
Conhecendo Diferentes
Tipos de Problemas

Renata Stancanelli

Neste capitulo, faremos uma reflexio sobre os diferentes typos de
problemas que podem ser propostos aos alunos, destacando suas
caracteHsticas e fung6es no ensino e na aprendizagem da mate
mftica. A pardo da exploragao e da anflise dos diversos proble-
mas propostos, pretendemos romper com crengas inadequadas
sobre o que 6 problema, o que 6 resolver problemas e, conseqtien-
temente, sobre o que 6 pensar e aprender em matemftica.

Uma das preocupag6es dos professores 6 fazer com que os alunos spam capazes
de resolver diferentes tipos de problemas nas aulas de matemgtica. Mas, afinal, o
que exatamente isso significa?

Para auxiliar elsa reflexao, vamos observar e resolver os dois problemas que
seguem:

A) Ricardo comprou 3 pacotes de $gurinhas. Em coda pacote hd 4 $gurinhas
Quantas.Hgudrzhas Ricardo tem ao todd ?

'.:
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B) lsso f um c6rbero. Carla vez que uma das saas cabefas estd doendo, eZe tem
que tamar qudtro comprimidos. Hoje as subs tr2s cabegas theram dor. Mm o
pasco ja estava no $m e $cou jaltanda comprimidos para uma cabega.
Quangos conzprlmidos haviam no .Pasco?:

balho com o problema B favorece o desenvolvimento de diferentes modos de pen-
sar a16m da aritm6tica, estimulando o raciocfnio divergente, indutivo e 16gico
dedutivo nas auras de matemgtica.

Vejamos algumas estrat6gias que podem ser usadas para resolver o problema B:

1. Desenhos

Analisando os dois problemas, notamos uma semelhanga entre des: amboy
envolvem uma multiplicagao. No entanto, as semelhangas acabam af. Sqa no
processo de resolugao, no ndmero de respostas possiveis ou na forma de resolu-
gao, os doin problemas s3o muito diferentes.

O problemaA possui fuses curtas e objetivas e nio exide um pensamento maid
elaborado para sua interpretagao e resolugao. Todos os dados de que o resolvedor
necessita estio explicitos no texto de modo claro e na ordem em que devem ser
usados. A16m disso, pode ser resolvido pelo uso direto de um algoritmo e tem uma
dmca resposta, que 6 num6rica. Esse 6 o tipo mais comum de problema trabalhado
nas aulas de matemftica e geralmente encontrado em livros did6ticos. Por apresen-
tar as caracterfsticas citadas, ele 6 conhecido como probZema convencionaZ.

O problema B tem uma hist6ria com personagens, oferecendo uma situagao
inusitada. lsso motiva, encanta e envolve o aluno, quer pelo bom humor, quer
pelo imagindrio, pda fantasia. Exige que o aluno faga uma leitura maid cuidadosa
do texts, selecione as informag6es, decida quais sio essenciais para a resolugao e
utilize um pensamento muito mais elaborado na sua resolugao do que no proble-
ma A, pois estimula o desenvolvimento de estrat6gias variadas de resolugao, pos-
sibilitando, assim, um maior uso dos diferentes recursos de comunicagao. O tra-

2. Algoritmos:

4 + 4 + 4 - 12
12 - 4 - 8 Havia 8 comprimidos

'2 T)pcpnhn p nTanritmn

2x4 = 8 Oito comprimidos

:Exemplos extra(dos de Gwinner, P "Pnbremm"; enlgmas matemdtlcos. Petr6polis: oozes, 1990
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em gerd, 6 num6rica; apresentar todos os dados de que o resolvedor necessita
para sua resolugao e nio possuir dados sup6rfluos, denominamos um problema
de nio-convencional quando ele rompe com uma dessas caracteristicas, come 6 o
cano do exemplo anterior.

