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Incentivar os alunos a buscarem diferentes formas de resolver
problemas permite uma reflexio maid elaborada sobre os pro-
cesses de resolugao, sejam des atrav6s de algoritmos conven-
cionais, desenhos, esquemas ou at6 mesmo atrav6s da oralidade.

Aceitar e analisar as diversas estrat6gias de resolugao como
vglidas e importantes etapas do desenvolvimento do pensamen-
to pemlitem a aprendizagem pda reflexio e auxiliam o aluno a
ter autonomia e confianga em sua capacidade de pensar mate-
maticamente.

Em nossa experi6ncia com resolugao de problemas nas series iniciais, temos visto
que t5o importante quanto o typo de problema a ser trabalhado e a compreensao do
texto 6 a atengao que devemos dar aos diferentes modos pecos quais as criangas
podem resolver problemas. Acreditamos que este 6 um caminho que contribui muito
para que tal ato seja um processo de investigagao, no qualo aluno se posicione com
autonomia e confianga e possa combinar deus conhecimentos para resolver a situa-
gao apresentada.

Para comegarmos a refletir sobre essa questao, observemos o problema a
qpa'iiir '

C16vis 6 um cotecionador muito estranho. Ele tem 2 chum. Em coda caixa hd 4
aranhas. Carla ararzha tem 8 paras. Se CZ(ivk tivesse que comprar meias rzo
inverrto para saas aranhas, quantas meias compraria ?

Provavelmente, se f6ssemos resolver o problema, pensariamos em fazer
8 X 8 = 64, mas serf esse o iinico modo? Vejamos como criangas de uma 2a s6rie
resolveram a situagao proposta.
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'to POR QUE DIFERENTES FORMAL DE RESOLVER PROBLEMAS?

Conforme foi discutido em capitulos anteriores, no modelo tradicional, o trabalho
de resolug5o de problemas se inicia apes a introdugao de conte6dos matemfticos,
ou deja, ap6s as operag6es serem apresentadas aos alunos. Assim, apresentam-se
problemas de adigao ap6s os alunos conhecerem a t6cnica da adigao e o mesmo
ocorre com as outras operagoes.

Dense modo, o problema exemplificado anteriormente vida ap6s a introdu;
gao da multiplicagao com o objetivo de verificar se as criangas entenderam e fi:
zem uso desse algoritmo. lsto ocorre porque, geralmente, acredita-se que das
precisam dominar t6cnicas operat6rias para resolver problemas, tendo um mini-
mo de linguagem matemftica adquirida para expressar suas resolug6es.

Decorre tamb6m dessa postura uma outra pratica comum que 6 exigir que os
alunos comecem a resolver problemas escrevendo corretamente a sentenga ou
expressao matemftica que o traduz. No entanto, temps notado que a exig6ncia
precoce pelo algoritmo na resolugao de problemas pode criar dificuldades para os
alunos, quer na compreensao do que o problema pede, quer na elaboragao ade-
quada de uma estrat6gia para a sua resolugao.

Vejamos um exemplo que ir6 esclarecer melhor o que estamos dizendo. Em
duas 1" series, pedimos aos alunos que resolvessem o seguinte problema:

A prcljessora Regina tem 42 aZunos. A projasora Ana fem 24 aZunos.
a) ahem tem memos aZunos?
b) Quangos aZunos as Jugs profusoras t8m .junta?
c) Quarztos aZunos a prcljessora .Ana tem a memos que a prcljusora Regina ?

Para muitos professores, pode parecer incomum a maneira como as criangas
resolveram o problema, afinal nio aprendemos dessa forma e ela difere muito da
convencional e tradicionalmente exigida pda escola como resolugao correta.

No entanto, um olhar mais voltado para o processo e .o raciocfnio utilizado
pdas criangas revela-nos que das estio em busca de um caminho pr6prio e que
resolver um problema, nesse momento, este muito lange da tarefa de identifica-
gao do algoritmo que solucione a situagao apresentada. Para das, n5o 6 estranho
fazer um desenho na tentativa de encontrar a solugao; muito pelo contrgrio, tal
agro surge naturalmente, sendo vista como um caminho vigvel para se chegar a

Na resolug5o de problemas, muitas vezes, os alunos optam por representar
suas solug6es com base no contexto ou na estrutura do problema, o que varia de
acordo com sua pr6pria seguranga. Das vgrias representag6es que fazem, uma ou
outra se aproxima da t6cnica operat6ria, o que n5o se traduz necessariamente em
algoritmo convencional.

O objetivo dente capftulo 6 discutir de modo mais detalhado essas quest6es e
como viabilizar o trabalho em bala de aula para que os alunos possam resolver
problemas de matemzitica de uma maneira maid prazerosa e aut8noma, exploran-
do as situag6es apresentadas, buscando caminhos pr6prios e compreendendo a
linguagem matemftica coma um recurso de comunicagao de id6ias.

solugao

Inicialmente, pensgvamos em colher dados, a partir da terceira pergunta,
para verificar se as criangas, em um dado memento da escolaridade, resolviam ou
nio problemas envolvendo subtragao. Observemos como uma das classes resol-
veu o problema:

ll},,,

As criangas iniciaram a subtragao da direita para a esquerda, por6m de baixo para ama.
Fizeram quatro menos dois igual a dots. Depois, da esquerda para a direita novamente, qua-
tro menos dais igual a dots, obtendo como resultado vinte e dots. lsso ocorreu porque esses
alunos ainda nio operavam com subtraQao com recurso e nio sabiam o que fazer diante
dessa sltuagao nova para des.
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Nessa classe, a maioria dos alunos resolveu o problema conforme demons-
trado, e os demais deixaram a questao em branco. Analisando as solug6es apre-
sentadas, foi possivel notar que um ndmero elevado de alunos identificou o
algoritmo que solucionaria o problema; por6m, como ainda n5o haviam aprendi-
do a operar com ele, nio conseguiram se sair bem diante da situagao. A16m disco,
as criangas nio buscaram outros caminhos para solucionar o problema. Foi possf-
vel perceber que, para das, resolver problemas ainda significava identificar a ope-
ragao adequada e represents-la atrav6s do algoritmo convencional; como nio
operavam com esse algoritmo, ficaram imobilizadas.

Vejamos como uma outra classe resolveu o mesmo problema:

ram dessa aula deixaram a questao em branco. Observamos que, para esse grupo,
resolver um problema 6 um desafio que pode ser vencido por indmeros caminhos.

Uma breve reflex5o entre o resultado de um trabalho pautado na exig6ncia
da sentenga e da operagao matem6tica e outro que incentiva as criangas a busca
rem caminhos pessoais de resolugao leva-nos a perceber que o desenvolvimento
da autonomia lorna-se difTcil, se for tirada das criangas a oportunidade de apre-
sentarem o que realmente pensaram sobre a situag5o e se a 6nfase da resolugao
recair apenas sobre a t6cnica.

ramos rever as resolug6es do problema feitas pdas duas classes e destacar
que, ao analisarmos a resposta apresentada pelos alunos da primeira classed"6
possivel notar que a estrat6gia utilizada por des nio este inadequada, por6m o
resultado obtido 6 incorreto. Na segunda clause, a resposta obtida estava correta,
mas o tipo de resolugao pautado na contagem com os dedos sugere outro proble-
ma se os ndmeros envolvidos forem maiores.

