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I - INTRODUCAQ, GERAL AO TRABALHO 

A introducio ao estudo das dificuldades apresentadas na apren— 

dizagem da Matem4tica no Curso Primério, foi feita da seguinte ma— 

Neira — a professéra sugeriu que cada grupo escolhesse as classes 

de sua preferéncia para infcio do trabalho, realizando pesquisas e 

observacdes na Escola Anexae 

Vérias professéras foram convidadas a fazer palestras sébre as 

Caracter{sticas da Aprendizagem da Matematica entre as diversas 

Classes do Curso Primdrio. 

A medida que o trabalho foi se estruturando, a professéra ori- 

entou as professéras-alunas no sentido de notarem que havia assun=— 

tes comuns nos diversos grupos, sendo, ent&o, proporcionados encon— 

tros com as alunas que haviam realizado estudos sébre os mesmos as-— 

Suntos. 

Assim, nos reunimos para dar unidade ao nosso trabalho que ver— 

Sa sibre sistema numérico. 

IZ — DIFICULDADBS APRESBNTADAS PLO SISTEMA NUMERICO 

Iniciar a crianca na aprendizagem do sistema numérico é tarefa 
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que exige muito cuidado e dedica¢g&3o por parte do professor. 

Para @ste que est& acostumado 4 numeracg&o decimal, parece mui- 

to simples nosso sistema e, muitas vézes, nio lhe ocorre que para a 

crianga seja de diffcil compreensado. 

Q Gurso de Supervisores, proporcionando ao ee ae ee oO 

contato com outros sistemas numéricos, com diferentes bases, tais 

como: o bindrio, o quindrio, o duodecimal» etc. procura lev4-lo a 

Verificar por si, a difienldade que existe na compreensSo da estru=- 

tura do sistema numérico decimal por parte da crianga. 

& S8o muitas as dificuldades que o aluno deverd enfrentar: 

a) o valor posicional dos digitos; 

b) a base deg; 

ce) o zero; 

d) a ordem na sucess&o dos nimeros; 

e) crescimento das ordens dos ntimeros para a. esquerda. 

0 valor posicional dos dfgitos 

Com apenas simbolos, de zero a nove, pode-se representar o me= 

nor e o maior mimero gue se possa imaginar. Isso é possivel pelo 

princfpio de posicdo. 

No nimero 555 os dfgitos s%o iguais, entretanto, o valor de ca-_ 

da cinco 6 diferente do outro: 5 centenas, 5 dezenas, 5 unidades ou 

500, 50, Se 

0 afgito no lugar das dezenas tem um valor deg vézes maior do 

que o que est4 no lugar das unidades, Oo mesmo acontecendo com o das 

Centenas em relacao ao das dezenas. 

© valor posicional é; também, a base do prineipio fundamental 

de célculo numérico: sdmente térmos que tenham o mesmo valor posi- 

cional podem ser somados ou Gubtrafdos. 

A base dea 

A maior parte dos pafses civilizados dos tempos modernos usam
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© sistema nimérico decimal, isto 6, o sistema baseado em dez. Pare- 

ce que esta. base & resultado do fato do homem contar desde tempos 

imemorais com o auxflio dos dedos das maos. Quando a contagem ia 

além d@ésse niimero, era representado por um gesto, um sinal, um gra- 

veto, etc, para cada colecao de dez. 

A base dez significa que sdo necessdrias dez unidades de uma or 

dem para formar uma unidade de ordem imediatamente superior. 

QO zero 

0 sistema decimal de notac&o utiliza o zero como um "place hol- 

der" (ocupante de. um lugar vazio). Representa, assim, a auséncia da 

da unidade no lugar posicional em que. é usado. 

Outra idéia contida no zero é a auséncia total. 

0 desenvolvimento do conceito do zero & importante n&o sé para 

a compreens%o do sistema numérico como para o cdlculo. 

A ordem na sucessSo dos niimeros 

Os nimeros ocupam um lugar constante na sucesso do sistema nu- 

mérico: 0, 1, 2, 3» 4+ 5» &» Te 8» Ie 10, 11, 12, «+0. Nove, por iy, 

exemploa é sempre mais que oito e um menos que dez. (Vem depois de 

ito e precede o dez). 

A ordem na sucessao é constituida por miltiplos de um, isto 6, 

um 6 uma coisa mais que zero; dois & um mais que um; trés é um mais 

que dois, etc. 

Essa ordem nao se verifica nos sistemas que utilizam letras. 

Grescimento das ordens dos mimeros para a esquerda 

Ao contrdério da sucess%o dos nimeros que aumentam de valor para 

a direita, as ordens numéricas crescem para esquerda: 

21 
321. 

43521 
54 521 ete. 

III — INICIAGZO NA APRENDIZAGEM DO SISTEMA: NUMERTCO 

Os autores iniciam de varios formas a aprendizagem do sistema 

mimérico.
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Engen comeca por fazer a crianga compreender o valor posiciomal 

dos dfgitos. Guisenaire utiliza material fundamentado na matem4tica. 

moderna. Catherine Stern procura, de inicio, auxiliar a crianga a 

passar do senso do niimero para o conceito do nimero. Sua aritmética 

estrutural baseia-se na medida. Aos-poucos a crianca descobre tédas 

as relacdes que existem entre os nimeros, até chegar ao nome dos nt- 

meros e 3 sua Significag&o cardinal e ordinal. 

