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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuicoes que a ludicidade oferece para 

o ensino de matematica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, permitindo que os alunos se 

sintam mais motivados e que vencam as dificuldades existentes em relacao a disciplina. O 

mesmo apresenta algumas concepcoes teoricas enfocando a origem da brincadeira e dos jogos 

na sociedade, como funciona o metodo ludico, as contribuicoes que os jogos e brincadeiras 

oferecem, como a ludicidade foi inserida na sala de aula, por que o ensino da matematica e 

visto com tanta dificuldade pelos alunos, como transformar as aulas de matematica em 

momentos atraentes, construtivos e esperados com o auxilio dos materiais concretos, jogos e 

brincadeiras e por que esse metodo, ainda, e visto com tanta resistencias por alguns 

educadores. Ainda permite verificar como a ludicidade pode favorecer tanto o professor como 

o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Utilizou-se como aporte metodologico o 

metodo qualitative e teve como etapas, inicialmente, a observacao da sala de aula de estagio, 

posteriormente, aplicacao de questionarios aos alunos voltados ao objeto de estudo e por 

ultimo, o estagio supervisionado que permitiu uma pratica na qual pode-se verificar a 

realidade da sala de aula em relacao ao objeto de estudo. A analise de tais etapas 

proporcionou a conclusao de que, com as aulas de matematica ministradas com o apoio de 

jogos, brincadeiras e materias concretos, os alunos apresentam maior motivacao na sala de 

aula, a quebra do medo em relacao a matematica, uma consideravel melhora no desempenho 

das realizacoes das atividades e um sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Foi possivel 

tambem, a constatacao da nao insercao da ludicidade na metodologia adotada pelo educador. 

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



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study aims to analyze the contributions that playfulness offers for teaching mathematics 

in the early years of elementary school allowing students to feel more motivated and 

overcome the difficulties that exist with regard to discipline. This also presents some 

theoretical concepts focusing on the origin of play and games in society, how playful the 

method, the contributions that offer games and activities, such as playfulness was inserted in 

the classroom for the teaching of mathematics is seen with such difficulty by the students, 

how to transform math classes at times compelling, constructive and expected with the aid of 

concrete materials, games and activities and why this method is still viewed with much 

resistance from some educators. Still lets see how the playfulness can facilitate both teacher 

and student in the teaching-learning process. Was used as the methodological approach was 

qualitative method and steps, initially, the observation of classroom training, then application 

of questionnaires to students facing the object of study and finally the stage that allowed 

supervised practice in which one can to verify the reality of the classroom to the object of 

study. The analysis of these steps provided the conclusion that, with math classes taught with 

the support of games, jokes and concrete materials, students had more motivation in the 

classroom, to break the fear with regard to mathematics, a considerable improvement in the 

performance of activities and accomplishments of a successful teaching-learning process. It 

was also possible the finding of non-inclusion of playfulness in the methodology adopted by 

the educator. 

Key-words: Recreation. Matematic. Teaching and learning. 
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CONSIDERACOESINICIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hoje vivemos um momenta em que a educagao e algo necessario para a sobrevivencia 

e que as vezes nao e oferecida da maneira que deveria. Esse descompasso ofereee algumas 

consequencias aos receptores dessa educacao. Um exemplo claro que pode ser meneionado e 

o ensino da matematica, o qual e responsavel por grande parte do fracasso e da evasao 

escolar. Em contrario a isso, pode-se fazer desse trabalho um algo mais produtivo, dinamico e 

mais atraente atraves do uso da ludicidade nas aulas de matematica, buscando facilitar a 

aprendizagem e a fixacao dos conteudos pelos alunos. 

O ensino da matematica sempre foi considerado como um processo "dificil", pois exige 

esforco tanto do aluno quanto do professor para a sua efetivacao com eficacia. Para facilitar 

esse processo torna-se interessante o uso do ludico, ja que o mesmo constitui-se de atividades 

dinamicas e divertidas, como jogos e brincadeiras, que propiciara um processo mais atrativo 

aos alunos despertando nestes o interesse pelas aulas de matematica. 

O ensino da matematica e considerado com esse grau de dificuldade pelo fato da 

disciplina possuir uma vasta complexidade na sua eompreensab, o qual exige algumas 

habilidades como o conhecimento previo sobre a matematica, de outras situacoes cotidianas, 

conhecimento de mundo; e principalmente, raciocinio logico. 

A escolha do tema surgiu por interesse proprio, pois como futura professora dos anos 

iniciais desejo apropriar-me de praticas que possam fazer as minhas aulas de matematica bem 

dinamicas e atrativas despertando nos meus alunos o interesse pela disciplina. 

A pesquisa foi realizada em uma escola publica pertencente a rede municipal de ensino 

no municlpio de Santa Cruz - PB. 

A escolha pela escola se deu atraves de observacao na qual pude diagnosticar a forma 

tradicional em que a professora ministra suas aulas de matematica, ocasionando nos alunos 

uma dificil compreensao dos conteudos e um baixo desempenho na realizacao de suas 

atividades. 

Diante do exposto, e necessario indagar-se de que forma as aulas de matematica 

poderao ser transformadas em momentos mais atrativos para os alunos? 

Para o desenvolvimento da pesquisa se fez necessario propor objetivos baseados na 

pesquisa, com finalidade de analisar que contribuicoes o ludico no ensino da matematica pode 

trazer para o processo de ensino/aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, alem 
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de identificar a presenca das atividades ludicas nas aulas de matematica e verificar o interesse 

e o desempenho dos alunos por essas aulas utilizando atividades ludicas. 

O presente trabalho sera apresentado atraves de capitulos, divididos com a finalidade de 

mostrar como se deu todos os passos da construcao do trabalho, seguidos de consideraeoes 

finais e anexos. 

O primeiro capitulo traz o percurso metodologico usado para o desenvolvimento da 

pesquisa, o qual consiste em caracterizar todos os objetos utilizados na pesquisa e etapas em 

que esta se dividiu. 

O segundo capitulo traz contribuicoes de alguns teoricos em relacao ao objeto de estudo 

como algumas consideraeoes sobre a origem da brincadeira e do jogo, sua evolucao na cultura 

escolar fazendo um estudo sobre como a ludicidade passou a incorporar-se na metodologia de 

alguns educadores, posteriormente, aborda alguns aspectos sobre a ludicidade, sua promocao, 

as oportunidades oferecidas por tal atividade e a importancia da construcao de um espaco 

ludico, apos tece algumas consideraeoes sobre o ensino da matematica mostrando sua 

aeeitacao por parte dos alunos, sua complexidade, e como esse ensino e percebido pelo seu 

publico alvo, e por fim aborda a importancia do ludico no ensino da matematica mostrando 

possibilidades de mudanea tanto no quadro de aeeitacao dos alunos como no nivel de 

desempenho dos mesmos em relacao a matematica. 

O terceiro capitulo remete-se aos resultados dos processos utilizados para a realizaeao 

da pesquisa, mostrando a realidade existente em sala de aula em relacao a aeeitacao dos 

alunos pela matematica, o uso do ludico nas aulas de matematica, a frequencia com que a 

professora usa esse metodo nas suas aulas de matematica como, tambem, a aeeitacao dos 

alunos pelo metodo ludico. 

E o quarto capitulo que trata da analise do Estagio Supervisionado que tem como 

objetivo proporcionar um primeiro contato do estagiario com o seu campo de atuacao como 

tambem preve uma analise pratica do objeto em estudo na sala de aula. Ainda, transparece 

uma abordagem inicial sobre a atividade de estagio, de como esta se deu de forma geral, a 

aeeitacao do estagiario pelos alunos, as metodologias e atividades utilizadas pelo estagiario 

para alcancar os objetivos esperados. Mostra, ainda, a importancia da parceria do professor 

titular da sala com o estagiario, as contribuicoes que o uso da ludicidade trouxe para a sala de 

aula como tambem a avaliaeao do desempenho e a aeeitacao dos alunos com a ludicidade 

utilizada pelo estagiario. 



CAPITULO I 

1 CONSIDERAEOES METODOLOGICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia e uma parte de fundamental importancia no trabalho, pois consiste em 

caracterizar todos os objetos e etapas da pesquisa de forma a deixar claro o tipo da pesquisa, o 

local onde foi desenvolvida, a populacao e a amostra estudada, os mstrumentos utilizados para 

o desenvolvimento do estudo, de que forma se deu a coleta dos dados, a analise dos dados 

coletados e, ainda, uma analise da pratiea desenvolvida no estagio supervisionado e que 

mstrumentos auxiliaram para a efetivacao de tal estudo, como veremos em partes seguintes do 

presente trabalho. 
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[...] a Metodologia do Trabalho Cientifico trata do estudo da ciencia e 

sua relacao com o mundo em que vivemos. Privilegia assim, o ato de 

pesquisa como um exercicio cotidiano na vida academica, capaz de 

facilitar o processo de ensino atraves do estimulo ao ato de pesquisar 

[•••]• 

(Autor Desconhecido) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Caracterizacao da Pesquisa 

A pesquisa se deu atraves do metodo de estudo de caso que, segundo Marconi e 

Lakatos define-se como "o levantamento com mais profundidade de determinado grupo ou 

caso humano sob todos os seus aspectos, restringindo-se somente ao caso estudado, um unico 

caso, nao podendo ser generalizado" (2008, p. 274). 

1.2 Local da pesquisa 

A pesquisa se realizou na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Adauto 

Ferreira de Andrade, localizada no municipio de Santa Cruz, cidade situada na regiao de 

Sousa - PB. A escola situa-se em uma comunidade pobre que tern como clientela as criancas 

que la habitam. Esta funciona com turmas de 1° ao 7° ano e possui uma longa e bela historia 

na educagao do municipio. 

