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APRESENTAÇÃO

A matemática nos dias de hoje, tem se mostrado uma importante ferramenta 
para todo cidadão, logo, não é somente restrita a comunidade científica que se dedica 
a esta área. Diante de toda as informações a que somos expostos a todo tempo, 
cabe a cada pessoa ser capaz de analisar, interpretar e inferir sobre elas de maneira 
consciente.

Esta obra, intitulada “Universo dos segmentos envolvidos com a Educação 
Matemática” traz em seu conteúdo uma série de trabalhos que corroboram 
significativamente para o olhar da pesquisa matemática em prol da discussão sobre 
a Educação matemática, do Ensino Básico ao Superior. Discussões essas que são 
pertinentes em tempos atuais, pois apontam para o desenvolvimento de pesquisas 
que visam aprimorar propostas voltadas ao Ensino e Aprendizagem de Matemática, 
assim como na formação básica dos professores da disciplina.

Ao leitor, indubitavelmente os trabalhos aqui apresentados ressaltam a importância 
do desenvolvimento de temas diversos na disciplina de Matemática.

Que a leitura desta obra possa fomentar o desenvolvimento de ações práticas 
voltadas às diversidades na Educação, tornando o Ensino da Matemática cada vez 
mais voltado a formação cidadã.

Felipe Antonio Machado Fagundes Gonçalves



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................ 1
GEOGEBRA: FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DAS FIGURAS ESPACIAIS - 
CUBO, PARALELEPÍPEDO, CONE, CILINDRO E ESFERA

Larisse Lorrane Monteiro Moraes 
Aderian dos Santos Rodrigues

DOI 10.22533/at.ed.0341903091

CAPÍTULO 2 .............................................................................................................. 14
A INVESTIGAÇÃO, O DIÁLOGO E A CRITICIDADE NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS 
DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Aldinete Silvino de Lima
Iranete Maria da Silva Lima

DOI 10.22533/at.ed.0341903092

CAPÍTULO 3 .............................................................................................................. 25
REVISITANDO A GEOMETRIA: SIMETRIA NO PLANO

Leila Pessôa Da Costa 
Sandra Regina D’Antonio Verrengia 

DOI 10.22533/at.ed.0341903093

CAPÍTULO 4 .............................................................................................................. 35
A UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA E ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS PARA A COMPREENSÃO DO 
CONCEITO DE INTEGRAL DEFINIDA 

José Cirqueira Martins Júnior.

DOI 10.22533/at.ed.0341903094

CAPÍTULO 5 .............................................................................................................. 47
SABERES ESPECÍFICOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, UTILIZANDO O GEOGEBRA

Sidimar Merotti Viscovini
Josimar de Sousa

DOI 10.22533/at.ed.0341903095

CAPÍTULO 6 .............................................................................................................. 55
APRENDIZAGEM INTERATIVA COM O SITE EDUCACIONAL KHAN ACADEMY INTERMEDIADA 
PELA PLATAFORMA MOODLE

Ana Carolina Camargo Francisco
Maria Angélica Calixto de Andrade Cardieri 
Mônica Oliveira Pinheiro da Silva

DOI 10.22533/at.ed.0341903096

CAPÍTULO 7 .............................................................................................................. 61
AS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: POR QUÊ?

Nancy Lima Costa
Juciely Taís Silva de Santana

DOI 10.22533/at.ed.0341903097

SUMÁRIO



CAPÍTULO 8 .............................................................................................................. 71
CONSTRUINDO O CONCEITO E OPERACIONALIZANDO FRAÇÕES COM MATERIAIS CONCRETOS

Givaldo da Silva Costa 
DOI 10.22533/at.ed.0341903098

CAPÍTULO 9 .............................................................................................................. 82
PROJETO DE INTERVENÇÃO NO ENSINO DA MATEMÁTICA USANDO COMO FERRAMENTA 
DIAGNÓSTICA DADOS DAS MACROAVALIAÇÕES

Ricardo Figueiredo Santos
Joanil da Silva Fontes

DOI 10.22533/at.ed.0341903099

CAPÍTULO 10 ............................................................................................................ 89
CONEXÕES ENTRE A PRÁTICA DOCENTE E A PESQUISA EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EM 
LARGA ESCALA: A COMPREENSÃO ESTATÍSTICA DA TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM E A 
INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA

Alexandra Waltrick Russi
Regina Albanese Pose
Larissa Bueno Fernandes
Vinícius Basseto Félix

DOI 10.22533/at.ed.03419030910

CAPÍTULO 11 .......................................................................................................... 103
UMA PROPOSTA DE ENSINO HÍBRIDO PARA ALUNOS INGRESSANTES EM CURSOS SUPERIORES 
COM CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA

Ubirajara Carnevale de Moraes
Celina Aparecida Almeida Pereira Abar
Vera Lucia Antonio Azevedo

DOI 10.22533/at.ed.03419030911

CAPÍTULO 12 .......................................................................................................... 114
APRENDIZAGEM E IDENTIDADE DO FUTURO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NAS PRÁTICAS DO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO INTERDISCIPLINAR DA FE/UNICAMP

Jenny Patricia Acevedo Rincón 

DOI 10.22533/at.ed.03419030912

CAPÍTULO 13 .......................................................................................................... 125
PERCEPÇÕES DE LICENCIANDOS SOBRE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGENS NOS ANOS INICIAIS 

Valéria Risuenho Marques
Raquel Batista Corrêa

DOI 10.22533/at.ed.03419030913

CAPÍTULO 14 .......................................................................................................... 135
PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COM GEOGEBRA E UMA PROPRIEDADE DOS 
QUADRILÁTEROS

Vinícius Almeida Louredo Gonçalves
Ana Carolina Silva Adolfo
Jéssica Vieira da Silva
Uender Barbosa de Souza

DOI 10.22533/at.ed.03419030914

SUMÁRIO



CAPÍTULO 15 .......................................................................................................... 144
REFLEXÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DE PIAGET NO TRABALHO COM A MATEMÁTICA NOS ANOS 
INICIAIS

Bruna Sordi Rodrigues
Camila de A. Cabral Romeiro
Fernando Rodrigo Zolin
Marcelo Salles Batarce

DOI 10.22533/at.ed.03419030915

CAPÍTULO 16 .......................................................................................................... 154
PRÁTICAS DE PESQUISA PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA

Simone Simionato dos Santos Laier
Elisangel Dias Brugnera

DOI 10.22533/at.ed.03419030916

CAPÍTULO 17 .......................................................................................................... 168
TEORIA DE VAN HIELE APLICADA AO ENSINO DE FUNÇÕES

Eduarda de Jesus Cardoso 

DOI 10.22533/at.ed.03419030917

CAPÍTULO 18 .......................................................................................................... 179
APRESENTANDO PESQUISAS E POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE ANÁLISE MATEMÁTICA

João Lucas de Oliveira
Frederico da Silva Reis

DOI 10.22533/at.ed.03419030918

CAPÍTULO 19 .......................................................................................................... 189
UM PONTO DE VISTA SOCIOLÓGICO DO PROFMAT

José Vilani de Farias 
DOI 10.22533/at.ed.03419030919

CAPÍTULO 20 .......................................................................................................... 197
EXPLORANDO A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NO 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Cassio Cristiano Giordano

DOI 10.22533/at.ed.03419030920

CAPÍTULO 21 .......................................................................................................... 208
A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DE JOGOS

Patrícia Pereira 

DOI 10.22533/at.ed.03419030921

CAPÍTULO 22 .......................................................................................................... 215
FOLHAS DE ATIVIDADES ENVOLVENDO PROGRESSÃO GEOMÉTRICA E MATEMÁTICA 
FINANCEIRA

Roberta Angela da Silva

DOI 10.22533/at.ed.03419030922

SUMÁRIO



SUMÁRIO

SOBRE O ORGANIZADOR ..................................................................................... 227

ÍNDICE REMISSIVO ................................................................................................ 228



Universo dos Segmentos envolvidos com a Educação Matemática Capítulo 21 208

CAPÍTULO 21

A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL POR MEIO DE JOGOS

Patrícia Pereira
PPGE/UFSCar

São Carlos - SP

RESUMO: O presente trabalho relata uma 
experiência com jogos matemáticos com crianças 
entre 4 e 5 anos, visto ser a educação infantil 
um espaço privilegiado para tal abordagem por 
constituir-se num espaço de muitas linguagens. 
Considerando que o jogo pode ser um importante 
recurso pedagógico, dado sua motivação 
inerente, e também representar um aliado à 
formação de conhecimentos, destacamos os 
seguintes objetivos: desenvolver estratégias 
de contagem e de registro numérico; registrar 
numericamente as quantidades; reconhecer 
e diferenciar números; reconhecer, comparar 
e diferenciar quantidades; refletir e resolver 
situações-problema por meio de estratégias 
pessoais; desenvolver a linguagem oral 
através de interações entre as crianças e entre 
elas e a professora. Os jogos usados foram 
planejados intencionalmente, de maneira que 
houvesse participação ativa das crianças e 
que as mediações possibilitassem reflexões 
e contribuíssem para o desenvolvimento. No 
decorrer desse período, constatamos avanços 
significativos no reconhecimento numérico, na 
contagem e nos registros elaborados pelas 
crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Jogos; 
Educação Matemática.