Grossnickle siete a aprendizagem do sistema numérico apresentan 

do colec&es de um a dez, em diversas configurac$es para a crianca re 

conhecer cada uma. Aconselha a utilizagdo de flaneldégrafo parg a re- 

presentacao das colectes pelos alunos. Além disso indica o uso de ma 

teriais manipulativos, como blocos, discos ou calculadores, pa-ra a 

Crianca chegar 2 significag&o dos nimeros de um a deze. Depois o pro- 

fessor utilizardé material visual (cartazes). Estes cartazes apresen- 

tam os nimeros de um a dez em palavras e afmbolos numéricos, cada um 

com uma configura¢ao correspondente ao valor do nimero. 
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Depois que a crianga d4 significacgao ao niimero vai escrevé-lo, 

entZo. A princfpio preenche partes dos simbolos que est&%o pontuadas; 

depois escreve o niimero aprendido. 
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A professtra Doris Mota, orientadora da Escola Anexa, numa pa=~ 

lestra realizada em nossa aula informou como tinicia a aprendizagem 

do sistema numérico: 

Em primeiro lugar verifica a experi@éncia das criancas com o nii- 

mero e sua significac&o coletiva. Apresenta situagdes em que as cri- 

ancas descobrem colegSes ¢ comparam umas com as outras. Depois apre- 

senta configuractes para a crianga reproduzir. Essa sbneaecteasiaes 

sendo mais répida para que a crianga apreenda a coleca&o como om rhedae 

(até cinco no m4ximo). Ao mesmo tempo a professéra procura fazer a / 

erianca viver situagdes e expressé-las com 0 numero cardinal e ordi- 

nal, Apresenta, depois, as sub colegdes. Por fim, a crianga chega ao 

sfmbolo oral e, depois estabelece a correspondéncia com o simbolo es 

crito.s | 

Valor posicional — Unidade e dezena 

Segundo uma apresentacao feita em aula pela profess6ra Odila 

Barros Xavier, poderdé o professor dirigir a aprendizagem da seguinte 

forma: 

Distribuir corddes 4s criancas para dividir a classe em duas 

partes, Pedir as omipneas que coloquem a mao esquerda do lado esquer 

do e a mao direita do lado direito. Para isso 6 indispensdvel que a 

erianea reconheca a esquerda e a direita. Distribuir depois material 

(eubos de madeira, Gaixas de fésforo, tampinhas de garrafas, etc.) e 

pedir aos alunos que construam a colego dez do lado esquerdo. 

Junto & colegao a crianga dever4 colocar um pauzinho para esta=— 

belecer a correspondéncia de 1 para 10. 
: : “4 
  

| 
Pede-s@ pedir 4s Criancas que construam mais de uma colecdo. 
  

Mais tarde a professéra poder4 sugerir que desenhem as colecSes
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representadas na classe. H interessante notar que, As vézes, a cri- 

anca reproduz as dezenas do lado direito. Isto 6 sinal de que ainda 

n&o houve aprendizagem. 

Depois que a crianga tiver estabelecido a correspondéncia de 1 

para 10 e a posicSo da dolegado 10 do lado esquerdo, a professéra pas 

sargé a trabalhar do lado direito. 

Pedird As criangas que coloquem as caixas ou cubos isoladamente, 

sempre acompanhadas de uma marca para cada coisa. 

  

      
A profess6ra levard a crianca a perceber que do lado direito sé 

cabem até nov@, coisas e que, no lado esquerdo, cada marca vale dez | 

e, no lado direito, cada marca vale um. I 

Mais tarde, em lugar de um pauzinho para cada colecHo, a profes (| 

sOra poderd apresentar cart¥eginhosscom oO total de marcas. i 

> 
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Por fim, as mareas 'substituidas pelo simbolo numérico correspon 
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dente. 

A profess6ra aproximaré os mimeros do cord&o, retirando-o rapi- 

damente para a crianga descobrir o nimero formado.
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Tendo, depois, por objetivo a aprendizagem da unidade e da de— 

zena, a professéra eolocoré aos poucos, do lado direito, cubo por 

cubo, enumerando-os. Ao chegar ao nono, fard pequena pausa e coloca 

ré 0 décimo. Se as criangas j& estiverem amadurecidas, reclamaréo, 

no admitindo que a professé6ra coloque dez coisas do lado direito 

porque sabem que o lugar da colec&o dez &€ do lado esquerdo. 

  

  

        

A professéra passara,ent&o, todos os cubos para o lado esquer— 

do, construindo a colecho dez. 

No momento oportune dard os nomes = dezenas e unidades. 

av - SISTEMA NUMBRICO NO 32 E 42 Ano 
—— 

Bm se tratando de classes mais adiantadas, hd necessidade de // 

‘aprofunda r mais @ aprendizagem do sistema numérico. A crianca j& de 

veber recebido boa base desde 0 pré prim4rio. As situacdes matetema— 

ticas vao crescendo 4 medida que os interésses vo surgindo, dando- 

=-se elementos para. a significacto di nimero. A professéra vai propor 
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cionando 3 crianca oportunidades para resolver suas dificuldades,/g¢ 

Zou 

| 
G 

j | por meio de um processo gradativo. Quando @sse processo pridantveees 

} 
7 : 

| lha, surgem strias dificuldades nos raciocinios e as idéias ficam mal 

| | 
! 