1.3 Populacao e amostra da pesquisa 

A populacao da pesquisa que de acordo com Marconi e Lakatos "e a totalidade de 

pessoas, animais, plantas ou objetos, da qual se podem recolher dados. E um grupo de 

interesse que se deseja descrever ou acerca do qual se deseja tirar conclusoes" (2008, p. 295). 

Os sujeitos foram 18 alunos cursantes do 4° ano do Ensino Fundamental, que subdividem-se 

em alunos do sexo masculino e feminino, e que possuem idade de 8 a 10 anos. 

A amostra, contou com o percentual de 50% da populacao, totalizando 9 alunos que no 

conceito de Marconi e Lakatos amostra "e um subconjunto de uma populacao ou universo que 

deve ser obtida de uma populacao especifica e homogenea por um processo aleatorio o qual e 

condicao necessaria para que a amostra seja representativa da populacao" (2008, p. 296). 
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1.4 Instrumentos de coleta dos dados 

A coleta de dados se deu atraves do metodo da observagao, metodo este que de acordo 

com Marconi e Lakatos "nao consiste em apenas ver e ouvir, mas tambem em encaminhar 

fatos e fenomenos que se deseja estudar" (2008, p. 275). E ainda para auxiliar o processo de 

observagao da turma onde foi realizado o estagio fez-se necessario a aplicacao de uma 

entrevista semi-estruturada, contendo questoes subjetivas as quais instigaram os alunos 

entrevistados a posicionarem-se em relagao ao objeto de estudo, o qual "o pesquisador tern a 

liberdade para desenvolver cada situacao em qualquer direcao que considere adequada. E uma 

forma de explorar amplamente a questao" (MARCONI; LAKATOS, 2008, p.279). 

Esta observagao se deu em dois momentos, o primeiro visando a escola como um todo 

e, posteriormente, a sala de aula especifica para o estagio levando em eonsideracao a relagao 

professor-aluno. 

O estagio e um processo que exige muito do estagiario, como o conhecimento a 

respeito da escola pesquisada, da sala de aula do estagio, da metodologia do professor, da 

relagao professor/aluno, como tambem o processo de ensino/aprendizagem da turma para que 

o discente estagiario possa desenvolver sua pratica de forma a atender as necessidades 

existentes na sala de aula estudada. Entao, eu, como discente estagiaria usei do metodo da 

observagao para fazer tal levantamento. Nessa pesquisa, primciramente, foi realizado um 

estudo geral sobre a escola, avaliando sua estrutura fisica, corpo de funcionarios, papel do 

gestor no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e recursos oferecidos pela escola. 

Em um segundo momenta, observou-se o momenta da aula do professor levando em 

consideragao a responsabilidade do professor e dos alunos com suas atividades, a estrutura da 

aula, a existencia do planej amenta, a avaliagao usada pelo professor, se o professor usa 

recursos auxiliares em suas aulas, se a metodologia usada pelo professor corresponde as 

expectativas dos alunos, a relagao do professor com os alunos como tambem a participagao 

dos pais na escola. 

Logo apos foi feita uma entrevista com o professor questionando-o a respeito de sua 

formagao, sobre o que o mesmo acha do planejamento, se tern conhecimento do Projeto 

Politico Pedagogico da escola, como sao feitos os seus pianos de aula, qual a importancia 

dada pelo professor a avaliagao, em relagao as dificuldades apresentadas pela turma, o que o 

mesmo faz para os pais dos alunos integrarem-se a escola, se o professor usa de tecnologias 

para aprimorarem suas aulas, e a respeito da integragao de toda a turma. 
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E, finalmente, langou-se uma entrevista a amostra de alunos escolhida objetivando 

saber suas opinioes sobre a forma que o professor trabalha os conteudos se agrada-os, se o 

professor favorece um momento de questionamentos levando os alunos a desenvolverem o 

seu espirito critico, sobre o comportamento do professor em sala de aula, sobre as 

dificuldades encontradas pelos mesmos, em relagao aos seus relacionamentos entre si, o que 

eles acham da hora do intervalo das aulas, se os alunos gostam de atividades de leitura, se os 

mesmos gostam de frequentar a escola e se a professora faz uso de jogos e brincadeiras em 

suas aulas. 

A coleta dos dados foi efetuada no mes de margo de 2010, numa sala de aula de 4° ano 

do Ensino Fundamental, turma esta que foi escolhida para a realizagao do estagio, da qual foi 

retirada uma amostra para a exposigao de posicionamentos a respeito do objeto estudado. Para 

a efetivagao da coleta foram utilizados os instrumentos de observagao e a entrevista semi-

estruturada que ja foram mencionados acima, os quais foram direcionados a amostra 

pesquisada, e logo apos os dados foram preparados para uma possivel analise. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Analise dos dados 

A analise dos dados aconteceu de forma qualitativa e de carater descritivo a qual 

possibilitou uma analise significativa dos dados, avaliando e levando-nos a conhecer a 

realidade escolar apresentada na sala de aula estudada em relagao ao objeto de estudo. Pois de 

acordo com Marconi e Lakatos: 

[...] o metodo qualitativo preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 

analise mais detalhada sobre as investt'gacoes, habitos e atitudes, tendencias de 

comportamento, etc. [...] (2008, p. 269). 

Essa analise se deu mediante apresentagao dos resultados das entrevistas da amostra 

pesquisada, levando em consideragao o posicionamento do pesquisador em relagao as 

respostas das entrevistas como tambem as contribuigoes de alguns teoricos sobre o objeto de 

estudo, e da observagao, a qual contribuiu de forma relevante para a compreensao da 

realidade apresentada pela sala em relagao ao objeto estudado. 
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1.6 Estagio e Instrumentos utilizados para sua analise 

O Estagio Supervisionado compreendeu-se num periodo de 20 dias, os quais foram 

previamente planejados dia a dia com pianos de aula que enfocaram diversas areas do 

conhecimento, mas sempre levando em consideracao a insereao do objeto de estudo nas 

praticas. 

O estagio funciona como uma ponte que faz-se entre a teoria e a pratica. Dessa forma 

Pimenta (2002) apud Campos (2007, p. 13) confirma ao dizer "que o eixo central da formacao 

docente e o estagio. E a partir dele congregamos os saberes praticos e teoricos. E esta 

integragao contribui decisivamente para identidade do profissional docente". 

A analise do estagio fez-se tomando como instrumento o portfolio categorizado como 

memoria que funciona como uma memoria escrita, algo que ficou registrado e armazenado 

todas as atividades vivenciadas no estagio. Sarmento (2001) apud Redi e Gone afirma que: 

A memoria afirma-se diferentemente da historia pela capacidade de assegurar 

permanencias, manifestacoes sobreviventes de um passado muitas vezes sepultado, 

sempre isolado do presente pelas muitas transformac5es, pelos cortes que 

fragmentam o tempo. Memoria como lugar de persistencia, de continuidade, de 

capacidade de viver o ja nao existente. ProjecSo do passado no presente, 

identificacao de marcas de uma continuidade pouco notavel e certamente nao 

compulsoria. (2007, p.295). 

Historias escritas ou lidas, documentos escritos ou falados, fotografias, esquecidas ou 

ate desprezadas, possuem uma grande importancia por carregar consigo o historico de muitos 

momentos que poderiam ou gostaria de ser vividos novamente e experiencias que ficaram 

marcadas. Como exemplo, o estagio que e um momento que ficara guardado pra sempre na 

vida de cada estagiario pelo fato de ter sido o primeiro contato com seu campo profissional. 

Dessa forma, as memorias que ali representam e de muito valor para expressar a sua 

identidade profissional. 

Ainda, para a analise do estagio tomou-se como instrumento o diario de campo uma 

narrativa que serviu para documentar, atraves de relates, momentos vividos na sala de aula. 

De acordo com Redi e Gone (2007, p. 298) a narrativa trata-se de uma "pratica de escrita de 

afetividade, de amizade, de subjetividade". Nesse sentido, as narrativas apresentam-se como 

formas de expressar subjetividades e uma forma de declarar de maneira falada ou escrita 

momentos que se deseja representar. 



CAPITULO I I 

2 O LUDICO E O ENSINO DA MATEMATICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo do capitulo falaremos sobre a evolucao da brincadeira na cultura escolar, 

algumas abordagens sobre a importancia da ludicidade no desenvolvimento cognitivo, social e 

psicomotor da crianca, sobre o ensino da matematica e tambem da importancia da ludicidade 

no desenvolvimento das aulas de matematica. 



18 

[...] a nogao de jogo aplicada a educagao desenvolveu-se, com lentidao 

e penetrou, tardiamente, no universo escolar, sendo sistematizada com 

atraso. No entanto, introduziu transformagoes decisivas [...] 

materializando a ideia de aprender divertindo-se. 

(SCHWARTZ, 1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A evolucao da brincadeira e jogos na cultura escolar 

Em tempos remotos, o brincar nao era uma atividade espeeifiea das criancas. A mesma 

poderia ser utilizada tambem por adultos. E que, aprender brincando, era considerado 

importante, nao abrindo espaeo a violencia e repressao. Nesse sentido Almeida (1987) apud 

Alves confirma: 

[..] considerando que o brincar era uma atividade caracteristica tanto de criancas 

como de adultos. Para Platao, por exemplo, "o aprender brincado" era mais 

importante e deveria ser ressaltado no lugar da violencia e da repressao [...] (2009, p. 

16). 

