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Brincar com crian£a nao e perder tempo, e ganha-lo, se e triste ver 
meninos sem escola, mais triste ainda e ve-los, sentados enfileirados, 
em salas sem ar, com exercicios estereis, sem valor para a forma9ao 
do homem. 
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RESUMO 

Este trabalho tern o objetivo de investigar a importancia das brincadeiras e jogos no processo 
ensino-aprendizagem da matematica, se estes instrumentos estao sendo utilizados realmente 
em sala de aula e como se a adaptacao dos alunos diante dos jogos. Percebe-se que ainda 
existe a ideia de que jogos e brincadeiras sao considerados instrumentos sem nenhum valor 
educativo e sao vistos muitas vezes como mera fonte de diversao e lazer, sabe-se que ainda 
existem educadores e alunos que apresentam resistencia ao ato de se trabalhar por meio de 
jogos. A pesquisa enquadra-se num estudo de caso, utilizou-se como aporte metodologico a 
observacao direta em sala de aula a partir da abordagem qualitativa para se realizar a coleta de 
dados e uma entrevista semi-estruturada, bem como foram construidas fontes documentais a 
partir da vivencia do estagio supervisionado. Diante destes procedimentos pode-se concluir 
que ainda existe por parte de alunos a resistencia a forma ludica de aprender matematica, as 
vezes por nao compreenderem as regras do jogo e o medo de errar. E ainda e notoria a 
ausencia por parte da professora ao uso de metodos que utilizam a ludicidade para ensinar 
conteudos matematicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT 

This work aims to investigate the importance of play and games in the teaching and learning 
of mathematics, i f these instruments are actually being used in the classroom and how to 
adapt the students before the games. It is perceived that there is still the idea that sports and 
games are seen as no educational value and are often seen as a mere source of entertainment 
and leisure, it is known that there are still educators and students that are resistant to the act of 
working through games. The survey relates to a case study, was used as the methodological 
approach of direct observation in the classroom from the qualitative approach to conduct data 
collection and a semi-structured interviews and documentary sources were constructed from 
the experience of supervised practice. Before these procedures could conclude that there is 
still a part of students resistance to learning mathematics through play, sometimes they do not 
understand the rides of the game and the fear of making mistakes. And yet it is notoriously 
absent from teachers to the use of methods that use playfulness to teach math concepts. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

As brincadeiras e jogos sao defendidas como instrumentos pedagogicos em diversas 

areas, especialmente na matematica, que e vista por muitos alunos como algo dlficil e 

tenebroso. As brincadeiras e jogos para as criancas tornam a matematica mais interessante, e 

quando sao levados jogos para as criancas o que se pode observar e que a insercao destas 

despertam o desejo e o interesse da crianca, a motivando a desenvolver tal atividade. 

O tema foi escolhido, porque presenciei em sala a difieuldade dos alunos em aprender 

conceitos matematicos, e percebi que as brincadeiras e jogos se apresentam como elementos 

estimuladores na aprendizagem da matematica, pois ao mesmo tempo em que a crianca 

aprende, tambem, se diverte. 

Apesar de alguns professores terem conhecimento dos beneficios das brincadeiras e 

jogos para a aprendizagem, muitos apresentam dificuldades em fazer uso delas na aula. 

Muitas vezes as brincadeiras e jogos sao utilizados apenas como fonte de diversao e lazer, e 

nao com objetivos pre-estabelecidos de se tirar dos jogos e brincadeiras um aprendizado sobre 

tal conteudo. Assim sendo, surge as seguintes indagacoes: como as brincadeiras e jogos na 

matematica ajudam as criancas a aprender conceitos matematicos? Qual a irnportaneia destas 

para a aprendizagem da matematica? 

O objetivo da pesquisa foi analisar como a crianca aprende os conceitos matematicos 

atraves de brincadeiras e jogos. E como ela busca compreender conceitos matematicos atraves 

de brincadeiras e jogos, no qual se investiga quais as brincadeiras e jogos utilizados em sala. 

Esse e um tema de grande valia, pois busca um ensino de matematica mais 

significativo e atraente, utilizando-se dessa diferente ferramenta de aprendizagem como as 

brincadeiras e jogos para a aprendizagem e o desenvolvimento das criancas na matematica. 

Enquanto vida academica esse tema ira proporcionar-me a possibilidade de perceber 

que o professor deve sempre buscar um enfoque voltado para motivar novas aprendizagens e 

utilizar-se de metodos diferenciados que valorizem a criatividade, buscando praticas 

inovadoras. 

A monografia esta dividida em capitulos, seguidos de conclusao e referencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O Capitulo inicial abordara a metodologia utilizada para verificacao da pesquisa e o 

aporte metodologico utilizado para realizacao da referida. 

