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Nlvels cle orontlctEo

As eriancas que est6o em ldade escof,.ar enfrentam, oE seu nun-
clo soela1, probl5mas{Ss quals eolug'6es quantltatlvas s66 deseJdvels.
Elas eneontran sj-tuag6es-em que pod.em perguntar:. nQuantoso? o.u "QUan-tas vezesi? ou "Que dlst6.nciai? llas apesar do fato cle sereln feitastg
is perguntas pela malor parte dos princip,tantes da eseol-a, hd senprE
gra.ndes d_lferengas na habllldade das eriangas para lidarem com sltua-
g6es nunrSrieas. f verdade qqe suas perguntas aempre revelan tanto um
6onheelmento d.os ryetos 4undrieos d.a situagEo problemdttca e uma boa
vontaded'ereeorreiaonduerocomounme1o-dechegara.umasoI'ugdo
quantitattva d.o problema" Contud.o esta pereepgEo re esta boa vontade-
n6o eonstltuetrr por si mesmac' iprontlcLEo para o nrimerot.Outroe fato-
res nals especifieos e declslvos est6o @nvolvldos.

Uma erlenga consegui-u'prontldio para o nrimero' num dad.o n{vel
quancto eIa entende eoupletamente o que fas. e est6xprontai para o colr-
eeito segulnte ou pa6so segulnte. Por isso, podemos falar de rproutt
--d6o para contagemt de rprontldEo para medld.at, ou de nprontlctEo para
os processos fundanentala de computagEo'.

1) o oue d oronticlEo Dara o ndmero?

Correspond.6neia bi-unfvo ca.

Na.s fases tni-eiais ds exereltagEo da erianga nos nrinaosr &8
palavras numdrleas earecen para e1a do ifgnif:-cado deftnitlvo qu; els
adqulrlram, grailualmenter para o adulto eomo um resultado de illneras-
experlEnclas-em eontagen. nntee que a crianga pogsa usar os ndmerosr -
verbale para a contagen de objetos, e1a precise dar elgnlfleado is pg
Lavrag indlvidualmente. O proeegso de contar consi.ste en asooclar uma

Contasem de eor

A nalorla des crlangas ado*uirlran uma pequena resenra de co-
nheclmerito arltm6tlco antes de en{rar para o tsano. Quaqe todos os alg
noe de Ic ano por e-xemplor p&m recltar ae palavras numerleac uB, do-
ls, tr6s, etc., atd tO e alguns poden ireontari multo mals. As pilne!
ras poucas pqlavras da segtencla de eontageu t6m em geral, aLgun slg-
nlflcado numerleo para. as erlangas. Para algumae crlangas, ao menogr-
en qualquer grupor &B patravrae aclna ite iciacoi n6o s6o Rals do que me
ra eorrente d,e sons con pouco ou nenhum slgnlfieado aumeri-co e $ua re
eitagEo clas palavras nrn3ricas nEo s6o mati -tto que contagem d.e eor.PE
ra essas eriangas a sinples apl1eag6o poe nrimeros {,nvolvldos na (queE
t6o) gergunta: iQuantoe Lipis eu tenhoY.i ou na orden: tD6-ne seis 16f
pls' 6 sem sentido real. Tais -criangas necessitam, e todas a€ crian -
gas serE-o benefica.das pelta.s t6cnlcas del.ineadas n6sse l,ivro e6uta pa-
ra desenvolver rprontldEo para contagemi.
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e sdmente uma das palavras num6rlcas queessi-vanente a uma e sd uma cog
sa no grupo de coigas eontadas. Ieto 6, a criangal preeisa aprender ;
uBar a tralavra iutroi para o 19 o.bJetoi contado, a palavra idois, pu"r o
segundo 6$eto contado e asslm por dlante. En outras palavras, ao eon-
tar, a pessoa estabelece uma eorrespond6neia de um-a-un entre una sd-
rle d,e palavr?s e uma sdrietde obJetor ou aeonteelmentos. Os ndmerosium, dols, tr6sl guatro, ein0o, etc., que usanoo ao contar sEo sE$$UU
q*n*e chamadgs cle inumeros naturalst.. A ,

