
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
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RESUMO

ALMEIDA, Braian Lucas Camargo. POSSIBILIDADES E LIMITES DE UMA INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA PAUTADA NA METODOLOGIA DA SALA DE AULA INVERTIDA PARA
OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 136 f. Dissertação – Programa de Mes-
trado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Pato Branco, 2017.

Essa pesquisa apresenta os resultados da investigação sobre quais as possibilidades e quais os
limites da utilização da metodologia Sala de Aula Invertida em aulas de matemática para tur-
mas finais do Ensino Fundamental, especificamente do 8º ano, mediante a produção e aplicação
de uma proposta pautada neste recurso metodológico. Nessa abordagem de ensino, também
conhecida como Flipped Classroom, o aluno tem contato com a informação básica sobre o
conteúdo de estudo antes da aula. Assim, amplia-se o tempo do espaço escolar para ativida-
des práticas de compreensão e de resolução de problemas e para o atendimento personalizado
do aluno. A pesquisa justificou-se devido a escassez de trabalhos relacionados a Sala de Aula
Invertida, a nı́vel nacional, principalmente no ensino de Matemática no Ensino Fundamental e
Médio. Através das percepções dos pais, dos alunos, da equipe pedagógica e do professor pes-
quisador, buscou-se investigar quais as possibilidades e quais os limites que a metodologia Sala
de Aula Invertida, adaptada em uma proposta e à realidade do professor, seriam mais eviden-
ciadas. Estes resultados deram-se a partir de questionários, gravações dos encontros, folhas de
registros, anotações de campo e relatórios, e foram submetidos à análise de conteúdo, conforme
Bardin(2006), o que possibilitou identificar as compreensões manifestadas pelos participantes.
O estudo, que teve caráter qualitativo, partiu da revisão de literatura para identificar o estado da
arte sobre a temática. Após esta etapa, houve a necessidade da elaboração de uma Proposta de
Aplicação da Sala de Aula Invertida (PASAI), em que tal metodologia se fizesse ativa, adaptada
à realidade do professor pesquisador e aos conteúdos de equações do 1º grau, inequações do
1º grau e sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. A PASAI baseia-se nas eta-
pas: motivação; material online; resolução e apresentação de tarefas; resolução de desafios e
diversificação das tarefas, em que cada uma delas possui estratégias que permitem a aplicação
da Sala de Aula Invertida. Entre as possibilidades encontradas desta aplicação, destaca-se a
participação e interesse dos alunos; o uso das videoaulas; a aprendizagem de forma colabora-
tiva e melhor compreensão dos conteúdos através das apresentações de tarefas. Já em relação
aos limites, evidencia-se a falta de maturidade de alguns alunos; o tempo de aula curto para
algumas etapas e a falta de adaptação dos alunos em relação aos trabalhos online semanais
como forma de avaliação. Além disso, percebeu-se que a PASAI mostra potencial adaptabili-
dade a outros conteúdos matemáticos, diferentes dos que foram usados durante a aplicação da
proposta, devido às suas diversificadas etapas e facilidade de inclusão delas à realidade do pro-
fessor, o qual possa adotar esta proposta. Espera-se que as possibilidades e limites encontrados
nesta pesquisa sejam úteis para futuras aplicações desta metodologia em sala de aula.

Palavras-chave: Sala de aula invertida, Tecnologias no Ensino, Metodologias de Ensino, Me-
todologias ativas de aprendizagem.



ABSTRACT

ALMEIDA, Braian Lucas Camargo. POSSIBILITIES AND LIMITS OF A PEDAGOGICAL
INTERVENTION GUIDELINED IN THE CLASSROOM METHODOLOGY INVERTED FOR
THE FINAL YEARS OF FUNDAMENTAL EDUCATION. 136 f. Dissertação – Programa
de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017.

This research presents the results of the investigation about the possibilities and limits of the use
of the Inverted Classroom methodology in mathematics classes for final grades of Elementary
School, specifically the 8th grade, through the production and application of a proposal based
on this methodological resource. In this teaching approach, also known as Flipped Classroom,
the student has contact with the basic information about the study content before class. Thus,
it extends the time of the school space for practical activities of understanding and solving
problems and for the personalized attendance of the student. The research was justified due to
the shortage of works related to the inverted classroom, at national level, mainly in the teaching
of Mathematics in Elementary School and High School. Through the perceptions of the parents,
students, pedagogical team and the researcher teacher, we sought to investigate the possibilities
and limits that the inverted classroom methodology, adapted in a proposal and the reality of the
teacher, would be more evident. These results were obtained from questionnaires, recordings
of meetings, record sheets, annotations and reports, and were submitted to content analysis,
according of Bardin (2006), which made it possible to identify the expressed understandings
by the participants of this study. The study which had a qualitative character started from the
literature review to identify the state of the art on the subject. After this stage, there was a need
to elaborate a Proposal for the Application of the Inverted Classroom (PASAI), where such
methodology was made active, adaptation to the reality of the researcher professor and contents
of equations of the 1st grade, inequalities of the first degree and systems of equations of the
first degree with two unknowns. The PASAI is based on the steps: motivation; online material;
resolution and presentation of tasks; problem solving and task diversification, in which each
of them has strategies that allow the flipped classroom to be applied. Among the possibilities
found in this application, we highlight students’ participation and interest; the use of video
classes; collaborative learning and better understanding of content through task presentations.
Already regarding the limits, we evidenced the lack of maturity of some students; the short class
time for some steps and the lack of adaptation of the students in relation to weekly online work
as a form of evaluation. In addition, it was interesting to note that the PASAI shows potential
adaptability to other mathematical contents, different from those used during an application of
the proposal, due to its diversified stages and facility inclusion of them the reality of the teacher
who can adopt this proposal. We hope that the possibilities and limits found in this research
will be useful for future applications of this methodology in the classroom.

Keywords: Flipped Classroom, Teaching Technologies, Teaching methodologies, Active lear-
ning methodologies.
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1.3 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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1 INTRODUÇÃO

A evolução das tecnologias e o desenvolvimento da internet evidenciam um novo pano-

rama educativo, no qual o acesso à informação e ao conhecimento é cada vez mais democrático,

inclusivo e aberto. Essa realidade vem intensificando os debates sobre novas formas de apren-

der e de ensinar em todo o mundo (ARAÚJO, 2011). A situação atual, segundo o autor, conduz

os profissionais da educação a “reinventar a educação”, haja vista que o modelo de escola e

de universidade consolidado no século XIX “tem agora, também, de dar conta das demandas e

necessidades de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada pelas diferenças e pautada no

conhecimento inter, multi e transdisciplinar” do século XXI (ARAÚJO, 2011, p. 39). Assim,

a adoção de novas estratégias de ensino, com recurso às tecnologias, tem por objetivo, inici-

almente, adaptar o processo de ensino e aprendizagem ao aluno, conforme as caracterı́sticas

dele e, num segundo momento, conseguir que o aprendiz desenvolva as novas competências

requeridas pela sociedade da informação (GOMES; SERRANO, 2014, p. 136).

De modo geral, o grande desafio das instituições de ensino tem sido a busca crescente

por práticas pedagógicas inovadoras capazes de oportunizar uma formação mais personalizada,

que possibilite aumentar a autonomia dos alunos sobre o seu aprendizado. Moran (2015) cita as

metodologias ativas de aprendizagem como ponto de partida “para processos mais avançados

de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas” (p.

18), pois uma das maneiras do aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais. De

acordo com o autor, a melhor forma de aprender é combinar “atividades, desafios e informação

contextualizada” (MORAN, 2015, p.17). Valente (2014) declara que muitas estratégias têm

sido usadas para promover a aprendizagem ativa, como a aprendizagem baseada na pesquisa,

o uso de jogos ou a aprendizagem baseada em problemas (ABP), e menciona como exemplo

a abordagem da Sala de Aula Invertida, adotada nas universidades do MIT (Massachusetts

Institute of Technology) e de Harvard para inovar seus métodos de ensino, com a finalidade de

explorar os avanços das tecnologias educacionais, bem como para minimizar a evasão e o nı́vel

de reprovação (VALENTE, 2014, p. 87).

De acordo com Lopes (2015, p. 6), “O jeito de aprender mudou. Falta mudar o jeito
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de ensinar”:

O X da questão é abrir as cabeças e as salas de aula para as novas práticas
pedagógicas apoiadas pelas TICs. Estamos falando das cabeças dos que têm a
tarefa de “ensinar”. Porque as cabeças dos que têm a tarefa de “aprender”, não
há dúvidas, já estão abertas para o mundo, via internet, via redes sociais (apud
SCHMITZ, 2016, p. 24)

Ainda nessa mesma linha de pensamento, Prado (2015) diz que:

Hoje, embora recursos multimı́dia também sejam usados, as aulas ainda mantêm
aquela estrutura em que os conhecimentos, habilidades e tarefas são apresen-
tados pelo professor e a atividade dos alunos é receptiva e, em muitos casos,
passiva. Embora ainda sejam válidos, esses recursos não evidenciam ligação
com a revolução que está acontecendo fora da sala de aula - e que afeta diaria-
mente a vida dos alunos, que já adotaram uma postura bem mais ativa na busca
de outros tipos de conhecimento na internet. (p. 8).

Contudo, a autora observa que existe esforço dos professores, às vezes de modo in-

dependente, em adotar tecnologia, pois muitos postam aulas, conteúdos e tarefas na internet,

e é comum estenderem suas relações nas redes sociais para interações fora da sala de aula. A

autora ainda afirma que pesquisas sobre o assunto sempre observam que de nada adianta as

escolas se equiparem com tecnologia, se os professores não sabem usá-las, pois “a tecnologia

não se transforma em aprendizagem sozinha e a informação, por si só, não promove o senso

crı́tico” (PRADO, 2015, p. 13).

De fato, segundo Schmitz (2016), distribuir aparelhos não basta, mas a tecnologia

será fundamental, na educação do futuro, que será cada vez mais personalizada e hı́brida, com

uso de plataformas online e espaços para interações sociais. É o que salienta Santos e Vieira

(2014) na reportagem do jornal O Estado de São Paulo sobre pesquisa da Fundação Catar. No

Brasil, os jornalistas destacam que já existem experiências inovadoras em educação, com foco

na personalização do ensino, e que o grande problema é reproduzir esses modelos em larga

escala. Entre os desafios apontados, estão a fragmentação das polı́ticas educacionais, a falta de

estrutura e a dificuldade em fazer com que professores, em grande parte formados na perspectiva

mais tradicional, adaptem-se às transformações (SANTOS; VIEIRA, 2014).

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

As caracterı́sticas mencionadas acima apontam para a elaboração de uma Proposta de

Aplicação da Sala de Aula Invertida, o PASAI, que baseia-se em uma adaptação da metodologia

da Sala de Aula Invertida para a realidade do professor pesquisador em sala de aula, na qual
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traz uma proposta que envolve o trabalho com as tecnologias aliadas ao ensino de Matemática.

Dessa forma, procurou-se responder à seguinte questão de pesquisa: na percepção dos pais,

dos alunos, da equipe pedagógica e do professor pesquisador, quais as possibilidades e quais

os limites da utilização da metodologia Sala de Aula Invertida em aulas de matemática para o

8º ano?

Assim, a temática norteadora desta pesquisa refere-se à elaboração, aplicação e análise

de uma proposta adaptada e inovadora, pautada no modelo da Sala de Aula Invertida.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar as possibilidades e os limites do uso da metodologia da Sala de Aula Inver-

tida, por meio da proposta (PASAI).

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Elaborar a proposta (PASAI), baseada na teoria da Sala de Aula Invertida, adaptada

para a realidade do professor pesquisador;

b) Desenvolver a proposta envolvendo especificamente os conteúdos de: Equações do

1º grau, Inequações do 1º grau e Sistemas de equações do 1º grau;

c) Aplicar a proposta em turmas dos anos finais do ensino fundamental II, especifica-

mente, do 8º ano;

d) Encontrar e analisar, a partir da proposta desenvolvida e através da análise das

percepções dos pais, dos alunos, da equipe pedagógica e do professor pesquisador, as possi-

bilidades e os limites do uso da Sala de Aula Invertida e verificar se a mesma pode colaborar

para o ensino e aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática.

1.3 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Durante os anos de 2007 e 2008, enquanto realizei o curso de Técnico em Informática,

surgiu um grande interesse pelas novas tecnologias. Pensava que minha carreira profissional

se limitaria a área das ciências tecnológicas, não imaginando que minha graduação em Licen-

ciatura em Matemática, iniciada em 2010 na UTFPR - campus Pato Branco/PR, poderia ter

tamanha relação com aquele interesse que fora despertado.
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Desde o inı́cio da graduação, sentia-se atraı́do e ligado a propostas diferenciadas, sem-

pre buscando, de alguma maneira, “inovar” quando o assunto era o ensino de matemática. Seja

em disciplinas relacionadas a este assunto ou não, a vontade de “fazer diferente” se tornou uma

caracterı́stica pessoal. Aproveitei essa aptidão pela inovação e introduzi a mesma nos meus

trabalhos como bolsista Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência), nas

disciplinas da graduação, nos estágios no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, e recen-

temente nesta pesquisa do mestrado. Desde a elaboração de jogos, de materiais didáticos, de

dinâmicas, entre outras atividades, tudo que tivesse alguma relação com a tecnologia, tornava-se

prazeroso ao ser desenvolvido e aplicado.

Após a conclusão da graduação, em 2013, pelo fato de trabalhar em uma escola parti-

cular, a qual possuı́a um material e uma linha educacional especı́fica, com uma proposta escolar

já estabelecida, acabei distanciando-me das possibilidades de mudança. Foi então que ao ini-

ciar o Mestrado Profissional em Matemática, em 2015, na mesma instituição onde realizei a

graduação, no momento de aplicar a presente pesquisa, pude retomar de forma mais ampla às

minhas caracterı́sticas pessoais supracitados, trazendo uma proposta que envolve as tecnologias

aliadas ao ensino de Matemática. Esta foi se moldando dentro de uma metodologia totalmente

nova, algo que está surgindo com muita força, chamada de Sala de Aula Invertida. E após tomar

maior conhecimento sobre o tema por meio de pesquisas e leituras de trabalhos relacionados a

essa metodologia, elaborei uma proposta a qual foi aplicada e analisada seus resultados.

Por meio de pesquisa sobre trabalhos relacionados a Sala de Aula Invertida, verifiquei

em alguns periódicos, a nı́vel nacional, que há poucos trabalhos ligados a esse tema, principal-

mente no ensino de Matemática no Ensino Fundamental e Médio.