Quando incentivamos as criangas a buscarem diferentes resolug6es, pode
mos observar e acompanhar como pensam e registram as diferentes formas de
resolugao,, o que permite a intervengao direcionada is dificuldades apresentadas
ou aos avangos que os alunos estio prontos para enfrentar. Tal fato pode ser
exemplificado atrav6s das agnes de ensino que as professoras das dual classes
puderam realizar.

Na primeira classe, a professora, ao discutir o problema com os alunos, nio
classificou suas respostas em certo ou errado, mas instigou a classe a buscar ma-
neiras diferentes que poderiam ser utilizadas para resolver o problema, amplian
do, assim, o leque de possibilidades de cada crianga.

Na segunda clause, as criangas ja solucionavam o problema utilizando dese-
nhos, contagem e comparagao entre quantidades; portanto, fez-se necessgrio criar
mementos de intervengao, apresentando tamb6m solug6es atrav6s do algoritmo
da subtragao para que avangassem conhecendo um outro tipo de resolugao. A
professora aproveitou a situagao para enfocar a t6cnica operat6ria da subtragao
com recurso.

Ao criar uma estrat6gia pessoal, o aluno poderg refletir sobre um conceito
matemgtico, dependendo da situagao proposta. lsto pode ser visto no problema
das aranhas do infcio do capitulo, no qual observamos que as criangas iniciam sua
aprendizagem sobre o conceito de multiplicagao como uma adigao de parcelas
iguais por meio de diferentes procedimentos utilizados.

Deixar que os alunos criem suas pr6prias estrat6gias para resolver problemas
favorece um envolvimento maior deles com a situagao dada. Elem passam a sentir-
se responsfveis pda resolugao que apresentam e t6m a possibilidade de aprender
a expor seu raciocfnio na discussio com seus pares

*'..': 'i~'.' .'ff{ :17f ': '':'.'' ',, '' '''
QUANTOS ALUNOS A PROFESSORA ANA TEM A MENOS QUE A

PROFESSORA REGO NA ? ...2...e.

Observe que nesta classe as crianQas buscaram outros caminhos para solucionar o proble-
ma. Neste primeiro exemplo, a crianga representou os alunos das professoras Ana e Regina
com risquinhos. Ela utilizou o desenho para interpretar a situagao apresentada, mas confun-
diu-se na contagem e nio obteve a resposta correta.
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A segunda crianQa iniciou a contagem partindo de 24 at6 chegar a 42. Depois, ela contou nos
dedos a medida que riscava os nOmeros, chegando ao resultado correto.

Podemos observar que, nessa turma, as criangas identificaram a operagao por-
que compreenderam a nog5o de subtragao e, mesmo nio conhecendo o algoritmo
convencional, buscaram uma forma pr6pria de resolugao. Muitas criangas resolve-
ram a situagao por contagem: partindo do 24, contaram nos dedos at6 42 e verifica-
ram quando faltava para chegar ao ndmero desejado. lsto fez com que deixassem o
espago da resolugao em branco, colocando apenas 18 como resposta.

Outras criangas fizeram desenhos, esquemas e um grande ndmero de alunos
chegou ao resultado correto. Apenas duas criangas dos 32 alunos que participa-

DIFERENTES FORMAL DE RESOENER PROBLEMAS

Para que os alunos spam capazes de apresentar as diferentes maneiras que utili-
zam para resolver problemas, cabe ao professor propiciar um espago de discussio
no qual des pensem sobre os problemas que ido resolver, elaborem uma estrat6-
gia e fagam o registry da solugao encontrada ou dos recursos que utilizaram para
chegar ao resultado. Assegurar esse espago 6 uma forma de intervene:io didftica
que favorece a formagao do pensamento matemgtico, livre do apego is regras e As
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classe. Nesse moments, ela lanka mio de procedimentos que nio aparecem no
registro escrito para explicar seu raciocinio, chia fomlas de comunicar-se atrav6s de
gestos e express6es que nio conseguiu incluir apenas no desenho ou na escrita.

Um modo de envolver as criangas 6 it perguntando diretamente aquelas que
n5o gostam de falar se concordam ou nio com a proposta apresentada por um
colega. No infcio, das podem simplesmente dizer sim ou n:io, mas com o tempo
passam ajustificar suas opini6es.

As criangas que nio gostam de se expor nos momentos de discuss5o na classe
precisam de um espago assegurado de discussio nos grupos e duplas. Essa 6 umq
forma de garantir que falem e sejam ouvidas, opinem e recebam sugest6es e pont '
tos de vista de seu interlocutor.

Muitas criangas fargo perguntas apenas com o objetivo de acompanhar o que
estio ouvindo; outras emitem opini6es, julgamentos, solug6es. Cabe ao professor
garantir que todos estejam entendendo a tarefa e procurar selecionar problemas
acessiveis a sua clause que sejam, ao mesmo tempo, desafiadores e nio envolvam
contelidos totalmente novos.

ii preciso tamb6m que o professor organize-se para anotar informag6es que
Ihe ajudem a planejar as pr6ximas interveng6es, anotando que alunos tiveram
maiores ddvidas, que tipo de ddvidas apresentaram, quais alunos resolveram a
situagao com facilidade, se houve envolvimento ou nio da clause e por qu6. Nio 6
necessgrio anotar judo em uma dmca aula; o professor pode planejar o que deseja
observar, escolhendo um ou dais itens e atendo-se a des. Com o passar dos dias,
logo teri um grande conjunto de informag6es a sua disposigao, titeis no planqa-
mento e organizagao das pr6ximas aulas.

Em pequenos grupos ou em duplas, as criangas tamb6m resolvem problemas
propostos pelo professor ou criados por deus colegas de classe. Proper que resolvam
em pequenos grupos 6 uma forma de assegurar que today as criangas falem e sejam
ouvidas, recebendo do interlocutor suas opini6es. Enquanto solucionam o problema,
o professor pode it circulando pelos grupos para observar o que cada crianga fez.

Durante as correg6es dos problemas, algumas criangas podem expor suas
estrat6gias no quadro e explicar a classe como pensaram. Em cada cano, o profes-
sor pode fazer uso das informag6es obtidas para planejar as pr6ximas interven-
g6es e consolidar o carfter diagn6stico que toda avaliagao possui.

dais observag6es podem parecer 6bvias, mas, muitas vezes, esquecemo-nos
de abrir esse espago para que as criangas possam falar sobre um problema ou
outro assunto qualquer que jf esteja colocado para toda a classe em seu formato
correto e final. Podemos surpreender-nos com afirmag6es que revelam incompreen-
s6es ou outras percepg6es sobre aquilo que, com freqti6ncia, consideramos termi-
nado. A fda das criangas indica o que fica encoberto pelo consentimento silencio-
so do coletivo de uma clause e, at6 mesmo, pelos registros escritos que podem nio
traduzir exatamente o que a crianga pensou ao realizar a tarefa.

crengas tio presented nas aulas de matemgtica. Ou deja, a valorizag5o dos diferen-
tes modos de resolugao apresentados pdas criangas inibe o desenvolvimento de
algumas atitudes inadequadas em relagao a resolugao de problemas, coma, por
exemplo, abandonar rapidamente um problema quando a t6cnica envolvida n5o 6
identificada, esperar que algu6m o resolva, vicar perguntando qual 6 a operag5o
que resolve a situagao, ou acreditar que nio vale a pena pensar mais
demoradamente para resolver um problema.