O Capitulo I I apresentara a fondamentacao teorica a qual trara a tona a questao das 

brincadeiras e jogos no processo ensino-aprendizagem da matematica com as advindas 

contribuicoes destes instrumentos segundo o pensamento de alguns teoricos, bem como a 

construcao do conhecimento a partir de brincadeiras e jogos. 

O Capitulo II I ira apresentar os resultados da pesquisa realizada com os educandos, 

enfocando o conceito que os educandos tern a respeito do uso de jogos e brincadeiras para a 

aprendizagem de conteudos matematicos fazendo uma relacao com o pensamento de alguns 

teoricos quanto ao uso destes instrumentos metodologicos. 

O Capitulo IV apresenta a analise do estagio supervisionado a partir da pratica 

educativa que foi vivenciada durante a realizacao deste, bem como as representacdes tecidas a 

partir do uso dos jogos e brincadeiras desenvolvidas pelos educandos nas aulas de 

matematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

1- PERCURSO METODOLOGICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo sera abordado a metodologia empregada para a verificacao em relacao 

ao processo da pesquisa. Inicialmente sera apresentado o contexto do local da pesquisa, em 

seguida serao identiflcados os sujeitos da pesquisa e amostragem utilizada, bem como os 

instrumentos de coleta de dados, o tipo de pesquisa, a abordagem e o desenvolvimento da 

pesquisa, bem como o aporte metodologico utilizado para realizacao do estagio 

supervisionado e tambem como na vivencia do estagio forarn sendo construidas fontes 

documentais que contribuiram para a pesquisa. 
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2.1 Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Papa Paulo VI, 

na cidade de Sousa-PB, que conta com 16 salas de aula, 1020 alunos diurno e notumo, 37 

funcionarios, a escola dispoe de sala de video, biblioteca, sala de professores, diretoria, 

laboratorio de informatica, laboratorio de ciencias, quadra de esportes, cozinha e 

almoxarifado. 

2.2 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa sao alunos do 3° ano. Na sala tern 21 alunos, nesta foi 

realizado observacao para detectar os principals problemas ocorridos em sala de aula, e sera 

feito uma entrevista com 10% dos alunos. O criterio utilizado para selecionar os sujeitos da 

pesquisa foi um sorteio, e alguns se dispuseram a fazer a entrevista por livre e espontanea 

vontade. Foram realizadas entrevistas com 5 alunos, sendo tres do sexo feminino e dois do 

sexo masculino com idade entre 8 e 9 anos. 

2.3 Coleta de dados e tipo de pesquisa 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados uma entrevista semi estruturada 

como forma de fazer a analise de informacoes para a criacao de um novo conhecimento, com 

base nos dados coletados e organizados. A pesquisa enquadra-se em um estudo de caso: 

Os estudos de caso visam a descoberta. Mesmo que o investigador parta de 
alguns prcssupostos teoricos iniciais, ele procurara se manter constantemente 
atento a novos elementos que podem emergir como importantes durante o 
estudo. (LUDKE; MAR LI, 1986, p. 18). 

Foi realizada uma segunda etapa da pesquisa com a professora e alunos, sendo um 

total de tres, dois do sexo feminino e um do sexo masculino, para se identificar os principals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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problemas e dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem com o objetivo de 

subsidiar o estagio que sera realizado focando as principals dificuldades encontradas. 

A observaeao foi eseolhida como uma forma de se obter um contato direto com os 

alunos e buscar maiores informacoes sobre determinados aspectos da realidade escolar o qual 

esta inserido os alunos e como se da a aprendizagem destes. Ja a entrevista se tornou 

pertinente como meio de colher informacoes mais objetivas e proporcionar mais proximidade 

com o objeto de estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Abordagem da pesquisa: 

Quanto a forma de abordagem a pesquisa e qualitativa quanto a coleta de dados, 

mantendo contato direto com o objeto de estudo que e o aluno, necessitando de um trabalho 

mais intenso de campo. TamJbem, apresenta-se de forma quantitativa, pois utiliza de recur so s 

e tecnicas estatistieas que visa quantificar os dados coletados. 

2.5 Aporte metodologico para realizacao do estagio 

Para realizacao do estagio supervisionado foi necessario o planejamento das 

atividades a serem executadas que foram arquivadas num portfolio e ainda utilizou se um 

diario de campo onde eram narrados os fatos e acontecimentos ocorridos durante a aula. As 

fontes narrativas subsidiaram o resgate da memoria, fornecendo informacoes que serao 

utilizadas para analise do capitulo que trata da vivencia do estagio. Sobre esse instrumento 

metodologico Cunha explicita que: 

[...] a perspectiva de trabalhar com as narrativas tern o proposito de fazer as 
pessoas tornarem-se visiveis para elas mesmas. Trata-se [...] de um dialogo 
entre a pratiea vivida e as construcoes teoricas formuladas nestas vivencias. 
E azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ideaa de afao-reflexao [...] (1998, p. 42), 

Trata-se de um instrumento metodologico que nos oferece a oportunidade de refletir e 

analisar a pratiea educativa a partir da vivencia a qual o estagio proporcionou. 

UNtVERSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' LADfc f E[" .ER/ -. 
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Tambem foram utilizadas fontes orais a partir de relatos de vivencias do estagio 

narrados por algumas estagiarias durante a apresentacao das atividades do estagio. A respeito 

das fontes orais Penna, afirma que: 

A utilizacao de tecnicas de historia oral, [...] deu-se no sentido de tentar 

revelar novos eampos de investigacao e devolver as pessoas que fizeram a 

historia um lugar fundamental, atraves de suas proprias palavras. ( 2005, p. 

36). 

Atraves das fontes orais e a partir da memoria narrada foi possivei fazer relacao corn 

algumas constata?des ao qual pude ter a respeito do tenia pesquisado, e a historia oral 

apresenta-se como uma nova fonte de investigacao que deu subsidio para pesquisa. 



CAPITULO II 

2 C O N T R I B U T E S DAS BRINCADEIRAS E JOGOS NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMATICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo vem abordar a importancia das brincadeiras e jogos como um instrumento 

desencadeador e produtor de conhecimento na aprendizagem da matematica, assim, destacam 

como estas contribuem na construcao de conceitos matematicos e como se da a construcao do 

conhecimento atraves de jogos a partir de situacoes-problema apresentadas pelo professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE 

CEN7R0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQAO OE PROFESSORES 
BlBUOTECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CI UAZ^ RAS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARAJBA 



14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A importancia das brincadeiras e jogos para a aprendizagem da matematica 

As brincadeiras e jogos na matematica apresentam-se como um recurso metodologico 

de real valia para o desenvolvimento do pensamento logico matematico e para a 

aprendizagem de conteudos de dificil assimilacao. A brincadeira e cada vez mais entendida 

como uma atividade que alem de promover o desenvolvimento global das criancas, incentiva 

a interacao, a resolucao construtiva de conflitos e a formacao de um cidadao critico e 

reflexive 

Ja o jogo ajuda a crianca a pensar e exercitar seu pensamento para elaborar suas 

estrategias para solucao de tal problema. O uso dos jogos e considerado um recurso 

pedagogico eficaz para a construcao do conhecimento matematico, desperta o interesse e o 

desejo da crianca em buscar possiveis solucdes. A aprendizagem da matematica por meio de 

jogos e brincadeiras permite que o aluno faea desta um processo interessante e ate divertido, e 

ainda ajudam as criancas na socializacao com os demais sujeitos. Assim. e possivel afirmar 

que: 

Por meio dos jogos as criancas nao apenas vivenciam situacoes que se 

repeterm, mas aprendem a lidar com simbolos e a pensar por analogia ( j °g°
s 

simbolicos): os significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao 

criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de 

convencoes, capacitando-se para se submeterem a regras e dar explicacoes. 

(BRASIL,2001.p.48). 

O jogo representa uma situa^ao real, onde a crianca faz a articulacao entre o conhecido e o 

imaginado para se chegar a solucao do problema, tambem contribui para compreender muitas 

das estruturas matematicas. Os jogos com regras instigam a crianca a competicao e ao desafio 

que eles provocam, exigindo das criangas a atencao para avaliar a jogada do outro e fazer a 

sua, levando-as a buscar atraves do jogo fazer semelhanca com os conteudos matematicos. 

2.2 As brincadeiras e jogos na construcao de conceitos matematicos 

Sabemos que as brincadeiras e jogos fazem parte da infancia da crian9a, e estao presentes 

de diversas formas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si t ua96es na escola, porem e importante que estas tenham uma f un9ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pedagogica. Os jogos, por exemplo, podem ser introduzidos como um recurso didatico 

importante capaz de promover a desestabilizacao de conhecimentos e conseqiientemente 

gerando na crianca a aprendizagem, fazendo a associacao entre o conhecido e o imaginado. 

Assim; 

Ao possibilitarmos o jogo e observamos as criancas brincando, podemos nos 

ater as suas respostas (ao que elas fazem), identificando o que elas conhecem 

(ou nao), se desempenham as tarefas e se solucionam os problemas. 

Podemos, tambem, intervir na sua atividade, no sentido de ajustar suas 

respostas ao que delas esperamos durante o jogo. (FONTANA; CRUZ, 

1997.pt. 140). 