No caso das listas das dissertações de mestrado dos alunos do PROFMAT, até a con-

clusão desta pesquisa, não encontrei nenhuma pesquisa relacionada a este tema. Na Plataforma

Lattes, uma busca por registro de pesquisadores brasileiros que investigam a temática resultou,

para o termo indexador “proposta flipped classroom matemática ensino fundamental”, treze re-

gistros e para o termo “proposta sala de aula invertida matemática ensino fundamental”, sessenta

e cinco registros. Salienta-se que nesta busca encontram-se as palavras incluı́das na pesquisa e

não necessariamente trabalhos que realizaram e aplicaram uma proposta da Sala de Aula Inver-

tida na disciplina de Matemática no Ensino Fundamental. Assim não conclui-se precisamente

se existem ou não pesquisas parecidas a esta, mas que de toda forma, são poucas.

Mesmo sendo o alvo deste trabalho, a maioria das produções nacionais encontradas,

consideradas relevantes para uma descrição nesta seção de revisão, não se referem a estudos

de propostas de aplicação da Sala de Aula Invertida ou de análises de percepções sobre esta
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metodologia.

É dessa forma que se configurou o problema de pesquisa, já que há poucos trabalhos

de ensino de matemática com o uso da metodologia da Sala de Aula Invertida, fez-se necessário

descobrir quais as possibilidades e quais os limites da Sala de Aula Invertida em turmas do

8º ano do ensino fundamental, na percepção dos pais, dos alunos, da equipe pedagógica e do

professor pesquisador. Do problema de pesquisa, surgiram o objetivo geral desta pesquisa e

objetivos os especı́ficos, ambos citados anteriormente.

Deste modo, este trabalho foi estruturado em 5 seções além desta introdução. No

capı́tulo 2, a revisão teórica deste trabalho, que dá suporte para discutir sobre o ensino de ma-

temática nas últimas décadas; as novas metodologias de ensino; a metodologia da Sala de Aula

Invertida e o uso das tecnologias aliadas ao ensino de matemática. No capı́tulo 3, são des-

critos os procedimentos e a abordagem metodológica adotada neste estudo. No capı́tulo 4, é

apresentado o delineamento da proposta pedagógica, a PASAI, e sua descrição da aplicação

a turmas do 8º ano do Ensino Fundamental focada nos conteúdos: equações; desigualdades e

inequações; equações do 1º grau com duas incógnitas e sistemas de equações do 1º grau com

duas incógnitas. No capı́tulo 5, o método de análise empregado; os dados recolhidos dentro das

categorias de análise, a priori definidas, e a interpretação que deu-se a partir deles são explicita-

das. Encerra-se o corpo do texto desta dissertação com o capı́tulo 6, com as considerações finais,

nas quais retoma-se a questão de pesquisa para respondê-la a partir das compreensões que foram

construı́das, e sugere-se caminhos para futuros trabalhos relacionados a mesma temática.



18

2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA

Neste capı́tulo destacamos, de forma sucinta, como foi o ensino de matemática nas

últimas décadas até os anos atuais.

2.1.1 O ENSINO DE MATEMÁTICA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Para Silva (2005), nas últimas décadas,

o ensino da Matemática passou por diversas mudanças (...) Todavia, essas
mudanças não foram suficientes para suprir as dificuldades enfrentadas pe-
los estudantes dessa disciplina. Vários são os fatores que dificultam a sua
aprendizagem. Dentre eles, podemos destacar o conceito pré-formado de que
a “matemática é difı́cil”, a capacitação inadequada dos professores, a ênfase
excessiva ao cálculo, a falta de uso de novos recursos pedagógicos, a falta de
contextualização e a linguagem. (p.1)

Mas existe solução? Sim, acredita-se que por meio da participação e da mudança

de postura de todos os agentes sociais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,

utilizando-se de novos recursos pedagógicos e de novas metodologias e tecnologias, colocando

o aluno no centro do processo ensino aprendizagem, como protagonista e, promovendo o de-

senvolvimento de uma aprendizagem ativa, investigativa e colaborativa.

Nas décadas de 40 e 50 do século passado, o ensino da Matemática caracterizou-se

pela memorização e mecanização, também conhecido como “ensino tradicional”. Com isso,

se exigia do aluno que decorasse resultados e teoremas (memorização) e praticasse listas com

enorme quantidade de exercı́cios (mecanização). Porém, os resultados desta metodologia de

ensino não foram significantes (Ponte, 2004).

Nos anos 60 os currı́culos de Matemática passaram por uma reformulação acentuada,

como reflexo do movimento internacional da “Matemática Moderna”. Com uma nova aborda-

gem, foi introduzida uma nova linguagem caracterizada pelo simbolismo da Lógica e da Teoria

dos Conjuntos.
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Na década de 70 foram evidenciados o abstrato e o formal, sem objetivar as aplicações,

como resultado de novos programas elaborados no espı́rito da Matemática Moderna. Os estudos

focados na área da matemática atingiram tal proporção que foi necessário que estudiosos da área

iniciassem um estudo, nesta década, sobre Educação Matemática que atingiu os matemáticos

do mundo inteiro (MIRANDA, 2016).

Nos anos 80, buscou-se valorizar, na aprendizagem da Matemática, a compreensão da

relevância de aspectos sociais, antropológicos, linguı́sticos, além dos cognitivos (Brasil, 1998).

Esta valorização surgiu como resposta aos fracos resultados da aprendizagem da Matemática

nas décadas anteriores. Nos anos 90, surgiu o que ficou conhecido como “ensino renovado”,

em face de se ter verificado que não era nas tarefas de cálculo que os alunos tinham os pio-

res resultados, mas sim nas tarefas de ordem mais complexa, que exigiam algum raciocı́nio,

flexibilidade e espı́rito crı́tico (Ponte, 2004).

Hoje, já no século XXI, apesar dos esforços no sentido de propor mudanças no en-

sino da Matemática nos últimos anos, ainda não vencemos as barreiras do ensino tradicional,

e esta disciplina continua sendo considerada a grande vilã dentre as áreas do conhecimento,

responsável pelos altos ı́ndices de reprovação dos alunos.

2.1.2 O ENSINO DE MATEMÁTICA ATUAL EM SALA DE AULA

E dentro de sala de aula? Como é possı́vel despertar o interesse dos alunos pela ma-

temática? “A matemática ensinada na escola geralmente é chata mesmo. É uma ciência antiga

mostrada de uma forma antiga e a cabeça dos jovens é moderna, é rápida. É aı́ que eu vejo uma

das principais dificuldades”, aponta Ubiratan (2011, apud GIOVANCARLI, 2011). Segundo

ele, o professor precisa entender qual é a matemática de hoje. E a tecnologia pode ser a chave

deste processo. Como estão intimamente ligados a ela, os alunos muitas vezes podem exercer

o papel de professor. “Eles entendem melhor, são mais hábeis nessas coisas do que nós, então

vamos recorrer a eles”, sugere.

Por este motivo, é preciso reconhecer a importância do diálogo entre aluno e profes-

sor. Os estudantes são participantes do momento social em que vivem. Quando eles veem na

televisão um jovem sofrendo ou cometendo violência eles sentem-se parte daquilo. E a opinião

deles sempre deve ser considerada. Como diz Ubiratan (2011):

o papel do professor não deve ser o de condenar o aluno, mas sim o de ver o
que ele pensa sobre as coisas. Se eu tenho um bom argumento como educador
eu tenho que passar para ele, mas isso não pode ser na base da repressão. O
problema da educação de hoje é essa falta de percepção de que precisa ocorrer
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um diálogo entre as gerações. Disso saem ideias boas. (apud GIOVANCARLI,
2011).

2.2 AS NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO

Na passagem do século XX para XXI, já havia grande preocupação como os métodos

de ensino até então utilizados, como cita Gadotti (2000), “Um novo mundo globalizado e infor-

matizado se apresenta e com ele muitas áreas como a educação tem de rever conceitos, métodos

e quebrar paradigmas para suprir as demandas do ensino”.

É sabido que, atualmente, as aulas - e professores - tradicionais não colaboram para

que os alunos possuam maior interesse no conhecimento em si transmitido. Baseadas na

memorização, são extremamente cansativas e desestimulantes; a consequência dessa metodo-

logia é que vários alunos perdem o interesse pelo conteúdo, e o desvio de atenção se torna

inevitável (FRANCISCO, 2016).

Na missão de tornar a carreira do professor mais atrativa e formá-lo para lidar com um

aluno cuja vida é mediada pela tecnologia, universidades internacionais também se veem diante

da missão de mudar suas metodologias adotadas nas faculdades de educação. É o caso da Relay

Graduate School of Education, dos Estados Unidos. Segundo Oliveira (2016), “dentre outras

inovações trazidas pela Relay, está a criação de uma biblioteca digital, com vı́deos gravados em

escolas reais, que pode ser consultada de acordo com a necessidade. Eles gravaram por centenas

de horas, separaram e classificaram os vı́deos de acordo com seu currı́culo. Quando os alunos

precisavam saber mais sobre o que estavam falando, não ficavam só na teoria, eles poderiam ver

em ação. Esse formato é especialmente útil pelo formato hı́brido adotado para as aulas: 40%

do conteúdo é apresentado online e o restante, presencial. Após assistir a uma aula introdutória

em casa, o aluno pratica em sala de aula e recebe feedback de professores.”

Mas será que as propostas e objetivos das novas metodologias de ensino têm ligações

ou semelhanças com as do passado? Certamente.

Em 1932, Anı́sio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo foram lı́deres e

signatários de um manifesto - o “Pioneiros da Educação”, criticado pela ingenuidade e aclamado

pela inovação - que propunha mudanças na educação brasileira.

Essas propostas, no que tange ao viés pedagógico do documento, possuı́am vinculações

com a Escola Nova - movimento do final do século 19 adentrando o século 20 - que, en-

tre outros itens, se baseava no aluno como centro da aprendizagem; em trabalhos manuais;
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experimentações e em um aprendizado mais significativo (SANCHES, 2015).

Seguindo nessa linha, uma análise das correntes pedagógicas do final do século 19 e do

século 20 revela muitas semelhanças em relação a algumas propostas pedagógicas inovadoras

da atualidade.

Ainda segundo Sanches (2015),

para Vygotsky, por exemplo, o sócio interacionismo era um caminho a ser
traçado na educação, ou seja, o aprender com o outro era fundamental, pois
ninguém aprende sozinho. Já Paulo Freire se notabilizou pela aprendizagem
significativa, trabalhando com o que o indivı́duo já sabia e vivia em seu cotidi-
ano, ou seja, do que experimentou em sua realidade, não sendo uma folha em
branco a ser preenchida. Ausubel, psicólogo estadunidense, também desenvol-
veu teoria baseada na aprendizagem significativa, partindo do que o aluno já
sabia.(p.1)

Torna-se interessante, então, nessa perspectiva, investigar e analisar o que está se pro-

pondo, hoje, para a melhoria da educação em relação às novas metodologias. Quais são as

principais propostas em pauta?

Um aprendizado baseado no aluno; o “aprender” mais do que “o ensinar”; uma apren-

dizagem mais colaborativa; uma abordagem mais significativa que tenha mais contato e ligação

com o mundo real; mais experimentações em projetos e outros mais.

Metodologias como Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP, ou, PBL em inglês),

Ensino Hı́brido ou Design Thinking, entre outras, têm como objetivo desenvolver nos alunos

algumas das propostas citadas no parágrafo anterior e tidas como fundamentais para o século

21.

Então, atualmente, o que se desenha é uma retomada de pressupostos já estudados e

bem definidos no passado, com as tecnologias da informação e comunicação atuando como

mediadoras e facilitadoras do processo, além das adequações de alguns itens ao nosso momento

- pelo menos em parte dos casos.

Para Sanches (2015),

esses são pontos importantes a serem considerados: o momento e a adequação.
Assim como à época do manifesto dos “Pioneiros da Educação”, necessitamos
de um sistema de ensino e de metodologias que preparem o aluno para a so-
ciedade contemporânea. A sociedade da informação e que vive em rede. E
também prepare para um mercado de trabalho em constante transformação,
que precisa de pessoas colaborativas, proativas, criativas, com capacidade de
resolver problemas inéditos e sem um “manual de instrução”. (p.1)
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Ou seja, embora possa haver alguma “novidade” na aplicação das novas metodologias

de ensino, suas propostas e objetivos são semelhantes ao que já se discutiu e se propôs no

passado.

Uma leitura atenta dos três trechos a seguir, extraı́dos do Manifesto dos Pioneiros da

Educação Nova (AZEVEDO et al., 2010) dará uma boa noção dessa semelhança:

[...] O que distingue da escola tradicional a escola nova, não é, de fato, a
predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas a presença, em
todas as suas atividades, do fator psicobiológico do interesse, que é a primeira
condição de uma atividade espontânea e o estı́mulo constante ao educando
(criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os recursos ao seu alcance,
graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas. (p. 49)
[...] a escola deve utilizar, em seu proveito, com a maior amplitude possı́vel,
todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio
(p. 62)
[...] Mas, o exame, num longo olhar para o passado, da evolução da educação
através das diferentes civilizações, nos ensina que o “conteúdo real desse ideal”
variou sempre de acordo com a estrutura e as tendências sociais da época, ex-
traindo a sua vitalidade, como a sua força inspiradora, da própria natureza da
realidade social. (p. 39)

Nesses trechos, pode-se perceber ao menos três itens comuns ao que se propõe hoje:

- Interesse do aluno pelas tarefas que vai realizar;

- Utilização dos recursos tecnológicos disponı́veis;

- A ligação da educação com a sociedade do seu tempo;

Em nosso paı́s, algumas escolas públicas e particulares estão inovando nessa linha.

Mas essas iniciativas ainda são muito incipientes, pontuais e, em alguns casos, inconstantes

(SANCHES, 2015).

Estamos em um momento de transição e há um claro descompasso entre a escola, o

mundo corporativo e a sociedade. O que tem travado muito essa evolução, entre outros fatores,

é o nosso paradigma baseado em “aulas e professores tradicionais”.

Atualmente, existem muitas metodologias sobre como ensinar para essa geração co-

nectada. Porém, alguns termos, não estão claros para todos os professores, que acabam “dei-

xando de lado” sua existência por não saber o que significam e não conseguirem usar esta ou

aquela metodologia. Mas, se analisarmos com atenção, tudo está conectado. É como se es-

tivéssemos diante de uma única metodologia com várias vertentes, que se complementam.

Por exemplo, algo que está em alta nas discussões de novas metodologias é a Blended-

Learning. Também conhecido como B-Learning e Ensino Hı́brido (em português), nada mais é
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que misturar atividades presenciais com atividades a distância. Provavelmente, muitos educa-

dores e instituições já deram os primeiros passos nessa direção e nem percebiam que estavam

fazendo algo tão “inovador”. Para Moretto (2015), “esta metodologia permite ao professor am-

pliar sua sala de aula, oportunizando uma aprendizagem colaborativa, tanto presencial quanto

virtual. Não se trata de abrir mão dos espaços, mas unificá-los, deixando a sala de aula mais

ampla.”

Aproveitando a mesma vertente, podemos falar da metodologia Sala de Aula Invertida.