, f ")i;,., , rw\a; *ffiX"e " (.o!'rb
Sisnifiead.o ordinal - Seo0encia mod6lo

Qua.ndo a crianga eomega & u6ar 'um, dols, tr6s, quatro, etel,
para. contar e1a est6 na. mesna cond.lgE.o em que se eneontraqla um adu1t6
se the pedissem para contar com qualquer seqil.eacia arbitrdrla de sfla-
bas sem sentldo tais eomo: itec, sut, ot, lrrumtrete. Serlam necessdri-
as outras experiGncias de eontagem antes que ele llgasse a nog6o de
tr8s a noti a a ide quatroi, a Iv.m.

Pod.erlamos pensar na eri-anga eomo tendo en sua experlSneia,
talvez menos sentldo num6rieo 11gado a um, itols, tr6s, quatro, ete. rdoque um adul.to terla a itecrsutrot, 1lmmi.

Uma manej-ra de dal signtfleado a uma palavra nundrica, por ex
emploriquatroi ou iivum!, d tf[ar a palavra a um ltem partleu.lar num
gmpo-de objetos que t6m-um arianlo lefinitivo. Un grupo com o qual a
crianga est6 familiarizad.a e gue estd senpre disponfvel para e1i, 6 o
gropo de einco dedoe de sua mEo. Se a crianga conega o proeesso de eog
tggen no polegar de sra^mEo esquerda iquatroi pode ser assoclado a seu
d.edo anular esquerdo. Este slgnificado de posigdo ou ord.inal serla. o
prlmelro signifiead-o que e1a estabelecOrla para iquatron. Multas erlag
gas utiltzardo natura.lmente seus ctedos se lihes for perultido. Se nio 6
forr'elas tenClem a adotar a seqf,encia d.e alguns outros obJetos q.ue pog
samnEo estar pronta.mente di-sporifveis ou n6o-seja.m tio fix6s eon a se--
qf,enela mod8lo dos d.edos.

*, /1

StEnlfieado card.inal: srupo rnod.6lo

, Depols d.a erlanga_ter aprendldo a usar Os poueos prlmeiros
numeros como ordinais, -e1a deve tanbdm apreader o.ue os ndmeros t6m um
slgnificado coletivo. f necessdrlo para a prianga, nE.o sdmente conhe
eer que um grupo eontdmr por exemplo, 4 objetos--depols d.ela as ter de-
slgnado sucesslvamente pela contagem, mas tambdm aprender a reeonhecer
o numero de um grupo cle 4 obJetos-mais ou menos lmedlatamenter'sem con-
tagem.0ste segundo signlfie-ado d dlfete-nte do primelro 

" rai aldn d3-
lC; IaI reconheclmento-de ndmero { possfvel sdmente eom grupos multole
quenos, talvez sd com umrdols, trSs-e quat-ro objetos. MaJ signifieado--
cardinal ou coletivo para grupos malores 6 difiell de estabelecer de
uma vez q.ue 6le requei una-reagEo a grupos eomo un t6do, grupos que
muitae vezeg careeem de arranjo ordenad.o ou estrutur&.

Huitas ci-anga.s aprendem a assoeiar as palavras numdrieas a
grrupos eetruturados q.ue s6o facllmente reeonheclveis (eomo tais) para
elasr^ta.ls eomo^/dolst a um par de objetos! eomo- sapatos, ou "tr6a" a
una i6lha de tr8vo. MaE a crianga preeisar-tambdm aprenaer a assoelar-
3 contagemde ndmeros malores d6 ob3etos Lo signlfilado cardinal das p
Iavrag numerr-eag.

O programa de prontldio para o mimero vai e4
il€ enecntro dg uma
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necessi-dade urgente & erianga em sua tare,fa de reconheeer o slgnlfieg
rlo eardinal, oferecendo-lhe gnrpos bem organlzados de demoetragHo que
podem servir como grupos modGlo. A eonpreensEo da crianga d.6sses gru-
pos mocl6lo habilJ.ta-a a compreender grupos n6o estruturados corresporl
dentes e a dividir grupos maiores em pa-rtes eonponentes.