A partir dos jogos e brincadeiras que estao sendo trabalhados com as criancas 

podemos analisar quais as dificuldades da mesma, o que ela entendeu e deixou de entender. 

Essa e uma forma de avaliarmos em que nfvel de desenvolvimento se encontra a crianca, 

porem se torna necessario conhecer as dificuldades que ela enfrenta para, a partir deste 

processo procurar superar esses erros. 

E importante que o professor encoraje a crianca ao desafio proposto pelo jogo, e que 

este nao seja visto pela crianca com temor, por medo de nao saber solucionar e dar resposta ao 

problema proposto, o jogo nao deve ser apresentado de forma arbitraria. 

Assim sendo; 

No conhecimento logico-matematico, se as criancas questionarem bastante, 

mais cedo ou mais tarde descobrirao a verdade sem nenhum ensino ou 

correcao feita pelo professor. Por exemplo, num jogo de baralho, se a crianca 

disser que 2+4= 5, ela acabara por descobrir a verdade ao discutir bastante 

com os outros jogadores que nao coneordem com ela. (KAMI1, 1990. p.61). 

O professor deve dcixar o aluno construir seu conhecimento logico-matematico a 

partir do jogo, ele deve evitar o reforco da resposta certa ou errada pelo aluno. O idealzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e que 

ele trabalhe com os demais tal resposta, se eles concordam ou nao com o resultado de A ou B. 

O confronto entre as criancas pode acontecer, visto que a crianca pode discordar da resposta 

do outro. Mas, sera a partir das respostas do outro que a crianca ira ser motivada a pensar 

outra vez sobre o problema, e tentar encontrar uma resposta que possa ser por ele defendida. 

Assim sendo, a brincadeira deve ser trabalhada como fonte de aprendizagem: 

A crianca tem de explorar o mundo que a cerca e tirar dele as informacdes 

que Ihe sao necessarias. Nesse processo, o professor deve agir como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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intcrventor e proporcionar-lhe o maior numero possfvel de atividades, 

materials e oportunidades de situacoes para que suas experieneias sejam 

enriquecedoras, contribuindo para a construcao de seu conhecimento. Sua 

interacao com o meio se faz por intermedio de brincadeiras e da 

manipulacao de diferentes materiais, utilizando os proprios sentidos na 

descoberta gradual do mundo. (ARANAO, 1997, p. 16.). 

Atraves de materiais concretos, os proprios objetos da sala de aula, podem ser 

trabalhados com as criancas conceitos de maior-menor, comprido-curto, alto-baixo, fazendo 

com que a crianya adquira o conhecimento matematico dos objetos. Os jogos e brincadeiras 

sao uma maneira de estimular a crianca a aprender fazendo, evitando que ela apenas decore 

ou memorize formulas, mas que seja capaz de resolver problemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 A construcao do conhecimento atraves de jogos 

O jogo na matematica ajuda a crianca no desenvolvimento do raciocinio logico 

matematico, estimulando a crianca a elaborar seu conhecimento e agir na busca de solucoes 

para resolver o problema proposto pelo jogo. Portanto: 

[...] o jogo tem a finalidade de desenvolver habilidades de resolucao de 

problemas, em que o aluno por meio dele, estabelece pianos para alcancar 

seus objetivos, age nessa busca e avalia os resultados. Logo, o jogo 

possibilita a aproximacao do sujeito ao conteudo cientifico, por intermedio 

de linguagem, informacoes, significados culturais, compreensao de regras, 

imitacao, bem como pela ludicidade inerente ao proprio jogo, assegurando 

assim a construcao de conhecimentos mais elaborados. (MOURA, 1994 

apud ALVES, 2001. p.26). 

O jogo se apresenta como uma atividade capaz de impulsionar a crianca a buscar 

meios para resolver situacoes problemas apresentadas no mesmo. Ao jogar a crianca trabalha 

o pensamento, linguagem, buscando rever os conhecimentos previos que ela possui para 

compreender as regras e resolver problemas. 

E importante que o professor estude previamente o jogo e que este nao seja trabalhado 

de forma aleatorio sem ter um objeto pre-estabelecido, so assim ele tera condi?6es de auxiliar 

os alunos durante o jogo. 

Neste sentido Sabini e Lucena afirmam que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O professor deve propor as criancas perguntas que agucem sua curiosidade. 

Seu papel sera o de orientar a crianca a descobrir todas as possibilidades 

oferecidas pelos jogos, de pensar juntos, porem respeitando o momenta de 

aprendizagem dos alunos. (2004, p.42). 