Trata-se de inverter a “lógica” da sala de aula, permitindo que os alunos tenham contato com o

conteúdo antes da aula presencial, em casa. Ou seja, a aula começa com a tarefa de casa. Pode

ser através de um vı́deo, um game educativo ou outros recursos virtuais. Desta forma, o aluno

já adquire um conhecimento prévio sobre o conteúdo/assunto e utiliza a sala de aula fı́sica para

tirar as dúvidas e fixar o que aprendeu, tendo suporte do professor, que passa a ser um mediador

do conhecimento adquirido, e dos colegas. Segundo Moretto (2015), é uma metodologia que

motiva atividades colaborativas, em grupo, a criação de projetos e promove o envolvimento dos

alunos. Esta metodologia, especificamente a qual norteia o foco deste trabalho, será bem mais

detalhada no próximo capı́tulo.

Contudo, antes de começar a exercer todas essas metodologias citadas acima, o educa-

dor precisa estar preparado. É necessário um processo de formação que envolva a discussão do

quadro atual do ensino de matemática. E se tratando do meio tecnológico, podemos chamar de

uma “atualização metodológica” dos professores, onde devem explorar ambientes online, pla-

taformas de aprendizagem, repositórios de recursos educativos digitais, saber o que é e como

utilizar as redes sociais, saber pesquisar na internet, organizar arquivos online, etc.

2.3 A METODOLOGIA SALA DE AULA INVERTIDA

Dar a mesma aula quatro, seis e até oito vezes, em um dia só, para turmas
diferentes. Que professor nunca passou por isso? Quem conseguiu manter,
em todas as exposições, a mesma energia e entusiasmo? E a aula sempre
alcançou os objetivos planejados? Em cada turma, alguns alunos certamente
não entenderam uma parte da explicação e vários podem ter perdido algo do
que foi dito. Mas na aula não há um botão de “pausa” nem é possı́vel “voltar”
um trecho para rever o assunto. É comum que, ao fazer tarefas de casa, surjam
dúvidas - mas o professor já não está lá para apoiar. (BERGMANN, 2016,
p.106)

Traduzida como “Sala de Aula Invertida”, a expressão Flipped Classroom mostra o

que esse modelo faz: inverte o modelo tradicional de sala de aula, repensando os papeis do

professor e dos alunos e as suas relações com o conteúdo disciplinar. Pode ser considerada
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como uma tendência nova que vem sendo pesquisada e discutida em maior fluência há cerca de

seis anos, a partir de estudos norte-americanos. Porém, seus vestı́gios como uso metodológico

e educacional já tem pouco mais de 10 anos.

A Sala de Aula Invertida é um modelo que tem suas raı́zes no ensino hı́brido, que

teve seu conceito desenvolvido a partir de experiências e-learning (TARNOPOLSKY, 2012,

p. 14). Genericamente, e-learning abrange “aprendizagem baseada na web”, “aprendizagem

baseada na internet”, “aprendizagem em linha, “ensino distribuı́do” e “aprendizagem baseada

no computador” (LIMA; CAPITÃO, 2003, p. 38). Segundo Clark e Mayer (2011, p. 8, tradução

nossa) e-learning é definido como “instruções apresentadas em um dispositivo digital, como um

computador ou dispositivo móvel que se destina a apoiar a aprendizagem”.

A inversão proposta aparece, principalmente, no deslocamento do protagonismo da

sala de aula: se no modelo tradicional de aula, o professor atua como um sábio detentor de

todo o saber em um palco, para quem todas as atenções devem estar voltadas, na “Sala de

Aula Invertida”, o professor é o coadjuvante que trabalha ao lado dos alunos, como guia da

aprendizagem. De acordo com os norte-americanos Jon Bergmann e Aaron Sams, dois dos

principais pesquisadores do tema, o modelo Flipped Classroom “pode atender às necessidades

dos alunos pois permite que seus professores personalizem a sua educação” (2016, p. 6). Tanto

a metodologia de ensino quanto a de aprendizagem passam por uma ressignificação, uma vez

que os modelos tradicionais de sala de aula também são invertidos: a “tarefa de casa” vai para

dentro da sala de aula, enquanto as aulas teóricas ficam do lado de fora, online (através de

redes sociais, blogs, vı́deos, etc). Tal modelo se apropria de ferramentas virtuais de instrução e

interação para a disseminação do conteúdo didático previamente às aulas, tendo como objetivo

aumentar, dentro de sala de aula, o tempo de interação entre professor e aluno.

De acordo com Bergmann e Sams (2016), no modelo de Sala de Aula Invertida, o

tempo é reestruturado, de modo que os primeiros minutos de aula são dedicados a responder

questões dos alunos sobre o conteúdo entregue previamente, o que permite esclarecer equı́vocos

antes de os conteúdos serem praticados e aplicados incorretamente. O tempo restante é usado

para atividades práticas (hands on, ou seja, “mão na massa”) mais extensas e/ou resolução de

problemas dirigidos.

Uma das desvantagens do modelo, ainda segundo Bergmann e Sams (2016), é a de

que os alunos, durante o visionamento dos vı́deos, não conseguem fazer perguntas imediatas,

diferentemente de quando acompanham uma aula ao vivo. Por isso, é importante prepará-los

para que usem os recursos de pausar os vı́deos e tomar notas de pontos-chave, gravar dúvidas e

trazer para aula questionamentos que ajudem o professor a resolver equı́vocos de compreensão
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do conteúdo. Essas perguntas também servirão para o professor avaliar a eficácia dos vı́deos,

pois perguntas semelhantes podem indicar que o tópico gravado não está claro, devendo ser

refeito ou corrigido.

Para os autores supracitados, esse novo método confronta a chamada “metodologia

tradicional”, na qual sua debilidade é a de que nem todos os alunos chegam à sala de aula

preparados para aprender. Alguns carecem de formação adequada quanto ao material, não têm

interesse pelo assunto ou simplesmente não se sentem motivados pelo atual modelo educacional

(BERGMANN; SAMS, 2016, p.47).

Mas tal mudança metodológica, citada por Jon Bergmann e Aaron Sams (2016), “é re-

almente opressora para a maioria dos educadores, que acabam por adotar a abordagem simplista

e imediatista: a exposição de tanto conteúdo quanto possı́vel, no tempo disponı́vel, esperando

que se atinja o máximo de alunos e torcendo para que, pelo menos, alguma coisa lhes entre - e

fique - na cabeça.”

É importante ressaltar que, para muitos pesquisadores do assunto, não existe uma única

maneira de inverter a sala de aula. Não existe metodologia especı́fica a ser replicada, nem

checklist que leve a resultados garantidos. Inverter a sala de aula tem mais a ver com certa

mentalidade: a de deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para a aprendizagem.

Mas porque inverter a sala de aula? Para Bergmann e Sams (2016), especialistas no

assunto, entre tantos outros motivos, a “inversão”:

- Fala a lı́ngua dos estudantes de hoje, devido sua possı́vel aliança com os recursos

digitais;

- Cria condições para que os alunos “pausem e rebobinem” o professor, por meio das

videoaulas nas quais o aluno pode assistir quando e onde quiser, podendo rever quantas vezes

forem necessárias, a mesma explicação;

- Intensifica a interação aluno-professor e aluno-aluno, devido a melhor relação do

professor como tutor, orientador ou mediador do conhecimento, e não somente “detentor” do

mesmo. Além disso, o professor acaba conhecendo melhor os seus alunos durante a aula, pois

interage nos grupos e pode assim perceber facilmente aqueles que possuem maior dificuldade

ou os que compreendem mais rapidamente os conteúdos. Logo, os alunos trabalhando juntos,

realizando atividades ou formando grupos de estudo, pode tornar melhor a relação entre eles

mesmos;

Para Freitas (2015),
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a utilização do método de ensino da flipped classroom, ou Sala de Aula Inver-
tida, representa a oportunidade da quebra de um paradigma presente no modelo
tradicional, no qual o tempo reservado para a interação com o conteúdo é fixo e
o tempo para sua compreensão é variável. No Ensino Médio, a maior parte do
ensino em sala de aula se dá através de aulas expositivas onde na maioria das
vezes a atuação do aluno é passiva frente ao conteúdo estudado. Devido à ex-
tensão do currı́culo, o perı́odo que esse educando tem para praticar o conteúdo
acontece principalmente em casa na forma de exercı́cios, suprimindo do ambi-
ente escolar o tempo de discussão e compreensão da matéria, dificultando para
o professor a identificação das lacunas desse aprendizado. (p. 2)

A possibilidade de aproximar, de alguma forma, previamente e ilimitadas vezes o

conteúdo ao aluno, proporcionaria um tempo maior para discussões e práticas que envolvem

o aprendizado. Nesse modelo, o tempo para a interação com o conteúdo seria variável, e em

tempo fixo, seria o tempo para a sua compreensão que se daria em sala de aula com a mediação

do professor, sanando dúvidas e praticando através de exercı́cios ou outras atividades.

A equipe de pesquisadores do The Flipped Learning Network no artigo “A Review of

Flipped Learning” (2013) traça quatro diretrizes básicas para um professor inverter a sua sala

de aula:

- Ambiente flexı́vel: o ambiente fı́sico dentro da sala de aula não deve ser estático,

as cadeiras e os alunos não podem ocupar uma posição fixa, eles devem se mover, formando

pequenos e grandes grupos onde trabalharão cooperativa e colaborativamente. Os alunos de-

vem ser incentivados a criar as suas próprias “estações de estudo” onde desenvolverão através

da aprendizagem ativa seus modelos mentais dos conteúdos estudados. A própria postura do

professor dentro desse ambiente deve ser dinâmica, refletindo uma constante pré-disposição a

ajudá-los. A Sala de Aula Invertida, assim como outros modelos de aprendizagem ativa, pede

que o professor circule a sala, checando o trabalho dos alunos, lhes fornecendo um feedback

imediato, assim como providenciando breves momentos de instrução frente a frente. (Berg-

mann; Sams, 2016).

- Cultura do aprendizado: dentro do ambiente de uma sala de aula invertida o papel

do professor palestrante se altera para o papel do professor facilitador, os alunos devem ser in-

centivados a serem protagonistas do seu processo de aprendizagem, tomando o professor como

um mediador do conteúdo, já previamente apresentado, e o conhecimento que eles estão desen-

volvendo através da aprendizagem ativa. A abdicação do papel de figura central no processo

ensino e aprendizado libera ao professor tempo para prover ao educando uma atenção individu-

alizada e diferenciada, o que propiciará uma multiplicidade de vias com as quais o aluno poderá

alcançar a suas metas de aprendizagem. Para King (1993):

Tal mudança pode implicar uma troca considerável no papel do professor, que
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deve afastar-se de ser o único que possui todas as respostas e monopoliza a
maior parte das falas para ser um facilitador, que organiza o contexto, fornece
recursos e coloca questões para estimular os alunos a pensar em suas próprias
respostas. (p. 30)

- Conteúdo direcionado: a inversão da palestra tradicional por uma videoaula na qual

o aluno assistirá em sua casa, causa uma quebra de paradigmas na relação do processo ensino

e aprendizagem entre o professor e os alunos, e por isso, a seleção e o direcionamento dos as-

suntos apresentados nas videoaulas se tornam a gênese da cooptação do interesse do aluno para

o conteúdo a ser trabalhado, e portanto, deverão ser feitos com cuidado. Apesar dos conteúdos

com os quais os alunos entrarão em contato em seus lares não resultarem na construção total

de seu aprendizado, são eles que irão promover o ferramental teórico para que os educandos

os trabalhem de forma mais profunda, em atividades direcionadas durante seu perı́odo em sala,

refletindo as suas consequências e inter-relacionando-os com os seus cotidianos. Para Vygotsky

(1991):

[...] o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento
mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de ou-
tra forma, seriam impossı́veis de acontecer. (p. 101)

O material com o qual o estudante interagirá fora do ambiente escolar deve integrar-se

com a atividade prevista em sala de forma orgânica, pois do contrário o aluno poderá se sentir

confuso e desestimulado ao papel do estudo em casa.

- Educador Profissional: o modelo da flipped classroom exige uma demanda maior

do professor em comparação ao modelo de sala tradicional. O educador que inverte sua aula

deve: criar um curso em progressão; elaborar projetos com base na aprendizagem ativa que

visem o aprofundamento dos conceitos obtidos em casa; criar ou selecionar as videoaulas que

serão o cerne da estruturação do conhecimento do aluno; desenvolver um modelo de aula de

forma que seu papel como palestrante seja suprimido para que o protagonismo do educando se

destaque; manter um ânimo constante em atender e solucionar as dúvidas que surgirão em sala.

Strayer (2007) comenta que durante as aulas, na sala de aula invertida, gastou con-

sideravelmente mais energia tentando gerenciar as atividades de aprendizagem se comparados

com a sala de aula tradicional. Além disso, como no modelo da flipped classroom o aluno fará

o aprofundamento de seu conhecimento dentro da estrutura fı́sica da sala de aula, o perfil do

professor e a sua expertise tornam-se elementos crı́ticos para o êxito do curso. Tais requisitos

são necessários para a criação de atividades que irão incentivar, motivar e desafiar o aluno a

buscar esse aprofundamento.
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É importante ressaltar que a Sala de Aula Invertida se diferencia da educação à distância

(EAD), que foi definida por Hermida e Bonfin (2006) sendo:

o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias onde professores
e alunos ficam separados espacial e/ou temporalmente. Pode envolver ativida-
des presenciais e outros momentos de contatos conjuntos, porém, conectados
ou intermediados através de recursos tecnológicos. (p. 168)

É válido salientar que, até onde se pôde constatar, nenhuma das fontes consultadas cer-

tifica que o uso da Sala de Aula Invertida garante que ocorra o perfeito ensino e aprendizagem,

muito menos, que os alunos irão aprender todo e qualquer conteúdo a eles direcionados. En-

tretanto, é verdade que sua utilização como parte do leque de metodologias utilizada por vários

professores tem chamado a atenção de diversos educadores e educandos, além de diferenciar as

aulas (“sair do tradicional”) e promover maior interação aluno-aluno e alunos-professor.

2.4 O USO DAS TECNOLOGIAS ALIADAS AO ENSINO DE MATEMÁTICA

Neste capı́tulo pretendemos salientar como as tecnologias (internet, redes sociais, vı́deos,

etc.) podem auxiliar no ensino e aprendizagem de Matemática, bem como o uso das TICs (Tec-

nologias de Informação e Comunicação) como método de avaliação.