Sa 

Entrevistando a professéra Maria lygya Borba Chaves, orientadora 

| e diretora d 

| o 32 ano trabalha até com milhares, havendo necessidade de refazer o 

o Anexo do Instituto de Educag&o, fomos informadas de que 

trabalho referente a0 Sistema Numérico desde as colecdes, numa grada- 

| g&o constante. 

Ghegando ao 42 ano volta-se a @sse trabalho, pois o niimero deci- 

| mal fraciondrio é uma extensao0 do conceito do sistema numérico.Por es 

| Sa razgio, no livro "Learning Numbers" dos autores Brueckner, Morton e 

| Grossnickle, inicia-se 4 multiplicacio e divis&o, recapitulando-se os 

| fatos bAésicos 2; oy ee depois 6, T, Se 96 

Podemos observar que todos os autores gostam de cimentar a base 

do sistema numérico, voltando-se constatemente As colecSes. Assim em 

"Arithmetic we Need” de Buswell, Brownell Irene Sautle, inicia-se o 

livro de 49 ano, usando-se a soma dos fatos e famflias: Ex.: 

gi rere 0 
5 e assim sucessivamente com o n2 1, 2, ete. 3 

sii Meeks, wee 
as Deets Sak eae ia te 
2. ySapuniehell tr ARE RN Riot I ese, 
Orientando as profess6éras de 32 ano, a profess6ra Maria Lygia diz 

ny 
ais! wo sch vere numérico h& um eterno comecar e recomegar. De um modo 

feral nao h4é significac&o entre nossas criangas o que nos alerta para 

© valor posicional e, o que 6 muito importante, para o zero como um 

lugar vazide: 

Q valor posicional deve ser dominado a fim de que o sistema le- 

Bal de medir seja compreendido sem maiores dificuldades, 

Para que a erianca possa olhar um nimero e saber o valor dos dfi- 

Sitos, devemos trabalhar intensivamente e sem esmorecimentos. 
? 

A erianca deve sentir que a posicio, é assunto primdrio e que h& 

@ classe dass e ordem dea:



1. unidades 
1. unidades 

2. milhares 
2, dezenas 

3. milhdes 
3. centenas 

ORDENS 
  

KENTENADS| PEZENA SIUNWAD ES 

  

      

            
  

        

CLASSES 

i: M PE AOES MiceaAes || UNI DADES | 

[eevee ener: 
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Pager a crinaga ver que 0 no? 580, por exX., contém: 5 centenas, 

58 dexewan, SEOR rE” 

Pode-se representar, assim, as classes das unidades, milhares, 

milhGes com o seguinte grafico: 
       ee 

me 5 oe 
40\ a erianga verificard que cada 

3 
Goneluiremos sempre que, em tédas as operacdes, devemos traba- ! 

| 

lhar com oO sistema numérico, indicando a posicZo dos dfgitos para / 

esultados com compreensao. 
|   

chegar af 

No 42 ano 

gfndo da fase concreta, 

g se repetem por ciclos em diferentes clas
seso 

a crianga poderd chegar a mil milhSes. Aos poudos ira 
| 

poderdé decompor o numero, compreendendo que 

| 
os dfgito 

A cerian¢ga reconheceré que qualquer n®consiste 
em seqtiéncia de 

unidades, dezenas © centenas. 

| 

apresentamos, a seguir, duas sugestdes para levar a crianga a 

dezena e centenaslomemes, 1vta.,0 ne Avs 
ade, 

compreender 4 unid 
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a) 4 palitos representando quatro unidades 

b) 20 palitos amarrados em colecdes de dez, logo duas dezenas 

e) 100 palitos amarrados em colegées de dez, logo, 10 dezenas, 

formando um feixe nico que 6 a centena. 

A fim de visualizar mais, pode-se cobrir os montinhos com celo- 

fane de cores diferentes. 

O pele Outro exemplo: ne 134 
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3 representa
ndo as quatro inbdades 

  

  

a) 4 .cubo 

b) 1 colegao ade dez cubos representan
do a dezena 

e)iee colegdes de 10 cubos representando
 duas dezenas 

8 representan
do uma centenae 

a) 100 cubo 

t- MATERIAL po LABORATORIO 
DE MATEMATICA 
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| mais variados exercicios. Por exemplo, a professéra retira todos os 

nimeros, deixando sé um; a crian¢ca dever4 colocar os vizinhos do n? 

nos lugares correspondentese 

Quadro de bolsos   
  

  
    

              
      

  

  te 
@ utilizado para a aprendizagem do valor posicional, da unidade, 

| 

da dezena e da centena. ‘(No 12 ano eliminam-se os bolsos correspon- | 

dentes as centenas) « 

Cada bolso euperior contém envelopes com nove fichas cada um, de 

cores diferentes 

As erian¢gas retiram as fichas necessérias para compor o ntimero 

que sera apresentado nos bolsos inferiores. 
| 

goiadtapeneavelateres que cada ficha vermelha, digo verde, 

correspondem dez azuis ¢ & cada ficha vermelha, correspondem dez ver 

dese 
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fase material de madeira com encaixes tem i 
7. apeens 

digagem 48 dezena ¢ das unidades. Utiliza pequenos cilindros quede-
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vem ser colocados em orifiédios. 