Em relagao a citagao acima Froebel (1782-1852) apud Alves cita contrapondo-se ao 

dizer que a "crianga e um ser dotado de natureza distinta da do adulto e fortalece o ludico na 

educagao como parte integrante da educagao infantil, jogo esse que se caracteriza pelas agoes 

de liberdade e espontaneidade" (2009, p. 18) 

A atividade ludica perpassa por diversas sociedades e povos "estende-se pelos povos 

romanos, egipcios e maias, no qual os mesmos praticavam os jogos de forma que os mais 

j ovens aprendessem valores, conhecimentos, normas e padroes de vida com a experiencia" 

(ALMEIDA, 1987 apud ALVES, 2009, p. 16). 

Utilizando-se do metodo da iconografia Aries (1987) apud Alves mostra-nos que: 

[...] como o trabalho nSo ocupava tanto tempo da sociedade antiga, adultos e jovens 
participavam dos jogos e diversSes, os quais proporcionavam momentos favoraveis 
ao estreitamento doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l a 9 0 s afetivos entre eles, a fim de se sentirem unidos. Os jogos 
e brincadeiras ocupavam uma posicao importante nessa sociedade. (2009, p. 16). 

Os jogos e brincadeiras dessa epoca era uma grande maioria, admitidos e estimulados 

sem discriminagoes. Porem, para uma minoria poderosa, como tambem para a igreja eram 

considerados profanos, imorais, delituosos e sua pratica nao era admitida. De acordo com 

Alves, "dessa forma, os jogos perdem seu crescimento nessa epoca, pois paralelamente a 
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ascensao do cristianismo, que toma posse ao Imperio Romano, surge uma educagao rigida, 

disciplinadora, proibindo jogos." (2009, p. 17). 

Passados os tempos, ja a Companhia de Jesus, fundada por Ignaeio de Loyola em 

1534, compreende a grande importancia dos jogos como aliados do ensino, pois de acordo 

com Aries (1978) apud Alves, a Companhia de Jesus diz: 

[...] nao ser possfvel nem desejavel suprimi-los, mas sim introduzi-los oficialmente 

por meio do metodo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ratio Studiorum. Desse modo, os jesuftas sao os primeiros a 

recolocarem os jogos de volta a pratica, de forma disciplinadora e recomendada 

como meios de educacio tao estimaveis quanto a educagao. (2009, p. 17). 

Pode-se perceber a enorme contribuigao dos jesuitas para que os jogos e brincadeiras 

pudessem novamente inserir-se na pratica escolar, de forma a nao desconsiderar o sentido de 

uma educagao disciplinadora defendida pela igreja. 

Surge entao no seculo X V I o jogo educativo que de acordo com Alves "tern a 

finalidade de ancorar agoes didaticas e a aquisigao de conhecimentos" (2009, p. 17). 

Por fim, nesse navegar historico das representagoes dos jogos, vindo de um contexto 

social, em que os jogos e as brincadeiras eram comuns a todas as idades e classes ate os dias 

atuais, cujos aspectos ludicos e educativos sao sugeridos por um razoavel numero de trabalhos 

como um mecanismo didatico associado a motivagao dos alunos e de real valor em sala de 

aula, e ainda visto com certa resistencia por parte de alguns. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A ludicidade 

A ludicidade e conceituada como um momento que promove o aprendizado atraves de 

jogos e brincadeiras. O ludico e um momento magico na vida da crianga. Todas as criangas, e 

ainda alguns adultos gostam de brincar. O ato de brincar alem de um momento de diversao 

para a crianga pode promover o desenvolvimento social, cognitivo, intelectual, motor, etico, 

alem de auxiliar a crianga a conhecer a si mesmo e construir sua identidade. Nesse sentido, 

Maluf diz que "e importante a crianga brincar, pois ela ira se desenvolver permeada por 

relagoes cotidianas, e assim vai construindo sua identidade, a imagem de si e do mundo que a 

cerca" (2007, p. 20). 

O ludico na cultura escolar vem surgindo gradativamente apesar de ainda existir uma 

carencia muito grande no cotidiano de muitas escolas. Isso e visualizado devido, infelizmente, 
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a formacao do profissional que nao e voltada para a insercao de tal metodo em sua 

metodologia alem de nao existir a ludicidade no curriculo formal da educagao atual. Dessa 

forma o profissional nao se sente preparado para inserir tais atividades em sua metodologia. 

O ludico traz muitas oportunidades tanto para o professor quanto para os alunos, pois 

favorece o uso de jogos e brincadeiras, facilitando tanto o ensino do professor quanto o 

processo de aquisicao de conhecimentos dos alunos e facilita, ainda, o trabalho em grupo 

como tambem a participacao de todos os alunos nas aulas. Partindo desse principio, Maluf diz 

que "o brincar e importante porque incentiva a utilizacao de jogos e brincadeiras. No brincar 

existe, necessariamente, participacao e engajamento - com ou sem brinquedo -, sendo uma 

forma de desenvolver a capacidade de manter-se ativo e participante" (2007, p. 20). 

Para a promocao de atividades ludicas, e necessario um espaco agradavel, atrativo, 

estimulante, alegre, cheio de materiais, jogos, brinquedos, o qual possa atrair o aluno. Dessa 

forma Pinto diz que "o espaco ludico deve causar um impacto em todos que nele entrem. 

Principalmente a crianga deve ser tocada pela alegria, pela curiosidade -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um mundo de 

fantasia, portanto deve estimular o sonhar acordado" (2003, p. 59). 

Uma boa alternativa para a criacao desse ambiente ludico na escola e a brinquedoteca 

que de acordo com Maluf "e um espaco preparado para estimular a crianga a brincar, 

possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos dentro de um ambiente ludico" 

(2007, p. 62). Para que a construgao desse espago seja efetivada e preciso primeiramente, o 

interesse dos membros da escola em facilitar o processo de ensino/aprendizagem de seus 

alunos, como tambem mostrarem-se mais interessados e presentes neste processo, fazendo 

com que a crianga sinta-se a vontade, e que aprenda fazendo o que mais gosta que e brincar. 

De acordo com Maluf; 

[...] a brinquedoteca resgata o brincar, sendo uma atividade de lazer que contribui 
para o desenvolvimento integral da crianca em sua aprendizagem, criatividade, 
socializacao e em todas as circunstancias de sua vida tanto na escola como no lar e 
na comunidade [...] (2007, p. 67). 

E muito importante a existencia da brinquedoteca em escola de Educagao Infantil, pois 

e um ambiente que auxiliara bastante o professor na formagao integral de seus alunos, alem de 

despertar o espirito do brincar como tambem, atraves desse brincar, contribuir para o processo 

de aprendizagem dos alunos. 
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2.3 O ensino da matematica 

Sabemos que a tipica aula de matematica lecionada em m'vel de primeiro, segundo e 

terceiro graus ainda e uma aula expositiva, em que o professor passa para o quadro negro 

aquilo que ele julga importante. Em conseqiiencia a isso de acordo com D ' Arnbrosio, "o 

aluno, por sua vez, copia do quadro para o seu caderno e em seguida procura fazer exercicios 

de verificacao, que nada mais sao que uma repeticao da aplicacao dada pelo professor" (1989, 

p. 15). Em conseqiiencia desse metodo e que surge uma vasta falha no processo de 

ensino/aprendizagem devido a complexidade tanto apresentada pela propria disciplina como 

da forma que a mesma e transmitida aos alunos. 

Os alunos veem a matematica como um mero conjunto de formulas e numeros, que e 

acabado, o qual nao proporciona ao aluno um momento de oportunidade de criaeao de algo 

mais. Nesse sentido e que D' Arnbrosio relata que: 

[...] em geral todos os professores mostram a matematica como um corpo de 

conhecimentos acabados e polidos. Ao aluno nao e dado em nenhum momento a 

oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem mesmo uma solucao mais 

interessante. O aluno, assim, passa a acreditar que na aula de matematica o seu papel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 passivo e desinteressante [...] (1989, p. 16). 

A proposta do trabalho a ser discutida a seguir envolve a tentativa de se levar em conta 

as concepcoes dos alunos e professores sobre a natureza da matematica, do processo de ensino 

aprendizagem, de forma a tornar as aulas de matematica mais atrativas, dinamicas e 

prazerosas e uma melhor fixacao dos conteudos, mostrando que existem outros metodos mais 

eficazes e ate mais faceis de ensinar matematica e desmistificar um pouco a ideia de uma aula 

de matematica mecanica, dificil, cansativa e desmotivadora. 

2.4 A ludicidade no ensino da matematica 

O ensino da matematica oferece muitas dificuldades para o processo de ensino 

aprendizagem aos professores e alunos, fazendo com que os alunos reflitam essas dificuldades 

no momento da pratica do conhecimento matematico adquirido e levando os professores a nao 

so repensarem mais tambem reformularem a sua pedagogia, questionando-se algumas vezes 

se realmente estao ministrando suas aulas de matematica de forma a suprirem as necessidades 
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apresentadas pelos alunos em relagao a disciplina. Nesse sentido, Fiorentini e Miorin afirmam 

que: 

[...] as dificuldades encontradas por alunos e professores no processo de 

ensino/aprendizagem sao muitas e conhecidas. Por um lado, o aluno nao consegue 

entender a matematica que a escola lhe ensina, muitas vezes e reprovado nessa 

disciplina, ou entao, mesmo que aprovado, sente dificuldades de utilizar o 

conhecimento matematico adquirido, em sintese, nao consegue ter acesso a esse 

conhecimento de fundamental importSncia. O professor, por outro lado, consciente 

que nao consegue alcancar resultados satisfatorios junto aos seus alunos, e tendo 

dificuldades de, por si so, repensar satisfatoriamente seu fazer pedagogico, procura 

novos elementos que acredita, possam melhorar esse quadro. (1990, p. 23). 

