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APRESENTAÇÃO

Brinquedo que for dado, criança brinca
 brincando com fardado, criança grita
 mas se leva pro sarau, a criança rima

 (Carnevalli, Rafael, 2015)

A Educação, nas suas diversas dimensões, seja política, cultural, social ou 
pedagógica, é articular, acompanhar, intervir e executar e o desempenho do aluno/
cidadão. As dimensões pedagógicas são capazes de criar e desenvolver sua 
identidade, de acordo com o seu espaço cultural, pois possuem um conjunto de 
normas, valores, crenças, sentimentos e ideais. Sobretudo, na maneira de conhecer 
as pessoas e conhecer o mundo, suas expressões criativas, tudo isto, é um espaço 
aberto para o desenvolvimento de uma Proposta Pedagógica adequada à escola 
e de acordo com o disposto na Lei no 9394/96, Título II, Art. 2o: “A educação, 
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
Diante das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo 
contemporâneo, a escola vem sendo questionada acerca do seu papel nesta 
sociedade, a qual exige um novo tipo de trabalhador, mais flexível e polivalente, 
capaz de pensar e aprender constantemente, que atenda as demandas 
dinâmicas que se diversificam em quantidade e qualidade. A escola deve 
também desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 
autônomo, consciente e crítico da cidadania. Para isso ela deve articular o 
saber para o mundo do trabalho e o saber para o mundo das relações sociais. 
No seu âmbito mais amplo, são questões que buscam apreender a função social dos 
diversos processos educativos na produção e reprodução das relações sociais. No plano 
mais específico, tratam das relações entre a estrutura econômico-social, o processo de 
produção, as mudanças tecnológicas, o processo e a divisão do trabalho, a produção e 
a reprodução da força de trabalho e os processos educativos ou de formação humana. 
Nesta nova realidade mundial denominada por estudiosos como sociedade do 
conhecimento não se aprende como antes, no modelo de pedagogia do trabalho 
taylorista / fordista fundadas na divisão entre o pensamento e ação, na fragmentação 
de conteúdos e na memorização, em que o livro didático era responsável pela 
qualidade do trabalho escolar. Hoje se aprende na rua, na televisão,  no computador 
em qualquer lugar. Ou seja, ampliaram-se os espaços educativos, o que não 
significa o fim da escola, mas que esta deve se reestruturar de forma a atender as 
demandas das transformações do mundo do trabalho e seus impactos sobre a vida 
social. A obra “A EDUCAÇÃO EM SUAS DIMENSÕES PEDAGÓGICA, POLÍTICA, 
SOCIAL E CULTURAL” em seus 04 volumes compostos por capítulos em que os 



autores abordam pesquisas científicas e inovações educacionais, tecnológicas 
aplicadas em diversas áreas da educação e dos processos de ensino.  Esta obra 
ainda reúne discussões epistemológicas e metodológicas da pesquisa em educação, 
considerando perspectivas de abordagens desenvolvidas em estudos e orientações 
por professores da pós-graduação em educação de universidades públicas de 
diferentes regiões/lugares do Brasil. Essa diversidade permite aos interessados na 
pesquisa em educação considerando a sua diversidade e na  aproximação  dos textos 
percebe-se a polifonia de ideias de professores e alunos pesquisadores de diferentes 
programas formativos e instituições de ensino superior, podendo também cada leitor se 
perceber na condição de autor de suas escolhas e bricolagens teórico-metodológicas. 
Entendemos que esses dois caminhos, apesar de diferentes, devem ser traçados 
simultaneamente, pois essas aprendizagens não são pré-requisito uma da outra; 
essas aprendizagens acontecem ao mesmo tempo. Desde pequenas, as crianças 
pensam sobre a leitura e a escrita quando estão imersas em um mundo onde há, 
com frequência, a presença desse objeto cultural. Todo indivíduo tem uma forma de 
contato com a língua escrita, já que ele está inserido em um mundo letrado. Segundo 
a educadora Telma Weiz, “a leitura e a escrita são o conteúdo central da escola e têm 
a função de incorporar à criança a cultura do grupo em que ela vive”. Este desafio 
requer trabalho planejado, constante e diário, além de conhecimento sobre as teorias 
e atualizações. Enfim, pode-se afirmar que um dos grandes desafios da educação 
brasileira hoje é não somente garantir o acesso da grande maioria das crianças e 
jovens à escola, mas permitir a sua permanência numa escola feita para eles, que 
atenda às suas reais necessidades e aspirações; é lidar com segurança e opções 
políticas claras diante do binômio quantidade versus qualidade. Escrever é um caso 
de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer 
matéria vivível ou vivida. (GILLES DELEUZE, A literatura e a vida. In: Crítica e Clínica) 
Finalmente, uma educação de qualidade tem na escola um dos instrumentos mais 
eficazes de tornar-se um projeto real. A escola transforma-se quando todos os 
saberes se põem a serviço do aluno que aprende, quando os sem vez se fazem ouvir, 
revertendo à hierarquia do sistema autoritário. Esta escola torna-se, verdadeiramente 
popular e de qualidade e recupera a sua função social e política, capacitando os 
alunos das classes trabalhadoras para a participação plena na vida social, política, 
cultural e profissional na sociedade.