2.4.1 A INTERNET COMO FERRAMENTA DIDÁTICA DE ENSINO

Há mais de 10 anos, Vieira (2006) disse:

A Internet [...] ainda está numa fase muito embrionária, mas vai explodir. Em
10 anos ela será mais famosa do que a televisão hoje, porque ela, de alguma
forma, vai-se ligar com todas as outras mı́dias, porque ela não vai ser acessada
somente por um computador, que é caro, mas também por outras tecnologias,
agora pelo celular, vai estar no carro, vai estar em nossa casa, em qualquer
eletrodoméstico, teremos um acesso por mil formas que nós hoje nem imagi-
namos. Será uma mı́dia extremamente popular nesses próximos anos. Ela vai
se tornar a maior mı́dia em massa. (p.21)

Não é novidade que é possı́vel hoje, por exemplo, concluir um curso, uma graduação,

uma pós-graduação ou algo do gênero, pela internet. Facilmente podemos pesquisar e aprender

sobre diversas coisas, ver vı́deo-aulas, acompanhar eventos, ler notı́cias imediatamente atuali-

zadas, tudo online. Ou seja, podemos obter conhecimento, ensinar e/ou aprender sobre diversos

temas, assuntos ou conteúdos, através desta incrı́vel rede mundial.

Atualmente, vemos uma “geração digital”, onde crianças já nascem no meio tec-

nológico e, querendo ou não, são atraı́dos e tornam-se dependentes das novidades que há poucas
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décadas nem existiam. Os recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas casas e nas

escolas, em especial a internet. E hoje é vista como um recurso dinâmico e interativo, que

proporciona novas maneiras de ensinar e aprender, oferecendo uma variedade de benefı́cios no

processo de aprendizagem, facilitando o acesso à recursos didáticos e melhorando a interação

entre professores e alunos.

As modernas tecnologias proporcionam ferramentas inovadoras para o intercâmbio de

informações no âmbito global e em tempo real. O compartilhamento do conhecimento tem sido

a base da inovação e da produção de novos saberes (MORAN, 1997; MACHADO, 2005). A

internet, que pode ser definida como uma rede de comunicação mundial que interliga milhões

de computadores ao redor do mundo, intercomunicando milhões de dispositivos, tem sido uma

das grandes responsáveis por essa difusão, promovendo uma troca interdisciplinar de saberes

e estando aberta em todos os aspectos, sendo utilizada como complemento na formação obtida

em sala de aula, revolucionando a socialização e a especialização do conhecimento (VELLOSO,

2004; MACHADO, 2005; DA COSTA; BIANCHINI, 2008).

Devido a tantas mudanças no meio tecnológico e com o crescente uso da internet por

milhares de pessoas, aparecem novos desafios para a educação e devido a isso, são exigidas

novas formas de ensinar e aprender. Esses confrontos não se definem somente na utilização de

tecnologias em si. A questão é saber como integrar as tecnologias em projetos pedagógicos,

participativos e inovadores.

Há alguns anos, o acesso a computadores ou aparelhos eletrônicos que possibilitassem

o acesso a internet era, de certa forma, restrito a pesquisadores, grandes instituições e universi-

dades, governos, ou a minoria da população devido “ao custo” que era exigido para tal regalia.

Atualmente, uma das vantagens tecnológicas que o aluno e o professor podem ter em relação a

internet, é que a mesma pode ser acessada em inúmeros lugares, a qualquer momento, através

de tantos dispositivos eletrônicos, sejam eles computadores, notebooks, tablets, smartphones,

relógios, etc. Dessa forma, é aceitável afirmar que a internet pode manter interligados professor,

conhecimento e aluno, para além das paredes de uma sala de aula.

Nessa perspectiva, existirá uma interatividade entre aluno e professor, gerando assim

um aprendizado colaborativo, como afirma Casagrande (2008):

Uma caracterı́stica importante quanto ao uso da internet, é que a mesma pos-
sibilita o aprendizado colaborativo, o que significa que tanto alunos como pro-
fessores são participantes ativos no processo de aprendizagem. Desta maneira,
o objetivo da educação não é apenas ensinar fatos, mas principalmente, ensinar
os alunos a pensar, a raciocinar, bem como, a trocar ideias e informações com
seus colegas. (p.5)
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O professor não precisa ser especialista no uso da internet, mas é preciso conhecer

as possibilidades dessa ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, saber usá-la com

o intuito de desenvolver aulas mais prazerosas e dinâmicas. Muitas vezes os alunos se sentem

mais seguros no uso das tecnologias, quando percebem que o professor se utiliza de tais recursos

de maneira útil e significativa (SOUZA, 2013).

Como tudo que é novidade em relação as metodologias de ensino, temos os prós e

contras em relação ao uso de tecnologias para o ensino, nesse caso a internet. Uma das neces-

sidades é que exista a possibilidade do acesso a internet, tanto para o professor quanto para o

aluno. O que pode colaborar com isso é a própria escola oferecer essa disponibilidade, ou é

claro, devido a necessidade pessoal ou familiar, que o aluno e/ou o professor tenham acesso

em casa ou em ambientes públicos (como bibliotecas municipais, por exemplo), que também

disponibilizam.

Além disso, existem professores que utilizam as novas tecnologias sem refletir muitas

vezes sobre o seu papel pedagógico, o qual deveria estar direcionado para uma prática constru-

tiva do conhecimento. Outro problema é que a internet oferece diversas possibilidades de busca,

e as suas páginas muitas vezes encantam os alunos e tiram o foco principal que é a interpretação.

Ao utilizarem a internet, os alunos podem ficar dispersos navegando pelos sites, abrindo muitas

páginas, confundindo qualidade com quantidade. Existe um deslumbramento com as imagens

e sons encontrados na internet, levando muitas vezes os alunos a não considerarem o conteúdo,

consumindo a informação de modo rápido e superficial, sem internalizar e refletir sobre ele.

Nesses casos, é indispensável a orientação do professor, e dos pais e/ou responsáveis, quanto

ao uso correto e adequado da mesma, aconselhando-os para que possam “dominar a internet, e

não se deixar ser dominado por ela”.

Como uma das vantagens já citadas, o uso da internet na educação se revela como um

meio de relevantes possibilidades pedagógicas, não se limitando apenas a uma disciplina ou a

uma única forma de ensino, permitindo assim a interdisciplinaridade e estimulando o processo

de ensino e aprendizagem em todos os nı́veis de ensino, a começar pelo fundamental. A mesma

permite que as atividades, tarefas ou pesquisas se torne mais interessantes, criativas e interativas,

facilitando o acesso a uma infinidade de informações independente de tempo e espaço.

Assim, a internet pode ser utilizada como uma ferramenta didática de ensino que pro-

porciona aos alunos novas descobertas, rompendo com velhos hábitos e paradigmas da educação

e propiciando práticas pedagógicas inovadoras. E ao professor, se torna de grande valia para

aqueles que estão atentos as novidades, não sofrendo nenhum tipo de intimidação, pois ele, de

certa forma, é um dos responsáveis pelo sucesso dessa nova aliada do ensino na educação.
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Para Fernandes (2004), o papel do professor não é somente coletar informação, mas,

sim, trabalhar as informações. Para isso, é necessária uma atualização constante.

2.4.2 AS REDES SOCIAIS ALIADAS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Uma das definições de Rede Social encontradas na internet é: “uma estrutura social

composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que

compartilham valores e objetivos comuns” (WIKIPEDIA, 2017).

Hoje, o acesso a informação é indiscutivelmente maior do que o das gerações passadas.

As tecnologias que propiciam o mergulho no ciberespaço trazem um novo estilo de vida e

interação que já fazem parte da cultura das novas gerações e conquista cada vez mais pessoas.

As redes sociais (RS) são ambientes virtuais que possibilitam trocas e interações en-

tre pessoas, permitindo as relações sociais virtuais entre quaisquer pessoas conectadas à rede.

Podem ser utilizadas para diferentes finalidades, como o lazer a e educação formal.

Para alguns adultos de hoje, as redes sociais são como a televisão e o rádio para adultos

formados em outras épocas. Certamente, devido a toda evolução que aconteceu, elas surgiram

da necessidade da comunicação entre pessoas, sem estarem necessariamente juntos. E por que

não utilizar tais ferramentas para fins didáticos, se a grande maioria de professores e alunos já

possui cadastros nas redes sociais e são ambientados nas RS que vieram para ficar e modificar

nossos hábitos e cultura?

Segundo Araújo (2010),

o modo como a escola está organizada atualmente não está mais se adequando
ao perfil da geração net; este público se envolve em várias atividades simultâneas,
tem interesse em vários campos do saber; nos conteúdos que estudam, nas ati-
vidades que realizam no dia-a-dia da escola só consideram significativas as ati-
vidades, conteúdos, disciplinas, avaliações, etc.,nas quais percebem que estão
sendo contemplados em relação a essa multiplicidade de interesses e várias
dimensões que compõem sua personalidade, sua integralidade enquanto seres.
(p.4)

Frente ao do uso das redes sociais, o processo educativo em si não pode ficar alheio

a função que essas exercem nas formas de se expressar e de se relacionar dessa nova geração;

se é verdade que estamos em uma configuração social diferente de todas as anteriores, logo a

educação também deve renovar-se para atender as novas demandas formativas que estão sur-

gindo neste contexto.

Devemos analisar, segundo Kenski (2004) que



32

o ensino via redes pode ser uma ação dinâmica e motivadora. Mesclam-se nas
redes informáticas- na própria situação de produção e aquisição de conheci-
mentos - autores e leitores, professores e alunos. As possibilidades comunica-
tivas e a facilidade de acesso às informações favorecem a formação de equipes
interdisciplinares de professores e alunos, orientadas para a elaboração de pro-
jetos que visem à superação de desafios ao conhecimento; equipes preocupadas
com a articulação do ensino com a realidade em que os alunos se encontram,
procurando a melhor compreensão dos problemas e das situações encontradas
nos ambientes em que vivem ou no contexto social geral da época em que
vivemos.(p.74)

Segundo Gonzalez (2005, p. 80), “um caminho e uma alternativa encontrados pelo

tutor em EAD para consecução de sua missão educativa é a sedução pedagógica”. E por que

não seduzir os alunos com uma ferramenta que já faz parte de seu cotidiano e é bem aceita por

eles?

O uso das redes sociais proporciona mais dinamicidade, estimula a aprendizagem em

grupo e é um recurso que atrai e estimula os adolescentes e jovens da geração digital (ARAÚJO,

2010). Há, é claro, desafios didáticos, técnicos e metodológicos a serem superados, mas os

ganhos em relação ao processo de ensino e aprendizagem, se bem planejadas as atividades, são

maiores do que tais limitações.

Porém, é fato que, como cita Araújo (2010),

a utilização das redes sociais na escola ainda é uma discussão controversa;
muitos profissionais apresentam sérias resistências ao uso das mesmas ou de
quaisquer outros recursos tecnológicos na escola, seja por desconhecimento
do funcionamento dos mesmos, preconceito ou incapacidade de realizar uma
transposição pedagógica de seus conteúdos para um meio que não seja a sala
de aula presencial e seus recursos tradicionais - quadro, giz, projetores, livros
didáticos. (p.5)

Assim, uma das razões pelas quais a escola poderia utilizar as redes sociais em suas

atividades, partindo da visão de Gardner (2000), seria a de levar em conta que

O propósito da escola deveria ser o de desenvolver as inteligências e ajudar
as pessoas a atingirem objetivos de ocupação e passatempo adequados ao seu
espectro particular de inteligências. As pessoas que são ajudadas a fazer isso
(...) se sentem mais engajadas e competentes, e portanto mais inclinadas a
servirem a sociedade de uma maneira construtiva. (p.16)

Existem muitas RS hoje que permitem facilmente a interação e troca de informações

entre pessoas. Entre elas destacam-se o Facebook, Whatsapp, Messenger, Twitter, MySpace,

Badoo, Ask, YouTube, etc. Entre tantas, os objetivos que destacam-se são os mesmos: com-

partilhar ideias; informações pessoais; notı́cias; criar amizades; conversar e/ou discutir (entre
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amigos, familiares ou até desconhecidos) assuntos sem a necessidade de estar fisicamente jun-

tos; o entretenimento conjunto; etc. Dessa forma, ao introduzir o uso das redes sociais na

escola, de modo geral, podemos inovar o cotidiano de todos os integrantes do meio em relação

a interatividade, atratividade, diversidade, inovação, entre outros, os quais sem dúvida podem

servir como elementos motivadores ao aluno, e assim, tais redes podem servir como auxı́lio no

ensino e aprendizagem.

Assim como a internet, de modo geral, as redes sociais podem ter obstáculos na de-

cisão de seu uso, tanto para professores quanto para alunos, como: ocorrência de dificuldades

técnicas; ansiedade de comunicação; excesso de informações na rede ou “inflogut”; problemas

na administração do tempo e/ou planejamento do professor; dificuldades na condução das ativi-

dades (trabalhos, conversas, etc); desenvolvimento de competição ao invés de cooperação entre

os alunos; entre outros.

Mas, como diz Araújo (2010),

o que vai garantir a eficácia, um ganho na educação através do uso das redes
no processo de ensino aprendizagem é o fato de que devemos considerar que
estas já fazem parte do cotidiano de boa parte dos alunos e são utilizadas por
estes em outros momentos, ou seja, a utilização das redes sociais na educação
é algo que, pela familiaridade e identificação que a geração net apresenta em
relação as mesmas, pode viabilizar uma melhora no rendimento dos mesmos
em relação à aprendizagem, por ser uma instância significativa na vida da mai-
oria deles, e por isso as ações que forem desenvolvidas utilizando esse recurso,
terão um significado dentro do cotidiano desses alunos. (p.11)

Ouve-se tanto sobre as tecnologias e redes sociais atrapalharem os estudos e o de-

senvolvimento dos alunos. Porque então não contra-atacar? Não é afirmar que seja de uso

prioritário e obrigatório, mas se bem planejado e estruturado, o uso das redes sociais permitirá

a “aproximação” que tantos professores desejam ter de seus alunos, conseguindo assim evoluir

com eles e não apenas vê-los evoluindo.

É importante salientar que, no momento, não é de caráter deste trabalho especificar al-

guma ou outra rede social especı́fica para auxı́lio no ensino, uma vez que hoje em dia muitas es-

colas já possuem seus próprios portais ou aplicativos educacionais, contendo muitos conteúdos,

vı́deos, exercı́cios e atividades extracurriculares para serem aproveitados por professores e alu-

nos, além de notas e presenças dos alunos por exemplo. A diferença está em usar estas ou

quaisquer outras redes sociais públicas, desde que com orientação, ordem e ética, para aliá-las

ao processo de ensino e aprendizagem, principalmente se consegue tal integração entre profes-

sor e aluno em um perı́odo extraclasse.

Para Junior (2014),
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o mundo evoluiu e todas as suas dimensões acompanham a evolução. Cabe
aos professores entender as novas perspectivas e as mudanças ocorridas para
sabermos lidar com o “novo”, caminhando junto à modernização do mundo e
suas dimensões, buscando aprender, manusear as novas ferramentas e tecno-
logias, socializar-nos e dominar tais ferramentas de comunicação levando as
mudanças e novidades tecnológicas do mundo para a área educacional, inse-
rindo e orientando os alunos na utilização de tais ferramentas e utilizando-as a
favor do ensino. (p.8)

2.4.3 O USO DE VÍDEOS COMO INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E EDUCATIVOS

Tradicionalmente, os processos de ensino e aprendizagem apoiam-se nas linguagens

verbal e escrita. Ensina-se por meio da fala do professor, escuta dos alunos, leitura e transcrições

de textos, perguntas e respostas orais e escritas, havendo pouco espaço para o uso de outras

linguagens, que aos poucos vêm sendo incorporadas ao universo escolar.

