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APRESENTAÇÃO

O contexto social, histórico e cultural contemporâneo, fortemente marcado 
pela presença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC, 
entendidas como aquelas que têm o computador e a internet como instrumentos 
principais, gera demandas sobre a escola e sobre o trabalho docente. Não se trata 
de afirmar que a presença das tecnologias na sociedade, por si só, justifica sua 
integração à educação, mas de considerar que os nascidos na era digital têm um 
perfil diferenciado e aprendem a partir do contexto em que vivem, inclusive fora da 
escola, no qual estão presentes as tecnologias.

É nesta sociedade altamente complexa em termos técnico-científicos, que 
a presença da Matemática, alicerçada em bases e contextos históricos, é uma 
chave que abre portas de uma compreensão peculiar e inerente à pessoa humana 
como ser único em sua individualidade e complexidade, e também sobre os mais 
diversos aspectos e emaranhados enigmáticos de convivência em sociedade. 
Convém salientar que a Matemática fornece as bases do raciocínio e as ferramentas 
para se trabalhar em outras ciências. Faz-se necessário, portanto, compreender 
a importância de se refletir sobre as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino 
desta ciência. 

Ensinar Matemática não se limita em aplicação de fórmulas e regras, 
memorização, aulas expositivas, livros didáticos e exercícios no quadro ou atividades 
de fixação, mas necessita buscar superar o senso comum através do conhecimento 
científico e tecnológico. Importante, nos processos de ensino e aprendizagem 
matemática priorizar e não perder de vista o prazer da descoberta, algo peculiar e 
importante no processo de matematizar. Isso, a que nos referimos anteriormente, 
configura-se como um dos principais desafios do educador matemático.

A prática pedagógica intrínseca ao trabalho do professor é complexa, e 
buscar o “novo” exige o enfrentamento de situações inusitadas. Como a formação 
inicial representa a instância formadora dos esquemas básicos, a partir dos quais 
são desenvolvidas outras formas de atuação docente, urge analisá-la a fundo 
para identificar as problemáticas que implicam diretamente no movimento de 
profissionalização do professor que ensina matemática. 

É neste sentido, que o livro “Prospecção de problemas e soluções 
nas ciências matemáticas”, em seu volume 2, reúne trabalhos de pesquisa e 
experiências em diversos espaços, como a escola por exemplo, com o intuito de 
promover um amplo debate acerca das variadas áreas que o compõe.

Por fim, ao levar em consideração todos esses elementos, a importância 
desta obra, que aborda de forma interdisciplinar pesquisas, relatos de casos e/



ou revisões, refletem-se nas evidências que emergem de suas páginas através de 
diversos temas que suscitam não apenas bases teóricas, mas a vivência prática 
dessas pesquisas.

Nessa direção, portanto, desejamos a todos e a todas uma boa leitura!
Américo Junior Nunes da Silva

André Ricardo Lucas Vieira
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RESUMO: Este artigo apresenta o relato 
de uma experiência que utiliza jogos para o 
melhor aprendizado dos discentes nas aulas 
de Matemática, abordando os assuntos Função 
Afim e Função Quadrática, tendo em vista a 
demonstração da eficácia dessa metodologia 
de ensino, sendo esta aplicada aos alunos do 
ensino médio do CETI Professor José Amável 

pelos bolsistas do PIBID do curso de Licenciatura 
em Matemática/UFPI.
PALAVRAS-CHAVE: Função Afim, Função 
Quadrática, Jogos Matemáticos. 

THE USE OF GAMES FOR THE 
STUDY OF AFFINE FUNCTIONS AND 

QUADRATIC FUNCTIONS 
ABSTRACT: This article presents an report of an 
experience that uses games for the best learning 
of students in Mathematics classes, approaching 
the subjects Affine Function and Quadratic 
Function, in order to demonstrating the efficiency 
of this teaching methodology, which is applied to 
students from the High School of CETI Professor 
José Amável by the PIBID scholarship holders of 
the Mathematics Degree Course / UFPI.
KEYWORDS: Affine Function, Quadratic 
Function, Mathematical Games.