Ao trabalhar com os problemas nao-convencionais, os alunos t6m contato
com diferentes tipos de texton e desenvolvem sua capacidade de leitura e anflise
critica, pois, para resolver a situagao proposta, 6 necessfrio voltar muitas vezes ao
texto a fim de lidar com os dados e analisf-los, selecionando os que sio relevantes
e descartando aqueles sup6rfluos. Planejando o que fazer, como fazed, encontran-
do uma resposta e testando para verificar se ela faz sentido, o aluno compreende
melhor o texts. lsto Sera uma atitude que nio 6 passiva e requer uma postura
diferenciada frente a resolugao de problemas.

A partir da exploragao desses problemas, o professor pode iniciar um traba-
Iho que leve os alunos a confrontarem opini6es e refletirem sobre a finalidade, a
adequagao e a utilizagao dos dados apresentados no texto, interpretando e anali-
sando o problema com maid atengao.

E importante, ainda, ressaltar que a necessidade de entender uma situagao,
de considerar os dados fomecidos, de colecionar dados adicionais, de descartar
dados irrelevantes, de analisar e obter conclus6es a partir dos dados, de imaginar
um plano para a resolugao e, finalmente, de resolver e verificar a coer6ncia da
solugao sio procedimentos comuns tanto no entendimento de diferentes tipos de
textos quanto nos problemas de matemftica. Assim, o trabalho que aqui propo-
mos pode auxiliar na interpretagao de outros tipos de texton, como aqueles usa-
dos em outras disciplinas e fora dos limites da escola.

4. Tabela

Havia tito comprimidos no frasco.

5. Texts

Carla uma das cabefas roma 4 comprimidos quando este com doC precisamos
de 12 comprimidos. S6, que .Rcou faltando comprimidos para uma cabega, no
franco tinha apenas 8 comprimidos.

Camila -- 2a s6rie

Tamb6m 6 importante observar que este 6 um problema que possui mais de uma
resposta possivel:

o o o o o o o o

o o o o to o o o

o lo o
9 comprimidos 1 10 comprimidosResposta: 1 8 comprimid( S

DIFERENTESTIPOS DEPROBLEMAS

De acordo com a leitura que se faz do texto, os alunos podem encontrar
diferentes respostas para o problema. E muito comum des encontrarem a respos-
ta 8 quake de imediato, pois, quando 16em que faltaram comprimidos para uma
cabega, jf "associam" isso a 4 comprimidos, ignorando o fato de que pode haver
outras interpreta96es e, portanto, outras respostas possiveis.

No momento da discussio das diferentes resolug6es, o professor pode solici-
tar a um aluno que coloque sua solugao no quadro e perguntar se album aluno fez
de outra maneira ou se todos encontraram a mesma resposta. Caso aparegam
outras solug6es, estas podem ser colocadas no quadro e os alunos podem explicar
como pensaram sobre o problema e chegaram a das.

Caso aparega s6 uma resposta na classe, o professor pode interferir questio-
nando: Serf que s6 hg essa resposta? E se tivesse 9 comprimidos no frasco? ramos
verificar o que aconteceria?

E importante que os alunos percebam que as quatro respostas sio diferentes,
por6m today estio conetas e resolvem o problema. Ao final da discussio e da
socializagao, des devem ser incentivados a registrar no caderno as solug6es que
foram diferentes da sua.

Podemos, entao, observar que, apesar de os dois problemas propostos apro-
ximarem-se porque envolvem a id6ia multiplicativa, o segundo exemplo 6 o que
denominamos de um problema ndo-converzcionaZ, pelo fato de que possui villas
solug6es possiveis.

Uma vez que as caracteristicas de um problema convencional sio estar liga-
do a pm contetido especffico ou t6cnica; sempre ter solugao e resposta 6nica que,

A selegao de diferentes tipos de problemas nio pretende ser uma classificagao,
nem esgotar as formas que um problema nio-convencional pode ter. Nosso obje-
tivo 6 simplesmente auxiliar o trabalho em bala de aula e, especialmente, permitir
ao professor que possa identificar dificuldades ou evitar que das existam entre
seus alunos ao trabalhar com resolugao de problemas.

Problemas sem Solugao

Trabalhar com esse tips de problema rompe com a concepgao de que os dados
apresentados devem ser usados na sua resolugao e de que todd problema tem
solugao. A16m disso, ajuda a desenvolver no aluno a habilidade de aprender a
duvidar, a qual faz parte do pensamento critico. Observemos os exemplos:

Um mertinopossut 3 carrinhos com 4 rojas em carla um. Qual a [dade do merino?