Do lado esquerdo esté a tabuleta com a dezena completae Do la= 

do direito a crianga deverd encaixar a prancheta com os respectivos 

cilindros, correspondentes ao n®2 de unidades que se quer; ao mesmo 

tempo, devera encaixar & tabuinha com o sf{fmbolo numérico. Por fin, 

ser& colocada a prancheta com a palavra correspondente ao nimero / 

formado. 

figsse mesmo material poderd ser utilizado para formar as dezenas 

e unidades até 99-6 

Do lado esquerdo encaixa-se uma prancheta com nove orificios e 

e utilizam-se cilindros maiores, com ranhuras, como se vé na figura. 

Cada cilindro vale una dezenae 

po tade dinei te» encaixa-se outra prancheta com 9 ca 

Ws OQ vyidadeSo 

para formar 0 n2 38, por exe, a crianga deverd encaix 

jnaros das dezenas > do lado esquerdo. Do lado direito, co 

3 das unidades. 0 tamanho dos cilindros das unida xar trés cil 

oito eilindro 

responder % décima parte do tamanho dos cilindros das locar& 

des devera cor 

dezenase 

r feita uma adaptacao désse material em cartolina. Em 

podera 8¢ 

L dos eilindres pode-se utilizar cortigas que se encontram no in 

ugar 

= 

has de garrafase 

terio uma unidade, usa-se uma cortica do lado direi- 

é ctroulos coloridos desehhados na cartolina. 

representar a dezena, utiliza-se uma coleg&o de dez corti- 

ge coladase 

guadiro de pEes
es 

de pregas sobrepostas, com bolsos, onde 

¢ de cartolina para contagem de dez em deze 

+oxra 
vo encaixada? ode ser empregado também pata numeracSo. Os 

preeas p 

rn cartolinas yao sendo encaixados aos poucos, um 

aese eriansa vai realizando sua aprendizagem. 

medi de q 
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Quadro de preqas. 

luna, seguinte
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fisse material compde-se de dez ordens de arame em sentido hori- 

zontal com dez discos cada uma. Os discos apresentam uma face colori- 

da e a outra nao. Esta é numerada. 

Sua aplicac3o 6 grande: contagem, numeracao, niimeros pares e fm- 

pares, nimeros vizinhos, etc. 

  

    

FADE y, 
VOM LD, 

Material com fichas coloridas, digo, méveis, com vAdrias aplica=— 

ctes. 

  

  

   

  

  
CENTENAS   DE

ZENAS   
UNIDADES| 

    
fisse material apresentado no volume I de “The Arithmetic Teacher 

de outubro de 1954, & utilizado para contagem e numeracao até 999. 

CompSe-se 

Vem ser 

de um tabuleiro com 27 oriffcios de trés tamanhos onde de= 

encaixados palitos isolados (unidades) , eolectes de dez pali- 

tos (dezenas) e colecSes de cem palitos agrupados em dezenas e enfei- 

xados em colecSes ¢> ““"tenase 

Na gravura, V 
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fisse material compse-se de dez ordens de arame em sentido hori- 

nial com dez discos cada uma. Os discos apresentam uma face colori- 

a@ a outra nao. Esta & numerada. 

Sua aplicac&o € grandes contagem, numeragao, nimeros pares e {m= 

pares, mimeros vizinhos, etc. 

  

  

ABE elo 
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| Material com fichas colemidam digo, méveis, com vérias aplica- 

ces. 

  

  

  
  

      
\E CENTENAS  |.DEZENAS JUNiDApes 

Esse material apresentado no volume I de "The hei thuetie Teacher” 
  

de outubro de 1954; 6 utilizado para contagem e numerag3o até 999. 

Gomp8e-se de um tabuleiro com 27 orificios de trés tamanhos onde de= 

ven ser encaixados palitos isolados (unidades) , colectes de dez pali- 

tos (dezenas) e colegSes de cem palitos agrupados em dezenas e enfei- 

zados em colectes de centenas. 

Na gravura, vé@-se o ntimero 269 ou 2 centenas, 6 dezenas e 9 uni- 

ladeSe 

  

Outros _materiais Outros maters= 
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DIRECAO DA APRENDIZAGEM EM MATEMATICA 

SISTEMA NUMERICO 

  

I- Introdugao geral ao trabalho 

II- Dificuldades apresentadas pelo sistema numérico 

TII-Iniciacao da aprendizagem f 12 e 22 anos ) 

IV- Aprendizagem do sistema numérico ( 32 e 42 anos ) 

V - Material do Laboratério de Matem4tica 

Vi- Consideracoes finais 

I — INTRODUCGAO GERAL AO TRABALHO 

A introdugao ao estudo das dificuldades apresentadas na apren- 

dizagem da Matemética no Curso Primdrio, foi feita da seguinte ma— 

neira-a professoéra sugeriu que cada grupoiescolhesse as classes de 

sua preferéncia para inicio do trabalho, realizando pesquisas e 

observagoes na Escola Anexa. 