1 |  INTRODUÇÃO
O uso de jogos como metodologia de 

ensino na Matemática favorece a aproximação 
dos alunos com a aplicação do conteúdo 
estudado, possibilitando que os educandos 
participem de forma direta da construção do 
próprio conhecimento. Reflexão, investigação, 
ação, participação, são habilidades 
desempenhadas no decorrer desse tipo de 
atividade, o que muito enriquece o processo de 
aquisição do assunto em estudo. 

Aliado a essa perspectiva, o presente 
trabalho tem como intuito mostrar as atividades 

http://lattes.cnpq.br/4268924998159581
http://lattes.cnpq.br/7933639950384014
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desenvolvidas pelos bolsistas através do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID, que permite aos bolsistas o contato inicial com a 
docência. As atividades foram realizadas no CETI Professor José Amável com o 
apoio do coordenador Manoel Vieira e a supervisora Conceição Assis, sendo 
atendidos pelos bolsistas os alunos da 1ª série do ensino médio, a quem foram 
desenvolvidas atividades extraclasse. 

As pessoas diariamente passam por situações que necessitam dos 
aprendizados matemáticos, já que a matemática está presente nas diversas áreas 
do conhecimento. Apesar de ser usada cotidianamente e fazer parte da vida das 
pessoas de forma direta e indireta, não é fácil mostrar aos alunos o quanto ela é 
importante, suas peculiaridades e aplicações para despertar neles o interesse em 
aprendê-la. Em busca de tornar seu ensino mais agradável e atrativo, pensa-se no 
uso de jogos na prática educativa. A utilização de jogos pode ser uma ferramenta 
útil para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, além de tornar o trabalho 
educacional mais diversificado e dinâmico. 

Percebendo que os alunos apresentavam dificuldades de concentração, 
raciocínio e compreensão de alguns conceitos básicos envolvendo o estudo de 
funções afim e quadrática, os bolsistas fizeram o uso de jogos, almejando atrelar 
os objetivos definidos pelo educador ao aspecto de promover a aprendizagem 
matemática didaticamente.

Foram elaborados dois jogos intitulados: “Responde ou Passa” e “Pescaria 
de Funções Quadráticas”, envolvendo, respectivamente, funções afins e funções 
quadráticas. 

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Muitos educadores, pesquisadores e estudiosos idealizam os jogos como 

ferramenta indispensável para o ensino da matemática, tendo em vista que eles 
fazem com que o aluno interaja melhor com o assunto abordado. Reconhecendo 
que em quase todos os momentos do cotidiano a matemática é executada, percebe-
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se que nem sempre é fácil despertar o interesse dos alunos diante do estudo 
matemático. 

Assim, Aranão (1996) defende que o jogo é um importante recurso 
metodológico que pode ser utilizado em sala de aula para desenvolver a capacidade 
de lidar com informações e criar significados culturais para os conceitos matemáticos. 
A utilização de jogos nas aulas auxilia os alunos a aprenderem a respeitar regras, 
a exercer diferentes papéis, a discutir e a chegar a acordos, a desenvolver a 
habilidade de pensar de forma independente e na construção de conhecimento 
lógico-matemático.

Borin (1998) também afirma que dentro da situação de jogo, é impossível 
uma atitude passiva e a motivação é grande, nota-se que, ao mesmo tempo em 
que os alunos falam de matemática, apresentam também um melhor desempenho 
e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. Desse modo, 
a resolução de problemas é a mais adequada para desenvolver uma postura crítica 
ante qualquer situação que exija resposta. Cada hipótese formulada ou cada jogada 
desencadeia uma série de questionamentos e um consequente aprendizado.

A introdução dos jogos nas aulas de matemática é uma possibilidade de 
diminuir os desafios apresentados por muitos dos alunos que temem a matemática 
e sentem-se incapacitados de aprendê-la. Portanto, o objetivo dessa prática 
“transcende a simples ação lúdica do jogo pelo jogo, para se tornar um jogo 
pedagógico, com um fim na aprendizagem matemática-construção e/ou aplicação 
de conceitos” (GRANDO, 1995, p.35).