Frente a tais dificuldades encontradas, o professor deve buscar formas para intervir da 

melhor forma possivel para que o aluno consiga obter resultados satisfatorios, como tambem 

o proprio professor possa desenvolver seu fazer pedagogico de maneira eficaz. 

As possiveis formas dessa reversao de quadro se dao a partir do uso do ludico nas 

aulas de matematica. Pois, de acordo com Macedo: 

[...] o jogar e um brincar em um contexto de regras e com um objetivo predefinido e 

o brincar e um jogar com ideias, sentimentos pessoas, situacoes e objetos em que as 

regulacSes e os objetivos nao estlo necessariamente predeterminados [...]. (2005, 

p. 14). 

O ensino da matematica atraves dos jogos e brincadeiras oferece maiores 

oportunidades de aprendizagem por proporcionarem uma pratica mais concreta, a qual a 

crianga tern um contato direto com o objeto. Assim, Diene (1986) apud Alves afirma que 

"para que haja o ensino da matematica e necessario que a crianga conviva em um ambiente 

rico de materials e oportunidades, de modo que possa comtruir e/ou elaborar seus 

conhecimentos" (2009, p. 16). 

O momento da brincadeira para a crianga e um momento magico, e para ela o mais 

importante, no qual a mesma pode apreciar diversos aspectos, tanto o brincar pelo brincar, 

como tambem o aprender brincando, no qual ela se depara com coisas que sao de seu agrado 

como tambem tem a oportunidade de se relacionar com pessoas que tern a sua idade, 

desenvolvendo, dessa forma, relagoes com o meio, alem de atingir outras diversas habilidades 

essenciais para o seu processo de desenvolvimento, como evidencia Macedo, enfatizando que: 
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[...] o brincar o brincar € fundamental para o nosso desenvolvimento. E a principal 
atividade da crianca quando nao esta dedicada as suas necessidades de sobrevivencia 
(repouso, alimentacao). Todas as criancas brincam se nao estao cansadas, doentes ou 
impedidas. Brincar e envolvente, interessante e informativo. Envolvente por que 
coloca a crianga em um contexto de interacao em que suas atividades fisicas e 
fantasiosas, bem como os objetivos servem de projeeao ou suporte delas. 
Interessante por que canaliza, orienta, organiza as energias da crianga, dando-lhe 
forma de atividade ou ocupacao. Informativa por que, nesse contexto, ela pode 
aprender sobre as caracteristicas dos objetos, os conteudos pensados ou imaginados. 
[...] (2005, p. 13). 

Para a aplicagao do ensino da matematica atraves do ludico e necessario que o 

professor planeje explorando valores que o jogo ou a brincadeira oferece, enfocando seus 

objetivos propostos. De acordo com Grando (1995) apud Alves "e importante o jogo no 

ensino da matematica quando enfocado seu valor pedagogico e que a escolha por esse 

trabalho seja uma opcao de acao didatico-metodologica na qual seus objetivos estejam claros" 

(2009, p. 25). 

O professor ao utilizar os jogos e as brincadeiras em sala de aula deve conhecer da 

dimensao ludica dos mesmos, ou seja, se o trabalho apresentado realmente vai corresponder 

as expectativas das criancas. Pois segundo Macedo: 

[...] temos o habito de classificar os jogos e brincadeiras, seja por seus conteudos 
materiais, preferencias ou estrutura. Propoe-se se cinco indicadores que permitam 
inferir a presenca do ludico nos processo de aprendizagem ou desenvolvimento. Sao 
eles: ter prazer funcional, ser desafiadora, criar possibilidades ou dispor delas, 
possuirem dimensao simbdlica e expressar-se de modo construtivo ou relational. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...1(2005, p. 14). 

Uma alternativa para um bom trabalho com jogos e brincadeiras em sala de aula e 

atraves dos jogos e brincadeiras em grupo, pois torna-se interessante nao so pela integracao 

proporcionada, mas tambem pela riqueza de ideias do grupo, proporcionando troca de 

conhecimento e fazendo com que ocorra mais rapidamente e mais facilmente a fixacao dos 

conteudos proposto. Em favor disso e que Kamuii e Devries (1991) apud Alves confirma ao 

dizer que: 

[...] ao propor os jogos em sala de aula, elege a caracterlstica jogos em grupo como 

principal, por defender, ancorada em Piaget, que sem a interacao social entre os 

colegas - propiciada pelo grupo as criancas nao poderSo construir sua logica, seus 

valores sociais e morais. (2009, p. 27). 
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Os jogos podem despertar no individuo uma formagao de atitudes levando o mesmo a 

se construir como um sujeito critico e capaz de enfrentar desafios, criar estrategias para 

solugdes de problemas contribuindo para um bom desenvolvimento do individuo na sua 

aprendizagem na disciplina de matematica. Como podemos constatar quando nos PCN's 

(2007) apud Alves diz que: 

[...] os jogos podem contribuir para um trabalho de formacao de atitudes - enfrentar 

desafios, lancar-se a busca de solucoes, desenvolvimento da critica, da intuicao, da 

criacao de estrategias e da possibilidade de altera-las quando o resultado nao e 

satisfatorio - necessario para a aprendizagem de matematica [...] (2001, p. 10). 

O uso dos jogos nas aulas de matematica e importante, nao pelo simples fato de a 

crianga aprender a jogar determinados jogos, mas sim, por que os jogos proporcionam e 

estimulam as atividades mentais e a sua capacidade de desenvolvimento, fazendo com que a 

crianga seja capaz de solucionar problemas, como tambem tornar-se sujeito critico capaz de 

modificar e intervir no meio em que vive. 



CAPITULO III 

3 CONTRIBUICOES DA LUDICIDADE PARA AS AULAS DE 

MATEMATICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo trata-se da analise do objeto de estudo no cotidiano da escola estudada a 

qual mostrara, minuciosamente, a opiniao dos entrevistados em relagao a disciplina 

Matematica e ao uso dos jogos e brincadeiras nas aulas de matematica visando o 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem dos alunos. 
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[...] a crianga valoriza o brinquedo de acordo com a sua sensibilidade 

e emogao [...]. 

(MALUF, 2007, p. 46) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 O repensar de uma nova pratica para as aulas de matematica 

Como ja vimos anteriormente, a disciplina de matematica ainda causa certo medo em 

alguns estudantes, chegando ate a ser responsavel por grande parte da reprovacao e da evasao 

escolar existente. Por ser uma disciplina que exige muita dedicagao e esforgo, esta sempre 

carregou consigo a ideia de dificuldade. 

Mesmo que nao queiramos esta dificuldade ainda e vista e incorporada por geragoes 

que ingressam em sua carreira escolar, a qual reflete-se nos resultados ao final de cada ano 

letivo. 

Nos educadores nao podemos jamais mudar as regras da matematica nem tampouco 

alterar este grau de dificuldade, mas podemos usar de metodos que facilitem a aprendizagem 

dos alunos em relagao a disciplina mencionada, como tambem acelerem seu processo de 

aquisigao de conhecimento. Uma metodologia, ainda pouco usada, comprovadamente, 

bastante eficaz, e a ludicidade a qual da-se atraves de jogos e brincadeiras, promovendo 

momentos atrativos, motivadores, nos quais a crianga podera aprender brincando. 

A ludicidade alem de facilitar o processo de ensino para o professor e de 

aprendizagem para os alunos, oferece muitas habilidades a crianga como a capacidade de 

resolugao de problemas, autoconfianga, o desenvolvimento critico e cognitivo da crianga, e a 

etica. 

Mas para que isso acontega e necessario repensarmos nossa pratica, verificando se 

estamos realmente correspondendo as exigencias da educagao que buscamos e que queremos. 

Para uma melhor compreensao a respeito do assunto estudado fez-se necessario uma 

pesquisa a fim de verificar a realidade escolar em relagao ao ludico, a qual o publico alvo foi 

os proprios alunos, buscando opinioes a respeito do aprender matematica brincando. 

3.2 A disciplina Matematica 

Ao falar sobre a disciplina de matematica a maioria dos entrevistados responde que 

considera a disciplina muito dificil, como mostra o Aluno I quando diz: "eu acho muito dificil 
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porque tem muita continha dificil" (8 anos, entrevistado em 19/03/10). Passa-se geragoes e 

mais geragoes e a grande maioria dos individuos que percorre a trajetoria escolar admite a 

dificuldade da disciplina de matematica. Tal dificuldade deve-se pela exigencia da exatidao 

dos resultados, de raciocinio logico, da dedicagao. Isso acontece, principalmente, nos anos 

iniciais, nos quais a crianga nao possui um conhecimento previo completo a respeito do 

assunto, tornado-se algo dificil e ate desconhecido para a maioria delas. 

Nesse sentido, D ' Arnbrosio afirma que: 

[...] essa dificuldade relacionada a disciplina de matematica entende-se pelo fato de 

os alunos veem a matematica como um mero conjunto de formulas e numeros, que e 

acabado, o qual nao proporciona ao aluno um momento de oportunidade de eriacSo 

de algo mais [...] (1989, p. 15). 

Desde a sua descoberta a matematica e considerada complexa, devido a sua exatidao 

nos resultados e um alto indice de calculos os quais exigem do aluno capacidade de 

raciocinio, nao proporcionando, muitas vezes, oportunidades de criagao. Dessa forma, o 

professor deve proporcionar aos alunos aulas mais dinamicas, motivadoras e participativas, as 

quais os alunos possam ser construtores de seu proprio conhecimento, capazes de criar e 

solucionar problemas, desmistificando o medo em relagao a matematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Os jogos e brincadeiras 

Quando se questiona a respeito dos jogos e brincadeiras, a maioria dos entrevistados 

afirma gostar muito por serem bons e divertidos como pode ser percebido na fala do Aluno I I , 

quando diz: "sim gosto muito, por que e muito bom e divertido" (9 anos, entrevistado em 

19/03/10). Toda crianga gosta de brincar, pois e um momento em que sente-se livre, a vontade 

para expressar seus sentimentos, gastar suas energias e, principalmente, integrar-se ao meio. 