Vaérias professéras foram convidadas a fazer palestras sdébre as 
earacteristicas da Aprendizagem da Matematica entre as diversas 

classes do Curso Primério. _ 

A medida que o trabalho foi se estruturando, a professéra ori- 

entou as professéras-alunas no sentido de notarem que havia assun- 

tos comuns nos diversos grupos, sendo, entao, proporcionados encon 

tros com as alunas que haviam realizado estudos sdbre os mesmos as 

suntos. 
Assim, nos reunimos para dar unidade ao nosso trabalho que ver 

sa sdbre sistema numérico. 

II - DIFICULDADES APRESENTADAS PELO SISTEMA NUMERICO 

Iniciar a crianga na aprendizagem do sistema numérico 6 tarefa 

que exige muito cuidado e dedicagao por parte do professor. 

Para ste que esta acostumado 4 numeragao decimal, parece muito 

simples nosso sistema e, muitas vézes, nao lhe ocorre que para a 

erianca seja de dificil compreensao. 

O Curso de Supervisores, proporcionando ao professor-aluno o 

“gontato com outros sistemas numéricos, com diferentes bases, tais 

como: o bindrio, o quindério, o duodecimal, ete. procura levé—-lo a 

verificar por si, a dificuldade que existe na compreensao da estru 

tura do sistema numérico decimal por parte da crianca. 

Sao muitas as dificuldades que © aluno deverd enfrentar: 

a) o valor posicional des digitos; 

b)} a base deg; 

ec) o zero; 

a) a ordem na sucessao dos nimeros;



e) erescimento das ordens dos nimeros para a esquerda. 

O valor posicional dos digitos 
  

Com apenas dez simbolos ,de zero a nove pode-se representar o me_ 

nor e o maior nimero que se possa imaginar. Isso é possivel pelo 

principio de posigao. 

No nimero 555 os digitos sao iguais, entretanto, o valor de ca- 

da cineo é diferente do outro: 5 centenas, 5 dezenas, 5 unidades ou 

500, 50, 5. 

0 digito no lugar das dezenas tem um valor dez vézes maior do 

que o que est& no lugar das unidades, o mesmo acontecendo com o das 

centenas em relagao ao das dezenas. 

O valor posicional é, também, a base do principio fundamental 

do cdleulo numérico: sdmente térmos que tenham o mesmo valor posi- 

cional podem der somados ou subtraidos. 

A base dez 

A maior parte dos paises civilizados dos tempos modernoshusam 

o sistema de numeragao decimal, isto 4, o sistema baseado em dez. 
v 

Parece que esta base @ resultado do fato do homem contar desde tem 

pos imemoriais com o auxilio dos dedos das maos. Quando a contagem 

Vv
? 

ia além désse nimero, era representado por um gesto, um sinal, um 

graveto, etc. para cada colegao de dez. 

A base dez significa que sao necessérias dez unidades de uma or_ 

dem para formar uma unidade de ordem imediatamente superion. 

QO zero 

O sistema decimal de notagao utiliza o zero como um " place hol 

der" ( ocupante de um lugar vazio). Representa, assim, a auséncia 

da unidade no lugar posicional em que é usado. , 

Outra idéia contida no zero é a de auséncia total. 

O desenvolvimento do conceito do zero é importante nao sé para 

a compreensao do sistema numérico como para o cdleculo. 

A ordem na sucessao dos nimeros 

Os nimeros ocupam um lugar constante na sucessao do sistema nu- 

mérico: 0, 1, 2, 35 45 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...... 

Nove, por exemplo, 6 sempre um mais que oito e um menos que dez.(Vem 

depois do oito e precede o dez). 

A or@em na sucessao é constituida por miltiplos de um, isto é, 

um 6 uma coisa mais que zero; dois é um mais que um; trés é um mais 

que dois, etc. , 

Essa ordem nao se verifica nos sistemas que utilizam letras.



Crescimento das ordens dos nimeros para a esquerda 
  

Ao contraério da sucessao dos numeros que aumentam de valor para 

a direita, as ordens numéricas crescem para a esquerda: 

Hl 

24 
32L 

4321 
54321 ete 

, ITI- INICLAGAO NA APRENDIZAGEM DO SISTEMA NUMSRICO 

Os autores iniciam de varias formas a aprendizagem do sistema 

numérico. 

Engen comega por fazer a crianga compreender o valor posicional 

dos digitos. Cuisenaire utiliza material fundamentado na matemética 

moderna. Catherine Stern procura, de inicio, auxiliar a crianga a 

passar do senso do numero para o conceito do nimero. Sua aritmética 

estrutural baseia-se na medida. Aos poucos a crianca descobre todas 

asmrelagoes que existem entre os nimeros, até chegar ao nome dos nui 

meros e & sua significacao cardinal e ordinal. 