Para representar seus pensamentos, as criangas podem langar mio dos recur-
sos que Ihes sejam mais familiares como a oralidade e o desenho, a16m da utilizagao
de escritas matemfticas. O resolvedor faz sua opgao, dependendo do problema
proposto, do seu grau de envolvimento com a situagao e dos conhecimentos pr6vios
que possui para lidar com o problema. Cabe ao professor planejar agnes que assegu
rem um espago para a elaboragao individual de estrat6gias e momentos coletivos,
ou em pequenos grupos, para que as criangas apresentem suas hip6teses e possam
ouvir a opiniao dos colegas a respeito de seu procedimento de resolug5o. Assegurar
o registro individua16 o primeiro caminho.

Ao fazer registros, a crianga exterioriza um conhecimento, revelando sua
compreensao do pr6prio problema e o dominio que possui dos conteddos mate-
mfticos que fazem parte daquela atividade. Nio podemos esquecer que uma das
tarefas da escola 6 fomiar criangas que fagam uso da leitura e da escrita com
autonomia em today as areas do curriculo. Por esse motivo, propomos que, duran-
te as aulas de matemgtica, as criangas sejam convidadas a registrar e comunicar
informag6es e suas pr6prias descobertas. Dense modo, teremos nio apenas um
meio de interagao das criangas entre si, mas tamb6m poderemos favorecer a com
preens5o sobre a tarefa que estiverem realizando.

AIMPORTANCIA DA'ORALIDADE

A linguagem oral este presente na vida das criangas mesmo antes do inicio de sua
escolaridade, constituindo-se, por isso, em um recurso muito utilizado por das
para expressarem seus sentimentos, necessidades, desconfortos, descobertas. A
crianga, mesmo nio dominando a linguagem escrita, 6 capaz de resolver situag6es
e expressar-se oralmente para transmitir a sua resposta e o seu raciocfnio. A lin-
guagem oral 6 rapida e permite integragao do locutor com o interlocutor no mo-
mento em que este sendo produzida. Logo, a troca entre pared atrav6s da lingua-
gem oral ocorre naturalmente.

A oralidade utilizada como recurso na resolugao de problemas pode ampliar a
compreensao do problema e ser veiculo de acesso a outros tipos de raciocinio. liblar e
ouvir nas auras de matemgtica pemute uma maior troca de experi6ncias entre as
criangas, amp]ia o vocabu]grio matemftico e ]ingUstico da dasse e faz com que id6ias
e procedimentos sejam compartilhados. Ao ouvir deus panes e o professor a compreen-
sio do enunciado, por exemplo, modi6ca-se. Trabalhar oralmente com resolugao de
problemas, ainda que com criangas que nio sejam leitoras e escritoras, 6 uma manei-
ra de insert-las nesse novo universo e aproximf-las da linguagem matemgtica.

A oralidade pode ser estimulada de vgrias maneiras no trabalho com resolu-
gao de problemas: na exposigao do procedimento de resolugao, na resolugao ela-
borada em dupla ou grupo e na resolugao coletiva.

Na exposigao do procedimento utilizado para resolver o problema, a crianga
pode: ser convidada a explicar como pensou e esclarecer as ddvidas dos colegas de

RESOLNENDO PROBLEMAS ATRAV£S DE DESENHOS

Nas aulas de matemftica, o desenho serve como recurso de interpretagao do proble
ma e como registry da estrat6gia de solugao. lsto pode ser observado daramente nos
desenhos utilizados pdas criangas na resolugao do problema do inlcio deste capitulo.

Algumas criangas iniciam seus registros com desenhos e, posteriormente,
passam a empregar ndmeros e sinais, em especial nas situag6es em que t6m um
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dominio maior do fema e dos conte6dos matemfticos envolvidos. Quando dese-
nham, das explicitam maid facilmente os significados presentes no texto - pala-
vras, cenas, informag6es, operag6es, etc. - e assim constroem uma representagao
mental dos mesmos. O desenho tamb6m fornece ao professor pistas sobre a crian-
ga, como ela pensou e agiu para solucionar determinado problema, e a crianga
fornece um meio de manifestar como age sobre o problema, como expressa suas
id6ias e comunica-se. Contudo, 6 importante propor situag6es nas quais desenhar
implique a discussio com parceiros, a troca de id6ias, o ato de ouvir e emitir
impress6es sobre as id6ias que o desenho suscitou.

Estudos diversos indicam que o desenho pode ser utilizado de tr6s maneiras
diferentes na resolugao de problemas (Zunino, 1995). Em uma primeira etapa, o
resolvedor utiliza o desenho para representar aspectos da situagao apresentada no
texto, mas nio expressa relag6es que identifiquem as transformag6es num6ricas, ou
que indiquem que estivesse resolvendo o problema atrav6s do desenho. Podemos
verificar isso no desenho abaixo, feito por um aluno ao resolver o problema apre-
sentado no inicio do capitulo e que mostra apenas as duas caixas com aranhas:

que mostra tanto o colecionador e as caixas, informag6es dadas no texto, quanto
as 64 meias desenhadas para a resposta:

/0 08' qq

Finalmente, em uma terceira etapa, o resolvedor comega a misturar desenhos e
sinais matemfticos, e dois datos podem decorrer dessa representagao: ou a crianga
este utilizando o desenho para intelpretar o texto e expressa a resolugao atrav6s de
uma escrita matemftica, como se fizesse uma relagao entre dual linguagens, ou faz a
resolugao num6rica e utiliza o desenho para comprovar se sua resposta este correta.

Em ambos os casos, temos um sinai daro de que o resolvedor comega ngo ape-
nas a perceber relag6es entre diferentes linguagens na resolugao de problemas, mas
tamb6m a se apropriar da escrita matemgtica, atribuindo-the um significado. Vejamos
a seguir tr6s exemplos que ilustram tais aspectos. Nos dois primeiros, o desenho serve
como auxHio a resolugao e, no terceiro, como recurso para conferir a resposta:

t g-t g -t g-t g ' 'p g ' + g -F g

Em uma segunda etapa, o resolvedor consegue representar a resolugao com-
pleta do problema utilizando apenas o desenho, o que demonstra que ele este
explorando o significado das transformag6es e das operag6es presented no texto.
Podemos ver ipso no registro a seguir, feito parao mesmo problema das aranhas e
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passamos a considerar a linguagem formal da matemgtica coma uma conquista,
complexa e demorada, que se faz por aproximag6es sucessivas mediadas pdas
trocas que ocorrem entre os alunos e entre o professor e os alunos.