E preciso partir de situacoes-problemas que agucem a curiosidade da crianca para que 

esta venha a refletir e estabelecer relacoes com o jogo, este deve ser um instrumento 

facilitador na aprendizagem da matematica. 

O professor tern a possibilidade de analisar os procedimentos criados pelos alunos na 

resolucao de um problema, relacionando-os com os conceitos matematicos, e tambem de 

verificar o raciocinio dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO III 

3 O PAPEL DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM DA 

MATEMATICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse momenta do estudo vai tratar da importancia da utilizacao das brincadeiras e 

jogos no processo de ensino-aprendizagem, na representacao dos educandos em destaque. 
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3.1 A visao dos alunos quanto ao uso de jogos e brincadeiras na aprendizagem da 

Matematica 

Conforme os Parametros Curriculares Nacionais de Matematica (PCN's, 1998), do 

Ministerio de Educacao e Cultura (MEC), em rela9ao a inser̂ ao de jogos no ensino de 

Matematica, pontuam que estes: 

Constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que 

estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 

elaboracao de estrategias de resolu9ao de problemas e busca de soh^oes. 

Propiciam a simulagao de situa9oes-problema que exigem solu9oes vivas e 

imediatas, o que estimula o planejamento daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agoes [...] (p. 46), 

O jogo ajuda a crian9a a buscar respostas imediatas para os problemas ali apresentados 

pelo professor, e atraves destes as crian9as planejam suas a9oes para elaborarem sua jogada. 

Quando se trata de destacar o gosto pela matematica na concep9ao dos entrevistados e 

notavel que a maioria gosta da referida disciplina. Como e possivel identificar quando o 

educando diz que "eu gosto de matematica, porque precisamos dela no nosso dia a dia, para 

contar e calcular algo". (Educando A, entrevistado em 21/10/2009). 

Percebe-se que essa crian9a ja tem uma no9&b da importancia e da utiliza9ao da 

matematica em nosso dia-a-dia. Pode se confirrnar que as brincadeiras e jogos estao sendo 

utilizados em sala de aula, pois os alunos afirmam que utilizam "quebra cabe9a, domino, 

baralho, jogo da classifica9ao." (Educando B, entrevistado em 21/10/2009). 

Segundo Sabini e Lucena "jogos e brincadeiras podem ser utilizados para ajudar os 

alunos a superar os bloqueios que geralmente existem na aprendizagem de conceitos 

matematicos". (ano p.47). 

Estes ajudam as crian9as a pensar sobre deterrninados conteudos e conceitos 

matematicos para resolver problemas. 

Portanto, alem de expressarem os jogos utilizados em sala de aula, os alunos 

demonstram saber conceituar brincadeiras e jogos, assim dizem "brincar e se divertir. Ja o 

jogo envolve regras, a professora que diz como e". (Educando A, entrevistado em 

21/10/2009). 

"A brincadeira e melhor do que o jogo, bem mais facil. Eu nao gosto de jogar porque nao sei 

como jogar." (Educando C, eatrevistado em 21/10/2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAM DINAGR,>NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTR0DEF* '  DÊ fiCFESSORES 
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"Para mim a brincadeira e diversao. Ja o jogo e uma competicao." (Educando D, entrevistado 

em 21/10/2009). 

Ficou notavel que entre os educandos a brincadeira parece ser mais bem vinda pelos 

mesmos, enquanto a certa resistencia por parte destes diante dos jogos com regras. As 

criancas tratam a brincadeira como algo divertido, alegre, enquanto o jogo como algo difieil 

que envolve competicao. Winnicot (1975) posiciona-se dizendo que: "a brincadeira e a 

melhor maneira da crianca comunicar-se, ou seja, um instrumento que ela possui para 

relacionar-se com outras criancas (p.78). 

Atraves da brincadeira a crianca relaciona-se com as demais apresentando 

determinados tipos de comportamentos, esta possibilita a interacao e a participacao coletiva 

de todos no processo de aprendizagem. 

Analisando o jogo vejamos o que diz Piaget sobre o jogo com regras (1971): 

E a atividade ludica do ser socializado e comeea a ser praticado por volta dos 

sete anos, quando a crianca abandona o jogo egocentrico das criancas mais 

pequenas, um proveito de uma aplicacao efetiva de regras e do espirito de 

cooperacao entre os jogadores.(p.29). 

Isso pode ser justificado pelo fato dos alunos verem a brincadeira como algo livre sem 

regras pre-determinadas pelo professor, enquanto o jogo exige regras, estes envolvem tanto o 

aspecto cognitivo como tambem afetivo, pois de acordo com a fala do educando "quando a 

professora leva jogo e quando a gente vai jogar o meu amigo nao quer perder, ele quer sempre 

ganhar." (Educando B, entrevistado em 21/10/2009). 