Diferente de imagens, os vı́deos conectam um conjunto de técnicas que reproduzem

inúmeras imagens permitindo a existência dos movimentos, de diversas cores, músicas e sons,

atraindo assim a atenção por não ser estático. Eles revelam não só imagens, mas momentos

já acontecidos ou em tempo real, como nas TV’s ou exibições ao vivo na internet. Sendo

vı́deos para fins educativos, jornalı́sticos, entretenimento ou de simples momentos pessoais

ou familiares, estes podem transmitir dados, informações e conhecimento, o que não difere

absurdamente do objetivo de um professor para com seus alunos. Para Moran (1995), “o vı́deo

está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, de entretenimento, que passa

imperceptivelmente para a sala de aula.”

Nas palavras de Moran (1995),

o vı́deo ajuda a um bom professor, atrai os alunos, mas não modifica substan-
cialmente a relação pedagógica (...) Aproxima a sala de aula do cotidiano, das
linguagens de aprendizagem e comunicação da sociedade urbana, mas também
introduz novas questões no processo educacional. (p.27)

Ele também afirma que “vı́deo, na cabeça dos alunos, significa descanso e não aula,

o que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso”. Sobre como lidar com essa

ideia de vı́deo, Moran (1995) ainda acrescenta que

precisamos aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno para os as-
suntos do nosso planejamento pedagógico. Mas, ao mesmo tempo, saber que
necessitamos prestar atenção para estabelecer novas pontes entre vı́deo e as
outras dinâmicas da aula. (p.28)
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Obviamente, para um professor, as possibilidades de trabalho são muitas, mas pode-

mos destacar que os vı́deos podem ser usados como: sensibilização (para introduzir um novo

assunto, despertar a curiosidade e motivar os alunos); ilustração (forma de aprender cenários

desconhecidos); simulação (mostrar, por meio de simulação, situações ou atividades que não

podem ser realizadas no momento); conteúdo de ensino (para efetivamente ensinar sobre de-

terminado conteúdo especı́fico); produção (registro de trabalho desenvolvido, intervenção ou

expressão; avaliação (dos alunos, do professor, do processo).

Desde que usados tendo como objetivo a aprendizagem dos alunos, os vı́deos podem

ser ferramentas importantes em qualquer nı́vel de ensino, desde que integradas a um planeja-

mento didático.

Algumas secretarias de educação já pensaram na importância do vı́deo na sala de aula.

Este é o caso das escolas públicas paranaenses, que contam com a TV Pendrive em todas as

salas, que é um equipamento que pode transmitir recursos de áudio e vı́deo que são disponibi-

lizados nos formatos compactados, tais como: MP3, MPEG, AVI. Há também, principalmente

em escolas particulares, a instalação de quadros sensı́veis ao toque conectados a internet, para

promoção de uma maior interação durante as aulas, assim como a exibição de filmes e vı́deos.

Outra novidade dos últimos anos, são os portais escolares, que conectam a escola, o profes-

sor, os pais e os alunos, e que disponibilizam vı́deos educativos, das mais diversas disciplinas,

contendo explicações, experiências, além destes portais conterem notas, presenças, avisos e

apostilas online. Dessa forma, percebeu-se que os “apetrechos” necessários já existem há al-

gum tempo e estão disponı́veis, cabe ao educador aliar seu ensino com a tecnologia.

Menezes (2015) relembra que

Também cada vez mais presentes nas escolas, são os projetos de produção au-
diovisual, onde alunos e professores produzem seus próprios vı́deos, que po-
dem ser informativos ou artı́sticos. Eles podem ser a sı́ntese de conteúdos abor-
dados em diversas disciplinas, produto final de algum projeto desenvolvido,
ou ainda se constituı́rem em importantes formas de expressão de vivências,
emoções ou opiniões. As informações sobre como produzir os vı́deos podem
ser encontradas na internet, com inúmeros tutoriais, blogs, exemplos e dicas
de como fazê-lo, além de ferramentas de edição. Os alunos de hoje, em grande
parte nativos digitais, buscam estas informações e constroem conhecimento
sobre o tema de maneira muito autônoma. Cabe ao professor e à escola assu-
mir uma postura parecida, de buscar, testar, mas, muito mais que isso, refletir
sobre este processo e transformá-lo em conteúdo de ensino. (p.5)

Vicentini e Domingues (2008) ressaltam que este processo de disseminação de vı́deos

foi visto inicialmente como uma maneira de disponibilizar aos professores um recurso acessı́vel

e barato para tornar as aulas mais dinâmicas. Entretanto, alertam que o uso desta tecnologia não
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é tão simples quanto parece, e que

até hoje, grande parte dos profissionais da educação enfrenta dificuldades para
empregar a tecnologia audiovisual como um recurso pedagógico; ora devido à
forma equivocada com que alguns programas didáticos propõem incorporação
do vı́deo ao trabalho em sala de aula, ora devido ao desconhecimento das po-
tencialidades dessa mı́dia no processo de ensino e aprendizagem. (p.3)

Interessante é complementar que o vı́deo não substitui o professor ou outros recursos

pedagógicos, mas ele dá suporte e se integra as demais técnicas de ensino utilizadas.

2.4.4 O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O EN-
SINO DE MATEMÁTICA

A utilização das chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação tem sido um

tema presente em diversos debates, considerando suas potencialidades e limitações no contexto

atual de nossas escolas. As tecnologias estão propiciando uma verdadeira revolução na socie-

dade, e não é possı́vel excluir deste contexto o processo de ensino e aprendizagem.

Damaceno (2013) diz que

o processo de ensino e aprendizagem da matemática vem se tornando uma
tarefa difı́cil para os professores dessa área, os alunos não conseguem assimi-
lar os conceitos e conteúdos ensinados pelo professor e as aulas expositivas
não têm sido suficientes para sanar as dúvidas e questionamentos dos mes-
mos. Torna-se imprescindı́vel para o professor à busca de novas metodologias
de ensino como ferramenta para o aprendizado e a educação matemática pre-
cisa passar por mudanças estruturais e funcionais frente às novas tecnologias.
(p.20)

De acordo com Borba e Penteado (2003),

(...) À medida que a tecnologia informática se desenvolve, nos deparamos com
a necessidade de atualização de nossos conhecimentos sobre o conteúdo ao
qual ela está sendo integrada. Ao utilizar uma calculadora ou um computador,
um professor de matemática pode se deparar com a necessidade de expandir
muitas de suas ideias matemáticas e também buscar novas opções de trabalho
com os alunos. Além disso, a inserção de TI no ambiente escolar tem sido vista
como um potencializador das ideias de se quebrar a hegemonia das disciplinas
e impulsionar a interdisciplinaridade. (p.64)

Percebe-se que a expressão “novas tecnologias” geralmente é empregada em referência

ao uso da informática. No entanto, ao conceituar tecnologia, deve-se pensar em um contexto

mais amplo, em que a informática é apenas uma entre as inúmeras tecnologias disponı́veis. Um

vı́deo, por exemplo, é um recurso que pode ser utilizado para fins educacionais. É óbvio que o
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computador pode ser usado para editá-lo, através de softwares especı́ficos, mas a utilização da

ferramenta não vai depender da disponibilidade de computadores a todos os alunos.

Segundo Alcântara (2012), “o professor tem como auxı́lio um novo recurso de tornar

suas aulas mais estimulantes e diferenciadas” e vai além ao afirmar que

O professor/mediador cria certas facilidades aumentando a auto-estima dos
alunos, além de permitir novos valores e verificando a dificuldade de aprendi-
zagem readaptando com jogos interativos e de fácil entendimento, ou seja, o
professor como mediador tem papel significativo e é dele a missão de buscar
alternativas viáveis para fazer desaparecer o desinteresse dos alunos que não
querem se envolver e participar dos projetos implantados pela escola. (p.1)

Para Perius (2012),

Neste processo, o professor assume o papel de mediador ou formador da apren-
dizagem, ou seja, ele instiga o desenvolvimento da aprendizagem, utilizando-
se de ferramentas pedagógicas que venham a contribuir para a construção do
conhecimento. Aprende-se a conhecer, aprendendo a fazer e a refletir sobre
esse fazer, demonstrando que diferentes estı́mulos podem atuar sobre áreas
cerebrais e emoções do indivı́duo, visto que a motivação é um importante re-
quisito para o aprendizado. (p.11)

Como lembra Costa (2011),

No Ensino da Matemática, ainda, diversos docentes executam suas práticas
pedagógicas, baseando-se num método ultrapassado, do ponto de vista da ver-
tente construtivista, abrindo mão do uso das novas tecnologias educacionais,
comprometendo a aprendizagem dos estudantes e, bem como, o seu profissio-
nalismo. (p.3)

Apesar da tecnologia ser uma ferramenta de auxı́lio ao professor, encontra-se ainda

uma grande resistência por parte do mesmo. Porém, essa resistência vem diminuindo e o

número de pessoas que possuem acesso à tecnologia vem crescendo exponencialmente. Atu-

almente, muitas pessoas utilizam algum tipo de tecnologia em seu cotidiano. Até mesmo as

crianças já sabem utilizar aparelhos eletrônicos, como os smartphones e os tablets, por exem-

plo.

Os educadores matemáticos têm buscado novos métodos para levar à prática da sala de

aula as ideias-chave de construção e de compreensão, dentro os quais destacam-se: resolução de

problemas, modelagem, etnomatemáticas, transversalidade, tecnologias de informação e jogos

matemáticos.

Referindo-se a matemática, é importante que o professor desenvolva atividades que

exploram sua história, importância e suas aplicações. Diante disso, as novas tecnologias de



38

informação e comunicação (TICs), em sua trajetória, trazem uma visão inovadora, que tem

como caracterı́stica básica a inter-relação entre prática, pesquisa e formação.

Faz-se necessário o desenvolvimento de momentos que integrem a Matemática e as

TICs, de maneira a favorecer a construção de conhecimentos matemáticos, colaborando na

concepção de um espaço de investigação e relevância à aprendizagem (BICUDO, 1999).

O contato pelas redes sociais digitais entre os docentes e discentes, na disciplina de

Matemática se dá não só pela ânsia de o aluno ampliar suas redes de contato, mas, também,

para obter ajuda relativa às tarefas escolares e para sanar dúvidas relacionadas aos conteúdos

estudados. Através dos sites de redes sociais, o instiga e conduz os alunos a obterem por si

mesmos a solução dos problemas.

Como destaque dos últimos anos entre as TICs, destam-se as redes sociais digitais, que

utilizam a internet. As mais utilizadas no Brasil atualmente são o Facebook, o Youtube, Twitter.

Faz-se referência também aos métodos de avaliação, como questionários ou formulários online.

Afonso (2009, p.43) diz que “o Facebook é uma rede social que reúne pessoas a seus

amigos e aqueles com quem trabalham, estudam e convivem”. É a rede social com a maior

participação de pessoas conectadas, onde elas podem compartilhar textos, fotos, vı́deos, entre

outras atividades. Vários professores, inclusive de Matemática, e as escolas utilizam tal rede

para a educação, postando dicas, exercı́cios e videoaulas, diretamente no site, através de vários

ambientes, como páginas, perfis pessoais e grupos.

O Twitter é outra ferramenta poderosa para o ensino da Matemática, porém, é mais

limitada do que o Facebook, pois em cada post é permitido o uso de 140 caracteres, entre letras,

números, espaços e caracteres especiais. Por ele, pode-se compartilhar textos, fotos e links de

blogs e outros sites.

Já o Youtube é um site e também uma rede social onde as pessoas postam vı́deos

sobre assuntos variados. Na disciplina de Matemática, milhares de professores postam as suas

videoaulas para os alunos assistirem e colocarem as suas dúvidas nos comentários. Por esse

site, é permitido compartilhar os vı́deos nas outras redes sociais, em blogs e outros sites.

Segundo Clemente (2009) “o blog é um tipo de publicação online que teve sua origem

no hábito de logar (entrar, conectar) a web, fazer anotações, escrever, comentar os caminhos

percorridos pelos espaços virtuais”. Azevedo (2014) complementa que

nesse ambiente, os professores podem postar os seus exercı́cios (online ou
não) ou as suas videoaulas sobre qualquer assunto e os alunos fazem os seus
comentários com dúvidas, ou escrevendo a solução da tarefa pedida. É um
dos ambientes mais utilizados pelos docentes. A partir dele, o professor pode
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compartilhar o link do post nas redes sociais digitais. (p.6)

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN - 2001), no ensino de Matemática,

o professor deve identificar as principais caracterı́sticas dessa ciência, de seus
métodos, de suas ramificações e aplicações; conhecer a história de vida dos
alunos, sua vivência de aprendizagens fundamentais, seus conhecimentos in-
formais sobre um determinado assunto, suas condições sociológicas, psicológicas
e culturais; ter clareza de suas próprias concepções sobre a matemática, uma
vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de obje-
tivos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas
a essas concepções (p.37).

Analisando os objetivos previstos nos PCN para o ensino de Matemática, é visto que

recursos como a internet, vı́deos, redes sociais, softwares, jogos educativos e a realidade virtual

trazem para a educação possibilidades não tão exploradas, mas que contribuem para a efetiva

assimilação do ensino. Desse modo, a tecnologia da informação e comunicação possibilita o

desenvolvimento de um aluno ativo no processo de ensino e aprendizagem, transformador do

meio em que vive, pois a tecnologia motiva o aprendizado, levando muitas vezes o aluno a

aplicar e praticar o que aprendeu, e o professor a analisar, avaliar e inteirar-se de mais uma

metodologia para o ensino.

É possı́vel concordar com Damaceno (2013) quando diz que:

Com as TICs é possı́vel criar ambientes onde os usuários, alunos e professo-
res conectados, apresentam-se de forma virtual gerando novas interfaces de
aprendizagem, de modo que todos possam contribuir, compartilhar e intera-
gir na construção do conhecimento de maneira mais rápida e dinâmica, cola-
borando para um desenvolvimento educacional e social mais acentuado. As
TIC proporcionam à educação ambiente de aprendizagem, mais adequados à
nova sociedade que emerge. Como a escola é muito mais que o espaço fı́sico,
constituindo-se essencialmente pela sociedade ao qual está inserida, ela passa
a ter os mesmos anseios que os agentes envolvidos nessa sociedade. Com isso,
as instituições de ensino devem promover a inclusão digital no ambiente esco-
lar. É preciso rever o processo de aprendizagem do mundo atual sem dificultar
a inserção das novas tecnologias na escola. (p.23)

Portanto, se torna “inovadora” a ideia de utilizar a internet (vı́deos, redes sociais, jogos,

etc) para o ensino de matemática em classe e extraclasse, onde o aluno poderá, por exemplo,

dar continuidade do aprendizado que é dado em sala aula.