Boa leitura!!!

Solange Aparecida de Souza Monteiro
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RESUMO: Este recorte trata de uma proposta 
de ensino e aprendizagem de conceitos de 
análise combinatória e probabilidade no Ensino 
Médio. Tinha-se como objetivos gerais: (1) 
desenvolver o raciocínio lógico, a percepção, 
a análise, a interpretação, a organização e a 
comunicação de dados e resultados, o espírito 
crítico e criativo; (2) compreender e perceber 
a inter-relação da matéria com diversas áreas 
do cotidiano; (3) aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas atividades e resoluções dos 
problemas. Para tanto, buscamos responder: 
quais as potencialidades e limites do baralho 
e do pôquer no ensino de análise combinatória 
e probabilidade? Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, cujos instrumentos foram os 
registros produzidos pelos alunos, diário de 
campo, testes diagnósticos inicial e final, teste 
em duas fases e torneio. Previmos utilizar o 
baralho e o jogo de pôquer. Esperava-se que 

os alunos entendessem a matemática contida 
em nossa proposta e assim se apropriassem 
dos conceitos de probabilidade e análise 
combinatória.
PALAVRAS-CHAVE: Análise Combinatória. 
Probabilidade. Resolução de Problemas. 

DECK OF CARDS AND POKER ON 
TEACHING COMBINATORIAL ANALYSIS AND 

PROBABILITY

ABSTRACT: This article deals with a proposal on 
teaching and learning concepts of combinatorial 
analysis and probability in high school. The 
main objectives were: (1) develop logical 
thinking, perception, analysis, interpretation, 
organization and communication of the data and 
results, critical and creative thinking; (2) realize 
and comprehend the interrelationship between 
the subject and different areas of daily life; (3) 
apply acquired knowledge when doing activities 
and solving tasks. To that end, we attempted 
to answer: what are the probable limits of the 
deck of cards and poker when used for teaching 
combinatorial analysis and probability? This is a 
qualitative study, based on the records provided 
by students, being a field journal, initial and final 
diagnosis tests, two phases tests and contests. 
We aimed to use the deck of cards and poker 
games. We expected students to understand 
the mathematics in our projects, and through it, 



A Educação em suas Dimensões Pedagógica, Política, Social e Cultural Capítulo 29 338

they learn concepts of probability and combinatorial analysis.
KEYWORDS: Combinatorial analysis. Probability. Problem solving.

1 |  INTRODUÇÃO

Este é um recorte do projeto de estágio supervisionado I, do curso de licenciatura 
em Matemática da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. O trabalho foi 
desenvolvido no segundo semestre de 2019, em duas turmas de 2º ano de um 
Colégio Estadual de Ensino Integral, localizado na cidade de Jataí, GO. 

Inicialmente, definimos a escola campo e entregamos toda a documentação 
necessária. Depois conversamos com o professor supervisor e passamos frequentar 
algumas aulas como observadores. Posteriormente, passamos a auxiliar nas aulas.