A esse respeito Grando diz que: 

A insercao do jogo no contexto de ensino de Matematica, representa uma 

atividade ludica, que envolve o desejo e o interesse do jogador pela propria 

aeao do jogo, e mais, envolve a competiGao e o desafio que motivam o 

jogador a conhecer seus limites e suas possibilidades de superacao de tais 

limites, na busca da vitoria, adquirindo coniianca e coragem para se arriscar 

(2000', p.32). 

Diante do jogo a crianca procura resolver as situacoes problemas propostas no jogo e 

busca sempre ganhar, este possibilita a aquisicao de conhecimentos e e um excelente 

desencadeador de desafios. Durante o trabalho em equipe e importante que o aluno saiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ganhar ou perder, pois o jogo apresenta-se como um teste para a aprendizagem de conteudos 

matematicos. 

Quando indagados sobre o que sentem e como e a sua relacao com os demais colegas 

quando estao brincando ou jogando os educandos afirmam "mini sinto feliz e mini dou bem 

com os meus colegas". (Educando A, entrevistado em 21/10/2009). 

Assim sendo Brenelli afirma que: 

[...] Jogar e estar interessado, nao pode ser uma imposicao; e um desejo. O 

sujeito quer participar do desafio, da tarefa. Perder ou ganhar no jogo e mais 

importante para ele mesmo do que como membro de um grupo. Isto porque e 

o proprio jogador que se lanca desafios, desejando provar seu poder e sua 

forca mais para si mesmo que para os outros. (1996, p.27). 

Percebe se que as brincadeiras e jogos apresentam-se como elementos de cariter 

integrador, estes proporcionam a vivencia com os demais. O sabor do jogo para as criancas e 

o prazer da competicao em si, e as criancas buscam resolve-los como uma forma de 

demonstrarem sua capacidade e inteligencia. 

Diante disto pode-se constatar que tanto as brincadeiras como os jogos oferecem as 

criancas oportunidades de integrar-se aos demais. Fica evidente que o brincar e jogar estimula 

a inteligencia da crianca, faz com que ela solte sua imaginacao e desenvolva sua criatividade, 

tambem possibilita o exerclcio de concentracao, atencao e engajamento. 

Vale salientar que o professor deve distinguir o brincar apenas por diversao do brincar 

educativo, pois este ultimo tern o intuito de educar e deve ser interessante e desafiador para 

crianca que leva em conta alguns conhecimentos. O jogo se apresenta para as criancas como 

um desafio, uma atividade capaz de gerar conhecimentos sobre determinados conteudos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO IV 

4- ESI AGIO SUPERVISIONADO COMO PRATICA DA VIVENCIA ESCOLAR E 

APROXIMACAO DA REALIDADE EDUCATIVA 

Este momento do estudo trara a tona as representacoes tecidas a partir da pratica do 

estagio supervisionado, onde buscou-se vivenciar a pratica educativa, e, alem disso, investigar 

o desenvolvimento dos jogos e brincadeiras na Matematica a partir de atividades 

desenvolvidas pelos alunos. 
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4.1 ConsideracSes sobre o estagio supervisionado 

O estagio e um processo de aprendizagem ao qual e possivel vivenciar a pratica 

educativa bem como desertvolver a relacao teoria-pratica. O estagio supervisionado 

apresentou-se como uma passagem natural do "saber sobre" para o "saber como"; um 

momento de validacao do aprendizado teorico e pratico em confronto com a realidade. 

Vale ressaltar que para se chegar ao estagio supervisionado seguiu-se um roteiro de 

pesquisa que comecou a partir da elaboracao do pre-projeto do tema escolhido. Assim, foi 

necessario fazer uma observacao direta em campo e uma entrevista com os alunos, no que 

concerne ao objeto de estudo bem como com o professor. Depois destes procedimentos 

chegou-se ao estagio supervisionado, no qual; 

Por meio de proposizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§5es e relates de experiencias, procuramos refletir a 

respeito de como o estagio se constitui em espa90 de aprendizagens e de 

saberes, ao tomarmos as atividades 'tradicionais' de observacao, participacao e 

regencia (docencia) redimensionadas numa perspeetiva reflexiva e investigativa. 

(BARREIRO; GEBRAN, 2006, p.87). 

O estagio supervisionado apresentou-se como um momento privilegiado onde pude 

vivenciar a realidade da pratica educativa com todas as suas dificuldades e diversidades. 