2.4.5 A AVALIAÇÃO COM O USO DAS TICS

Quando um professor fala em avaliação muitos alunos ficam com medo e apreensivos

quanto ao que vai ser cobrado na prova, pois esse é um momento muito tenso e de muita pressão
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para os alunos.

A avaliação é um processo natural que acontece para que o professor tenha uma noção

dos conteúdos assimilados pelos alunos, bem como para saber se as metodologias de ensino

adotadas por ele estão surtindo efeito na aprendizagem dos alunos. Há muito tempo atrás ava-

liar significava apenas aplicar provas, dar uma nota e classificar os alunos em aprovados e

reprovados. Ainda hoje existem alguns professores que acreditam que avaliar consiste somente

nesse processo. Contudo, essa visão aos poucos está sendo modificada.

Segundo Nóvoa e Estrela (1993) a avaliação é atualmente

uma área de enorme complexidade técnica e cientı́fica, seja pela dimensão
formativa, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do aluno e ori-
entá-lo no processo, ou pela dimensão somativa; da regulação, compreendendo
por esta dimensão como o necessário à correção dos desvios significativos, do
monitoramento das atividades previstas no planejamento, e da certificação, a
avaliação pode ser considerada como um processo decisório.

Como Perez (2015) afirma,

Muitas técnicas de avaliação podem ser utilizadas pelos professores de ma-
temática, a saber: provas com questões de resposta aberta, tarefas de resposta
curta, itens de múltipla escolha, tarefas de desenvolvimento, observação, pes-
quisa e redações matemáticas, jogos, WebQuests e portfólios, entre outros. [...]
Acredita-se que aspectos como interação, feedback, diálogo e envolvimento
ativo dos alunos no processo de ensino e aprendizagem e na avaliação, que in-
clui o avaliar a si próprio e aos outros, contribuem para promover o domı́nio de
procedimentos e a compreensão conceitual através da resolução de problemas,
do raciocı́nio e da argumentação. (p.27)

Sabe-se que existem inúmeras formas de avaliar um aluno, de acordo com o ambiente

escolar, em relação ao comportamento, utilizando provas discursivas e de múltipla escolha,

trabalhos escolares, tarefas de casa, comprometimento escolar, participação nas aulas e nos

eventos escolares, etc. Todos esses meios são utilizáveis na constituição de uma nota.

Como destacado por Fernandes (2007), ainda em muitas situações,

prevalece uma avaliação pouco integrada ao ensino e a aprendizagem, mais
orientada para atribuição de classificações do que para análise cuidadosa do
que os alunos sabem, e são capazes de fazer, ou para compreender as suas
eventuais dificuldades, ajudando-os a superá-las. (p.587)

Mas como seria possı́vel relacionar a avaliação matemática com as Tecnologias de

Informação e Comunicação? Como exemplo, atualmente, em cursos de Ensino a Distância
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(EAD) já é absolutamente normal que existam provas, trabalhos, webquests, fóruns, entre outros

métodos de avaliação, ambos online, realizados através da internet.

Pode-se então refletir que, sendo uma pesquisa, um trabalho, uma lista de exercı́cios,

o desempenho em um jogo ou em um software matemático, etc, em sala ou extraclasse, todos

podem ser realizados como forma de avaliação do aluno. Seja essa análise por nota ou simples-

mente pelo desempenho do discente, o professor deve lembrar que a avaliação vai muito além,

podendo inclusive avaliar a si mesmo.

A internet combina interatividade com fotos, áudio, vı́deo e texto impresso; utiliza hi-

perlinks para reforçar conhecimentos ou apresentar explicações; permite que sejam efetuadas

avaliações online. Enfim, esse instrumento representa um novo conceito em tecnologia: a livra-

ria em sua mesa de trabalho, o dicionário em seus dedos, o som em seus ouvidos. Não há nada

que possamos ver ou ouvir que não possa ser disponibilizado por ela (Colossi, Consentino &

Queiroz, 2001).

Entende-se, dessa maneira, que além de possı́vel, seja também necessário incorporar

os recursos disponı́veis a partir do uso da internet dentro e fora da sala de aula, seja para ensino

ou avaliação, de maneira que as possibilidades de acesso a informações se multipliquem e que

interações entre professor e aluno aumentem, entre outros aspectos importantes.

O importante é entender que avaliar não consiste somente em fazer provas e dar nota,

avaliar é um processo pedagógico contı́nuo, que ocorre dia após dia, buscando corrigir erros e

construir novos conhecimentos.
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3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Neste capı́tulo apresentamos os aspectos metodológicos da pesquisa, de acordo com

os recursos metodológicos utilizados, destacando sua classificação, os instrumentos de coletas

de dados e os procedimentos para a sistematização dos dados e análise, bem como os sujeitos

envolvidos nesta pesquisa.

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

Metodologia significa estudar os métodos, no caso da metodologia de pesquisa estamos

falando dos métodos utilizados para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.

A principal forma de caracterizar uma pesquisa é em relação a sua abordagem. De

acordo com Creswell (2010) as pesquisas podem ser classificadas em qualitativas, quantitativas

ou mistas, como segue abaixo:

Os métodos quantitativos envolvem o processo de coleta, análise, interpretação
e redação dos resultados de um estudo [...] As abordagens qualitativas de co-
leta, análise, interpretação e redação do relatório de dados diferem das aborda-
gens quantitativas tradicionais. A amostragem intencional, a coleta de dados
abertos, a analise de textos ou de imagens, a representação de informações
em figuras e em quadros e a interpretação pessoal dos achados informam pro-
cedimentos qualitativos [...] Os procedimentos de métodos mistos empregam
aspectos dos métodos quantitativos e dos procedimentos qualitativos. (p.21)

Nas pesquisas qualitativas os dados analisados devem ser coletados de uma forma va-

riada e proporcionar aos participantes da pesquisa exprimirem suas opiniões em relação as

questões levantadas. De acordo com Thiollent (2011) a pesquisa qualitativa:

[...] não deixa de ser uma forma de experimentação em situação real, na qual
os pesquisadores intervem conscientemente. Os participantes não são reduzi-
dos a cobaias e desempenham um papel ativo. Alem disso, na pesquisa em
situação real, as variáveis não são isoláveis. Todas elas interferem no que está
sendo observado. Apesar disso, trata-se de uma forma de experimentação na
qual os indivı́duos ou grupos mudam alguns aspectos da situação pelas ações



43

que decidiram aplicar. Da observação e da avaliação dessas ações, e também
pela evidenciação dos obstáculos encontrados no caminho, há um ganho de
informação a ser captado e restituı́do como elemento de conhecimento. (p.28)

Existem vários autores que fazem referência às pesquisas qualitativas, alguns ainda

mais precisos fazem pontuações sobre as pesquisas qualitativas em educação. De acordo com

Bogdan e Biklen (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986) as pesquisas qualitativas em educação apre-

sentam cinco caracterı́sticas básicas:

1. Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como

seu principal instrumento, pressupondo o pesquisador em contato direto com o ambiente e a

situação investigada.

2. Os dados coletados são, na sua maioria, descritivos. Sendo assim, o material deve

conter descrições de situações, pessoas ou acontecimentos. O pesquisador deve buscar as mais

variadas formas de obtenção de dados.

3. Existe uma preocupação maior com o processo do que com o produto final, sendo

interesse do pesquisador verificar como o problema da pesquisa se manifesta nas interações

realizadas.

4. O sentido que os participantes dão as coisas são focos da atenção do pesquisador.

Dessa maneira, sempre é buscado captar a forma de pensar dos participantes.

5. Na análise dos dados o processo é intuitivo, ou seja, as abstrações se consolidam da

inspeção dos dados.

Assim, nossa pesquisa se apresenta como qualitativa, a fim de melhor compreender os

fenômenos de estudo propostos neste trabalho a partir das perspectivas dos sujeitos da pesquisa,

a saber: os alunos, os pais ou responsáveis dos alunos, a coordenação pedagógica e o professor

pesquisador.

Temos como pesquisador o próprio professor da turma, que por meio de contato direto

com os sujeitos, realizou uma pesquisa-ação, no qual o objetivo é avaliar quais serão as possi-

bilidades e os limites da aplicação da metodologia Sala de Aula Invertida para os alunos de 8º

ano.

Para a coleta de dados utilizamos recursos como: a observação e diário de campo

do professor pesquisador, questionários pré e pós aplicação da proposta metodológica aos

pais e alunos, gravações de áudio das aulas, registro de atividades dos alunos e relatórios da

coordenação pedagógica. Os dados foram coletados em 40 horas/aulas, sendo 20 em cada

turma, no perı́odo de 23 de março de 2017 a 21 de abril de 2017.
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O diário de campo foi utilizado como fonte de informações inerentes a aplicação da

pesquisa. Nele está registrado como foi dado o encaminhamento da aula, as tomadas de decisões

feitas entre o professor pesquisador e os alunos, os imprevistos que aconteceram ao longo da

aplicação da pesquisa, entre outras observações.

As observações feitas pelo professor pesquisador durante a aplicação da pesquisa também

serviram de instrumento de coleta de dados para a análise do trabalho realizado. Porém, para

auxiliar nesse processo foram utilizadas, ainda, as gravações em áudio das aulas. A finalidade

das gravações em áudio é de contrastar com as ações desenvolvidas pelos alunos e com as

informações de campo coletadas pelo professor pesquisador, a fim de acrescentar à pesquisa

informações relevantes.

Para realizar a análise dos dados obtidos pela pesquisa utilizamos a análise de conteúdo,

conforme as propostas de Moraes (1999) e Bardin (2006). Segundo esses autores, a análise de

conteúdo como método de análise de dados é utilizada para descrever e interpretar o conteúdo

de toda classe de documentos e textos.

Segundo Bardin (2006) “a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos meto-

dológicos que está em constante aperfeiçoamento” (p.9). Além disso, serve para desvendar o

que está escondido e pode ser aplicada em várias formas de pesquisa. Segundo Ramos e Salvi

(2009) o método da análise de conteúdo consiste em:

[...] tratar a informação a partir de um roteiro especı́fico, iniciando com (a)
pré-análise, na qual se escolhe os documentos, se formula hipóteses e obje-
tivos para a pesquisa, (b) na exploração do material, na qual se aplicam as
técnicas especı́ficas segundo os objetivos e (c) no tratamento dos resultados e
interpretações. Cada fase do roteiro segue regras bastante especı́ficas, podendo
ser utilizado tanto em pesquisas quantitativas quanto em pesquisas qualitativas.
(p.3)

Bardin (2006) estabelece o trabalho em três etapas: pré-análise, exploração do material

e tratamento dos resultados, com as inferências e interpretações. Moraes (1999), propõe cinco

etapas: preparação das informações, unitarização, categorização, descrição e interpretação.

Trata-se apenas de distintas denominações, já que, na essência, as propostas se assemelham.

Optamos por seguir as etapas de Bardin. Detalhamos de forma mais explicita tais etapas e suas

descrições no capı́tulo 5.1, onde descrevemos o método de análise.

Por hora, destacamos as categorias de análise, a priori definidas: motivação; material

online; resolução e apresentação de tarefas; resolução de desafios e diversificação das tarefas.

Ambas as categorias, ou caixas, se justificam pelo encaixe com a proposta metodológica, que

será melhor detalhada no próximo capı́tulo.
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Logo abaixo segue um organograma que explica resumidamente o caminho meto-

dológico assumido na pesquisa:

Figura 1: Organograma dos caminhos metodológicos da pesquisa

Fonte: O autor.
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4 A PROPOSTA METODOLÓGICA

Neste capı́tulo apresentamos nossa interpretação para a organização de uma intervenção

pedagógica pautada nas ideias das metodologias ativas de aprendizagem, a saber, a Sala de Aula

Invertida. Para nos dar direção em relação a esta metodologia, nos baseamos nas propostas de

Bergmann e Sams (2016). Na sequência são descritas as atividades elaboradas para compor

uma proposta metodológica (PASAI) para o ensino de equações; desigualdades e inequações;

equações do 1º grau com duas incógnitas e sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas,

adaptadas nas premissas da metodologia da Sala de Aula Invertida.

A aplicação desta proposta teve como público alvo os estudantes com idades entre 12 e

14 anos, os quais compõem duas turmas (15 e 16 alunos, respectivamente) de 8º ano do Ensino

Fundamental 2, de uma escola particular localizada no sudoeste do Paraná.

O turno de frequência regular destas turmas é matutino, sendo que as aulas de Ma-

temática somam 5 (cinco) horas/aulas de 50 minutos cada durante a semana, onde cada turma

tem 1 aula por dia desta disciplina.

Para efetivação da pesquisa, serão utilizadas as aulas regulares de Matemática, num

processo contı́nuo de cinco horas/aulas semanais durante 4 semanas (cerca de 40 horas/aula),

salvo situações em que hajam atividades extraclasse que compõe o cotidiano escolar, ou até

feriados ou recessos.

4.1 A PASAI

PASAI significa: Proposta de Aplicação da Sala de Aula Invertida. Esta proposta, ou

“ideia”, surgiu pela necessidade do professor pesquisador em tornar as aulas mais dinâmicas,

produtivas e participativas, na qual o aluno se tornaria o protagonista do ensino dentro da sala de

aula, e o professor um orientador ou mediador do conhecimento. Assim, cria-se esta adaptação

metodológica que poderá, inclusive, servir de exemplo a outros professores que poderão utilizá-

la.
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Neste caso, realizamos uma adaptação da metodologia Sala de Aula Invertida para o

ensino de equações; desigualdades e inequações; equações do 1º grau com duas incógnitas e

sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas para turmas do 8º ano do Ensino Funda-

mental 2.

Como princı́pio desta metodologia ativa, a Sala de Aula Invertida tem como proposta

“prover aulas menos expositivas, mais produtivas e participativas, capazes de engajar os alunos

no conteúdo e melhor utilizar o tempo e conhecimento do professor.” (PAIVA, 2016).

Foi a partir deste interesse do professor pesquisador que surgiu a elaboração de uma

sequência metodológica que se adaptasse ao cotidiano das turmas, ao desejo de “mudança” de

suas aulas e ao mesmo tempo adaptar uma das mais atuais metodologias ativas, a Sala de Aula

Invertida.

Por esse motivo, elaboramos uma proposta dividida em 5 etapas: Motivação; Material

online; Resolução e apresentação de tarefas; Resolução de desafios e Diversificação de tarefas.

Propositalmente, esse número de etapas coincidem com o número de dias e de aulas de Ma-

temática que as turmas escolhidas para aplicação possuem, ou seja, cada turma tem 1 aula de

matemática em cada um dos 5 dias letivos da semana. Este fato facilitou a aplicação da pes-

quisa, mas não significa que não pode ser aplicada em turmas que tenham sequências de aulas

diferentes desta.