Nesse typo de problema, 6 comum que os alunos utilizem os ndmeros 3 e 4
para fazer uma "conta" e tentar encontrar, de qualquer maneira, a idade do meni-
no. lsto ocorre, fteqtientemente, porque des estio habituados a resolver proble-
mas convencionais, em que a dmca tarefa que desempenham 6 buscar um algorimio
para solucionar o problema, usando para isso os ndmeros apresentados no texto,
sem analisf-los com maior atengao e reflex5o.

rnhOPn I
UUUb\U J o o o o

Cabega 2 o o o o

Cabega 3  
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Por exemplo, o problema convencional:Observe a seguinte resolugao:

Num marque de divers6es esfou na .HZa da montanha russa e na minha .D'ante
estdo 300 pessom. Os carrirthos seem de 25 em 25 segundos em nadia e carla
um Zeva 4 pessoas. Quangos minutos .Hcarei na .pZa?

Pode transformar-se nos seguintes problemas sem solugao:

Num marque de divers6es estou na ./tZa da monfanha russo e rza martha ./tense
estdo 300 pessoas. Os carHnhos saem de 25 em 25 segundos em nadia. Quangos
m£nutos /tcare{ rza /iZa?

Num parade de dlvers6es estou na .HZa da montanha russo e na mirzha .D'ante
estdo 300 pessoas. Os carrinhos saem de 25 em 25 segundos em nadia e carla
um levi 4 pessoas. Quartz:os carrinhos estdo nos rriZhos da monranha russo?

4 + 4 + 4 - 12
3x4 = 12

Esse 6 um problema sem solugao, porque com os dados do texto ngo temos
como saber a idade do menino, uma vez que faltam dados para que o problema
possa ser resolvido. Vejamos um outro exemplo.

Coho eu posco divider iguaZmente 2 gatos ence 3 pessoas?

Nesse caso, o problema n:io tem solugao porque a pergunta 6 inadequada ao
contexto, into 6, a pr6pria situagao torna o problema impossivel de ser resolvido.
No entanto, 2 pode ser dividido por 3 se no texto do problema trocarmos gatos
por barras de chocolate e, nesse cano, terfamos uma situagao com solugao possivel.

E importante observar que uma mesma operagao com os mesmos dados pode
nio gerar a mesma resposta por causa dos diferentes contextos. Contudo, podemos
ter ainda outros cason de problemas sem solugao por motivos diversos.

Problemas com Mais de uma Solugao

O uso desse typo de problema nas aulas de matemgtica rompe com a crenga de
que todo problema tem uma dmca resposta, bem como com a crenga de que hf
sempre uma maneira certa de resolve-1o e que, mesmo quando hf vgrias solug6es,
uma delas 6 a correta. Como vimos, nem todos os problemas t6m solugao e, quan-
do t6m, ela pode nio ser dmca.

O trabalho com problemas com dual ou maid solug6es faz com que o aluno
perceba que resolve-1os 6 um processo de investigagao do qual ele participa como
ser pensante e produtor de seu pr6prio conhecimento. Vejamos alguns exemplos
desse tipo de problema:

Monte uma ptrdmide de base quadrada lzsando os 5 nidnguZos abaixo.

Datos sek quadrados iguak, consHuir uma pZar2iHcafdo para o cubo

Esse 6 um exemplo de probiema sem solugao por causa de uma impossibilida-
de matemftica, pois nio conseguimos construir uma piramide de base quadrada
com cinco t:riangulos iguais. Para isso, necessitamos de um quadrado e quatro trifn-
gulos iguais e adequados. Podemos propor aos alunos que tornem o problema pos-
sfvel, e uma altemativa 6 trocar um dos triangulos por um quadrado.

Existem ll possiveis solug6es para esse problema e, em classe, os alunos
podem ser incentivados a encontrar algumas delay.