Aprender a linguagem escrita da matemftica 6 um dos conteddos de aprendi-
zagem escolar que se constr6i atrav6s de seu uso, que se inicia de modo bastante
dimples e, muitas vezes, inadequado e, paulatinamente, toga-se mais sofisticado e
complexo a medida que os alunos t6m oportunidade de usar as formas de represen-
tagao que consideram v61idas, de conftontar-se com aquelas utilizadas por outros
membros do grupo e de discutir a eficfcia comunicativa das diversas representag6es
que usam. Por essa razao, as experi6ncias de cada crianga, seu percurso individual
e as aprendizagens do grupo nio podem ser esquecidas como elementos fundamen-
tais para favorecer a apropriagao e o aperfeigoamento dessa linguagem.

Em um ambiente que privilegie a comunicagao, a representagao convencio-
nal, utilizada por pessoas que dominam a linguagem matematica, tamb6m sera
considerada um procedimento a ser ensinado na escola, devendo aparecer como
mats uma possibilidade de solugao ao problema apresentado, e nio como dmca.

Para que a representagao convencional sega objeto de anflise das criangas, 6
importante prever no planejamento situag6es de aprendizagem que Ihes permi-
tam descobrir as fung6es das representag6es convencionais, isto 6, o aluno deve
ter oportunidades para verificar que a escrita matemgtica permite maior econo-
mia de esforgo e tempo na busca do resultado e, como a linguagem escrita, pode
ser entendida por muitas pessoas em todos os lugares. Esse objetivo pode ser
trabalhado por meio de comparag6es entre a escrita na linguagem matemftica e
aquela presente nas diversas resolug6es elaboradas pdas criangas, as quais po-
dem ser realizadas oralmente ou com o compo, com desenhos, materiais e, at6
mesmo, com escritas matemfticas ainda incipientes ou imprecisas.

E preciso lembrar que, quando as criangas registram o que pensam e suas solu-
g6es para os problemas, nio hg uma ordenagao partindo-se da oralidade para o dese-
nho e do desenho para a escrita; essay tr6s formas de expressao convivemjuntas, e as
criangas fazem uso de uma ou outra de acordo com suas necessidades e possibilidades.

Colocar isto em prgtica requer de n6s, professores, um planejamento que
garanta o espago para que tais representag6es possam aparecer e fazer parte do
processo de aprendizagem de cada crianga. Depois disco, quando as criangas sou-
berem o significado das operag6es que realizam com ndmeros em situag6es-pro-
blema, a pr6xima etapa envolve a aprendizagem de sinais convencionais e regras
que Ihes permitirao escrever sentengas matemfticas.

A medida que as criangas apropriam-se de formal maid elaboradas de repre-
sentagao de suas id6ias, em especial da escrita, 6 comum que a escola faga com
que abandonem os desenhos, exigindo a utilizagao de uma linguagem matemfti-
ca mais formal que, em gerd, das ainda nio dominam.

Por6m, em nossa experi6ncia, temos visto que em vArios momentos, mesmo
as criangas que ji utilizam a linguagem matemgtica com maier precisao, sentem a
necessidade de voltar ao desenho em qualquer fase da escolaridade. Para tanto, 6
fundamental que em sala de aula possam -- sempre que quiserem ou sentirem
necessidade - utilizar o desenho como maid um recurso, seja de aunHio na inter-
pretagao de texto, na representagao do problema ou em sua resolugao.

A decisio de usar desenho ou fazer uma operagao matemftica deve partir da
crianga, que o farc de acordo com suas possibilidades e seus conhecimentos, de
pendendo do contexto ou da estrutura do problema. lsto pode ser observado nas
resolug6es apresentadas a seguir:

4
L

:.:8 :1'3&..

Desenhar por desenhar nio se constitui em uma forma dd comunicagao, pois
esta implica interagao com outras criangas. Para que ipso ocorra, 6 necessArio
organizar atividades que garantam apreciagao dos desenhos produzidos pdas cri-
angas, ou seja, fazer com que o desenho deja realmente um veiculo de transmissio
de id6ias. Sendo assim, 6 importante propor situag6es nas quaid desenhar envolva
discussgo com os parceiros e troca de id6ias.

Queremos ressaltar, mais uma vez (ver Capitulos I e 2), que nio cabe ao
professor fazer uma interpretagao do desenho da crianga para a clause, mas ao
contrgrio criar situag6es nas quais o desenho serf utilizado como recurso de lingua-
gem, cumprindo um papel importante como vefculo de comunicagao. Desse modo,
cada vez mats as criangas passarao a buscar maneiras de interagir com seu interlocutor
e, com o tempo, sentirio a necessidade de incluir simbolos e sinais matemdticos
para serem mais claus, maid econ6micas ou mesmo maid rgpidas.

A CONQUISTA DA LINGUAGEM MATEMATICA

Na perspectiva de Resolugao de Problemas que desejamos trabalhar, nosso objeti-
vo em relagao a aquisigao da linguagem matemftica modifica-se e amplia-se, pris

.:q
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Maiqui Cat 6 um pistoteiro. Ele derruba uma garrcd:a de uisque com 5 bros.
Quantos bros dare para derrubar 8 garrafas?'

Observamos que, muitas vezes, os alunos das series iniciais, habituados a um
trabalho mais convencional, resolvem mentalmente um problema que conside-
ram ffcil e escrevem qualquer operagao que d6 o resultado esperado pelo simples
fato de achar que algum tipo de conta deve aparecer naquele momento, ou ocu-
par o espago da folha reservado para esse fim. No entanto, mesmo no caso de
problemas maid elaborados, quando os n6meros envolvidos sio pequenos e os
alunos t6m alguma compreensao do sistema de numeragao, as operag6es sio fei-
tas mentalmente por estimativa ou por tentativa. Em qualquer dos casos, pode-
mos notar que a escrita matemftica n5o possui nenhuma significagao a16m de ser
o tipo de escrita que a escola considera correta.

Um exemplo bastante comum 6 a resposta que os alunos apresentam para
prob[emas como: Zenht) 3 .Hgurinhas. (2uantas jaZtam para que eu consfga ter ]0
.Hgurlnhas? Em gerd, des escrevem 7 e complementam com a conga 3 + 7 = 10
apenas para confirmar a resposta obtida mentalmente, surpreendendo-se quando
o professor exide ou reforga que a conta correta 6 10 - 3 = 7.

No entanto, mesmo problemas bastante convencionais podem apresentar v6rias
formas de resolug:io quando os alunos sio incentivados a isso e ainda nio dominam
as t6cnicas especfflcas das operag6es.

Foi proposto o seguinte problema para alunos de 2' s6rie que estavam iniciando
o estudo do algoritmo convencional da divisio:

T
$X5;-to

Uma perua escoZarprecka Zevar .Z 7 crianfas para casa. As crianfas esfdo com
pressa de [r embora, mas a perua s(ipods Zevar 3 crianfas dessa escoZa de carla
vez. Quantas viagem aperua tend dejazerpara bansportar tomas as crianfm?