Cada uma das etapas são, de certa forma, ligadas entre si. Descrevemos abaixo os

motivos da escolha de cada uma delas e como elas se configuram para a composição da proposta

metodológica:

4.1.1 MOTIVAÇÃO

Não é somente na disciplina de Matemática que muitos professores sentem uma certa

falta de interesse no aprendizado por parte dos alunos. É neste momento que nos remete atitudes

que levam a motivação do aluno para instigá-lo a aprender.

Infelizmente, o simples fato da leitura da introdução de um conteúdo no livro didático

ou material de apoio não é suficiente para um grande despertar do interesse dos alunos. Foi por

este motivo que, com o propósito de fazer o aluno envolver-se nas tarefas propostas e adqui-

rir conhecimentos iniciais relacionados ao conteúdo a ser estudado, de maneira mais atrativa e

menos tradicional, elaboramos a etapa de motivação, na qual são realizadas atividades e questi-

onamentos que farão com que o aluno se envolva e adquira, na prática, conhecimentos prévios,

relacionados ao conteúdo a ser estudado, de maneira mais atrativa e menos tradicional.
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Salientamos que esta etapa, mesmo estando intimamente ligada à próxima, já traz um

pouco da essência da Sala de Aula Invertida, que é o aluno ser motivado a aprender antes de

efetivamente ser ensinado à ele algum conteúdo. Como exemplo, usado em nossa pesquisa,

realizamos perguntas questionadoras e aplicamos jogos e atividades lúdicas em todas as aulas

de motivação, obviamente estes eram focados no conteúdo que seria trabalhado.

Ainda nesta etapa, como forma de registro e coleta de dados, os alunos recebem algu-

mas folhas que chamamos de “Registro de Tarefas Semanal” (Apêndice P). Assim, é sugerido

aos alunos que nestas folhas registrem comentários, observações, dúvidas, ou qualquer ou-

tra forma de registro que desejam fazer em relação ao conteúdo trabalhado na semana. Estas

também tem como objetivo servir de resumo dos conteúdos estudados. As folhas de Registro

de Tarefas Semanal foram recolhidas ao final da pesquisa para servirem de objetos de análise.

4.1.2 MATERIAL ONLINE

Nesta etapa é onde, efetivamente, a metodologia da Sala de Aula Invertida coloca-se

em prática. O objetivo desta etapa é que, por meio das videoaulas, os alunos possam adquirir

um conhecimento prévio dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula.

Ainda na transição da etapa anterior para esta, os alunos recebem (via grupo da disci-

plina no WhatsApp) videoaulas sobre o conteúdo a ser trabalhado na semana. Uma observação

é que o grupo no aplicativo WhatsApp já era uma iniciativa dos próprios alunos para manterem

contato extraclasse, e seu uso foi incluı́do na PASAI para fortalecer o uso de tecnologias para o

ensino.

Essas videoaulas, recebidas no interstı́cio da etapa 1 e 2, são assistidas pelos alunos

em suas casas, fora do ambiente escolar, para que tenham o contato com os conteúdos que

serão discutidos efetivamente pelo professor em sala de aula. Deste modo, na etapa “Material

online”, existem dois momentos principais: o momento em que o aluno assiste a videoaulas e

estuda sozinho, procurando detalhes e percebendo dúvidas sobre o conteúdo; e o momento em

sala de aula, na qual o professor explora os conteúdos já visualizados pelos alunos nos vı́deos,

resolvendo exercı́cios, explicando detalhes e sanando dúvidas sobre o conteúdo.

As videoaulas, de produção própria ou de outros professores, devem ser objetivas e,

preferencialmente, com pouca duração (aproximadamente entre 8 a 12 minutos). E, ao serem

compartilhadas com os alunos, estes poderão visualizar, fazer anotações, pausar e revê-las no

momento que desejarem. Isso, de certa forma, daria liberdade aos alunos e auxiliaria o pro-

fessor no momento da formalização do conteúdo, onde pretende-se que os alunos já obtenham
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conhecimentos prévios a partir das videoaulas.

Então, nesta etapa o professor deixa de ser o “detentor do conhecimento” e passa a ser

“condutor e facilitador”, discutindo com os alunos o material online, formalizando o conteúdo,

tirando dúvidas e resolvendo exercı́cios com o auxı́lio dos alunos, finalizando a aula com a

distribuição de atividades para os grupos de alunos, previamente formados, para apresentarem

suas resoluções na próxima aula.

4.1.3 RESOLUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TAREFAS

Para a execução desta etapa, após os alunos serem separados em grupos (ainda na etapa

anterior), eles recebiam alguns exercı́cios e problemas de seu próprio material didático para que

fossem resolvidos, apresentados e explicados em aula aos demais colegas.

Ainda como inclusão da metodologia da Sala de Aula Invertida, nesta etapa o professor

permite que os próprios alunos resolvam e apresentem suas atividades, em grupo, para os demais

colegas, permitindo assim que expressem suas diversas formas e técnicas de resolução, bem

como promove a interação entre os alunos, permitindo o ensino de forma colaborativa.

4.1.4 RESOLUÇÃO DOS DESAFIOS

Diferentemente das atividades resolvidas e apresentadas pelos alunos, nesta etapa o

professor promove a elaboração de desafios para que cada grupo busque resolvê-los e apresente-

os aos demais.

Estes desafios elaborados pelo professor são enviados, novamente, através do grupo via

WhatsApp, ainda em perı́odo extraclasse após a etapa “Resolução e apresentação de tarefas”.

No caso desta pesquisa, foram desenvolvidos vı́deo desafios onde o professor expõe visualmente

e por áudio os desafios propostos para cada grupo.

Assim, nesta etapa os alunos resolvem os desafios em perı́odo extraclasse e em aula,

apresentam e explicam detalhadamente os caminhos que utilizaram para se chegar a resolução

dos problemas a eles determinados.

Os desafios podem ser problemas que envolvam o que está sendo estudado, de forma

que exijam um raciocı́nio focado nos objetivos de aprendizagem daquele determinado conteúdo.
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4.1.5 DIVERSIFICAÇÃO DAS TAREFAS

Nesta etapa, tı́nhamos como objetivo propor tarefas variadas, que pudessem explorar

aspectos dos conteúdos ainda não destacados. Então, para finalizar as etapas, era proposto

aos alunos uma atividade de diversificação das tarefas (TICs, jogos, modelagem, história da

matemática, etc.) para realização em sala de aula, sobre os conteúdos vistos nas aulas anteriores.

Esta atividade torna a proposta ainda mais atrativa aos alunos, já que iniciam e acabam a semana

com diferentes métodos lúdicos que envolvem o conteúdo trabalhado.

Outro detalhe importante desta fase é que os alunos recebem, em horário extraclasse

e também através do grupo do WhatsApp, o link para realização dos trabalhos online. Estes

contém exercı́cios (duas ou três atividades, com alternativas) feitos através do Google For-

mulários, e que fazem parte do processo avaliativo de cada aluno. Podem ser realizados por

eles com consulta aos seus materiais e exibe, ao seu final, a nota obtida. O prazo para sua

conclusão é o inı́cio da próxima semana, onde todas as etapas iniciam novamente.

Vale ressaltar que, para avaliação destes alunos, foram considerados os trabalhos on-

line (desenvolvidos semanalmente após a última etapa) e uma prova que baseava-se em todos

os conteúdos trabalhados ao final das 4 semanas de aplicação. Obviamente, a proposta não

estabelece obrigatoriamente um critério de avaliação, ficando este a cargo do professor.

4.2 A APLICAÇÃO DA PASAI PARA TURMAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Nas seções que seguem, estão descritas as atividades desenvolvidas em cada etapa da

PASAI, separadas por conteúdo e pelas 4 semanas de aplicação desta pesquisa.



 

 

 

ETAPA 1: Motivação 

 1º MOMENTO: Questionar os alunos sobre o que já sabem sobre o conteúdo de equações 

do 1º grau; 

 2º MOMENTO: Utilizar o jogo “Balança interativa” 

(http://www.vdl.ufc.br/ativa/programas/balanca.html), como motivação para associarem 

as equações com a noção de igualdade de dois membros; 

 3º MOMENTO: Utilizar o jogo “Algebra Equations” 

(http://www.mathplayground.com/AlgebraEquations.html), que também é um jogo com 

uma balança de dois pratos, mas que estimula ainda mais a resolução de equações do 1º 

grau; 

 4º MOMENTO: Enviar aos alunos, através do grupo na rede social WhatsApp, a videoaula 

sobre Equação do 1º grau  (https://www.youtube.com/watch?v=Ylvb03POwGE) para 

assistirem extraclasse. Lembrá-los de fazerem anotações no Registro de Tarefas Semanal; 

ETAPA 2: Material online 

 1º MOMENTO: Discussão e dúvidas sobre a videoaula enviadas aos alunos na etapa 

anterior; 

 2º MOMENTO: Rápida formalização matemática do que foi visto (definição, elementos, 

resolução e propriedades, etc); 

 3º MOMENTO: Resolução de atividades da apostila (Apêndice A) e distribuição de 

exercícios (Apêndice B) para apresentação dos grupos na próxima etapa; 

ETAPA 3: Resolução e apresentação de tarefas 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos (exercícios propostos na última etapa); 

 2º MOMENTO: Enviar aos alunos, através da rede social WhatsApp, o “vídeo desafio” 

(https://www.youtube.com/watch?v=rZwLzLo1Vzg) da 1ª semana com os problemas 

(Apêndice C) para os grupos resolverem e apresentarem na próxima etapa; 

ETAPA 4: Resolução dos desafios 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos das resoluções dos desafios que cada grupo 

recebeu; 

 2º MOMENTO: Resolução coletiva de problemas em aula (APÊNDICE D); 

ETAPA 5: Diversificação das tarefas 

 1º MOMENTO: Jogo coletivo: “Dominó das equações”, para fixação e prática dos 

conteúdos vistos nas aulas anteriores; 

 2º MOMENTO: Disponibilizar link (https://goo.gl/Pk4v4u) para o trabalho online (T1) da 1ª 

semana. 
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4.2.1 SEMANA 1 - CONTEÚDO: EQUAÇÕES



 

 

 

 

ETAPA 1: Motivação 

 1º MOMENTO: Perguntar aos alunos o que entendem por “Desigualdade”. Depois, 

questionar a eles sobre o que imaginam que seja, em Matemática, uma desigualdade e 

uma inequação, já que estes conteúdos serão novos a eles; 

 2º MOMENTO: Apresentar no quadro problemas que envolvam desigualdades e pedir para 

que, em grupos, determinem as possíveis soluções, evitando falar sobre o uso de 

incógnitas ou algo do tipo para resolverem; 

 3º MOMENTO: Colocar números reais (aleatórios) no quadro, dois a dois, e pedir para que 

copiem no caderno e preencham com >, ≥, < ou ≤. Depois, colocar como curiosidade, 

uma inequação que envolva uma incógnita e questioná-los: “para quais valores de x esta 

afirmação é verdadeira?” (ex.: x+3 < 5); 

 4º MOMENTO: Enviar aos alunos, através do grupo na rede social WhatsApp, a videoaula 

sobre Inequação do 1º grau  (https://www.youtube.com/watch?v=LsX-0I5w9UE) para 

assistirem extraclasse. Lembrá-los de fazerem anotações no Registro de Tarefas Semanal; 

ETAPA 2: Material online 

 1º MOMENTO: Discussão e dúvidas sobre a videoaula enviada aos alunos na etapa 

anterior; 

 2º MOMENTO: Rápida formalização matemática do que foi visto (definição, elementos, 

resolução e propriedades, etc); 

 3º MOMENTO: Resolução de atividades da apostila (Apêndice E) e distribuição de 

exercícios (Apêndice F) da mesma para apresentação dos grupos na próxima aula; 

ETAPA 3: Resolução e apresentação de tarefas 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos (exercícios propostos na última aula); 

 2º MOMENTO: Enviar aos alunos, através da rede social WhatsApp, o “vídeo desafio” 

(https://www.youtube.com/watch?v=RpIt8_3tvUg) da 2ª semana com os problemas 

(Apêndice G) para os grupos resolverem e apresentarem na próxima aula; 

ETAPA 4: Resolução dos desafios 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos das resoluções dos desafios que cada grupo 

recebeu; 

 2º MOMENTO: Resolução coletiva de exercícios em aula; 

ETAPA 5: Diversificação das tarefas 

 1º MOMENTO: Jogo online: “Balança Lógica” (https://rachacuca.com.br/jogos/balanca-

logica/), para que se desafiem buscando ver quem consegue atingir a maior pontuação; 

 2º MOMENTO: Disponibilizar link (https://goo.gl/CnBluM) para o trabalho online (T2) da 2ª 

semana.  
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4.2.2 SEMANA 2 - CONTEÚDO: DESIGUALDADES E INEQUAÇÕES



 

 

 

ETAPA 1: Motivação 

 1º MOMENTO: Questionar aos alunos sobre o que já sabem sobre coordenadas cartesianas 

e o plano cartesiano; 

 2º MOMENTO: Utilizar o jogo “Batalha Naval” (Apêndice H) para revisar e instigar os 

alunos a trabalhar com pares ordenados e relacionar com o plano cartesiano. Dividi-los em 

duplas para a realização da atividade; 

 3º MOMENTO: Enviar aos alunos, através do grupo na rede social WhatsApp, as videoaulas 

sobre equação do 1º grau com duas incógnitas  

(https://www.youtube.com/watch?v=ddAvvc6zIi0) e sobre gráfico de equações do 1º grau 

com duas incógnitas (https://www.youtube.com/watch?v=lZbetSOdIz8), para assistirem 

extraclasse. Lembrá-los de fazerem anotações no Registro de Tarefas Semanal. Também 

enviar a eles e sugerir que disputem entre si ou contra outro adversário online o jogo 

“Batalha Naval” (https://battleship-game.org/pt/); 

ETAPA 2: Material online 

 1º MOMENTO: Discussão e dúvidas sobre as videoaulas enviadas aos alunos na etapa 

anterior; 

 2º MOMENTO: Rápida formalização matemática do que foi visto (definição, tabela, plano 

cartesiano, gráficos, etc) e realização de exemplos (equações com duas incógnitas, 

produção de tabelas e esboço de gráficos no plano cartesiano); 

 3º MOMENTO: Resolução da atividade (Apêndice I) e distribuição de exercícios (Apêndice 

J) da mesma para apresentação dos grupos na próxima aula; 

ETAPA 3: Resolução e apresentação de tarefas 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos (exercícios propostos na última aula); 

 2º MOMENTO: Enviar aos alunos, através da rede social WhatsApp, o “vídeo desafio” 

(https://youtu.be/WIn84R-vUow) da 3ª semana com os problemas (Apêndice K) para os 

grupos resolverem e apresentarem na próxima aula; 

ETAPA 4: Resolução dos desafios 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos das resoluções dos desafios que cada grupo 

recebeu; 

 2º MOMENTO: Resolução coletiva de exercícios em aula; 