Por se tratar de uma proposta do currículo escolar para o terceiro bimestre, 
programada para agosto/2019, decidimos trabalhar com os conceitos de Análise 
Combinatória e Probabilidade a partir da perspectiva da resolução de problemas.

A resolução de problemas é uma possibilidade interessante, pois essa 
metodologia pode ser entendida como um “meio através do qual conceitos, processos 
e procedimentos matemáticos são aprendidos” (LESTER, 2013, p. 246, tradução 
nossa). Para o PCN+ EM (BRASIL, 2002, p. 112) de matemática, a “resolução de 
problemas é peça central para o ensino de matemática, pois o pensar e o fazer 
se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no 
enfrentamento de desafios”.

A proposta consistiu em responder a seguinte questão de investigação: quais as 
potencialidades e limites do baralho e do pôquer no ensino de análise combinatória 
e probabilidade?

Nesse sentido, tivemos como objetivos: (1) desenvolver o raciocínio lógico; 
(2) perceber, analisar, interpretar, organizar e comunicar dados e resultados; (3) 
desenvolver o espírito crítico e criativo; (4) compreender e perceber a inter-relação 
da matéria com diversas áreas do cotidiano; (5) aplicar os conhecimentos adquiridos 
nas atividades e resoluções dos problemas; (6) permitir fazer previsões sobre as 
chances de um acontecimento ocorrer, a partir de uma análise de dados, e sempre 
que esses experimentos se repetirem, criar uma relação padronizada pautada na 
lógica; (7) definir o que é espaço amostral; (8) compreender a probabilidade de um 
evento, a probabilidade condicional, eventos complementares e a união de eventos.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos instrumentos são: registros 
produzidos pelos alunos, testes diagnósticos inicial e final, lista de exercícios, 
problemas, diário de campo e um torneio. 

Foram usados o baralho e jogo de pôquer como ferramentas para auxiliar as 
atividades, sendo o primeiro para o ensino de Análise Combinatória e o segundo 
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para o de Probabilidade. Segundo Dante (2007, p. 11), um dos “objetivos do ensino 
da matemática é fazer o aluno pensar produtivamente e, para isso, nada melhor 
que apresentar-lhes situações-problema que o envolvam, o desafiem e o motivem 
a querer resolvê-las”. Entendemos que, para obter a atenção do aluno, precisamos 
deixar a matéria atrativa, de forma que ele possa se identificar com ela e assim 
considerá-la interessante, para que a aprendizagem aconteça intencionalmente. 

2 |  DESENVOLVIMENTO

Este trabalho teve início com o entendimento das dificuldades de estar rompendo 
com o tradicional para propor algo novo. Foi um desafio pensar no que fazer para 
que o aluno pudesse trabalhar de modo criativo, tivesse senso crítico e liberdade de 
expressão e produzisse conhecimento.        

Nesse sentido, propusemos problemas que poderiam ser resolvidos por meio 
do levantamento de hipóteses, elaboração de estratégias, argumentação, tomadas 
de decisões e comunicação das ideias e pensamentos. O intuito foi desenvolver 
conhecimentos matemáticos. Ou seja, objetivava-se criar situações/condições que 
propiciassem o pensamento combinatório e probabilístico. 

Inicialmente, aplicamos um teste diagnóstico inicial, com a intenção de saber se 
os alunos tinham os conhecimentos necessários para desenvolver os conceitos de 
análise combinatória e probabilidade. O teste era composto por perguntas objetivas e 
subjetivas. As primeiras quatro questões buscavam conhecer as opiniões dos alunos 
acerca do projeto, das aulas de matemática e de suas dificuldades com a matéria.  
As demais questões do teste estavam relacionadas com os seguintes conteúdos: 
conjuntos, porcentagem, unidades de medidas e frações.

Em seguida, apresentamos o projeto e seus objetivos por meio de slides, bem 
como o baralho, a história do pôquer e a importância da matemática nas tomadas de 
decisões durante as jogadas.