Os professores podem elaborar problemas sem solugao para seus alunos,
transformando os texton de alguns dos problemas convencionais encontrados nos
livros didfticos. lsto pode ser feito trocando-se a pergunta de tal forma, que os
dados impegam a resposta ou a partir de uma mudanga do contexto ou, ainda
retirando-se alguns dados e incluindo-se condig6es extras que tornem a situagao
impossivel de ser resolvida.
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Um outro exemplo:

Eu e vocal temosjuntos 6 leak. Quando dinheiro eu tenho?
Esse tipo de problema aproxima-se de situag6es mais realistas que o aluno

deverf enftentar em sua vida, pois, na maioria das vezes, os problemas que se
apresentam no cotidiano nio sio propostos de fomaa objetiva e concisa. Nesses
casos, o resolvedor teri pda ftente, em gerd, uma situagao confusa, cheia de
informag6es sup6rfluas que devem ser identificadas e descartadas.

Para trabalhar com esse tipo de problema, o professor pode acrescentar al
guns dados num6ricos ou n5o a um problema convencional e explorar esse novo
texto. Vejamos o exemplo abaixo:

Algumas resolug6es possiveis sio:

Organizar os dados em uma tabela: Fazer um desenho

ou

=m.g . =Bj! . =£j! . =B#.! .
Cato Haha 2 dzizias de boZinhas de
dude. No anal do jogo com JanioG
Cano perdeu um quarto de saas bo-
[inhas e Junior.Hcou com o tr@Zo de
boZinhas de Cato. Quantas boZirzhas
Junior tinha no inkto do logo?

r''nin / lrm anrnfn dp 6 anne p ancfn mTlffn

de brincar com boZinhm de grade. Zodos
os dias acorda ds 8 horan, loma o seu caP

e carre para a casa de seu amigo Jzin£or
para brincar Cato Zevou 2 dt2zlas de boZi-
nhas cotoridm para jogar. Nojinat dojogo
eZe havia perdido um quarts de subs boZi-
nhas e Junior.Hcou quito contente, pok
agora tinha o tr@Zo de boZlnhas de Cato.
Quantas boZinhas .Junior tirtha ao inlciar
ojogo?

De acordo com a s6rie na quaid proposed, esse problema pode ter diferentes
respostas. Em uma I ' s6rie, os alunos podem usar notas, moedas ou desenho para
resolve-1o. Em uma 2' s6rie, podem usar uma tabela. Ja na 3a OU 4a series, des podem
usar nilmeros decimals, aumentado em muito o niimero de respostas possiveis:

Nos dois problemas, a estrutura matemftica de resolugao 6 exatamente a
mesma; por6m, na segunda vers5o hf uma s6rie de dados desnecessgrios que
devem ser descartados para a resolugao.

Tamb6m ha caracteristicas desse tipo naqueles problemas que envolvem
uma hist6ria e que, em gerd, para descrever o ambiente, o enredo e os persona-
gens da hist6ria utilizam informag6es textuais desnecessfrias para a resolugao
matemftica. Tais elementos requerem do leitor uma atengao maior para a sele-
gao do que 6 relevante para obter a resposta do problema. Observe um exemplo:

Eu: 0,10+0,50+0,05+0,05+0,05+0,05
Voc6: 0,05+0,05+0,05+0,05'+5,0
Eu e voc6: O,10+0,50+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+5,0 = 6

Eases problemas tamb6m podem ser obtidos a partir de alguns texton de
problemas convencionais, alterando-se algumas das condig6es do texto ou a per-
gunta. Por exemplo, usando o problema da montanha russa, podemos perguntar:

HorHpiZante Pdnlcos 6 uma assombrafdo. EZa fem um cdolantasma, o Ossinho.
sodas as sextas-Jeiras ewes passeiam peZos cemit6rios e dram as crimes das colas.
.4s quintas, assombram os varnpiros. .As terfas, assustam os monsb'os. Alo resfo da
samara eZes estdo morton de cansafo e descansam. Em quad dias da semana des
descamam sabendo-se que aos domingos Horr@iZartte Zava o seu ZenfoZ?'

Alum marque de divers6es estou na.HZa da monfanha rasa e na minha.dente estdo
300 pessoas. Os carrinhos seem de 25 em 25 segundos em media e alguns carrinhos
Imam 4 pessom e outros Imam 6 pessom. Quantos minutos$carei nafta?