Sob esse prisma Huizinga (1980) apud Maluf afirma que "as criangas e os animals 

brincam por que gostam de brincar, e e precisamente em tal fato que reside a sua liberdade" 

(2007, p. 17). O momento da brincadeira para a crianga e magico no qual ela tem a 

oportunidade de expressar tudo o que sente, seus sentimentos, atitudes e vontades. E nesse 

momento que a crianga se entrega ao seu meio, de modo a se sentir livre. 

De acordo com Maluf "brincar e importante, pois ajuda a esquecer momentos dificeis. 

Quando brincamos - sem muito esforgo - encontramos respostas a varias indagagoes, bem 
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como interagirmos com nossos semelhantes." (2007, p. 19) O brincar oferece momentos de 

descontracao, diversao e alegria, nos quais a crianga alem da integragao/interagao com o seu 

meio, ainda se possibilitara esquecer os momentos dificeis que a tenha acometido em seu 

cotidiano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Aprender brincando 

Ao comentar a respeito do ato de aprender brincando a maioria dos alunos 

entrevistados responde que acha interessante aprender atraves de jogos e brincadeiras, pois 

alem de aprender melhor, aprende se divertindo, ou seja, "[ . . . ] a gente aprende melhor e 

aprende se divertindo" (Aluno I I I , 10 anos, entrevistado em 19/03/10). O ludico alem de 

proporeionar uma melhor aprendizagem, ainda favorece ao aluno momentos de descontragao, 

alegria, diversao, como tambem, contribui para um bom desenvolvimento da crianga. 

Maluf acredita que "atraves do brincar a crianga prepara-se para aprender. Brincando 

ela aprende novos conceitos, adquire informagoes e tem um crescimento saudavel" (2007, p. 

20). Atraves do ato de brincar a crianga tem oportunidade de aprender mais e se constituir 

como um sujeito social critico a par de algumas informagoes, alem de adquirir um bom 

crescimento cognitivo e psicomotor. 

Ainda de acordo com Maluf "toda crianga que brinca vive um infancia feliz, alem de 

tornar-se um adulto muito mais equilibrado fisica e emocionalmente, conseguira superar com 

mais facilidade, problemas que possam surgir no seu dia-a-dia". (2007, p. 21) A brincadeira e 

um momento saudavel na vida da crianga, a quern possibilitara um bom desenvolvimento 

cognitivo, social, emocional e psicomotor, alem de torna-la capaz de mudar, intervir em seu 

meio e ainda, prepara-la para a superagao de problemas que a possa acometer em seu 

cotidiano. 

Cunha (1994) apud Maluf afirma que "brincando a crianga desenvolve suas 

potencialidades. Os desafios que estao ocultos no brincar fazem com que a crianga pense e 

alcance melhores niveis de desempenho". (2007, p. 20). A brincadeira instiga na crianga o 

sentimento de descoberta levando a mesma a ir mais alem em seus pensamentos, como 

tambem instiga a crianga a buscar veneer os desafios propostos pela atividade ludiea, levando 

a mesma a superar seus niveis de desempenho. 

Nesse sentido, Maluf confirma ao dizer que: 
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[...] quando brincamos exercitamos nossas potencialidades, provocando o 

funcionamento do pensamento, adquirimos conhecimento sem estresse ou medo, 

desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos a sensibilidade, nos desenvolvemos 

socialmente e intelectualmente [...] (2007, p.21). 

Ao brincar a crianga crescera em diversas dimensoes, pois quando brinca vence medos 

e desafios, conhece o seu potencial, adquire conhecimentos e constroi-se socialmente no 

momento em que interage com outras pessoas ocasionando um crescimento social e 

intelectual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Jogos e brincadeiras nas aulas de matematica 

No momento que indaga-se a respeito do uso de jogos e brincadeiras nas aulas de 

matematica, a maioria dos entrevistados afirma que sua professora nao faz uso de tais 

recursos. Como vemos quando o Aluno IV afirma "a professora nao faz jogos com a gente 

nem usa brinquedos em matematica" (9 anos, entrevistado em 19/03/10). 

O nao uso de jogos e brincadeiras no cotidiano da sala de aula quase sempre acontece 

pelo fato do professor nao ter sido preparado profissionalmente para inserir em sua proposta 

de ensino esse tipo de metodologia. Dessa forma o professor deve buscar uma atualizacao em 

seus metodos buscando apoio para a sua pratica, reavaliando-a quando necessario, visando as 

necessidades apresentadas pelos alunos como tambem a valorizacao do processo de 

ensino/aprendizagem da turma. 

Nesse sentido, Maluf diz que: 

[...] hoje o brincar nas escolas esta ausente, nao havendo uma proposta pedagogica 

que incorpore o ludico como eixo do trabalho infantil. Esse resultado, apesar de 

apontar na direclo das acoes do professor, nao deve atribuir-lhe culpabilidade. Ao 

contrario trata-se de evidenciar o tipo de formacao profissional do professor que nao 

contempla informacao nem vivencias a respeito do brincar e do desenvolvimento 

infantil em uma perspectiva social, afetiva, cultural, historica e criativa [...] (2007, p. 

28). 

Algumas escolas ainda nao valorizam as atividades ludicas quando nao as introduzem 

em suas metodologias e quando o professor nao atribui objetivos a tais atividades. Em parte, 

isso deve-se a nao compreensao de seu valor pedagogico e poder de atrair as criangas e de 

motiva-las as suas atividades escolares. E quando as usa impoe limitagoes vetando as 
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necessidades que a crianga possui de viver este momento que a mesma julga unico e 

incomparavel 

Em seu raciocinio, Maluf confirma ao dizer que: 

[...] e rara a escola que investe neste aprendizado. A escola simplesmente esqueceu a 

brincadeira. Na sala de aula ou ela e utilizada com um papel didatico, ou e 

considerada uma perda de tempo. Ate no recreio a crianga e obrigada a conviver 

com um monte de proibigoes [...]. (2007, p. 28). 

Nao se deve pensar na escola como um lugar de apenas mediar o conhecimento, mas 

sim como um espaco de construgao desse conhecimento. Partindo de suas experiences, o 

professor e os alunos, tornam-se capazes de construir esse conhecimento numa acao coletiva, 

buscando caminhos para ir alem de suas praticas, modificando e inserindo o novo em seu 

cotidiano. 

Por muitas vezes, o professor usa os jogos e brincadeiras em sala de aula nao como um 

meio didatico buscando a relagao brincar/aprender, mas sim como uma forma de somente 

entreter o aluno, suprimindo as diversas fungoes dos jogos e brincadeiras. Quando a crianga e 

privada dessa atividade ela pode carregar traumas profundos pela falta dessa vivencia. Pois 

durante esse momento ela vivencia momentos alegres e prazerosos alem de estar 

desenvolvendo habilidades. 

E necessario apontar o importante papel do professor na garantia e enriqueclmento da 

brincadeira como atividade social necessaria a construgao do universo Infantil. Nesse sentido 

Maluf diz "as atividades ludicas precisam ocupar um lugar especial na educagao. Entendo que 

o professor e figura essential para que isso acontega, criando os espagos, oferecendo os 

materiais adequados e participando dos momentos ludicos junto a crianga" (2007, p. 31). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 A aprender matematica com o auxilio dos jogos e brincadeiras 

Quando questiona-se a respeito dos alunos acharem mais facil aprender matematica 

atraves de jogos e brincadeiras a maioria dos entrevistados afirma que, realmente, fica mais 

facil aprender matematica atraves do ludico como pode-se perceber na fala de um dos 

entrevistados quando diz "[ . . . ] na hora que eu brinco eu aprendo mais" (Aluno V, 10 anos, 

entrevistado em 10/03/10). Atraves da ludicidade a aprendizagem fica mais prazerosa, e 

quando isso acontece a crianga desenvolve mais rapidamente e com mais eficacia a sua 
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aprendizagem, pois a crianga gosta de brincar e por gostar ela desempenha suas atividades 

com mais interesse e esforgo resultando em um bom desempenho. 

O ato de brincar e uma necessidade da crianga e ao mesmo tempo desenvolve o 

interesse, a motivagao, possibilitando o desenvolvimento social, cognitivo e moral da crianga 

e, alem disso, subsidiara suas atividades infantis. O brincar contribui para a formagao 

intelectual da crianga. Nesse sentido, Maluf posiciona-se ao dizer que "a crianga busca o 

prazer fugindo sempre de coisas indesejaveis. A existencia do prazer nas atividades permite o 

esforgo e a utilizagao de seu tempo para aprender". (2007, p. 90). Dessa forma, acontece com 

as aulas de matematica, por ser considerado um momento nao tao prazeroso, uma 

oportunidade de o professor despertar nos alunos o gosto por estas aulas transformando-as de 

mecanicas aulas de matematica para momentos agradaveis e bem esperados pelas criangas. 

"A crianga instrui-se atraves da brincadeira, ou seja, ela aprende brincando" (MALUF, 

2007, p. 94). Infere-se que a brincadeira e reconhecida como um ato de socializagao, que 

desenvolve as iniciativas da crianga, suas linguagens, alem de seu desenvolvimento motriz. 