Vejamos como algumas criangas resolveram-no antes de conhecer a t6cnica
operat6ria da divisio:

'""'- f)g8:'-'- '- ?
Podemos observar que para os dois primeiros alunos o desenho serdu de

apoio para a resolugao, enquanto que para os doin dltimos ele foi ubado apenas
para ilustrar a hist6ria do problema.

Iniciar um trabalho dense tips ngo 6 dimples, pois requer planejamento, re
flexio e cuidados. E desse assunto que nos ocuparemos a partir de agora.

INCENTIVANDO A BUSCA..DE DIFERENTES nESOLUQ6ES

Inicialmente, 6 preciso ser cuidadoso quanto a escolha do problema. Problemas
simpler, que envolvem conceitos de uma operagao matemgtica, possuem lingua-
gem apoiada em imagens e texto curto, podem ser adequados para criangas de
series iniciais que nio conhecem nenhuma t6cnica operat6ria, mas nio favorecem
o aparecimento de diferentes solug6es para alunos que conhecem os algoritmos e
que os resolvem facilmente, fazendo os cflculos necessgrios.

z,:,,..}&- a
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:Exemplo exuafdo de Gwinner, P 'lPk)bremas": erzjgmas matemdticos. Sio Paulo: Mazes, 1990, v2 e 3
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Um outro exemplo da tentativa de encontrar diferentes modos de resolugao
pode ser observado pdas propostas apresentadas por alunos de 2' s6rie para re-
solver um problema convencional de multiplicagao quando des ainda nio domi-
navam a t6cnica operat6ria, mas ja possufam alguns conhecimentos sobre ela:

3.3 B,..U,aa. .h .,IrtU ,& 8qe

Uma dguia pescadora come 42 pebces por dia. Em 6 dias quantos peixes ela come?

As resolug6es foram as seguintes:

-8+g'8

\ I /
7a...

pda indicagao 6 x 42 = 252 e pda explicagao dada oralmente "Fui con-
tando de 40 em 40 e de 2 em 2".
pelo uso da decomposigao do ntimero 42 nas ordens do sistema:

R :£e.. £«-.: pa #i#d6a-.-.#}«-L
d& '3 ..,....n

. " :
x 6 x 6

240 + 12 252

por adig6es sucessivas agrupadas: 42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42

14 +

168 + 84

'84

252

pda decomposigao em multiplicag6es maid simpler: 3 x 42 = 126
3x42 = 126

256 ®%2') .,L
.'i.;;4v''

,g;b,$-.f,.}4 a'x ., . . , . . . .' ''' ' '''JL.i.9.+1/,.4.J:?S8

Entretanto, os problemas que envolvem maid de uma operagao, os que envol-
vem o raciocfnio combinat6rio e os nio-convencionais sio mais adequados para o
inicio desse trabalho, pris naturalmente podem ser resolvidos de vgrias maneiras
diferentes. Vejamos um exemplo proposto a uma 3' s6rie que ja conhecia os
algoritmos das operag6es, ao tentar resolver a situagao que 6 apresentada em uma
modalidade textual que nio 6 comum na maioria dos problemas de livro didftico.

l$3:$'1$t£'u r:s
yvv 4;$1 -H
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AZexk .Acauam d um anaop6Zogo. EZe mora com a sua gate, Angora. EZa tem 8
gatinhos a coda 4 memes. Se Alexis criasse todos os $Lhotes de Angora, quantos
gann/zos eZe terra no ./ijaz de 3 amos?'

}
8
8

8
8 !.#

No entanto, ao discutir sobre diferentes resolug6es para um mesmo proble-
ma, surge uma outra questao que merece nossa atengao. Seja por n5o estarem

:Exemplos extraldos de GwinneB P ':Pbbremas' entgmas matemddcos. Sio Ihulo: Mazes, 1990, u2 e 3.
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habituados a resolver problemas, seja por considerarem que a resolugao de uma
situagao 6 anica, nas primeiras propostas os alunos podem nio apresentar dife-
rentes formas de resolugao. Nesse cano, o que fazer?

E importante plantar agnes para estimular as diferentes resolug6es, pm exemplo:

formal de resolugao, principalmente se os alunos estiverem no infcio da esco
larizagao.

o QUE FAZER COM AS DIVERSAS nESOLugoES APRESENTADAS
PELTS CRIANQAS? INTERFEReNCIAS PARA AVANQARNo momento da corregao, colocamos as alternativas encontradas pdas

criangas no quadro e discutimos com das, para assegurar que todos com-
preenderam as solug6es apresentadas para o problema.
Se nio surgirem vgrias solug6es diferentes, apresentamos um jeito que
difere daquele, que pode ter surgido em outra classe ou que tenhamos
preparado antes. O professor coloca a solugao no quadro para que a clau-
se analise e tente explicf-la.
Ao temiinar a discussao, os alunos devem copiar duas ou tr6s solug6es
diferentes, anotando o nome dos autores para garantir a autoria e siste-
matizar o trabalho realizado.

Uma maneira de contribuir para que o trabalho evolua 6 realizar o confronto
entre as diversas representag6es que surgem na classe e discutir sua eficfcia co-
municativa, ou seja, se 6 ou nio possivel que os demais membros da classe com-
preendam o caminho que determinada crianga utilizou para chegar a conclusio.
Por isso, 6 importante que se faga uma anglise da solugao encontrada a fim de
verificarse 6 adequada ou nio.

Quando pedimos aos alunos que exponham as diferentes estrat6gias de reso-
lugao encontradas e orientamos as discuss6es para que des possam refletir sobre
a validade de cada uma delas, cabe tamb6m incentivar a anflise sobre quais das
solug6es, apresentadas sio adequadas a situagao proposta, que semelhangas e
diferengas existem entre das, quaid sio mais dimples, etc.

Existem vgrios tipos de trabalho que podem ser realizadas com esse objetivo.
Um deles 6 fazer um pained de solug6es. Essa atividade 6 realizada a partir da
coleta de diferentes solug6es apresentadas pdas criangas que, . colocadas em um
painel, possibilita a clause conhecer os diferentes caminhos encontrados para resol-
ver uma mesma situagao. Mesmo que algumas estrat6gias nio estejam completa-
mente corretas, 6 importante que das tamb6m sejam afixadas para que, atrav6s da
discussao, as criangas percebam em que erraram e como 6 possivel avangar. A
pr6pria classe pode apontar caminhos para que os colegas sintam-se incentivados a
prosseguir.

Esse painel, que cont6m today as solug6es ou apenas parte delay, tamb6m
pode ser afixado fora da bala de aula. Tal prftica faz com que as criangas posi-
cionem-se diante do grupo e opinem sobre os caminhos dos amigos em pequenos
grupos que se rednem ao terminar uma tarefa, na hora do recreio ou antes da
entraaa.

Em qualquer dos casos, os alunos sentem-se estimulados a expressar a solu-
gao encontrada por escrito, uma vez que ela serf lida e analisada por um interlo-
cutor real que emitejuizos e opini6es sobre sua leitura. lsto faz com que a atividade
de escrever sua resolugao para um problema ganhe sentido, o que, muitas vezes,
a leitura feita apenas pelo professor este longe de garantir.