Habilid ades funilamentais

A prontiddo para a contagem significativg conslste en tr6s -
habiLldades: a habll.idade de- segulr o proeesso de fazer uma correspon
d6nela bl-u-nfvoca entre os iteni contados e as sdries d.e palavras nu-
mdrlcas tum, clois, tr6sn, etc., usadas para eontd-Las; a habllldade
para guardar em mente uma seqf,encla nod61o para a.'seguranga de estabg
leeer um signlfieado posicional ou ordinal; e a hablllilade de reconhe
cer, imediatamenter o$ gr:upos que senem couro mod61os, a fim de estabg
leeer u4 slgnlfleado coletlvo ou cardlnaL. d dbvlo que o professor en
eontrard em cada gnupo de inieiantes, grande variagdo de prontidEo 1[
el.ulndo os nulto retardados e oe muito ad.ia.ntados. O programa de prog
tid6.o aritmdtiea desenvolvldo atravde de 14 cartazel, como d.ellneldo-
nesse l.ivro-gula, habilita o professor a dirigir as atlvidades d.e se-
us alunosr..d6 modo que, des poisam adqulrir umi unlformidade razodvel-
en prontiddo para o mimero, antes que seJa dada qualquer lnstrugEo a-
15m das prJ-meirae fases da contageu.

2) Por oue d necessdri-o desenvolver prontiddo para o nlImero.

Perisos do apren9lzado de cor.

Na vida, experi6ncias nundrlcas oeorrem de manei--ra oeaslonal.
De uma forma gerat, "" criangas aprenden a respeito de nrimeros em bo-
ca.dos ineoerentes e t6rn probabihidades de sefem eonfundldas quanto ao
ueo exato e slgnlficativo:Enfolvidos. No tempo em que a crianga estd-
alnda lnterpretando e usanilo a palavra numerica como um slmples nome-
e1a encontra adul.tos usando-a em varlados eontextos, algumas.vezes pg
ra dizer quantos, outras vezes para dizer em gue_ ord,em. O9 node aeon-
tecer o.ue a crianga conhega o slgnificado ord.lnal de um nrimero mas tg
nha tido poueaa experlEncias de eontagem fara adquiri-r uma eonpreen -
s6o do signilicado card1nal. Infellznente uma slmples memorizag6odas
palavras nundrieas permltlrd a crianga ?m nyltgs, easos dar_respostas-
que ps,reeem eorretas , maf, atras das quais na.o hai eompreensao.

Se os ndnerog naturals usados na eontagem nunea adqulrlrem -'
significado adequado para a crlanga, ela fieara cada. vez. mals confun-
dlda qgando d rntroaullda nas ext6ni6es do mimero, tais @Bo. as frag6e
e os nuueros 4egatlvos. .0.inda maiores danos resulitarEo do fato {e que
a crlanga ser; condieionada a aceitar regras e interpretag6es na autg
rldade do livro ou do pro,fessor em l-ugar de ser acostunada a entender
as raz6es para usar um numero espec{fico ou uma regra.

l,orendendo slgnlficaeEo pela verifieaeEo
' A nEo_ser_que se ensinem os ndmeros naturais dde o oome$o -

para eompreensEo n6o podemos esperar nunea que a erlanga torne a arlt
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mdtiea um lnstrumento ritif para seu raeioc{nio. Em cada un dos carta-
zes de prontidSo numdriea, o nrimero tEm uma fu-ngEo deflnlda a desempe
nhar eomo o mals slmtrtes instn-rnento para DaneJar una situagEo cohcr€-
ta. A crianga estard pronta, mais tard.e, para determj-nar suas pr<5pria
ag6es, de -uma forma qu.antitativa porqne, a.travels- do programa de pron-
tia6o numSrica., ela aprendeu a compreender os numeros em termos d.e su
as fung6es espec{fieas em situag6es concretas.

Os recortes para. serem usactog com muitor dos eattaz?,s, junto
con vdrtos materiais de classe que podem ser usacloe en relagdo com og
cartazes forr:ecem i crlanga os meios de verlficar os resulta.dos.