Nesse sentido, e oportuno o dizer de Barreiro e Gebran quando afirmam que: 

Os registros das acoes significativas do cotidiano escolar e a sua socializacao 

favorecem o enriquecimento e o aprimoramento da formacao docente, ja no 

processo da supervisao de estagio. O contato com todos os sujeitos inseridos no 

contexto escolar permite que, por meio de suas falas e de suas acoes, o aluno 

estagiario visualize possibilidades de sua insercao na busca de resolucao de 

determinadas situacoes-problema. (BARREIRO; GEBRAN; 2006, p.95). 

Com base nos registros que foram realizados diariamente foi construido o diario de 

campo que narra as dificuldades e situacoes vivenciadas durante o periodo em que ocorreu o 

estagio supervisionado. 

Para se chegar ao estagio foi necessario o planejamento das atividades a ser executada, 

este contou com a ajuda do professor titular da sala campo de estagio que disponibilizou todo 
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o eonteudo a ser trabalhado. E, por conseguinte foi realizado o planejamento sernanal corn as 

atividades a serem aplicadas. 

O estagio foi realizado com base nas dificuldades dos alunos, respeitando o nivel de 

aprendizagem de cada um, visando o processo de eonstrucao do conheeimento. As 

dificuldades eram visiveis durante o tempo em que estive em sala de aula, a indisciplina por 

parte dos alunos era constante dificultando assim a realizacao das atividades, assim 

ocasionava a necessidade de mais tempo para a realizacao das mesmas. A falta de material 

didatico tambem era um fator constante, alguns alunos nao traziam os livros didaticos e dessa 

forma se tornava necessario junta-los em dupla para realizar as atividades. 

Entao para tentar trabalhar melhor utilize! varios instrumentos metodologicos para 

exposicao dos conteudos como producao textual, producao de texto atraves de gravuras, 

leitura e interpretac&o de textos, texto informativo, cruzadinhas, leitura de imagens, 

levantamento do conheeimento previo do aluno, dinamica, jogos, miisica e etc. 

Todos estes instrumentos foram de real valia para o processo ensino-aprendizagem dos 

conteudos trabalhados ja que contribuiram para o desenvolvimento das atividades. 

4.2 Dificuldades enfrentadas no processo ensino-aprendizagem 

Um dos problemas enfrentados era quando ia copiar alguma atividade no quadro 

negro, pois enquanto copiava os alunos faziam bastante baderna e demoravam muito a copiar 

a atividade no caderno. Assim; 

Passavamos quase todo o primeiro horario da aula copiando atividade quando 

esta era realizada no quadro. E quando terminavam entao de copiar, para eles ja 

bastavam e resolviam a atividade com bastante sacrificio, era necessario estar 

pressionando e auxiliando para que estes a respondessem. (DIARIO DE 

CAMPO, 26/08/2010). 

A questao do Bullying tambem era um fator presente tanto na sala de aula, como 

durante o recreio, xingamentos, empurroes, apelidos e a propria violencia fisica com tapas. 

Isso partia dos alunos mais trabalhosos da sala. 

As dificuldades de leitura por parte dos alunos eram enormes e a resistencia entao ao 

ato de ler era grande. Nao sei por que isso acontecia se era devido a professora nao praticar 

com estes a leitura ou se tambem havia por parte dos pais a omissao no sentido de colocar 
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seus filhos para lerem e realizarem as atividades para casa, ja que muitas das vezes a tarefa 

voltava sem ter sido resolvida pelos alunos. 

O maior problema que pude perceber e que os alunos apresentam grande dificuldade 

de leitura e interpretacao e assim querem que eu diga o que e pra fazer no exercicio e que eu 

de as respostas prontas. ( DIARIO DE CAMPO 26/08/2010) 

Comecei a trabalhar com eles a quest&o da leitura orientando-os a lerem paragrafos de 

textos trabalhados em Portugues, Ciencias, Historia e Geografia, bem como a produzirem 

historias atraves de gravuras. 

A atividade abaixo e uma amostra das que foram trabalhadas com os alunos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h l « T O « UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C B M i l t 4 1 I K T O R 1 A. C O M U t S S . N H O S 

Atividade 1 - desenvolvimento de uma historia a partirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da frase e da imagem contida ma atividade e 

desenvolvimento de historia com desenhos. 

Fonte: Portfolio do Estagio Supervisionado em Docencia. 

O momento da leitura era bastante tumultuado, alguns se negavam a ler, outros 

queriam ler. Dessa forma; 

Durante a leitura individual onde solicttava que eles lessem referido paragrafo, 

os demais alunos zombavam daquele que estava realizando a leitura atribuindo 

rotulos como ele e burro, nao sabe ler, deixe eu ler que ele nao sabe ler nao, e 

assim comecava a confusao. (DIARIO DE CAMPO, 15/08/2010). 