3 |  METODOLOGIA 
Foram trabalhados dois jogos distintos, tendo como objetivo principal a 

busca pela aprendizagem, reconhecendo que o aluno deve participar e interagir na 
elaboração de estratégias de resolução e na procura por soluções, organizando-se 
de acordo com as regras e normas estabelecidas. Desse modo, a metodologia foi 
aplicada com eficiência, visto que, no decorrer do desenvolvimento da atividade, 
os alunos ficaram mais atentos ao assunto abordado, demonstrando facilmente 
suas dúvidas e dificuldades em executar determinados cálculos dentro do referido 
conteúdo. Ao fazer isso, os alunos permitiram que os bolsistas identificassem suas 
dificuldades na compreensão da temática.

Para a execução do jogo “Responde ou Passa”, a turma foi dividida em 
duas equipes, em que depois de uma disputa de par ou ímpar, a equipe vencedora 
iniciou o jogo. Logo após, deu-se a um membro da equipe uma caixa que continha 
perguntas relacionadas ao estudo de funções afins, na qual o aluno deveria retirar 
uma pergunta e responder junto com sua equipe, que se não soubesse a resposta, 
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passaria a pergunta para a equipe adversária, as perguntas envolviam tanto 
conceitos da função como também alguns cálculos que poderiam ser resolvidos 
no quadro ou no caderno. Caso ninguém respondesse corretamente, ela seria 
explicada pelos bolsistas. Ao final do jogo, venceu a equipe que mais pontuou.

Já o jogo “Pescaria de funções quadráticas”, segue o mesmo padrão do jogo 
anterior. Todavia, em um bambolê, foram colocados símbolos matemáticos que 
tinham em seu interior perguntas que foram pescadas pelos alunos com a ajuda 
de um gancho. Eles recolhiam a pergunta e respondiam para os bolsistas e demais 
alunos, caso a equipe errasse a resposta, poderia passar o desafio ao outro grupo 
e não pontuaria. A equipe vencedora é tida como aquela com maior número de 
acertos.

  

4 |  DISCUSSÃO E RESULTADOS
Os objetivos alcançados mostram a grandeza, eficácia e importância da 

busca por meios que proporcionem o bom desempenho dos alunos diante dos 
saberes matemáticos. Através dos jogos executados, foi notória a participação direta 
dos discentes no processo educativo, na qual estes desenvolveram conhecimento 
na área estudada, assim como, a oralidade, o trabalho em equipe, o diálogo, 
que, consequentemente, provoca e possibilita a fundamentação das definições 
trabalhadas e o aprimoramento dos conceitos matemáticos. Ao analisá-los, nota-
se que aprenderam de fato a identificar, relacionar, diferenciar as funções afins e 
quadráticas, o que lhes permite discutir com facilidade a temática abordada, resolver 
questões e contextualizá-las.

Vale ressaltar a importância da pesquisa, do planejamento, do equilíbrio 
e organização do docente no decorrer dessa atividade. O professor torna-se 
mediador e deve interferir corretamente durante a execução dos jogos, para que 
assim, obtenha não somente as metas e finalidades pretendidas, mas também a 
potencialidade do jogo seja real.
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5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao trabalhar com material concreto, os alunos da 1ª série do ensino médio 

demonstraram mais interesse pelas aulas de matemática voltadas ao estudo das 
funções afins e quadráticas. Os jogos desenvolvidos permitiram que os alunos 
compreendessem os conceitos básicos de funções e a diferença entre ambas. 
Proporcionou também o desenvolvimento de habilidades a partir de questões 
resolvidas no quadro. O jogo pôde ser aproveitado como instrumento motivador 
e dinâmico no processo de construção de conhecimentos, visto que facilitou seu 
desenvolvimento cognitivo, tendo em vista que os jogos matemáticos e a matemática 
recreativa são carregados de ludicidade. 

Portanto, o uso dos jogos matemáticos para o estudo das funções afins 
e quadráticas mostrou-se como um fio condutor no aprimoramento do saber 
matemático, pois, através dele, os alunos se apropriaram de conhecimentos obtidos 
pela observação e vivência dos fatos, adquirindo as competências e habilidades 
esperadas. 

APOIO
CAPES/UFPI
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