Grossnickle inicia a aprendizagem do sistema numérico apresentan 

do colegoes de um a dez, em diversas configuracoes para a Crmiancaene) 

conhecer cada uma. A conselha a utilizagao de flanelégrafo para a re 

presentagao das colecoes pelos alunos. Além disso indica o uso de ma 

teriais manipulativos, como blocos, discos ou caleuladores, para a 

erianca chegar a significagao dos numeros de um a dez. Depois o pro- 

fessor utilizard material visual( cartazes). Estes cartazes apresen 

tam os nimeros de um a dez em palavras e simbolos numéricos, cada 

um com uma configuracao correspondente ao valor do numero. 
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Depois que a crianga d&4 significagao ao nimero vai escrevé-lo, 

entao. A principio preenche partes dos simbolos que estao pontuadaa; 

depois esecreve o numero aprendido.
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A professora Doris Mota, orientadora da Escola Anexa, numa pa- P ’ ’ Pp 

N                         

lestra realizada em nossa aula informou como inicia a aprendizagem 

— do sistema numérico: 

Em primeiro lugar verifica a experiéneia das criancgas com o ni- 

mero e sua significacao coletiva. Apresenta situagoes em que as cri- 

angas descobrem colecoes e comparam umas com as outras. Depois apre- 

senta configuracoes para a crianga reproduzir. Essa apresentacao 

vai sendo mais répida para que a crianga apreenda a colegao como um 

todo. (Até cinco no mdximo). Ao mesmo tempo a professéra procura fa- 

‘zer a crianga viver situagoes e expressé-las com o nimero cardinal 

e ordinal. 

Apresenta, depois, as sub colegoes. Por fim, a crianga chega ao 

simbolo oral e, depois estabelece @ correspondéncia com o simbolo 

escrito. . : 

Valor posicional -— Unidade e degena 
  

Segundo uma apresentacao feita em aula pela professéra Odila 

Barros Xavier, poderd o professor dirigir a aprendizagem da seguin- 

te forma: 

Distribuir cordoes is criangas para dividir a classe em duas 

partes. Pedir as criangas que coloquem a mao esquerdse. do lado esquer 

do e a m&o direita do lado direito. Para isso é indispensdvel que a 
crianga reconhega a esquerda e a direita. Distribuir depois material 

( cubos de madeira, caixas de fdsforo, tampinhas de garrafas, ete.) 
e pedir aos alunos que construam a colegao dez do lado esquerdo. A 

Junto & colegao a crianga deverd colocar um pauginho para esta - 

belecer a correspondéncia de 1 para 10. 

  

        

Pode-se pedir 4s criangas que construam mais de uma colegao. 
\ 

“a : ~~ 

‘ Mais tarde a professora poderd sugerir que desenhem as colecoes 

representadas na classe. EB interessante notar que , 4s vézes, a cri- 

anga reproduz as dezenas do ledo direito. Isto é sinal de que ainda   
 



  

néo houve corendizazem. » 

Depois que = criange tiver. estabelecido a corresponcéncis de 

1 pere 10 € a posicao ca colegao 10 do lado esquerdo, a professo- 

ra, passeré a trebelhar do ledo direito. 

Pediré as criengas que cologuem as caixas ou cubos isoladamente, a 

sempre acompoenhedes de uma maree perc cada coiss. 
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A professora levard a crianga a perceber que do lado direito sé 

ecabem até nove coisas e’ que, no lado esquerdo,cada marca vale dez 

e, no lado direito, cada marca vale um. 

Mais tarde, em lugar de um pauzinho para cada colecao, a& profess 

sora poderé apresentar cartoezinhos com o total de marcas. 

A duragao desse trabalho depende da reagéo,da classe. 
  

7 
  

  

        
            

Por fim, as marcas serao substituidas pelo simbolo numérico 

correspondente. 

A proffessora aprox imars. os nimeros do cordao, retirando-o ra ~ 

pidamente para a crianga descobrir o mimero formado. . 

  

  

  

  
  

41} 19                     
at, 

Tendo, depois, por objetivo a aprendizagem da unidade e da de~ 

zena, a professéra colocaré aos poucos, do lado direito, eubo por   
cubo, enumerando-os. Ao chegar ao nono, fard pequena pausa e colo- 

ecaré o décimo. Se as criangas ja estiverem amadurecidas, reclamarao, 
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 sora coloque dez coisas do lado direito nao admitindo que a profess 

da 
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porque sebem que o lugar colegao dez é do lado esquerdo. 
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A professora passara, entao, todos os cubos para o lado esquer— = gq 
do, construindo a colecao dez. 

No momento oportuno dard os nomes— degenas e unidades. 

IV #SISTHMA NUMBRICO NO 328 e 4° ano 

Em se tratando de classes mais adiantadas, hé necessidade de 
eprofundar mais a aprendizegem do sistema numérico. A crianga j& 
deve ter recebido boa base desde o pré primdrio. As situacoes ma— 

temdticas vao crescendo & medide que os interésses vo surgindo, 

dando -se elementos para a significagaa do numero. A professora 

vei proporcionendo 4 eriancga oportunidades para resolver suas di-j 

ficuldades, por meio de um processo sradativo. Quando ésse proces- 

so gradativo falha, surgem sérias dificuldades nos reciocinios e 

as idéias ficam mal definidas. 