Dentro das possibilidades era realizada a leitura pelos alunos, e, por conseguinte era 

realizada por mim a leitura, onde solicitava que eles acompanhassem a minha leitura. 
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Outro fator presente tambem era a escrita por parte de alguns alunos. Existiam aqueles 

que eram quase impossivel compreender o que ele tinha escrito devido a letra ser muito 

pequena ou rabiscos, nSo obedeciam aos limites das linhas do caderno e nos seus escritos nao 

existiam sinais de pontuacao. Apontava para eles o erro e explicava a importancia de se 

obedecer aos paragrafos e sinais de pontuacao. 

Durante o periodo do estagio percebi que a professora queria que eu focasse a questao 

da leitura, so que percebi que ela via a leitura com algo restrito a disciplina de Portugues, o 

que nao era pertinente, ja que esta podia ser trabalhada nas demais disciplinas. 

Portugues e Matematica eram as disciplinas trabalhadas quase todos os dias, estas 

eram as que os alunos apresentavam mais dificuldades. Porem procurei dar enfase a leitura em 

todas as disciplinas, e busquei trabalhar Ciencias, Historia e Geografia que tambem sao 

disciplinas relevantes para a aprendizagem e formacao dos educandos. 

Em matematica os alunos estavam acostumados a forma mecanica de aprendizagem 

onde o professor explicava os conteudos e em seguida passava o exercicio para os alunos 

resolverem. 

Como e constatado por Xavier e Dalla Zen: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas primeiras series do ensino escolar, muitas vezes, essa disciplina e 
identificada, apenas, com o aspecto tecnico dos calculos com numeros naturals, 
isto e com exercicios de rotina. Por causa disso, o significado e a criatividade 
ficam relegados a um piano secundario, e os alunos deixam de ver a beleza e a 
utilidade da matematica, e o que e pior, nao sentcm prazer em trabalhar com ela. 
(1997, p.41). 

Diante desta metodologia de aprendizagem a qual os alunos estavam acostumados 

quando utilizava atividades ludicas nas aulas de matematica como os jogos e brincadeiras, os 

alunos apresentavam certa resistencia a esta forma de se aprender atraves de jogos. 

A aprendizagem da matematica nlo pode ser para essas eriancas apenas uma disciplina 

com memorizacao de formulas. A aprendizagem da matematica necessita de novas maneiras 

de pensar e ver a realidade, e os jogos e brincadeiras apresentam-se como um metodo ludico, 

divertido e atraente para o aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Durante a social izacao das atividades do estagio tambem pude constatar atraves da fala 

de uma estagiaria que "os alunos nao aceitaram desenvolver um jogo de matematica, 

simplesmente se recusaram a referida metodologia de ensino-aprendizagem" (Estagiaria A) 

Sendo assim, a declaracao da estagiaria veio a confirmar mais uma vez a resistencia 

por parte dos alunos a atividades ludicas. E necessario que professores assumam novas 

praticas de ensino voltadas para metodos de ensino mais atraentes e significativos. 



CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante da pesquisa realizada conelui-se que os jogos e brincadeiras na matematica 

ainda sao instrumentos metodologicos pouco utilizados nas aulas de matematica. Muitas 

vezes ha por parte do professor a omissao em trabalhar conteudos a partir da ludicidade, ou 

quando-se trabalha com jogos nao traca objetos pre-definidos, qual a finalidade do jo go e 

quais as regras devem ser apinesentadas para os educandos. 

Faz se necessario que o professor oriente os seus educandos a descobrir as 

possibilidades oferecidas pelos jogos, e preciso partir de situacoes-problemas que agucem a 

curiosidade da crianca. 

Quanto a concepcao dos educandos ao uso de jogos e brincadeiras para aprendizagem 

de conteudos matematicos, ficou evidente que a brincadeira e mais aceita do que os jogos, isto 

pode ser justificado pelo fato dos educandos verem o jogo como uma competicao onde ganhar 

e o mais import ante. 

Se os professores sao omissos quanto ao ato liidico de ensinar e nao procuram 

trabalhar metodologias que estimulem e agucem a curiosidade da crianca, a aprendizagem ilea 

relegada a memorizacao de formulas onde a crianca passa a ser apenas um mero receptor 

daquilo que o professor transfere como conheeimento. 

Toma-se necessario que o conheeimento seja visto como uma construcao, onde o 

educando possa ser um sujeito em a^ao que busca assimilar, entender e compreender o 

significado de seus atos. 

O estagio supervisionado apresentou-se como um momento oportuno de vivenciar o 

tema ao qual pesquisei, mim proporcionado atraves de atividades com jogos que foram 

desenvolvidas pelos educandos perceber que a aprendizagem por meio de jogos e possivel, 

desde que se tenha tracado objetivos prd-definidos onde a aprendizagem seja o fim principal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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