Vejamos a imagem de um desses pain6is, feito apes os alunos terem resolvido
o seguinte problema:

Da pr6ximavez, um niimero bemanaior de alunos ir6buscar um novo modo.
nio s6 para ter seu nome no caderno de todo o grupo, mas tamb6m porque dente
que seu esforgo sera reconhecido e valorizado belo professor.

Quando as criangas tiverem solucionado um problema, o professor deve or-
ganizar a apresentagao das diferentes solug6es encontradas no quadro e assegu-
rar um espago para os comentfrios dos colegas. Nesse momento, 6 importante
que as discuss6es nio se direcionem para a escolha da melhor solugao, caso con-
trfrio, da pr6xima vez, poucos alunos buscario seus pr6prios caminhos e muitos
tentario resolver como fez o amigo que foi elogiado. O ideal 6 que o professor
proporcione que a troca de id6ias deja valorizada e respeitada. Aos poucos, as
criangas comegam a vicar mais independentes e a. olhar cada vez maid para os
problemas como um desafio, e nio como um conjunto de dados que devem orga-
nizar em um ou mais algoritmos.

Ao trabalhar com procedimentos utilizados pdas criangas para resolver os
problemas, 6 importante ter em mente que estes poderao ser diferentes daque-
les que das usariam para resolver cglculos na forma de algoritmos.. Por exem-
plo, em uma situagao envolvendo a multiplicagao, as criangas podem resolver o
problema atraV6s de somas de parcelas iguais ou agrupamentos diVbrsos, mis-
turando adig6es e multiplicag6es, conforme foi mostrado nos exemplos ante-

Apesar de importante, o trabalho mais sistemgtico com as operag6es pode
ser feito em paralelo com a proposigao de problemas, atrav6s do uso de materiais
ou jogos, mas nio pode tornar-se um obst6culo para o surgimento de diferentes

rioresr
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Se o chafe Touro Sentado der a seu amigo Tours em Pf um de sells arcos, amboy
$cardo com a mesma quantidade de arcos. Porfm, se Touro em Pf der um dos deus
a Zorro Sentado, este./icard com o dobro do que tem seu amigo. Quarztos arcos tem
carla um?

homo foi dito anteriormente, o professor tamb6m pode colocar as diferentes
solug6es no quadro e pedir aos alunos que escolham duas ou tr6s estrat6gias para
copiarem em seus cadernos, colocando o nome do autos. lsto farc com que, da
pr6xima vez em que trabalhar com problemas, o ndmero de criangas estimuladas
a apresentar sua solugao sega bem maior.

Avangando a Partir dos Erros

Nesse processo de resolugao, quando os alunos sio incentivados a expressar li-
vremente seu modo de pensar, 6 natural que surjam algumas solug6es incorretas.
Hg vfrias agnes que o professor pode realizar dianne do errs, por6m o maid
importante. 6 garantir que haja um clima de respeito e confianga em sala de aula
para que as criangas sintam-se a vontade para lidar com o erro. Discutir com o
grupo por que a solugao este errada 6 uma das formas de trabalho que contribui
muito para que a crianga reveja suas estrat6gias, localize seu erro e reorganize os
dados em busca de uma solugao correta.

Ao identificar egos que venham acontecendo com certa freqti6ncia, o profes-
sor pode selecionar alguns deles e montar uma folha para que as criangas descu-
bram onde este o erro e tentem corrigi-lo atrav6s da discussio com os colegas.

Em uma turma de 3' s6rie, no inicio do ano, a professora percebeu alguns
errol que surgiam quando os alunos resolviam problemas com adigao e subtra-
gao com recurso. Entao, ela elaborou uma atividade a fim de que todos pudes-
sem refletir sabre estes erros. Vejamos a atividade descrita a seguir.

ramos destacar tr6s das resolug6es que aparecem nesse painel
Um 6nibus inicia seu trajeto com 15 pmsageiros. Na primeira parade sobem
22 passageiros e descem 7. Na segunda parada descem ] ] pessoas e 27 sober.
EZe radon mak aZgum tempo sem subir e descer ningufm e./inaZmente chegou
aoseu desdno.

Quangos passageiros havia no 8nibus quando eZe parou?

Vega como Camila resolveu esse problema:

i5.t aa'+.al. : G,t{B
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Quando olhou o problema, a professora disse: -- CamiZa, dense meZhor sobre
o probZema.
Por que sera que a professora fez elsa observagao?

4
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Ap6s os alunos analisarem a resposta de Camila ao problema, vejamos quaid
suas percepg6es e comentgrios sobre a solugao:

cisam saber como s5o resolvidos os problemas que irfo transgredir, para assim
poderem realizar a tarefa com consci6ncia, apontando quais sio as ag6es que nio
solucionam o problema e por que isso ocorreu. Apes serem resolvidos erronea-
mente, os problemas devem ser trocados entre os alunos para que encontrem e
corrijam o errs propositadamente feito pelo colega. Depois disso, os alunos de
vem ser estimulados a conversar sobre como foram feitas as correg6es.

Vejamos como uma turma de 4; s6rie trabalhou com uma proposta dessas,

realizada a partir do problema abaixo:

torque eZa coZocou o 7 na dezerza e somou coho selosse 70 e por kso errol
a conga 3 Mauricio.
torque na conte 2 eZa p(5s o fete rza posifdo da dezelza e erttdo eZa se coll/Uri-
dlu, errando automatlcamente a z:erce£ra conte porque deverla ser o rzzime-
ro de passageiros que eno'aran merzos os que sa6am Marina.

A finalidade dessa atividade 6 fazer os alunos refletirem sobre o erro de
organizag:io das t6cnicas operat6rias. Essa percepgao 6 expressa claramente nas
duas respostas que mostramos.

Outra possibilidade diante do aparecimento de uma estrat6gia inadequada a
situagao apresentada 6 o professor sugerir que a classe crie um novo problema
que possa ser resolvido por aquela estrat6gia e comparar os doin: o original com
solugao inadequada e o criado para se adaptar aquela resolug5o.

Em uma classe de 4; s6rie, ao resolver o problema:

Uma empress que produzz cairns de embaZagens emprega 25 muiheres e 75 homed.
Dm pessoas que trabalham na empress, a quarts parte Tata p6 para o trabalho.

Na empress sdo produzidas diary(imente 2 centenas de callas Brandes, 38 deze-
nas de callas medias e keio miZhar de ca&as pequenas.

Quanras pessoas usam aZgum t@o de aansporfe para {r ao nabaZho? Quantas
caixas sdo produzldas por dla na samara?

Vejamos os erros que des cometeram propositadamente
.4 carla puzo de uma mde canguru, seu .#Zho dd a8s puZos para acompanhd-Za.