Importdnei-a d.as prlmei-ras s16'31ficac6es

O desenvolvlmento de prontidEo numdrica nunea ser6 talvez 6,o
crucialmente lnportante como nas bem primeiras -fases, porque delas dg
pende o desenvolvlmento total do eonceito de numero da crianga. Uma

aez que os signlfleadoe ord.lna1 e cardinal doa cinco priroeir6s nline
ros forem perfeltamente entendtdos, a estnrtura total do mimero pode

-, ser seguramente construlda neesa estrej-ta base. De fator 8e a erlan-
ca associa um slgnlficado preelso afun, itois, tr6s, quatio, eineorela
E eapaz de usar esta base como rrn melo de interpretar o slgnlfleado
aos ;fmeros de 5 a 10. Esta compreensEo, mais uma compreensEo dos
pri.ne{pios doval6r do lugar e o slstema decinalrabastece a eriangaoo4
i ba*e- qr" ela neeesslta para compreender e usdl t6ao o sistema de nd
merog naturais.

,) Al.vo do prograna de pgntldEo numdrica

Do senso clo ndmero para 
-s- 

eontagem slgnifiea.tiva

1.t

A nalorla das criangas d ca.paz de imi-tar uma sdrle de oeor-
r6nclas, corretamente quanto ao ndmero, oem eontar.

Quanclo a crlanga inlta os eovlmentos sueesslvos .de alguem or
alguma eousa ela mostra evidentemente gue.r tim senso de nrimero. Senso
ao"",i*""ot-mostrado e-m gera}, por qualqrier-reagEo dirdta e preeisa a
uma seoflencia especfflca de aconteeimentos ou eolegdo de obJetos que
;; t-;;;; "", 

;;"G; uig.., d" aux{lios nutmdricos.'

0 progra,ma de prontidEo para o ?.riruro apresenta um conJunto
de experi6n"iu"-q',r" s6o -?eitas- parl preceder o ensino comum cle aiitrli
tlca. Seu prrJ"iio -p"op,i"ito 

d -fortilicar o senso de nrimero 0a erlarrl
g&. Seu objetivo seguinte d eertifiear-se de que a cri.anga ttm um plg
no natural de orlentagEo para contagem por ter adqulrido uma lmagem -
elara cta seqileneia de seus dedos. Flnalmente, a erlanga deve ser bem-
famllia.rizidi eom alguns grupos eoneretos e suas mudaneas em situag6ee
eoneretas a f1m de ser eapaz de arrajar, separar e rearranJar gnrpoe-
Livrenente d.e ae6rdo com seu obJetlvo do momento. O obJetivo do pro--
gramg como ur todo 

" 
d guJ.ar- a crianga em passos cont{nuos de suas reg

postas naturals para situag6es num6rlcas, tais como tocar um eonJunto
h" obJetor ua a um ou rea.gir a grupos muito pequenos, €D diregdo i
adoc,Eo de respostas simbSlieas corretas nuu canpo mais, vastor €B dirg
gEo-i co-ntagem sign:lfleativa e ao agrupamento e a um dominlo subseq@
te d.o nrimero.
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Experi6neias antes ata eontagen

0s dols primeiros cartazeseBspeclal, desenvolvem 6ste senso
do nrimero, dando anplas oportunidades i crlanga para- movimentos repg
tldos do corpo ou reag6es. Os cartazes llustram sltuag6es diferentes
nas.quals peesgas que nlao sa.bem eono contar eneontram eontudo meios-
eratos d.e guardar vest{gios de suas possessSce ou ite eonvenelonar o
nrimero de suas realiza.g6es a outras pess6a.s.

Segulndo atravde dos proeessoo s-ugeridos peLos eartazesr a
erianga preeisa exercltaT s€u. saaso de numero visua1, a"u0itivo e q.u!
nestes'i co. En lugar de ser so}leltada prematuramente a responder Eegt6ee s6bre: iQuaitosn dd-se i crianga ; oportunlclade de deienvolver-
a. compreensEo pela partiqlpagEo nas ativid.a.des de emparelhar e regig
tar que apresentan so1ug6es slmples aos problemas apresentados pefoE
quadros.