O brincar e um ato que contribui de todas as formas para o desenvolvimento da 

crianga, inclusive seu desenvolvimento etico e critico, quando esta entende que tem a sua vez 

de jogar e/ou brincar e que deve respeitar a vez do outro. Alem disso, a crianga passa a 

acreditar em si mesmo, adquirindo autoconfianga e espirito de superagao, motivando-se como 

ser capaz de veneer em algumas circunstancias. Partindo desse contexto, Maluf afirma que: 

[...] atraves da brincadeira a crianga adquire autoconfianca, a medida que percebe a 

criacao e a concretizagio de algo realizado por ela. Cabe as pessoas facilitar e 

incentivar, mostrando-lhe tudo o que ela e capaz de fazer. Estimular a crianca a 

persistir e veneer os desafios e dar a ela oportunidade para se superar todos os dias 

[...](2007,p.66). 

Atraves dos jogos e brincadeiras a crianga assimila melhor, assume posturas e 

comportamentos aprimorando-se em diversas areas do conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7 O incentive) a ludicidade pelo professor 

Em relagao a opiniao dos alunos sobre as aulas de matematica atraves dos jogos e 

brincadeiras, os mesmos afirmam que o professor nunca usou essa metodologia em sala de 

aula. Isso pode ser percebido na fala de um dos alunos quando diz: "a professora nunca usou" 
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(Aluno V I , 9 anos, entrevistado em 19/03/10). O que se percebe e que os alunos gostam muito 

e sentem-se a vontade com os jogos e brincadeiras, mas o no ainda esta em o professor nao 

incluir o metodo em sua pratica, isso mostra que o professor, infelizmente, ainda nao buscou 

adaptar-se as necessidades apresentadas pelos alunos. 

O professor por ser o mediador da construgao do conhecimento da crianga deve propor 

metodos que facilitem sua aprendizagem e o motivem a gostar do que fazem, procurando 

sempre adaptar-se a realidade de cada crianga. Nessa perspectiva, Maluf diz que o professor 

"deve propor atividades que envolvam a crianga, despertando sua curiosidade, aproveitando 

as situagoes cotidianas que sao naturalmente do seu interesse" (2007, p. 90). 

"O processo de construgao do aprendizado sera efetivado mediante a participagao da 

crianga no brincar" (MALUF, 2007, p. 48). O brincar traz a crianga ao momento do 

aprendizado com mais motivagao, interesse, alem de oferecer caminhos mais faceis para 

chegar ao resultado esperado. 

Sabe-se que, nas aulas de matematica, no dia-a-dia das escolas, e muito comum a 

utilizagao de listas de exercicios bastante cansativos, que despertam nos alunos o sentimento 

de desanimo e ainda, a evasao escolar por terem que participar diariamente dessa rotina no 

seu processo de aprendizagem. Nesse sentido Kamuii e Devries (1991) apud Alves diz que 

"as folhas mimeografadas e as maquinas de ensinar nao tem a forga motivadora de um jogo, 

uma vez que nos jogos os alunos se encontram mais ativos, do que quando estao sozinhos 

resolvendo tais listas de exerclcios" (2001, p. 58). Alem disso, ja foi comprovado que um 

ensino mais significativo proporciona maior desenvoltura no individuo do que um ensino 

voltado somente a conceitos. 

Entao a ludicidade deve ocupar um lugar exclusivo na educagao. Mas para que isso 

acontega e necessario que o professor, que e o intercessor desse processo, insira-a em sua 

metodologia visando um bom resultado ao final desse processo. 

O professor que nao faz uso dos jogos e brincadeiras jamais compreendera seu sentido 

e a enorme contribuigao que os mesmos tem tanto para o processo de ensino/aprendizagem e 

o valor que estes mstrumentos e o ato de brincar ocupam na vida de uma crianga. 

O professor deve perceber que o ludico e uma das formas mais viaveis de promover o 

aprendizado de seus alunos, o qual facilita seu processo de ensino, promovendo bons 

resultados. Assim, o mesmo deve buscar conhecer as vantagens do ludico como tambem 

usufruir das oportunidades que esse metodo lhe oferece para tornar suas aulas mais completas 

e eficazes afim de, tanto construir-se como um profissional que busca sucesso no que faz, 

como tambem, promover uma educagao de qualidade aos seus alunos. E que seja preocupado 
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com a qualidade da educagao e com a construgao do individuo como um todo. Dessa forma 

Maluf diz que "o ludico e o parceiro do professor" (2007, p. 29). 



CAPITULO IV 

4 A PRATICA DO LUDICO NAS AULAS DE MATEMATICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo aborda as vivencias do Estagio Supervisionado em Docencia, o 

qual teve como objetivo analisar as eontribuic5es que o objeto de estudo traria para a sala de 

aula do estagio como tambem proporcionar um contato inicial como o campo de atuacao do 

docente. 

Este capitulo apresenta, inicialmente, algumas consideraeoes sobre a atividade de 

estagio enfatizando momentos importantes vividos no desenvolvimento desta atividade, 

posteriormente, elenca algumas atividades desenvolvidas, as quais algumas sao voltadas ao 

objeto de estudo e outras sao voltadas a outras areas do conhecimento, mostra tambem 

algumas fotografias que lembram e comprovam tais momentos. Ainda neste capitulo estuda-

se a importancia da parceria do professor titular com o estagiario, atraves de experiencias 

vividas no estagio, como tambem revela o papel da avaliagao na comprovacao do alcance do 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 
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[...] o estagio supervisionado e o eixo articulador entre a teoria e a 

pratica [...]. 

(PIMENTA apud CAMPOS, 2007) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 O estagio 

O estagio e o momento mais importante do curso, pois e a hora de colocar em pratica 

todo o conhecimento adquirido durante a permanencia na Universidade. Assim, pode-se 

afirmar que este possibilita um contato experiencial diretamente ao campo onde, 

posteriormente, poder-se-a desenvolver atividades docentes. Dessa forma Pimenta (2002) 

apud Campos (2007, p. 36) diz que "o estagio curricular e um espaco para as atividades que 

os alunos deverao realizar durante sua formacao universitaria, junto ao seu campo de atuacao 

profissional futura". 

Tal atividade e um momento desafiador, pois leva a veneer as insegurancas, os medos, 

e a possibilidade da descoberta da Identidade docente. Prepara para uma atuacao profissional 

qualificada e capacita para ingressar no mundo da educagao, quando o mesmo leva a conhecer 

a realidade da sala de aula. Como pode ser visto no relato da estagiaria exposto abaixo: 

O estagio foi um momento muito proveitoso e gratificante na minha trajetoria na 
Universidade, pois alem de me fazer veneer muitos desafios e medos, contribuiu 
bastante para a minha formacao profissional, pois acho que me sinto preparada para 
desenvolver atividades docentes que a mim serao competidas. Como muitos 
momentos em nossa vida, existiram algumas dificuldades, como a preocupacSo se a 
turma realmente estava aprendendo, a inseguranca em da aula como o professor na 
sala de aula, saber controlar a turma em alguns momentos, adaptar-se aos costumes 
da turma, entre outros. (DIARIO DE CAMPO, 20/09/2010). 

As palavras acima mostram o quanto a atividade de estagio e importante para o aluno 

que esta saindo da academia, pois prepara-o a veneer obstaculos e desenvolver competencias. 

4.2 Atividades desenvolvidas no estagio 

O desenvolvimento das atividades e o momento mais importante do estagio, pois e 

hora de trabalhar a desenvoltura dos alunos como tambem lancar momentos que 

proporcionassem a estes um contato com a ludicidade e a aprendizagem com materials 
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concretos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao so nas aulas de matematica mais em todas as outras areas de conhecimento 

trabalhadas visando o alcance dos objetivos propostos em cada aula. 

No desenvolvimento das atividades buscou-se sempre adaptar-se a realidade dos 

alunos, O estagio ofereceu atividades individuals e em grupos envolvendo os assuntos 

propostos no piano de ensino da turma como tambem nos pianos de aula do estagio. Buscando 

sempre fazer uma relacao com o objeto de estudo. 

4.2.1 Atividades envolvendo o objeto de estudo 

® Trabalho em grupo a fim de veneer as divergencias existentes na turma, como tambem 

buscar uma boa aprendizagem, tais atividades sempre ofereciam a presenca de 

materiais concretos e/ou jogos, como se pode observar na fotografia que segue, no 

qual os educandos estao fazendo um trabalho em grupo na realizacao de uma atividade 

de matematica envolvendo conceitos de multiplicacao. 

Fotografia 01: Alunos trabalhando em grupo utilizando o material dourado na construcao de conceito 

de multiplicacao. 

Fonte: Maria Veruska da Silva. 

As atividades cm grupo sao atividades de muito sucesso, pois alem de veneer 

dificuldades pessoais entre os alunos, ocorre uma troca de ideias clareando o raciocinio dos 
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alunos e melhorando o desempenho dos mesmos. Pois estes relataram estarem cansados de 

somente atividades de leitura, escrita e copias. De acordo com Fleury (2008, p. 13) "trabalhar 

em equipe e mais divertido do que trabalhar individualmente, o que pode contribuir para 

melhorar nosso desempenho". 

O trabalho em grupo e muito bom e facitita o desempenho do grupo alem de veneer 

divergencias existentes entre eles. 

Nesse sentido, recorre-se as memorias narradas no Diario de Campo quando afirma-se 

que; 

Este meu dia de estagio foi ainda melhor do que os outros, pois atraves do trabalho 

em grupo consegui alem de alcancar os objetivos da aula devido a troca de ideias, 

ainda venci uma divergencia existente na sala em relacao a formacao de grupos visto 

que os alunos ja tinham suas equipes formadas e nao queriam integrar-se com outros 

colegas. (DIARIO DE CAMPO, 19/09/10). 

De acordo com as palavras do estagiario, eitadas acima, seu dia de estagio foi muito 

proveitoso, pois o mesmo contou com a ajuda do metodo de trabalho em grupo para facilitar a 

aprendizagem da turma, como tambem, veneer divergencias existentes entre os alunos. 