Se a mde canguru der 26 putts, quantos pulps data seu $1hote para acompa
rzha-Za? Pedro apresentou a classe a seguinte resposta no pained de solug6es

a.c:. \3--
q

n a
a

O filhote dare 8 pulps

Ap6s discutirem sodas as resolug6es, os alunos chegaram a conclusio de que
a solugao de Pedro nio era adequada ao problema proposto. A professora organi-
zou a classe para que elaborasse coletivamente um problema que tivesse como
resposta a solugao de Pedro. O texto ficou assim:

Uma jdbrica de carrot.faz um cano a coda 3 horan. Quantos carlos vaijazer em
26 horan?

Essa 6 uma atividade bem mais complexa e, em um primeiro moments, pode
ser coletiva, com o professor escrevendo para o grupo. Os alunos podem, entao,
perceber que uma solugao incorreta em dada situagao pode ser adequada para
outro problema, ou seja, des podem interferir e produzir problemas e perceber
que o erro pode gerar um novo momento de aprendizagem(ver Capitulo 8).

Uma outra maneira de refletir sobre o erro coma etapa importante da tenta-
tiva de resolugao adequada ou coneta de um problema consiste na atividade de
transgredir, resolvendo um problema de forma errada. Para ipso, as criangas pre

-'F '30 .g -t $O p:#
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Ap6s trocarem e corrigirem as solug6es, os alunos fizeram uma lista sobre os
possiveis errol que podem cometer ao resolver um problema como este e deram
dicas de como evita-los:

Um outro modo de trabalhar com a linguagem matemftica 6 propor aos
alunos que analisem a resolugao atrav6s do algoritmo convencional. Aqueles que
at6 ent5o estavam resolvendo problemas a seu modo, utilizando desenhos ou
outras estrat6gias de solugao, podem conhecer maid uma possibilidade de resolu-
gao. As criangas podem ser incentivadas a comparar as diferentes resolug6es, com
a convencional e perceber que esta 6 muitas vezes maid econ6mica e maid rapida
do que outros procedimentos. Em outras situag6es, as criangas podem resolver os

blemas por desenho, pris o objetivo nio 6 obrigg-la a utilizar apenas a t6cnica
convencional, mas fazer com que conhega um algoritmo que possa ser utilizado
sempre que necessario.

Um exemplo desse encaminhamento pode ser dado a partir do problema da
perua escobar que citamos anteriormente. Depois que a classe discutiu as diversas
formas de resolugao que encontraram usando desenhos e escrita, a professora
apresentou o seguinte desafio:

Numb okra cZasse, ao resoZver esse probZema, uma crianfa apresentou a se-
guirtte soZufdo:3

Errol:
esquecer que a quarts parte de .200 seluz ]00 -) 4;
redo saber quando d 38 dezenas de caixa e memo mflhar de callas;
somar errado 200 + 380 + 500;

azhar quanras callas e esquecer de azhar o ndmero de pessoas que usam
tramporte;
jazer75 + 25 = 90;
jager 75 + 25 = ]00 e esquecer de caZcuZar ]OO -+ 4.

Dicks para ndo errar=
Zer com caZma;
se ndo souter comojuz quarts parte de ] 00 oZhar no cademo ou pergunfar;
acabar o probZema e corljerir,;
pensar bem enquantojuz as costas;
ver se ndo esqueceu nenhuma pergunta.

Conquistando a Resolugao Conventional 4'}-3

3

3

g

5
3

3

l
Trabalhar apenas com discussio das estrat6gias criadas pdas criangas com proble
mas isolados nio garante a aprendizagem dos conteddos matemfticos. ]i necessgrio
que o trabalho com resolugao tenha um fio condutor e que haja uma seqti6ncia a
ser seguida, a qual possibilite um maior entendimento de determinado conteddo
matemgtico. Ao trabalhar com multiplicagao, por exemplo, 6 possivel partir da
discussio do problema de contagem de pernas das aranhas do infcio deste capitu-
lo e propor uma s6rie de outros problemas, fazendo com que as criangas vivenciem
vgrias situag6es que podem ser resolvidas atrav6s de uma multiplicagao, ora aumen-
tando o valor num6rico dos dados, ora mudando a pergunta, cdma nos seguintes
exemplos:

.,,{y#.--')

As aranhas de CZ6vis tiveram./iZhotes, agora eZe tem 5 callas. Em carla cava hd
4 aranhm com 3fthotes coda uma. Se Ct6vis ttvesse que comprar meias para as
aranhas e fodor os ./iZhotes, quantas meias eZe feria que comprar?

Se CZ(avis dvesse 32 melas, quantas aranhm eZe poderia aquecer no inferno?
Gostaria que voc8s anaZisassem esse soZufdo em dupZas, a qual estd correta, .e
tentassem expZicar coho eZa joiletta, o que os ndmeros sign©cam e mdo o mak
que acharem importartte.

Propor problemas com ntimeros maiores cria uma situagao na qual o recur-
so do desenho sera dificultado a crianga, que 6 forgada a pensar em outras
formal de resolugao. lsto pode fazer com que algumas degas nio consigam resolv6-
los sozinhas, o que pode ser contornado organizando-se o trabalho em peque-
nos grupos ou em duplas que se ap6iam na busca de uma boa estrat6gia de
resolugao. :A professora desta classe optou por trabalhar a t6cnica da divisio pele processo de estimativa e subtrag6es

sucessivas, tamb6m conhecido coma algoritmo americano.

4.
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Apes discutirem intensamente a solugao, os alunos produziram exphcag6es como:

1.) 17 represents o total de criangu; o 3 quer diner que se .fbi3 criangas; o I
represents a pertza; e o dots d as dZdmas cdanfas a orem embora.

Entendf que demos ] 7 crianfas e em carla perua s(i cape 3 criarzfas de carla vez.

Eu entendi que tinha 1 7 criangcu em I perua J:orclm 3 criangas. Depots $caram
14 criangas e forclm 3 criangas. Depois$caram 1 1 criangm eforam 3 criangas.
Depois$caram 8 criangm ejoram 3 criangm. Depois$caram 5 criclngas ejoram
3 crianfas. Sobraram 2 cdanfas e contando quantas vezes eZe viajou 5 vezes
!evarzdo 3 cdanfa.s e somando mak ] viagem no total deu 6.

Today as anflises foram compartilhadas, a t6cnica foi analisada e, entao, a
professora propos dois novos problemas, sugerindo que a classe tentasse resol-
ver cada um deles de duas maneiras distintas, sendo uma delay atrav6s do
algoritmo.

Com esse procedimento, a professora nio apenas criou a oportunidade para
introduzir um algoritmo convencional em uma situagao que permitisse a reflexio
das criangas sem a dificuldade da resolugao, como tamb6m continuou a valorizar
as solug6es individuais. Agindo assim, ela garantiu que tanto os alunos confias-
sem em sua capacidade quanto permitiu que se apropriassem progressivamente
da linguagem matemgtica convencional.