MATHEMATICS IN EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION THROUGH GAMES

ABSTRACT: This paper reports an experiment 
with mathematical games with children between 
4 and 5 years, since the early childhood education 
a privileged space to such an approach by 
constitute in many languages. Considering 
that the game can be an important educational 
resource, given your inherent motivation, 
and also represent an ally to the formation of 
knowledge, we highlight the following objectives: 
develop strategies of counting and numerical 
registry; register the quantities numerically; 
recognize and differentiate numbers; recognize, 
compare and differentiate quantities; reflect and 
resolve problem situations through personal 
strategies; develop oral language through 
interactions between children and between them 
and the teacher. The games used were planned 
deliberately so that there was active participation 
of children and that the mediations would allow 
reflections and contribute to development. 
During this period, we see progress.
KEYWORDS: Early Childhood Education; 
Games; Mathematics Education.
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1 |  INTRODUÇÃO 

A educação infantil é um espaço privilegiado para a abordagem de jogos e 
brincadeiras, sejam estes planejados intencionalmente pelo professor ou dirigidos 
pelas próprias crianças, por ser um espaço de muitas linguagens. 

Assim, o jogo pode apresentar-se como um importante recurso pedagógico para 
o ensino da matemática, não apenas por representar prazer e descontração para as 
crianças, mas por possibilitar a formação de conhecimentos (NACANALLO; MORI, 
2008).  

2 |  O JOGO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA

O jogo pode mobilizar as crianças para a aprendizagem de determinado conceito 
matemático, desde que seja desenvolvido a partir de um conjunto de necessidades e 
motivos. Além disso, quando o jogo é utilizado com intenção pedagógica, apresenta-
se como importante elemento da atividade de ensino, pois possibilita a proposição de 
problemas diversos. 

Assim, com intencionalidade educativa, o jogo pode representar caminhos para 
as crianças superarem as dificuldades de aprendizagem de conceitos matemáticos. 
Segundo Moretti e Souza, 

O jogo ou a brincadeira pode constituir-se como importante recurso metodológico 
nos processos de ensino e de aprendizagem, se considerado de forma intencional 
e em relação com o conceito que se pretende ensinar. No caso da Matemática, é 
possível planejar situações nas quais, por meio da brincadeira desencadeada por 
jogos ou por histórias, as crianças se deparem com as necessidades de contar, 
registrar contagens, socializar registros, organizar dados (2015, p. 32).

Para Grando (2000), o uso do jogo pode contribuir no desenvolvimento da 
capacidade de pensar, refletir, analisar e compreender conceitos matemáticos, 
levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las com autonomia e cooperação. Para tanto, 
cabe ao professor planejar situações desafiadoras e lúdicas, capazes de despertar 
nas crianças a necessidade de apropriação do conceito que se pretende ensinar.

Assim, os jogos, especificamente no ensino da Matemática, incentivam não 
apenas o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, mas também propiciam a 
interação e o confronto entre diferentes formas de pensar (PADOVAN; GUERRA; MILAN, 
2000). Os jogos permitem à criança vivenciar uma experiência com características 
sociais e culturais, provocando a descentração (entendida como sendo a consciência 
e o respeito à cultura e aos valores de si próprio e dos outros), a aquisição de regras, 
a expressão do imaginário e a apropriação de conhecimentos.

Os jogos apresentam, portanto, um aspecto relevante por proporcionarem desafios 
às crianças, ocasionando interesse e prazer, ou seja, motivando a aprendizagem. 
Então, é de suma importância esse recurso fazer parte do cotidiano escolar, desde 
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que o professor tenha uma intencionalidade educativa e potencialize a aprendizagem 
dos conceitos científicos tendo como referência a necessidade da mediação e da 
motivação. 

O papel mediador do professor, contudo, é complexo, pois cabe a ele 
criar condições de aprendizagem, por meio de práticas pedagógicas planejadas 
intencionalmente, de maneira às crianças apropriarem-se dos conhecimentos e 
conceitos científicos sistematizados em conteúdos escolares, por meio da apropriação 
e objetivação, ou seja, realizando mediações cognitivas (FARIAS; BORTOLANZA, 
2013).

Desse modo, acreditamos que o uso de jogos planejados intencionalmente pode 
potencializar a aprendizagem, permitindo à criança desenvolver seus conhecimentos.

3 |  METODOLOGIA

As atividades foram desenvolvidas no decorrer do primeiro semestre de 2017, 
numa turma de 23 crianças cujas idades variavam entre 4 e 5 anos, num Centro 
Municipal de Educação Infantil. 

Os jogos usados foram planejados intencionalmente, considerando os conteúdos 
previstos para essa faixa etária, de maneira que houvesse a participação ativa das 
crianças e que as mediações da professora possibilitassem reflexões e contribuíssem 
para o desenvolvimento delas.