Outra maneira de propor problemas com excesso de dados 6 a partir de babe
las, artigos de jomais ou revistas, andncios de vendas e grfficos. Estas sio algu-
mas das fontes bastante usadas para organizar e comunicar informag6es que en-
volvem muitos dados num6ricos e por isso, pemlitem a formulagao de perguntas
que requerem a selegao de alguns dos vgrios dados para a obtengao da resposta.
Alguns exemplos:

Problemas com Excesso de Dados

Nesses problemas, nem todas as informag6es disponiveis no texto sio usadas em
cli n rpcnliir3n

Trabalhar com des rompe com a crenga de que um problema nio pode per-
mitir ddvidas e de que todos os dados do texto sio necessirios para sua resolugao.
A16m disso, evidencia ao aluno a importancia de ler, fazendo com que aprenda a
selecionar dados relevantes para a resolugao de um problema.

Jose controZa o nimero de torcedores que assisted aos .logos de./UteboZ no estd
dto de sua cidade nos.Hm de semana. Mega os ndmeros do mds dejunho:

ZExtraido de Gwinner. P ' bremas; enigmas matemdticos. Petr6polis: oozes,. 1990
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I' Sfbado I 12 525

I I ' Domingo 1 22 086

l2o Sfbado I 13 467

2' Domingo 1 34 558
}

3' Sfbado l8 604 Quangos ingressosjoram vendldos
rio dZtimo .HnaZ de semana?

Observe este andncio de supermercado. O que I,ocd comprar£a com 20 reals de
modo a gastar o mdMmo Jesse d£nheiro? Qual syria o b'oco?

3' Domingo 1 33 421
4' Sgbado 111 305

1 4' Domingo 1 25 660

l

n

Em qual .HnaZ de semarza o estd
dio recebeu mak torcedores?

l U

.4 cZasse de Cato/ez uma votafdo sabre o saber de sorvete predlZeto dos aZunos e
jez um grd/ico com os totals dos vofos. Observe o grd#co e responda:

Abacaxi Limbo Mace Nacional Gala
kgkg

K
l

Uva hal. Embaiada

Uva Rudi Embalada
kg

69lOvos Gde.
Bco. Dz.

Chwhu kg
5

Berini
Kd

Pimentdo vermelho
kg

W
Pimentdo Verde

2Qual del,e ser o n'mZo dente grdRco?

(2uantos aZunos prejerem o saber morango?
Para Im

GWilliam

Quangos alamos tem a cZasse de Cato?
Milho Verde
band.€/5

85
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I,eia com atenfao esta notzda (Ret'ktaEpoca, n. 94, Harpo de2000D e depot responds

FRANCES JONES, OE f'axis

dramas urbanas
Londres foi a pHmeira
cidade a adotar o metre

tentes no Brasil. Antes de Paris, Ate-
nas, lstambul, Budapeste, Glasgow e
Viena ja opemvam trens urbanos.

O metre de Buenos Aires foio pri-
meiro da America do Sul. Inaudura-
do em 1913, o sistema aigentino swgiu
nave anon depots da rede de Nova
York. O de S6o Paulo. um dos mats
cards do mundo, comegou a funcionar
em 14 de setembro de 1974. Maid de
60 anon depois do similar argentina.

piimeiro metre do mundo nasceu
nos subterr&neos de Londres. em I

1863. Hole tem 401 qui16metros de ex- I
tensio e reafiima a coda minute a pon-
tualidade brit6nica. Sua malha superb
em quake cinco vezes as linhas exis-

0

Alice, Bernardo, Cecilia, Otivio e Rodrigo sio irmios. Sabemos que

Alice ndo 6 a mais velha
Cecilia nio 6 a mais nova
Alice 6 mais velha que Cecilia
Bernardo 6 maid velho que Otivio

Rodrigo 6 mais velho que Cecilia e maid modo que Aliced
D

0
0
0

Quangos amos tem o primeiro mend do mundi?
Segundo a notkia, aproHmadamente, quangos quiZ6menos de mead o Bra-
sil possum?