Na sequência, fizemos uma revisão de conjuntos, porcentagem, unidades 
de medidas e frações, pois notamos que, no teste diagnóstico, alguns alunos 
apresentaram dificuldades em suas resoluções. Em seguida, distribuímos aos 
grupos um baralho para cada e apresentamos os conceitos de análise combinatória 
por meio de um problema gatilho. Nele, propusemos que os grupos resolvessem as 
combinações existentes em cada uma das jogadas (ranking de mãos) do pôquer, 
identificando os padrões de contagem e, dessa forma, sistematizando o raciocínio 
para concluir o problema. As resoluções ocorreram em grupos de 3 alunos.

Para Van de Walle (2009, p. 58), quando os alunos buscam resolver um 
problema, eles “devem estar preocupados principalmente em dar significado à 
matemática envolvida e, assim, desenvolver sua compreensão sobre essas ideias”.
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Van de Walle (2009, p. 68) ainda argumenta que um “elemento-chave para 
o ensino com resolução de problemas é a seleção de problemas ou tarefas 
apropriados”. Para ele, um problema pode ser considerado como “qualquer tarefa ou 
atividade na qual os estudantes não tenham nenhum método ou regra já receitados 
ou memorizados e nem haja uma percepção por parte dos estudantes de que haja 
um método correto “específico de solução”” (VAN DE WALLE, 2009, p. 57).

No que tange ao trabalho em grupo, Van de Walle (2009, p. 62) argumenta 
que, quando os alunos “trabalham em grupos, sempre há a possibilidade de alguns 
não contribuírem ou de um aluno dominador conduzir os demais”. Nesse sentido, o 
autor sugere uma resolução em fases, na qual “eles [os alunos] primeiro trabalham 
sozinhos (refletem) e depois conversam e trocam ideias com um parceiro”. (VAN DE 
WALLE, 2009, p. 62).

Num momento seguinte, adaptamos problemas relacionados ao pôquer para 
trabalhar com os conceitos de conjuntos, princípios aditivos e multiplicativos, arranjos 
e permutações. Isto é, a partir dos problemas das jogadas do pôquer, iniciamos o 
estudo de probabilidade, tendo em vista sua natureza, objetos e procedimentos. 
Assim, demos início ao trabalho com probabilidade. Para isso, focamos na dinâmica 
do pôquer, como ocorrem as jogadas e quais informações são necessárias para 
facilitar a resolução dos problemas, bem como ensinamos o jogo enquanto esporte.

Aplicamos o teste em duas fases, o que possibilitou aos alunos entender 
a dinamicidade das jogadas, sendo todas pautadas em tomadas de decisões 
probabilísticas, que buscam analisar matematicamente o resultado final.  Existem 
várias modalidades deste jogo, porém foi utilizada apenas a variante Texas Hold’em, 
vertente do pôquer mais jogada no mundo.

Por fim, aplicamos um teste diagnóstico final com alguns problemas 
desenvolvidos durante o projeto para analisarmos os resultados obtidos, e foi feito 
um torneio de pôquer, buscando colocar em prática os conhecimentos matemáticos 
daquilo que eles tinham percebido como vantagens para se sobressaírem em suas 
jogadas, a fim de verificar se o trabalho com a resolução de problemas contribuiu 
com as jogadas do pôquer.

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivamos que os alunos conseguissem compreender os conceitos de 
probabilidade e a análise combinatória, bem como desenvolvessem o senso crítico, 
a tomada de decisões, a percepção e a autonomia. 

Foi perceptível o anseio dos alunos por estratégias de ensino diferentes 
das tradicionais, que eles consideram como desestimulantes. Eles aprenderam 
se divertindo e compreendendo a ciência exata envolvida por trás das cartas. 
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Acreditamos que alcançamos com este projeto uma maior participação dos alunos 
nas aulas, por meio de um ensino mais significativo e eficiente, tornando assim a 
matemática mais interessante e conveniente.
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287, 297, 298, 299, 303, 306, 310, 312, 313, 314, 319, 324, 327, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 
349, 355, 357, 360, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381
Profissão docente  164, 169
Programa de saúde  26, 28, 29, 33

R

Resistência/desistência  164

S

Sexualidade  2, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 383
Síndrome de burnout  164, 172
Surdez  4, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 107, 241
Surdos  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 69, 70, 72, 74, 76

T

TDAH  58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 109, 111, 240