Assim, a proposta de trabalho com jogos matemáticos na Educação Infantil, teve 
como ponto de partida os seguintes objetivos: desenvolver estratégias de contagem e 
de registro numérico; registrar numericamente as quantidades; reconhecer e diferenciar 
números; reconhecer, comparar e diferenciar quantidades; refletir e resolver situações-
problema por meio de estratégias pessoais e desenvolver a linguagem oral através de 
interações entre as crianças e entre as crianças e a professora.

Diante disso, as atividades foram organizadas tendo como referência os seguintes 
jogos: “Trilha da Dengue”, “Derruba Latas” e “Batalha de Números”, apresentadas 
sinteticamente no item a seguir.

4 |  RESULTADOS PRELIMINARES

1. Trilha da Dengue: O tema “Dengue” fazia parte do nosso planejamento 
inicial, devido aos perigos do mosquito Aedes Aegypti. Após realizarmos pesquisas 
com o auxílio dos familiares, assistirmos vídeos e conversarmos sobre o assunto, foi 
construído um jogo com a participação das crianças na confecção do tabuleiro (Figura 
1).
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Figura 1 - Crianças pintando o tabuleiro do jogo

Com o tabuleiro pronto as crianças puderam jogar. A turma foi dividida em dois 
grupos, sendo cada grupo representado por uma tampinha de garrafa com cores 
diferentes (verde e roxa).  Cada criança deveria, na sua vez, jogar o dado gigante, contar 
os pontos marcados no dado e percorrer a quantidade de espaços correspondentes 
aos pontos tirados no dado (Figura 2).

Figura 2 - Crianças jogando

A cada jogada todas participavam da contagem, ajudando o amigo a descobrir 
quantos pontos havia marcado. A sequência numérica do tabuleiro também foi 
explorada, com a contagem das casas e a leitura das mensagens relacionadas ao 
cuidado e prevenção do mosquito Aedes.

2. Derruba Latas: Esse jogo foi construído com 5 latas decoradas com desenhos 
feitos pelas próprias crianças (uma lata para cada grupo). Com o jogo pronto, as latas 
foram organizadas sobre uma mesa e todas as crianças deveriam tentar derrubar o 
maior número de latas que conseguissem, jogando uma bola a partir de um espaço 
delimitado no chão (Figura 3).
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Figura 3 – Criança jogando Derruba Latas

Em outro momento, elas deveriam registrar as latas derrubadas num cartaz, 
representando com um “pauzinho” cada lata derrubada, na frente do seu nome (Figura 
4). Outra forma encontrada para registrar a quantidade de latas derrubadas foi cada 
criança pintar numa folha de papel, após jogar, as latas que haviam sido derrubadas 
nas rodadas realizadas. Depois de terminado o jogo, elas deveriam contar o total de 
latas pintadas e tentar registrar numericamente. 

Figura 4 – Criança registrando as latas derrubadas

. Batalha de Números: Nesse jogo foi apresentado às crianças dois conjuntos de 
fi chas de cores diferentes com os números de 1 a 9. Essas fi chas deveriam fi car com 
os números virados para baixo e as crianças deveriam “duelar”, tentando escolher a 
fi cha com o maior número. Ao virar a fi cha, mostravam aos colegas, que ajudavam a 
identifi car quem havia tirado o maior número e marcado ponto (Figuras 6 e 7).



Universo dos Segmentos envolvidos com a Educação Matemática Capítulo 21 213

Figura 6: Crianças “duelando”

Figura 7: Crianças “duelando”

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Priorizando processos pedagógicos que incentivam a curiosidade, a criatividade, 
o raciocínio e o pensamento crítico, torna-se imprescindível a problematização de 
atividades de ensino de modo a permitir o desenvolvimento do pensamento da criança 
pela análise, interpretação e compreensão de relações matemáticas; que podem ser 
favorecidas pelo uso de jogos, de forma a desenvolver atitudes positivas com relação 
à aprendizagem da matemática.

Do mesmo modo, é essencial considerar que os erros e os acertos colaboram na 
aprendizagem de conceitos matemáticos. Compreender os erros e acertos realizados 
pelas crianças é tarefa primordial dos professores, visto que podem oferecer pistas de 
como e o quê elas pensaram, quais caminhos percorreram para solucionar determinado 
problema, as estratégias utilizadas na obtenção da solução, bem como o que ainda 
não foi compreendido. 

Essa tarefa essencial do professor torna-se mais concreta na medida em que 
passa a considerar o papel mediador exercido não só por ele, mas também pelo 
conhecimento matemático e os recursos que utiliza (no caso, os jogos).
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