- Sugest6es parg exerefcios ritmlcos, tais eomo danga ou ean-
to, sEo clados em conexEo eom os eartazes. O passo do uso d.e atlvida
dei de repetigdo ou ativldades rltmlcas para indiear respostas nunf
ricas ao uso de palavras numdricas em lugar dessas atividades d reLa
tlvamente pequeno.

IIIma associagS-o entle una sdrie de atividades notdrias e a
sdrie d.e respostas v6cais pdae s-er feita referind.o-se aos dedos eR -
qua::to se dizem as palavras numSrleas. A c-rianga que -estd preparacla-
atrav6z do tre.balho de prontictEo para o nrimero aehard esta translgEo
natrr.ral. e fdcil de faz.e|.

Estabelecendo ordeml a seo0encia mod.81o

f aa malor lmportincJ-a que esta simples marcagEo prellnlnar
nos dedos seJa substitulda pela_contagem slgnlfieativa. Uma parte 1q
portante d.o prograna de prontidEo para o ndnero d.estina-se a auxll1l
at a erlanga a orlentar sua eontagen em relagEo a seqil.encla nod6]o de
seur ded.oe-, conforme d explicado 6n conexdo 6om o Caitaz 4, i" ig.-]s-r5.

O pano de orientagEo pelos deitoe fornece uma i-magen mental-
que fani11allza a erianga 6on uma ordem sinbdltea flxa. Una vez: que
esta ord.em tenha eido construl-da, torna-se superflua a contagem mec!
niea nos 

l"lli""tag6o finar d.a erlangr ,"teontageg d.epende dessa pr!
meiras experiSnciai. Manipulando objetos em conEx6o c6m a seqte,nclal
de seus dedosra crianga, pode deseobrlr por sj- mesma como os numerog
abstratos segrlem um ao oulro, e que nrineio precede ou sucedle outro
numero. O conhecl-mento da ordem flxa das palavras cle contagem deve
ser acompanhado pelo eonheclmento do fato de que os oSJetoJ a seren-
eontadog poden ser toma.doc en qualquer ord.en. Somente quando a erl&B
ga reeonhece que e1a pode deeidlr irbitrirlemente em que diregEo cof
tarrse -pare cima ou para baip para d.ireita ou para i esquertla, elae
sentlr6 Llvre e a vontade ".m relagEo a contagem, Em t6ao o programa
de-pronliliq, a Enfase est6 nessa-ativld.ade llvre da crlanga paia
crlar slgtfificado de prefer6ncia a aeeltar slgnifieagao.
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Signlfieado cardlnal:- aArupa&ento i. ',' (. :''-

A erlanga deve -tambdm estar aparelhada para(conpreend.er),
pereeber de un golpe, o mimero d.e ob jetos num grupo d.e 2 ou 5 obJe
tos. Ela deve ser eapaz; de reconheeer grupos de mals do que 2 ou 1
obJetos pela reorganlzag6o deles em grupos menores reeonheeivelsr€D-
boia 6fei esteja.m largamente separadoo pela posigE.o ou arrqio. - Por
exemplor-quando e1a v6r uD grupo de 5 objetos, e1a deve ter o h6bito
de sepa6& em grupos nenores, tals couto 5 e d oie ou 4 e u& e assim -
por d-iante. Ou-qrrando ela vOr €& €prLipos separados, dols obJetos e
tr6s objetos que perteneem a um t6do ela deve ser habituada a eombl-
nd-Ios mentalmente num gt:tl.po de einco.

