, percebemos varies 

momentos em que criancas e jovens, de maneira geral, exercem atividades com jogos em seu 

dia-a-dia, fora das salas de aula. Muitos desses jogos cuiturais e espontaneos aparecem 

impregnados de nocoes matematicas que sab simplesmente vivenciadas durante sua acao no 

jogo. O jogo e um importante aliado para o ensino formal da matematica. Atraves de jogos 

como boliche, bingos, domino, baralho, dado, quebra-cabeca, xadrez, jogo da memoria, jogo 

da velha, jogo dos primeiros numeros, na ponta da lingua, blocos logicos, linha da vida, caixa 
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surpresa, numeros impares, o estudo desta disciplina pode ser dinamizado e resultando em 

uma aprendizagem mais significativa. O trabaiho com a matematica em sala de aula 

representa um desafio para o professor na medida em que exige que ele o conduza de forma 

significativa e estimulante para o aluno. Geralmente as referencias que o professor tern em 

relacao a essa disciplina vem de sua experiencia pessoal. Muitos deles afirmam que tiveram 

dificuldades com aquela matematica tradicionalmente ensinada nas escolas, que tinha como 

objetivo a transmissao de regras por meio de intensiva exercitacao. Cabe entab descobrir 

novos jeitos de trabalhar com a matematica, de modo que as pessoas percebam que pensamos 

maternaticamente o tempo todo, resolvendo problemas durante varios momentos do dia e 

sendo convidados a pensar de forma 16gica no cotidiano. A matematica, portanto, faz parte da 

vida e pode ser aprendida de uma maneira dinamica, desafiante e divertida. 

As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo ensino-

aprendizagem da matematica sao muitas e conhecidas. Por um lado, o aluno nao consegue 

entender a matematica que a escola Hie ensina. Muitas vezes e reprovado nesta disciplina, ou 

entao, mesmo que aprovado, sente dificuldades era fazer r edoes com experiencias do dia- a-

dia daquilo que a escola lhe ensinou. Em sintese, nao conseguem efetivamente ter acesso a 

esse saber de fundamental importancia. 

O professor, por outro lado, consciente de que nao consegue aleancar resultados 

satisfatorios junto aos alunos e tendo dificuldades por si so de repensarem satisfatoriamente 

seu fazer pedagdgico procuram novos elemento; muitas vezes, meras receitas de como ensinar 

determinados conteudos que, acreditam que possam melhorar este quadro. Uma evidencia 

disso e, positivamente, a participacab cada vez mais crescente de professores nos encontros, 

conferencias ou cursos. Sao nestes eventos que se percebe o interesse dos professores pelos 

materials didatkos e pelas atividades ludicas. Parecem encontrar nesses materials, estrategias 

e formulas magicas para os problemas que veem enfrentando no cotidiano escolar. 

Ap6s construir esse trabaiho monografico, pude concluir que as aulas de matematica 

na Escola Estadual Doutor Silva Mariz sao baseadas em aulas expositivas e dialogadas; e a 

professora uma vez por outra, utiliza de recursos como palitos de fosforo para rninistrar os 

conteudos dessa disciplina. Os alunos gostam dessa metodologia, mas queriam que o ensino 

fosse mais dinamico porque com jogos e brincadeiras, o estudo fica mais descontraido. Vale 

ressaltar que a nossa cultura valoriza muito a inteligencia logico-matematlca. Muitas vezes, 

ser inteligente esta associado a um desempenho muito bom em areas ligadas a este tipo de 

inteligencia. A inteligexicia logica-matematica determinara a habilidade para o raciocinio 



e demais elementos matematicos. 
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