Entrevistando a professora Maria Iygia Borba Chaves, orientado— 

e diretora do Anexo do Instituto de Bducagao, fomos informadas FS o 

de que o 32 ano trabalha até com milhares, havendo necessidade de 

refazer o trabalho referente ao Sistema Numérico desde as colegoes, 

huma gradacao constante. : 

Chegando ao 42 ano volta-se a ésse trabalho, pois o nimero de- 

cimal fracionério 6 uma extensao do conceite do sistema numérico. 

Por essa razao, no livro"Learning Numbers" dos autores Brueckner, 

Merton e Grossnickle, inicia-se a multiplicagdéo e divisao, recapi- 
tulando-se os fatos baésicos 2, 3, 5 © depois 6, 7, Be 9g. 

Podemos observar que todos os autores gostam de cimentar a ba= 

se do sistema numérico, voltando-se eonstantemente &s colegoes. 
Assim em "Arithmete we Need" de Bygswell, Brownell e Irene Sautile, 

inicia-se o livro de 42 ano, usando-se a gomea nos fatos e familias: 

Bet 
3 8 0 0 

mo) nO) 6) 2 © assim sucessivamente com o n® 1, 

2, ete. 
2 4. 1 alt a 2 2 a P, 

ee a ely a, a 

 



  

Orientando as professoras de 32 ano, a professora Maria Lygia 

diz gue no sistema numérico nd um eterno comegar e recomegar. De 

um modo geral n2o ha significagao entre nossas criangas o que nos 

alerta pare o.valor posicional e,o que é muito importante, para o 

zero como um lugar vazio. 

O valor posicional deve ser dominado a fim de que o sistema le- 

gal de unidades de medir-seja compreendido sem maiores dificuldades. 

Para que a crianca possaé olhar um nimero e saber o valor dos 

digitos, devemos trabalhar intensivamente e sem esmorecimentos. 

A crianga deve sentir que a posigao,é assunto primdrio e que 

hd a classe das: e ordem das: 

"1. unidades 1. unidades 
2. milhares 2. dezenas 

3. milhoes ORDENS 3. centenas 

  

CENTENAS] DEZENAS | UNIDADES 
    
  

CLASSES 

| Mi LHOES | MILHARES [| UWI DAD 

Fazer a crianca ver que o n® 580, por ex., contém : 5 centenas, 

58 dezenas, 580 unidades. 

        

vu
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Pode-se representar, assim, as classes das unidades, milhares, 

milhoes com o seguinte grafico: 
Soa 
    

         - / M/ILHGES MILHARES 

  

UNIDADES 

  

270 506 134 : 
A crianca verificard que cada lugar no n2 representa um valor. 

Concluiremos sempre que, em todas as operacoes, devemos tra-— 

balhar com o sistema numérico, indicando a posigao dos digitos pa- 

ra chegar a resultados com compreengao. 

No 42 ano @ crianca poderé chegar a mil milhoes. Aos poucos 

ir& saindo da fase concretafipoderd decompor o numero, compreen - 

dendo que os digitos se repetem por ciclos em diferentes classes. 

A cfianca reconhecerdé que qualquer n2 consiste. em uma seqtiéncia 

de unidades, dezenas e centenas. 

Apresentamos, a seguir, tuas sugestoes para levar a crianga &@ 

compreender a unidade, dezena e centena: 

Tomemos, por ex. o nimero 124:   
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a) 4 palitos tepresentando quatro unidades 

  

          

b) 20 palitos amarrados em eolecoes de dez, logo, duas dezenas 

c) 100 palitos amarrados em colegoes de dez, logo, 10 dezenas, 

formando um feixe tnico que é a centena. 

A fim de visualizgar meis, pode-se cobrir os montinhos com celo-— 

fane de cores diferentes. 

Outro exemplo: n2 134 
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400 - AONE 4 Oe ht 
a) 4 cubos representando as quatro unidades 

nas colegao de dez cubos representando a dezena 

e) 2 cohecoes de 10 cubos representando duas dezenas 

d) 100 ecubos representando uma centena. 

V — MATERIAL DO LABORATORIO DE MATEMATICA 

Quadro de ntmeros 

OWA eel 7s 
A0| 11 | 12 | 13 144 45 [46 [47 |48 [49 
20|24 |22| 23/24 |25|26/97'128)29 
30/37 (32/33 | 34 |35 |36/37|/38|39 
4O| At |42.|43 |4-4|45| 46147 | 48) 49 
30/51 |52./53|54/55| 56/57/58) 59 
60/61 |62|63|64|65|66|67/68) 69 
70|7A |72|73|74 |75|76|77 |78\79 
80| 871 |82/83|84/85|86/B7|88/89 

90|94 |92|93|94|95 |96|97 98/99 

  

  

  
  

    
    

  
    

  
  

  

    

  

    

  

                               



q 

Bsse quadro de madeira tem a finalidade de formacao dos ntme-— 

ros de dois algarismos até 99. 

A medida que a crianga vai vencendo a dificuldade, os nimeros 

vao sendo encaixados, um a um, no quadro. 

Estando completa a numeracao pode-se utilizar o quadro para os 

meis variados exercicios. Por exemplo, a professora retira todos os 

nimeros, deixando sé um; a criancga deverd colocar os vizinhos do n?2 

nos lugares correspondentes. 