A crianqa necessita multa familiarizag6o eom grupos que
podem servlr-Lhe como mod61o antes que e1a possa tratar um conjunto-
de ob.'ietos de ae6rdo eorn t6clas as relag6es que 6le 6 eapaz ile ter.
pap 36se(motivo) f jm os fltinos cart6ei apresentam ilustrag6es tlegrg
pos em arrEr$os varlados tanto como grupos desorganizad.os do mesmo
i.ri.""o cardlial- Por exemplo no cartaz g e c-attai 9 a crianga d sbr-1
citada & ver quantos quatios e clncos e:.a pdde eneontrar e a notar ce

dlferentes arranJos d6sses grupos de quatro e cinco. Os cartazes llus
tra6$ tambdm o que aconteee a um grupo quando as partes de um dadoa
grupo mudam em sua 1oeal1zag6o e tamanno relatj-vo. A crianga pdae a-
prenaer em sltuag6es eoncreias que a orclevn qD qlue^ela p6e as partes
!."" reunf-las d-inOiterente gud, por exemplo, tr6s e quatro, foroam
o mesmo grupo que dois e tr6s. Ou e1a pode deseobrir por si mesmaque
o grupo como um t6r{o permaoece o mesmo er}ando ela dlmlnue uma parte-
dele pela mesma quantidade com que e1a aiimenta a outra. Por exemplo,
que aois e cheo i6o partee clo mesmo grupg como tr6s e quatro.

Depois d.e completar o trabalho nos eartazes a eriangq fg
16 aeumulado- ,ia provlsEo de conhecj-mentos clara.mente vlsualizadohq.:e
a-tratlLitardl a estabelecer e a eompreender combln&g6es de nrimeqos
abstratos e a seguir as regras que goverBn os numeros. EIa terd ta,n-
b6m aprenilido manelras de formar grupo-s de objetoe, quer m.anualmente,
quer irtsua.lmenter €ft grupos ldentificdveis menores de modo',eue e1a -
f,ossa pelceber prontam"nle o quanto hd nos grupos. Ela ter6 adquirL-
do os pr5-requisitos para formar conceltos abstratos que eonstltuem-
verdad--eira rf rontidEo- para o nrimerot. '

0 Ca.rtaz e corno usd-to

O Cartaz & prontld6o para o nrinero 6 fetto para ser usa-
do durante o priraei-ro aio. O trabllho con Sste ca.rtaz d.eve realizar-
se numa mareha vagaroaa cle nodo que se possa ggtqFp},eeer uma eonpre-
eus6.o reaf.. 0 eartaz pode ser usado eomo um e=$€d&€*rt€ lndependente-
de eneino ou como suplementar a1Nr-r.nbers We Seei eomo 6 expllcado en
iNrimeros que vemos i eaf gEo d.o profess6r-

A ertatrea adqulre um conhecimento de nrjmeros sbmente a@
vis de efr,pert6ncia ir<ipria " -atlvldades e nEo atrav6s do proeesso -
passlvo, d6 eseutar -e oihar. f neeeesdrlo r por isso organ\zar a elas-
se d.e tal uroilo que eada erianga partlelpa de eada experiEneia. Por
esse notlvo rmelliores resul.tados serao obtldos usando o cartas eou
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gnrpoa cle IO a ],5 crlangas. Quando dlvldlr a elasse em grupos faga r
atvtsEo de ac6_rdo eom a facltrl.eade eom que as crlangae entend.em os
eoneeltoe nrrm6rieos.

ls pdglnas do Cartaz podea seq eotrocedta nos suportes deiour 31g BooLi (Un tfvro para, leitura bdslce - C auportes tanb6u 6
vendldo separado) ou pendurad,as na parede. Deve se euldar em eoloear
o earlaz suflelentenente proxlno d.as crlangas de mod.o que elas pos -
sen ver oa detalhe: do qucdro e a ume altura en que elas poosan fa -
cllmente eolloear os recortes aee ra:rhurag.

Se os eartazas eEo guartte,ilos DO Btlpo,rte, escondr og oarta-
zeg nA,o usados coe papel ou cartollue. Os eartazee nEo usadoa poden-
ser guardados, no pneote en gue s6o receblddrg.

O Gartaz de f,rontld,Eot p"tr o nrinero consta de 14 eartazes-
separados e uma f6fhe perfr:radc de 5? recortes. Una fotografla d.e et
ila eaqtEo e uD plano etetalhado de 1,1gBo pere seu uso eet6o contlilor-
aac piglnas I a- 55 d6sEe f.lvro g€lre,r
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