Em que ano sur:gtu o mend de Nova Hark?
Quangos amos o mend de Nova bork fem a mak que o de Sdo Paulo?
Quiz o slgn$cado da.base 'tea/irma a carla minuto a ponmalidade bHtdnlca"?

Voc6 pode descobrir a ordem em que nasceram estes 5 irmios?

Resposta: Do mats velho ao maid novo: Bernardo, Alice, Rodrigo, Cecilia e Otivio

Problemas de L6gica
A4ariana tem 3 chapdus, um amareZo com./Zones, um vermeZho e ouDO aziz

Ela empresta deus chap6us d sua prima Raquel.

Hoje elasjoram junta a umaluta usando chap6us.

riga as pktas e descubra que chapdu carla uma degas usou.

Estes sio problemas que fomecem uma proposta de resolugao cuja base nio 6
num6rica, que exigem raciocfnio dedutivo e que propiciam uma experi6ncia rica
para o desenvolvimento de operag6es de pensamento como previsao e checagem,
levantamento de hip6teses, busca de suposig6es, anflise e classificagao.

O m6todo de tentativa e ergo, o uso de tabelas, diagramas e listas sio estra-
t6gias importantes para a resolugao de problemas de 16gica. A16m da exig6ncia de
usar uma dessas estrat6gias n3o-convencionais para sua resolugao, os problemas
de 16gica, pele inusitado das hist6rias e pda sua estrutura, estimulam mais a
an61ise dos dados, favorecem a leitura e interpretagao do texto e, por serem
motivadores, atenuam a pressao para obter-se a resposta correta imediatamente.

Exemplos desse tipo de problema sio:

Quando shove Mariana ndo usa seu chap6u prediZefo que 6 vermeZho

O chapfu com.bores ndo serve para Raquel.

Hole choveu o dia todd.

Quando Mariana usa seu chapin amareZo eZa ndo sat com Raquel.

Resposta: Mariana com o chap6u azul e Raquel com o vermelho

Uma conte desse tipo de problemas sio os almanaques e as revistas infantis,
os quais os apresentam come desafios. Algumas sugest6es dessas publicag6es es
tio no final dente capitulo.
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Os tipos de problemas apresentados at6 aqui foram classificados desse modo
porque existem algumas habilidades e fung6es especfficas que nio podem deixar
de ser trabalhadas para romper com algumas crengas que mudem a postura do
aluno diante da resolugao de problemas. Existem outras classificag6es posslveis,
que podem ser vistas e trabalhadas, e dentro degas outros tipos de problemas nio-
convencionals como os que mostraremos a seguir:

Muitos alunos dizem que a solugao nio 6 tinica e apresentam outras

Outros Problemas Ngo-Convencionais
O importante 6 que, ao final da discuss5o, todos observem que as caracteris-

ticas das respostas s5o: o ndmero 5 ocupa o centro do quadrado e, uma vez que
esse ndmero esteja colocado, os outros se encaixam; os ndmeros pares ocupam os
canton do quadrado e os impares estio nas casas intermedigrias; dado qualquer
um desses quadrados, fica ffcil obter os outros, fazendo-se trocas convenientes de
posig6es (rotagao dos lados do quadrado).

Alguns problemas sio mais favorgveis a problematizagao que outros; no entanto,
depende do professor conhecer o potencial do problema para encaminhar os ques-
tionamentos de acordo com seus objetivos e o envolvimento dos alunos. Um exem-
plo 6 o problema a seguir que, a16m de ter vgrias solug6es, pode transformar-se em
novos problemas interessantes com a alteragao de alguns de seus dados.

Preencher as quadriculas da $gura ababco, usando os algarismos de I a 9, sem
repeal-Zos, de tat modo que a sana dos ndmeros rla horizontal, verticaZ e diagonal
do quadrado deja 15.

ii possivel discutir o pr6prio problema proposto, perguntando-se:

AfuZtipZique os ndmeros da primeira Zinha por 2. O quadrado continua sen-
do mdgico? Por qud?
Se muZtipZicarmos os ndmeros das Zinhas por 5, o que acontecerd com esse
quadrado? Qual gerd sua sonia? EZe send mdgico?
A4uZt@Zique carla ndmero do quadrado por uma mesma quarttldade. O que
acontece com a coma? EZe continua serzdo um quadrado mddco?
lsto tambdm acontece com as demais opera£6es?