A medida que os alunos familiarizam-se com os algoritmos, o professor pode
pedir.que des retomem as resolug6es feitas por desenhos ou t6cnicas pessoais de
cflculo e que resolvam novamente o problema, utilizando as t6cnicas convencio-
nais Depois disco, podem ser propostas situag6es nas quais os alunos possam
praticar os conhecimentos adquiridos. lsto nio quer dizer que necessitem receber
uma vista enorme com problemas para cada t6cnica operat6ria, mas que ao longo
do ano sera necessfrio propor atividades nas quais esse conhecimento tome-se
cada maid familiar ao aluno, procurando proporcionar situag6es criativas nas quais
a exercitagao nio seja cansativa e enfadonha.

Ap6s a discuss5o das solug6es, a professora pediu a cada aluno que escreves
se o que aprendeu ao resolver o problema. Vejamos uma dessas respostas:

Eu aprendi que fem que prestar bastante atenfdo, refer o texts, ter uma tabeZa,
[em que ser peKistente, arzotar o torque das coisas e ter rascunho.

Sempre que possivel, 6 interessante que as criangas escrevam em equipe,
pois assim a pr6pria tarefa exigirg a troca, a comunicagao do que se aprendeu.
Nesse processo, das necessariamente terio que dar sua opiniao, fazer-se ouvir,
fazer-se compreender em uma situagao de confronto, na qual terio que argumen-
tar, expor id6ias, dar e receber informag6es.

Um exemplo disso pode ser observado em uma 3' s6rie que fez um painel de
solug6es para o seguinte problema:'

EscrevBndo para Avangar

Outra sugestao que permite o avango na resolugao dos problemas 6 pedir que as
criangas escrevam sobre o que aprenderam por meio das diferentes resolug6es
apresentadas na classe. Essas escritas podem fazer parte de um espago reser-
vado no caderno onde as criangas registram o que aprenderam. Esse registry
torna-se mem6ria do grupo, e as criangas poderao consults-lo sempre que ne-
cessario.

Propos-se a uma 4' s6rie o seguinte problema de 16gica (Coquetel, 1990) :
'Exemplo extrafdo de Gwinner, P 'lPobremas"; erzjgmas matemdticos. Sio Paulo: Mazes, 1990, v.2 e 3

Tr6s mulheres de 30 ands, uma de 25 e uma 32, foram entrevistas e soube-se que

Duas eram casadas com publicitarios, uma com banc4rio e duas com arquitetos.
Quatro tem 3 filhos, e uma. dais.
Miriam nio 6 a mais velha e a maid nova ngo 6 Carmem.
A bancgria nio casou com o bancgrio nem 6 a mais velha que casou com um arquiteto, como a
mats nova
Lana tem tr6s filhos e nio casou com um publicitario, exatamente como Fernanda que nio 6 a
maid velha.

Marta casou com um publicitario e, homo Fernanda, nio tem dais filhos
Fernanda ndo casou com um arquiteto, e Carmem tem tr6s filhos, cull pai nio 6 arquiteto

  Name Idade NQ filhos Profissio marido  
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Otdvio 6 um sapp. EZe come virzte moscas por dia. Quando Otdvio se dis$urfa, eZe
comegue comer o dobro de moscas. Quando usa 6cuZos espeihados come o tripZo
do que eZe coruegue comer dk$argado. Otdvio se disHarfa dual vegas por samara e
nas sextas-jeirm usa deus 6cutos espelhados. Aos domingos jejua. Em uma sema-
na, quarzfas moscas Otdvio COME?s

Discutidas as diferentes solug6es, a professora solicitou que os alunos produ-
zissem em duplas um texto sobre o que observaram a respeito das diferentes
solug6es(ver Capftulo 2).

Alguns exemplos dos textos das criangas sgo estes:
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SExemplo extra£do de Gwinner P 'Pobremas": enigmas matemdticos. Sio Paulo: oozes, 1990. v.3
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O$ Registros do Professor rag6es matemgticas. Por outro lado, 6 preciso assegurar que das tenham acesso a
linguagem matemftica por meio de aproximag6es sucessivas ao longo da escolari-
dade, garantindo-se uma aquisigao equilibrada e gradual.

Para tanto, 6 precise que sejam encorajadas a se engajarem ativamente em
situag6es novak. Nesse sentido, acreditamos que trabalhando com diferentes ex-
plorag6es e reformulag6es, buscando desenvolver o interesse pelo problema, ex-
plorando sua linguagem, incentivando e desafiando nossas criangas, estamos con-
tribuindo para que das spam muito mais aut6nomas e capazes de enfrentar os
problemas propostos sem medo ou receios.

homo podemos observar, os diferentes caminhos utilizados pelos alunos reve
lam muito sobre seu percurso individual enquanto resolvedores de problemas,
demonstrando a forma como estio lendo, se compreenderam ou nio o proble-
ma, de que maneira utilizam os dados em suas estrat6gias, se levam em conside-
rag5o a pergunta dada, se sabem operar com os conhecimentos matemgticos
necess6rios para resolve-1o e o que significa para des resolver um problema de
matemdtica.

A realizagao dessa tarefa requer do professor alguma organizagao para ob-
servar e acompanhar o ritmo de deus alunos, e, para isso, registrar 6 imprescindl-
vel para a obtengao de um mapa do que falta construir, do que 6 preciso revisitar
de uma outra forma e do que os alunos ja sabem. Observar envolve planejamento,
reflexao, avaliag5o e replanqamento. A cada novo indfcio, a cada nova pista, a
diregao do olhar vai sends colocada na diregao correta.

Apenas como exemplo, observemos algumas anotag6es da professora para a
resolugao do problema das aranhas proposto no infcio deste capftulo, mas com a
pergunta modificada para: Quangos Fares de meias compraria?
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1995ObservaQ6es a partir do pr6blema da aranha 2a s6rie

I Bianca I Sim

I Rodrigo I Sim

I Compreendeu I Estrat6gia I Considerou
Alunos I o Problema? I utilizada I a pergunta?

l

l

B

ja pergunta?

Desenho / I Sim. mas nio
I contagem / I escreveua
I soma I resposta

I Desenho/ I Sim
I multiplicagao I
l

Resultado

£

t

l

l

Representou
atrav6s de uma I
multiplicaQao. I

Considerou pares I
de meia (32). 1

Considerou meias I

(64) e nio pared I
de meia. I

Representou
atrav6s de uma
multiplicagao.

Joana

I Manoe
l

Sim I Desenho /
contagem

r
representaQao I
especifica. I

Representou
atrav6s de uma

multiplicagao.

3

H

Nio hf.Parece
H

considerar pared i:;l
©gel? I
Congiderou pares I

de meta (32) 1

b
Sim Sim

Nio 6 obrigat6rio que se faga uma tabela para coletar dados sobre a classe.
Contudo, 6 fundamental haver algum tipo de registro que fornega pistas sobre
cada aluno e atue como mem6ria dense processo.

CONSIDERAQOES FINALS

Olhando para a Resolugao de Problemas de modo novo, ela passa a ser vista como
um objetivo do ensino de matemgtica que propicia um posicionamento diferenciado
diante de situag6es desafiadoras. A resolugao de cada problema 6 um momento
em que as criangas ter5o a possibilidade de tentar encontrar um caminho pr6prio,
desenvolver relag6es aritm6ticas de forma contextualizada e refletir sobre as ope

.H