Quadro de bolsos 

  

a, 
c d U 

Taw eee 

  

    
  

  
  

  

              

          
          

Ef utilizado para a apremdizagem do valor posicional,da unidade, 

da dezena e da centena. (No 12 ano eliminam-se os bolsos correspon- 

dentes 4s centenas). 

Cada bolso superior contém envelopes com nove fichas cada um, 

de cores diferentes. 

As eriangas retiram as fichas necessd4rias para compor o ntmero 

que seré apresentado nos bolsos inferiores. 

& indispensdvel que saibam que a cada ficha vermelha, digo ver- 

de, correspondem dez agzguis e a cada ficha vermelha, correspondem 

dez verdes. 

Material O.; Be x. 
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fsse material de madeira com encaixes tem por objetivo a apren 

dizagem da dezena e das unidades. Utiliza pequenos cilindros que 

devem ser colocados em orificios. 

Do lado esquerdo esta a tabuleta com a dezena completa. Do la- 

do direito a crianca deverd encaixar a prancheta com os respectivos 

cilindros, correspondentes ao n® de unidades que se quer; ao mes — 

mo tempo, deverd encaixar a tabuinha com o simbolo numérico. Por 

fim, sera colocada a prancheta com a palavra correspondente ao nu- 

mero formado. 

fsse mesmo material podera ser utilizado para formar as dezgenas 

e unidades até 99. 

Do lado esquerdo encaixa-se uma prancheta com nove orificios 

e utilizam-se cilindros maiores, com ranhuras, como se vé na fi — 

gura. Cada cilindro vale uma dezena. 

Do lado direito, encaixa-se outra prancheta com 9 

cavidades. 

Para formar o n2 38, por ex., a crianca deverd encai 

xar trés cilindros das dezenas, do,lado esquerdo. Do lado direito 

colocaré oito cilindros das unidades. 0 tamanho dos cilindros das 

unidades deveré cerresponder a décima parte do tamanho dos cilin-— 

dros das dezenas. 

Poderd ser feita uma adaptacao désse material em cartolina. 

Em lugar dos cilindros pode-se utilizar corticas que se encontram 

no interior de tampinhas de garrafas. 

Para representar uma unidade, usa-se uma cortica do lado direi- 

to colocada sobre circulos coloridos desenhados na cartolina. « 

Para representar a dezena, utiliza-se uma colecao de dez dorti- 

gas sobrepostas e coladas. 

Quadro de presas 
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Bisse quadro é formado de pregas sobrepostas, como bolsos, onde 

vao encaixadas tiras de cartolina para a contagem de dez em dew. 

O quadro de pregas pode ser empregado também para a numeracao. 

Os niémeros, em fichas de cartolina, vao sendo encaixados aos pou — 

cos, um a um, a medida que a crianca vai realizando sua aprendiza- 

gem. 
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0 dbaco 6 utilizado para compor nimeros. Consta de uma tabule-— 

ta com quatro ordens de arame em sentido vertical, onde estao enfia 

das dez bolinhas coloridas. As bolinhas méveis sao nove em cada co- 

luna. Ao alto encontram-se bolinhas fixas da cor das da coluna seg- 

guinte., Servem para lembrar a crianga que apenas nove unidades po- 

dem ser movimentadas. Além désse n2 a crianca deverd movimentar as 

bolinhas da coluna seguinte. - 

Para 12 e 22 anos utiliza—-se o abaco com apenas duas ordens :; 

unidades e dezenas. 

              fisse material compoe-se de dez ordens de arame em gentido hori-



zontal, com nove discos cada uma. Os discos apresentam uma face 

colorida e a outra nao. Esta é numerada. 

Sua aplicagao é grande: contagem, numeragao, nimeros pares e 
f eo . . eu 

impares, numeros vizinhos, GUC o 

AULT TBI9IO} 
Material com fichas coloridas, digo, méveis, com vérias aplic 
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CENTENAS | DEZENAS UNIDADES 

  

      

  

    
  

Bisse material apresentado no volume I de " The Arithmetic Tea — 
cher" de outubro de 1954, & utilizado para a contagem e numeracao 
até 999. Compoe-se de um tabuleiro com 27 orificios. de tr@s tamanhos 
onde devem ser encaixados palitos isolados (unidades), colecoes de 
dez palitos (dezenas) e colegoes de cem palitos agrupados em dezenaa 

€ enfeixados em colegoes de centenas. 

Na gravura ve=se o numero 269 ou 2 centenas, 6 dezenas e 9 uni — 

dades. 

  

Outros materiais Ourros. Nevers
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VI - CONSIDERAQOES FINAIS 

O sistema numérico é uma das principais caracteristicas do Cur-— 

so Primério. 

Para uma melhor direcao na aprendizagem consideramos de impor - 

tancia— 

a) a compreensao da estrutura do sistema numérico decimal por 

parte do professor e o contato com outros sistemas de bases diferen 

tes; 

b) a verificacao por parte do professor das experiéncias com o- 

nimero trazidas pelas criangas; 4 

ec) a criagao de situagoes reais na escola, envolvendo o ntmero; 

d) a apresentagao de material manipulativo e graéfico adequados; 

e) a graduagao das dificuldades} 

£) a descoberta pelo aluno das relagoes entre os nimeros, seu 

valor posicional, a correspondéncia de um para dez, a fungao do ze- 

ro. 
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