Gabe ainda questionar
Em gerd, as pessoas buscam imediatamente a solugao por tentativas. Por6m,

coma o enunciado 6 propositadamente impreciso, algumas pessoas nio usam to-
dos os ndmeros de I a 9, repetindo alguns deles; outras demoram a compreender
o que foipedido.

Nesse momento, surge a necessidade de esclarecer o enunciado de modo que
todos trabalhem no mesmo problema. Salienta-se, assim, o primeiro passe da
resolugao de um problema: a compreensao do que 6 dado e do que 6 pedido. A
seguir, procede-se a anflise da solugao, questionando-se:

f posse'eZ conch'uir quadrados mdgicos com oubos ndmeros ?

E interessante observar que a resposta 6 "sim" e que as justificativas, quando
solicitadas, sgo imprecisas e pouco satisfat6rias. Um exemplo 6 construir um qua-
drado magico usando os algarismos de 0 a 8 sem repeti-los:

O que deve ficar claro 6 a criagao de novak quest6es a partir de uma situagao
dimples, levando a perguntas que talvez ngo possam ser respondidas em uma
abordagem inicial, mas que podem ser retomadas maid garde

O professor pode notar que este 6 um problema que por si s6 solicita uma
estrat6gia para sua resolugao que nio 6 o algoritmo. Ele pode ser um problema de
investigagao se o professor atrav6s da sua atitude, da sua postura frente ao proble-
ma, elabora novak perguntas que conduzem o aluno a busca por novas solug6es.

asta d a dr2ica soZufdo?
Coho eZajo{ enconaada?
O qlze eZa Z:em de caracterktlca?

4:

4 9 2

3 5 7

8 l 6

8 3 4

l 5 9

6 7 2

8 l 6

3 5 7

4 9 2

     
     
     

7 0 5

2 4 6

3 8 l
6 l 8

7 5 3

2 9 4
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O problema a seguir 6 o que denominamos de problema de estrat6gia, pois
sua solugao depende de combinar as infomlag6es do texto de forma adequada:

Um homem precise Zevar uma raposa, uma gaZinha e um pesto de mlZho at6 a
cuba margem do rio. O probZema d que eZe s(i Bode Zevar uma dessas coisas de
carla vez. I,evando o pesto de milho, a raposa comedy a gaZinha. Se eZe Zevar a
raposa, a galinha come o nitro. Coho voc€jaria para resolver esse probtema?

Leia a galinha, porque se lever a raposa a galinha come o mitho, depots eu
!evaria a raposa e a amarrar£a puma drvore. E por dZdmo o m£Zho e ndo iota
de£xar a gai£nha comer o miZ/zo. 'lhiago -- 3' s6rie

Ara primeira viagem eu Za,aria a galinha, torque a galinha ndo syria atacama e
nem comeria o m£Zho. .A raposa./icaria amarrada e o milho profegldo para ninguZm
coma-Zo. Quando eZes chegmsem do auer'o lada da margem o homed amarraria a
anjinhn

Ala segunda v£agem eu Zevar£a a raposa e a de£xarla bem Zonge, press num
mercado. E na ferreira viagem eu Zevaria o miZho. Carol -- 3' s6rie

As solug6es das criangas sio possiveis e interessantes apesar de diferirem da
resolugao dfssica: -- na primeira viagem levar a galinha, na segunda levar a raposa
e trazer a galinha de volta, na terceira viagem levar o milho e, finalmente na quarta
viagem levar a galinha.

Cabe ao professor discutir com os alunos as diversas solug6es apresentadas.
(verCapitulo 7)

Nos dais exemplos abaixo, a resolugao tamb6m depende da escolha de uma
estrat6gia, mas das sio bem diversas da anterior. No primeiro exemplo, 6 interes-
sante fazer um desenho ou pensar de trds para altente, isto 6, comegar do fim da
hist6ria para o comego. No segundo exemplo, 6 maid fgcil tentar resolver primeiro
um probZema mak simpZes com mimeros menores para elaborar um modo de re-
solver o problema com os niimeros dados.