® Elaboracao e apresentacao pelos alunos de situacoes problemas envolvendo a 

multiplicacao utilizando material dourado, trazendo o jogo como aliado na aquisicao 

do saber. A fotografia abaixo registra e rememora este momento. 

Fotografia 02: Apresentacao pelos alunos de situacoes problemas usando o material dourado. 

Fonts: Maria Veruska da Silva. 
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A elaboracao de situacoes-problema era algo em que a turma apresentava bastante 

dificuldade e, com o desenvolver da aula com a ajuda do material concrete, percebeu-se que 

essas dificuldades foram vencidas e todos conseguiram desenvolver esta atividade. Dessa 

forma, constata-se que o ensino de matematica atraves de jogos, brincadeiras e materiais 

concretos realmente apresenta resultados positivos. Pois ao modo de ver de Noe (2007, p. 09) 

"as criancas apresentam uma grande capacidade de raciocinar e colocar em pratica sua 

capacidade de resolver situacoes-problemas, caracterizando objetos e buscando uma linha de 

resolucao baseada em elucidacoes proprias". 

A multiplicacao, de acordo com a maioria dos alunos e uma das operacoes 

matematicas mais dificeis, mas com o uso de jogos e material dourado a aquisicSo desse 

entendimento diminuiu as dificuldades, ja que os alunos, puderam multiplicar com suas 

proprias maos vendo e tocando o material, facilitando na formulacao, resolucao e 

apresentacao da situacao problema. 

Como pode-se ver atraves do relate que segue: 

Hoje o meu dia de estagio foi muito proveitoso, foram feitas atividades diversas, 

inclusive o uso de materiais concretos nas aulas de matematica, os alunos gostaram 

muito, foi muito construtivo. todo mundo conseguiu desenvolver e apresentar a sua 

situacao problema Foi muito construtivo. (DIARIO DE CAMPO, 20/09/10). 

E importante que na aprendizagem as operacoes matematicas sejam trabalhadas de 

forma que os alunos realmente aprendam, pois esse mecanismo sera utilizado em muitas 

situacoes do seu cotidiano. Dessa forma Silva, Lourenco e Cogo afirmam que: 

[...] em nossos dias, a utilizacao, com compreensao, das operacoes aritmeticas 

fundamentais (adicao, subtracao, multiplicacao e divisao) tornou-se um dos 

objetivos principais de qualquer Educacao Matematica Basica. E preciso ter em 

mente a importancia de desenvolver a compreensao do sentido e a utilizacto das 

operacoes na resolucao dos diversos problemas do cotidiano, o que e mais 

importante do que o simples dominio de algoritmos [...] (2004, p. 71). 

As operacoes aritmeticas ainda sSo consideradas o no na aprendizagem da disciplina 

Matematica, mas as mesmas consistent na base de tal area do conhecimento, pois, as mesmas, 

vao ser utilizadas em diversas situacoes do nosso cotidiano. Entao, para isso, o professor deve 

trabalha-las de forma ludica e concreta para que os alunos possam realmente assimila-las. 

® O uso do livro didatico e atividades complementares em xerox afim de facilitar a 

desenvoltura dos alunos, que foram atividades imprescindiveis para a aprendizagem 
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destes, uma vez que tais atividades trabalharam mais as maiores dificuldades dos 

alunos em relacao a leitura e a escrita. 

Em relacio as atividades de escrita, procurou-se sempre oferecer atividades em xerox 

ou no livro didatico para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos ja que quando 

copiadas no quadro perde-se muito tempo e ainda dificulta a aprendizagem. De acordo com 

Soares (2009, p. 21) o livro didatico e "um fundamental instrumento de trabalho para o ensino 

e a aprendizagem escolar, um importante coadjuvante da formacao das novas geracoes, uma 

contribuicao significativa ao trabalho do professor". 

Ja as atividades impressas nao cansam tanto os alunos, e desperta nos mesmos mais 

interesse em faze-las. Essas atividades foram selecionadas levando em consideracao os 

assuntos e os objetivos propostos nos pianos de aula. Este e um exemplo que esteve presente 

nas propostas de aula. "Leiam a Lenda do Saci e ilustre quais eram seus sonhos". 

(PORTFOLIO, 26/08/10). 

Elias Jose escreveu umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poema sobre os sonhos do Saci-Perere, 

urn personagem conhecido no Brasil todo. Que sonhos sera© esses? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os sonhos do Saci 
Saci-Perere 

saracoteia na mata 

Saci-Perere 

i sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA assusta, nao mata. 

f Saci sirigaita, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* q solitario e sabichao. 

, , Saci agarra a gate 

I e toca uma cancao. 

Saci, la no srtio, 

aprorrta um sururu. 

Saci, em  seu sonho. 

^ * danca o cururu. iJAJ 

Saci, em seu sonho, 

e mats sereiepe. 

Sa d, em  seu sonho, 

e bem  mass risonho, 

e bem  mais moteque 

Saci. !a na seiva, 

saita e samba so. 

Saci, Is na reiva. 

sonha que da do. 

Com quern sonha o Saci? 

Saci, ctjm cjuem sera? 

Eu sonho com duas pemas, 

-."do de Sa pra ca... 

Fotografia 03 - Atividade "Os sonhos do Saci", realizada com os alunos. 

Fonte: Portfolio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cf 
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A atividade acima foi realizada individualrnente, a qual os alunos leram e 

interpretaram o texto e, posteriormente, fizeram uma i 1 ustracao do texto de acordo com o sen 

entendimento. Foi uma boa atividade e os objetivos propostos foram alcancados, os quais 

visavam trabalhar o folclore e ao mesmo tempo a leitura e interpretacao textual. 

® Uso de materiais concretos nas aulas de matematica (oficinas), com o objetivo de 

facilitar a aprendizagem dos alunos de uma forma ludica, como pode ser percebido nas 

situacdes-problema ilustradas nas fotografias abaixo: 

Fotografia 04 e 05: Resolucao de srtuacdcs-problema de multiplicacao, elaborados pelos alunos, 

usando o material dourado 

Fonte: Maria Veruska da Silva 

A oficina e uma atividade muito contnbutiva para a aqui sicao do conhecimento 

matematieo, ja que a mesma coloca o aluno em contato diieto com o material dando-lhe 

subsidios para a formulacab, resolucao e apesen^cto do trabalho. 

As aulas de matematicas eram momentos nao muito esperados pelos alunos, mas 

quando feitas de forma ludica, os mesmos cobravam sempre tais aulas por acharem um 

momento descontiaido, de facil apfendizagem e gratificante por superar dificuldades 

relacionadas a disciplina com a ajuda dos jogos e brincadeiras. Segundo Toledo e Toledo 

(1997, p. 04), "atividades praticas que envolvem materiais concretos (jogos, material dourado, 
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dentre outros) geralmente sao eficazes para o entendimento de conceitos e relacoes 

numericas". 

© Construcao de objetos; 

Nas aulas de flguras geometricas os alunos confeccionaram figuras geometricas em 

atividades propostas pelo livro, trabalharam com quebra-cabecas e trouxeram para a sala de 

aula objetos que lembrassem cada figura geometrica, como tambem foi trabalhado com as 

figuras de EVA, fazendo desenhos relacionados. De acordo com Bezerra (2007, p. 06) "e 

importante que os alunos construam seu proprio material, pois, atraves da construcao, 

trabalham medidas, coordenacao motora, uso de regua, entusiasmados e com a atividade". 

Em todas as aulas de matematica procurou-se sempre ensinar de uma forma ludica e 

relacionando os conteudos ao cotidiano dos alunos para que os mesmos compreendessem 

melhor os conteudos. Na abordagem do assunto de formas geometricas trabalhou-se os 

objetos ao seu redor pedindo que os mesmos identificassem as formas geometricas presentes. 

4.2.2 Atividades envolvendo outras ireas do conhecimento 

® Culminaneias de prqjetos (Semana do Folclore), que foi um momento muito 

importante para os alunos, o qual trouxe para estes, conhecimentos acerca do folclore 

de maneira ludica atraves de contagem de historias, dancas, apresentacoes, paineis, 

comidas tipicas, plantas medicinais, etc.; 

Na primeira semana de estagio comemorou-se a semana do folclore, na qual toda a 

escola participou ativamente atraves desse projeto. Mesmo nao estando presente nas 

atividades planejadas, foi engajado este dia na atividade de estagio, visto que o estagiario 

deve se adaptar as exigencias da escola. Esse relate pode ser visto na fala exposta abaixo: 

No quarto dia de estagio comemorou-se a culminancia da Semana do Folclore. Visto 

que nao estava previsto no piano de aula, tive que elaborar um novo piano a este dia, 

com objetivos voltados a esta atividade. Aconteceu uma aula diferente a qual reuniu 

toda a escola para a programacao de dancas, trava-Unguas, leitura de lendas, 

parlendas, personagens folcloricos, a fim de esciarecei a importancia do folclore. 

(DIARIO DE CAMPO, 27/08/10). 

A culminancia de prqjetos desenvolvidos na escola e muito importante, pois alem de 

fugir um pouco da rotina da sala de aula e uma maneira divertida de aprender e/ou adquirir 

informacoes acerca de determinados assuntos. 
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® Aula de campo que foi um momento muito prazeroso e agradavel, o qual os alunos 

puderam conhecer de forma concreta a realidade de seu municipio; 

A aula de campo e um momento, indiscutivelmente, muito proveitoso, visto que, o 

aluno vai a campo conhecer de perto alguns conceitos que esta estudando na sala de aula, e 

uma forma de associar a teoria e a pratica. Desse modo, Seniciato e Cavassan (2004, p. 13) 

afirmam que "todas as emocoes e sensacoes surgidas durante a aula de campo em um 

ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos conteudos, a medida que os alunos 

recorrem a outros aspectos de sua propria conditio humana, para compreenderem os 

fenomenos". Mas a mesma deve ser ministrada de forma organizada e responsavel, pois o 

professor conduzira os alunos fora do ambiente escolar e estara sujeito a alguns riscos. Por 

isso deve planejar e organizar com antecedencia. 