A problemoteca 6 uma colegao organizada de problemas colocada em uma
caixa ou fichfrio, com fichas numeradas que cont6m um problema e que podem
trazer a resposta no seu verso, pois isso possibilita a autocorregao e favorece o
trabalho independente.

Para que os alunos sintam-se desafiados a resolve-1os, os problemas devem
ser variados e nio-convencionais. lbr isso, a colegao de problemas deve ser avaliada
periodicamente, excluindo-se problemas muito dificeis ou ffceis demais e aqueles
que nio motivaram os alunos. Tamb6m 6 possivel a inclusio de novos problemas,
alguns deles propostos ou elaborados pelos pr6prios alunos.

Uma outra possibilidade 6 o professor e os alunos montarem um banco de
problemas no computador, o que lorna a escolha e a troca de problemas muito
mais rfpida e pennite constantes atualizag6es do acervo.

A problemoteca pode vicar a disposigao em um canto da clause e, sempre que
houver trabalho diversificado, os alunos que desejarem poderao procurar proble
mas para resolver ou utilizar os que o professor indicar, anotando no cademo o
ndmero da ficha, os dados do enunciado e a resolugao.

Relembrando a importancia da comunicagao na sala de aura, as fichas da
problemoteca podem ser resolvidas em duplas, em grupos ou mesmo individual-
mente. O que se espera 6 que, a medida que os alunos tiverem clareza de que o
objetivo do trabalho independente 6 favorecer sua autonomia, des ir5o desenvol-
vet, aos poucos, a postura de tentar resolver sozinhos, ou com a ajuda de colegas,
possiveis ddvidas encontradas nas atividades propostas

Um eZevadorparte do anbar tfrreo. Ao chegar ao 3' anbar; descem 5 pessoas, no
4' anbar descem 2 pessoas e sober 4, no 7n anbar deuce ] pessoa e salem 3. Nt)
dlHmo anbar descem 7pessoas e o exel,amor.Hca fazio. Quantas pessoas esfavam
no eZevador no anbar tdrreo quando eZe comeFou a subida?

Resposta:8 pessoas.

Numb J:este estdo 10 convidados e todos des se cumprimentam com um aperto
de mdo. Quangos apertos de mdo servo datos?

Resposta: 45 apertos de mio.

MONTANDO UMAPROBLEMOTECA

Uma das maiores dificuldades que o professor encontra 6 1ocalizar problemas
nio-convencionais. Portanto, para trabalhar com essa diversidade de problemas,
ele pode montar uma probZemoteca.

COMENTARIOS FINALS

dada um dos tipos de problema apresentados neste capitulo sio sugest6es para o
professor usar nas aulas de matem6tica de acordo com a necessidade dos alunos.
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Entretanto, 6 preciso vicar claro que nfo devemos trabalhar com os diversos tipos
de uma s6 vez na mesma semana. A resolugao desses problemas deve estar pre-
sente ao longo de todo o curso de maneira diversificada e pertinente

Cada momento na resolugao dos problemas deve ser de investigagao, descober-
ta, prazer e aprendizagem. A cada proposta de resolugao, os alunos devem ser enco-
rajados a refletir e analisar detalhadamente o texto, estabelecendo relag6es entre os
dados num6ricos e os outros elementos que o constituem e tamb6m com a resposta
obtida, percebendo se esta 6 ou nio coerente com a pergunta e com o pr6prio texto.

Optamos por trabalhar com essa diversidade de problemas para que o aluno
possa mudar sua postura diante da resolugao de problemas, desmistificando as cren-
gas citadas e analisadas ao longs deste capitulo. Com ipso, almejamos que ele de
senvolva seu denso cHtico, seu espfrito de investigagao e sua autonomia na resolu-
gao de problemas, tomando-se um individuo capaz de enfrentar, observar, discutir e
deduzir os desafios, perseverando na busca de caminhos para possiveis solug6es.
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