<•> Atividades de leitura e escrita estudando varios generos textuais. 

A leitura e a escrita sao atos que ainda faltam serem descobertos pelos alunos, e os 

mesmos so descobrirao se os conhecer de forma ludica. Assim se fez atraves de trava-linguas, 

parlendas, a elaboracao de cartinhas entre os alunos e o professor, as quais despertarao o 

pensar dos alunos. "Apos trabalhar o genero textual carta, vamos elaborar uma pequena 

cartinha, a qual voces a destinarao para qualquer pessoa que desejarem pode ser seu pai, sua 

mae, algum parente distante, o professor, o estagiario, etc.". (PORTFOLIO, 24/08/10) Como 

pode ser visto na fotografia abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- " " " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

Fotografia 06 - Uma pequena carta elaborada por uma aluna da sala de estagio, a qual a mesma 

destinou para o professor-estagiario. 

Fonte: Maria Veruska da SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j;,. , " • • i . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p.-
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Como a dificuldade da turma era mais em relacao a leitura e a escrita, procurou-se 

sempre trabalhar momentos de leituras com diversos generos textuais como cartas, poemas, 

trava-linguas, parlendas, receitas, cardapio ilustrado, etc., para lecionar as aulas de gramatica 

em portugues, a fim de enriquecer o conhecimento textual dos alunos, enfocar a leitura e a 

escrita dos mesmos, alem de desenvolver o senso critico dos mesmos e os motivarem a 

produzir textos. Dessa forma Caldas afirma que: 

[...] ao explorar a diverstdade textual, o professor aproximazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o aluno das situacoes 

originais de producao dos textos nao escolares. Essa aproximacao proporciona 

condicoes para que o aprendiz compreenda o funcionamento dos generos textuais, 

apropriando-se, a partir disso, de suas peculiaridades, o que facilita o dominio que 

deveri ter sobre eles. Alem disso, o trabalho com generos contribui para o 

aprendizado de pratica de leitura, de producao textual e de compreensao [...]. (2007, 

P- 04). 

Ao final do estagio percebeu-se que as atividades trabalhadas obtiveram sucesso e, 

certamente, conseguiram auxiliar na conseeuclo dos objetivos e que os alunos aceitaram e 

gostaram do metodo de ensinar usando a ludicidade e materiais concretos, usado pela 

estagiaria. 

4.3 A parceria entre estagiaria e professor 

Inicialmente, houve muita inseguranca com a presenca da professora na sala de aula. 

Pois, ftcava a interrogacao se estava adaptando-se a turma, se correspondia as expectativas 

dos alunos, se a explicacao era clara como a da professora titular, e se o metodo utilizado era 

aceito e compreendido. 

Posteriormente, conhecendo as dificuldades da turma comecou-se a perceber que a 

presenca da professora era de grande ajuda, pois ela orientou na resolucao de alguns 

problemas que a mesma ja conhecia em relacao a turma como tambem passou seguranca 

quando a mesma declarou que a metodologia utilizada pelo estagiario era muito boa e que a 

turma mostrava uma grande aeeitacao pelo seu trabalho. 

O bom relacionamento do estagiario com o professor e muito importante, pois o 

estagiario pode aprender muito com as experiencias do professor, como este pode aprender 

metodos diferentes com o estagiario, como foi o caso do uso de jogos nas aulas de 
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matematica, jazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que a mesima percebeu que os alunos aceitaram bem e dmonstraram melhor 

desempenho em relacao a disciplina. 

Durante todas as atividades o professor titular se fez presente na sala de aula. Nos 

momentos em que os materiais concretos, os jogos e as brincadeiras eram trabalhados a 

mesma observava e anotava o comportamento, a deseiivoltura e os resultados obtidos pelos 

alunos, visto que, a mesma afirmou ser uma metodologia que realmente funciona e que Ma 

inseri-la em suas atividades na sala de aula. Como pode ser visto na fotografia abaixo. 

Fotografia 07: A professora presents na sala de aula observando os trabalhos feitos pelos alunos, 

utilizando o material dourado. 

Fonte: Maria Veruska da Silva 

A fotografia acima esclarece um, de muitos momentos em que o professor titular se 

fez presente na sala de aula ana! isando o comportamento e a desenvoitura dos alunos em 

relacao as metodologias utilizadas pelo estagiario. 
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4.4 Avaliacao 

O momento de avaliar e o mais importante e mais dificil, pois e hora de o professor 

centrar-se na verificacao das aprendizagens realizadas pelo aluno. Dessa forma o professor 

deve ter todo cuidado ao avalia-lo para nao cometer erros. 

Durante o estagio os alunos foram avaliados a todo o momento pela atencao, pela 

participacao, pelo cumprimento das atividades e, posteriormente, pelo desempenho nas 

atividades realizadas. O processo de avaliacao nao serve apenas para "medir" ou "classificar", 

mas tambem propicia uma visao do aluno em varias dimensoes. Dessa forma Brasil (2001, p. 

04) afirma que "tem de se apreciar comportamentos, conhecimentos, capacidades, atitudes, 

habitos, interesses, de forma a assegurar informaeao que permita o desenvolvimento de um 

conjunto alargado e integrado de capacidades e competencias". 

A fimcao de tal avaliacao nao estava na perspectiva classificatoria dos alunos, mas sim 

na constatacao do alcance dos objetivos propostos. Ao fun do estagio pode-se perceber que as 

aulas aconteceram de forma a alcancar as metas, pois, todos os dias atraves do fechamento, 

foi feita uma revisao sobre o assunto estudado no dia, atraves de questionamentos, o que 

possibilitou perceber que os alunos realmente conseguiram aprender os conteudos 

ministrados. Como pode ser visto no relato exposto abaixo: 

O quinto dia de estagio foi muito bom e gratificante, pois toda a turma participou 

ativamente da aula, os conteudos propostos foram bem explorados, os recursos 

utilizados foram suficientes para aprendizagem dos alunos e os objetivos da aula 

foram alcancados. Esta participacao ativa de toda a turma facilitou bastante a minha 

desenvoltura de professo-estagiario e o meu olhar avaliativo. (DIARIO DE 

CAMPO, 13/09/10). 

Para que o professor possa avaliar o aluno, ele tem que oferecer subsidios que possam 

ir fundo para promover a aprendizagem do aluno e buscar atividades interessantes para os 

alunos para que os mesmos possam participar ativamente, facilitando o olhar avaliativo do 

professor. Pois ficara muito dificil o professor avaliar um aluno que nao tem interesse pela 

aula e nao participa. 



CONSIDERAEOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINAIS 

O ludico e uma atividade muito vantajosa que traz para o aluno muitas oportunidades 

de aprendizagem e proporciona ao professor estrategias mais eficazes no desenvolver de seu 

processo de ensino. 

A ludicidade, apesar de ser uma metodologia bastante conhecida, ainda e vista com 

certa resistencia por parte de alguns profissionais. Alguns por que se apegam a sua forma 

propria de ensinar, limitando-se somente ao livro didatico e outros. pelo medo ou inseguranca 

de nao saberem ou de nao terem sido preparados para tal. 

Durante a realizacao deste trabalho pode-se perceber que o uso do ludico na sala de 

aula ainda e muito escasso, principalmente nas aulas de matematica, que e considerada uma 

disciplina cheia de detalhes e dificuldades. E que os alunos gostam e sentem falta desse tipo 

de atividade, visto que os mesmos tem consciencia de que seria bem mais facil e mais 

divertido, aprender matematica atraves de jogos, brincadeiras e outros materiais concretos. 

Na realizacao do Estagio Supervisionado, etapa indispensavel a analise do objeto de 

estudo, surgiram oportunidades de experimentos em relacao ao ludico nas aulas de 

matematica. E pode-se constatar que os alunos gostam de tal metodologia, mas que o 

professor nao inclui em suas atividades. Pode-se perceber, ainda, que as aulas de matematica 

utilizando os jogos, as brincadeiras, materiais concretos e outros mstrumentos que promovem 

a ludicidade, favorecem a motivacao dos alunos em. relagao a disciplina, que os mesmos 

enfrentam a matematica sem medo acreditando que sao capazes e demonstram uma real 

assimilacao de conceitos. 

O uso da ludicidade na atividade de estagio proporcionou, ainda, uma evolucao nos 

resultados dos alunos em outras areas do conhecimento e, principalmente, em matematica. 

Por fim conclui-se que a ludicidade e um metodo que funciona. Mas, para isso, o 

professor deve pensar nos jogos e brincadeiras nao apenas com uma forma de diversao, mas 

como uma proposta didatico-pedagogica, planejando com antecedencia e buscando objetivos 

voltados ao processo de ensino-aprendizagem. 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome: 

Idade: 

Escola: 

Questoes: 

01 - O que voce acha da disciplina matematica? 

02 - Voce gosta de brincadeiras e jogos? Por que? 

03 - Acha interessante aprender brincando? Por que? 

04 - Sua professora usa jogos e brincadeiras nas aulas de matematica? Como? 

05 - Voce acha mais facil aprender matematica atraves de jogos e brmcadeiras? Por que? 

06 - Como sao as aulas de matematica quando sua professora usa jogos e brincadeiras? 