ETAPA 5: Diversificação das tarefas 

 1º MOMENTO: Aplicar a eles o jogo “Teia Cartesiana” 

(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8247), para fortalecer ainda mais a 

noção de plano cartesiano e coordenadas no mesmo; 

 2º MOMENTO: Disponibilizar link (https://goo.gl/ONXGZv) para o trabalho online (T3) da 

3ª semana.  
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4.2.3 SEMANA 3 - CONTEÚDO: EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM DUAS INCÓGNITAS



 

 

 

ETAPA 1: Motivação 

 1º MOMENTO: Questionar aos alunos sobre o que já sabem sobre o conteúdo de sistemas 

de equações do 1º grau com duas incógnitas e sobre os métodos de resolução (algébrica e 

gráfica); 

 2º MOMENTO: Utilizar o software Geogebra (https://www.geogebra.org/download) para 

demonstrar como colocar pontos no plano cartesiano e fazer o esboço gráfico de equações 

do primeiro grau com duas incógnitas. Dar exemplos (estratégicos) de sistemas de 

equações com duas incógnitas no quadro e permitir que os alunos auxiliem na construção 

dos pontos e do esboço gráfico das mesmas, percebendo a solução (ou não) dos sistemas 

pelo método gráfico e conferindo-os pelo método algébrico; 

 3º MOMENTO: Enviar aos alunos, através de um grupo na rede social WhatsApp, as 

videoaulas sobre Sistemas de equação do 1º grau com duas incógnitas 

(https://youtu.be/cyh-1WzTuRw; https://www.youtube.com/watch?v=KHzedOqf4ac e 

https://www.youtube.com/watch?v=_LGpobumZyU) para assistirem extraclasse. Lembrá-

los de fazerem anotações no Registro de Tarefas Semanal; 

ETAPA 2: Material online 

 1º MOMENTO: Discussão e dúvidas sobre a videoaula enviada aos alunos na etapa 

anterior; 

 2º MOMENTO: Rápida formalização matemática do que foi visto (definição, métodos de 

resolução: gráfica, da adição e da substituição, classificação dos sistemas, etc). Comentar e 

dar sugestões sobre como descrever um sistema de equações para a resolução de um 

problema; 

 3º MOMENTO: Resolução de atividades da apostila (Apêndice L) e distribuição de 

exercícios (Apêndice M) da mesma para apresentação dos grupos na próxima aula; 

ETAPA 3: Resolução e apresentação de tarefas 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos (exercícios propostos na última aula); 

 2º MOMENTO: Enviar aos alunos, através da rede social WhatsApp, o “vídeo desafio” 

(https://youtu.be/4PWp3a8-OhQ) da 1ª semana com os problemas (Apêndice N) para os 

grupos resolverem e apresentarem na próxima aula; 

ETAPA 4: Resolução dos desafios 

 1º MOMENTO: Apresentação dos grupos das resoluções dos desafios que cada grupo 

recebeu; 

 2º MOMENTO: Resolução coletiva de problemas em aula (Apêndice O); 

ETAPA 5: Diversificação das tarefas 

 1º MOMENTO: Aplicar com os grupos “Quiz sobre Sistemas, Equações e Inequações” 

(https://rachacuca.com.br/quiz/51575/sistemas-equacoes-e-inequacoes/) como forma de 

revisão de todos os conteúdos vistos, além de promover uma competição entre os grupos; 

 2º MOMENTO: Disponibilizar link (https://goo.gl/6N92eb) para o trabalho online (T4) da 4ª 

semana. 
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4.2.4 SEMANA 4 - CONTEÚDO: SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM DUAS
INCÓGNITAS
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5 ANÁLISE DOS DADOS E PERCEPÇÕES

Neste capı́tulo, vamos apresentar os dados, interpretando e analisando-os com base na

proposta construı́da e nas categorias que, a priori, definimos. Faremos isso procurando eviden-

ciar as compreensões dos envolvidos no processo, tendo em vista as percepções do professor

pesquisador, dos alunos, dos pais e da equipe pedagógica.

5.1 MÉTODO DA ANÁLISE

Conforme descrito na introdução deste trabalho, o método de análise de dados que

adotamos foi a Análise de Conteúdo, que segundo Bardin (2006, p. 31), é “um conjunto de

técnicas de análise das comunicações”. Segundo a autora, não se trata de um único instrumento

de análise, mas sim de um leque de opções marcados por uma grande disparidade de formas e

adaptáveis ao vasto campo das comunicações.

Ainda que diferentes autores proponham diversificadas descrições do processo de análise

de conteúdo, produzimos a organização da análise em torno dos três pólos sugeridos por Bar-

din (2006): a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados; inferência e

interpretação.

A fase da pré-análise é a organização, que se divide em leitura flutuante, escolha dos

documentos, formulação das hipóteses, referenciação dos ı́ndices, elaboração de indicadores, e

a preparação do material. Os dados organizados nesta fase encontram-se no Apêndice Q.

A fase de exploração do material é a administração sistemática das decisões tomadas a

partir das operações realizadas durante a pré-análise.

A fase do tratamento dos resultados e interpretação consiste na validação e atribuição

de significados dos resultados brutos.

Além das fases sugeridas, adotamos o processo de categorização, que Bardin (2006,

p. 117) define como “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um con-

junto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com
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os critérios previamente definidos”. As categorias são classes que se reúnem por grupos de

elementos sob um tı́tulo genérico.

Bardin (2006) também ressalta que a categorização pode empregar dois processos in-

versos:

- É fornecido o sistema de categorias e repartem-se da melhor maneira possı́vel
os elementos, à medida que vão sendo encontrados. Este é o procedimento
por “caixas” de que já falamos, aplicável no caso da organização do material
decorrer diretamente dos funcionamentos teóricos hipotéticos.
- O sistema de categorias não é fornecido, antes resultando da classificação
analógica e progressiva dos elementos. Este é o procedimento por “milha”. O
tı́tulo conceptual de cada categoria, somente é definido no final da operação.
(p. 119)

Neste caso, podemos resumir que o processo de categorização pode ser classificado

em:

- caixas: quando as categorias são elencadas, a priori, a partir das hipóteses e dos

objetivos;

- milhas: quando as categorias são definidas ao longo do processo de análise e o tı́tulo

conceitual de cada categoria só é definido no final do estudo.

Como primeira etapa de pré-análise, selecionamos os materiais que iriam compor o

conjunto de dados a serem analisados. Assim, o diário de campo do professor; as gravações de

áudio das aulas, os questionários dos alunos (pré e pós aplicação da PASAI); os questionários

dos pais (pré e pós aplicação da PASAI) e relatórios da equipe pedagógica constituiriam o

material a ser analisado.

A partir da seleção do material, procedemos a unitarização. As unidades de análise

constituem de trechos das respostas descritivas dos questionários dos alunos e dos pais; recortes

das falas dos alunos durante as gravações de áudio das aulas, relatórios produzidos pela equipe

pedagógica e comentários citados no diário de campo do pesquisador.

Seguindo os pressupostos de Bardin (2006), definimos as categorias a priori, ou seja,

pelo procedimento denominado pela autora de “caixas”.

As caixas foram definidas a partir da teoria, da proposta, dos objetivos e da questão de

pesquisa. Neste caso, foram previamente determinadas a partir da teoria e da proposta meto-

dológica (PASAI), onde as subcategorias seriam delimitadas a partir dos objetivos e da questão

de pesquisa. Como critério de análise destas subcategorias, focamos nas percepções dos envol-

vidos no processo.
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Em decorrência desses procedimentos, foram estabelecidas as seguintes categorias:

• Motivação

• Material online

• Resolução e apresentação de tarefas

• Resolução de desafios

• Diversificação das tarefas

Os trechos das respostas descritivas dos questionários dos alunos e dos pais, assim

como o diário de campo do professor e suas percepções, serviram como unidades para todas as

categorias.

Os relatórios produzidos pela equipe pedagógica se encaixaram como unidades para

as categorias: motivação; material online; resolução e apresentação de tarefas e diversificação

das tarefas.

Na descrição do conteúdo de cada categoria, traremos o contexto que propiciou deter-

minadas interações, bem como transcrições diretas das participações dos envolvidos.

Por fim, na discussão dos dados buscaremos estabelecer ligações entre as informações

coletadas, o referencial teórico que dá suporte a essa investigação e nossa pergunta de pesquisa,

ou seja, quais as possibilidades e quais os limites da utilização da metodologia Sala de Aula

Invertida em aulas de matemática para o 8º ano? Na visão dos pais, dos alunos, da equipe

pedagógica e do professor pesquisador.

Todas as etapas de análise (preparação das informações; transformação do conteúdo

em unidades, categorização, descrição e interpretação) se complementam e interagem, a ponto

de que em nossa investigação após pré-análise, as etapas praticamente não se distinguem.

É necessário, como parte importante do trabalho, a codificação dos dados que serão

analisados. Desse modo, todos os dados coletados por meio dos diferentes instrumentos de

coleta utilizados nesta pesquisa, a saber: questionário 1 para os alunos; questionário 1 para os

pais; diário de bordo; questionário 2 para os alunos; questionário 2 para os pais; registro de

atividades dos alunos e relatório da coordenação pedagógica, foram codificados do seguinte

modo:

PASAI: Proposta de aplicação da Sala de Aula Invertida;

PiQ1A: Pergunta i do Questionário 1 dos Alunos, onde i ∈ {1,2,3} ;
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PiQ2A: Pergunta i do Questionário 2 dos Alunos, onde i ∈ {1,2, ...,8} ;

PiQ1P: Pergunta i do Questionário 1 dos Pais, onde i ∈ {1,2,3,4};

PiQ1P: Pergunta i do Questionário 2 dos Pais, onde i ∈ {1,2,3,4};

Ai: Aluno(a) i, onde i ∈ {1,2, ...,35};

PMRi: Pai/Mãe/Responsável i, onde i ∈ {1,2, ...,35};

PMR: Pai, mãe ou responsável;

Ci: Coordenadora i, onde i ∈ {1,2};

RCP: Relatório da coordenação pedagógica;

A escolha dos recortes (tanto das falas, dos relatos, das respostas dos pais, alunos,

professor pesquisador e equipe pedagógica) ocorreu tendo em vista evidenciar os objetivos de

nossa pesquisa e traduzir as categorias de análise pré-estabelecidas.

Nas próximas seções traremos a descrição e interpretação dos dados relativos a cada

uma das categorias.

5.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE

Na figura a seguir apresentamos as categorias de análise, a priori, definidas:

Figura 2: Categorias de análise

Fonte: O autor.
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5.2.1 CATEGORIA 1: A MOTIVAÇÃO

A motivação é um aspecto importante do processo de aprendizagem em sala de aula,

pois a intensidade e a qualidade do envolvimento exigido para aprender dependem dela. Os

estudantes desmotivados pelas tarefas escolares apresentam desempenho abaixo de suas reais

potencialidades, distraem-se facilmente, não participam das aulas, estudam pouco ou nada e se

distanciam do processo de aprendizagem. Assim, aprendem pouco correndo risco de evadir da

escola limitando suas oportunidades futuras. Ao contrário, um estudante motivado mostra-se

envolvido de forma ativa no processo de aprendizagem, com esforço, persistência e até entusi-

asmo na realização das tarefas, desenvolvendo habilidades e superando desafios (BZUNECK,

2009; GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004).

Assim como proposto na descrição da PASAI, a motivação foi a parte onde efetiva-

mente buscava-se motivar os alunos, por meio de algumas atividades didáticas: questionamen-

tos sobre o que já sabiam sobre o conteúdo que iniciava-se; aplicação de jogos ou atividades que

tivessem relações com o conteúdo que seria ensinado e, para finalizar, era lhes sugerido uma ou

duas videoaulas sobre o conteúdo, que eram discutido e formalizado na próxima aula.

Ao questionar os alunos sobre o que já sabiam sobre o conteúdo que iriam aprender,

tı́nhamos como intuito trazer a tona conceitos e ideias que fortalecessem o que seria trabalhado.

Já nas aplicações dos jogos ou atividades, antes que fosse formalizado o conteúdo em

si, pretendı́amos familiarizar o assunto aos alunos, mostrando a eles uma possı́vel aplicação

daquilo que iria aprender teoricamente.

Finalmente, ao sugerir as videoaulas aos alunos, através de um grupo no WhatsApp,

buscava-se colocar a teoria da metodologia Sala de Aula Invertida efetivamente em prática,

ou seja, os alunos iriam obter conhecimentos prévios dos conteúdos que seriam ensinados,

onde posteriormente pouparia extensas explicações do conteúdo e permitiria maior tempo para

realização de exemplos e exercı́cios.

Decorrente dos textos analisados e atividades desenvolvidas, percebemos as possi-

bilidades e os limites manifestados pelos participantes desta pesquisa em relação a categoria

motivação.

Classificamos como parte da motivação todas as percepções, por meio de todos os

dados considerados unidades de análise, que relacionavam-se com as sequências dela descritas

acima, ou seja, os questionamentos aos alunos e as atividades e jogos motivacionais.

Todavia, destacamos que foram obtidos poucos dados ou informações dos alunos, pais
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ou equipe pedagógica em relação aos questionamentos e jogos aplicados na etapa de motivação.

Para a análise desta categoria, priorizamos as percepções do professor pesquisador através de

seu diário de campo e experiência em sala de aula durante a aplicação da PASAI, além de

recortes de falas dos alunos feitas a partir das gravações de áudio das aulas da pesquisa.

5.2.1.1 POSSIBILIDADES DA MOTIVAÇÃO

Ao buscar instigar os alunos sobre o conteúdo que seria trabalhado com atividades

diferentes do que estavam acostumados como introdução, foi satisfatório perceber a ótima

participação e interesse deles.

Quando desafiados a realizar as atividades em duplas ou em grupo não houve dificul-

dade alguma em ambas as turmas, ao contrário disso, eles desafiavam-se (de forma saudável), e

buscavam dar o seu melhor. Dessa forma, realmente tornava-se motivador as práticas exercidas

nestas aulas, pois mostravam-se instigados, questionavam e relacionavam as atividades com os

conteúdos durante a formalização dos mesmos nas aulas posteriores.

Algumas das atividades dadas durante as aulas de motivação tornaram-se tão interes-

sante para eles, que chegavam a pedir para realizá-las em outras aulas, quando restava tempo.

É o que podemos evidenciar durante a fala do aluno A7 durante a gravação de áudio da aula 2

da 3ª semana:

“Professor, se sobrar tempo da aula, podemos terminar nossa batalha naval? Porque

terminamos empatados na última aula, e aquele jogo nos faz pensar bastante (...)”

Como percepção do professor pesquisador, pode-se notar uma diferença no comporta-

mento dos alunos nas aulas posteriores, pois ao iniciar os conteúdos com algo que despertava

interesse, tudo o que era ensinado depois não era “novidade” para eles, já que de antemão ti-

veram contato com algo que relacionava-se com o conteúdo que seria ensinado. Diferente de

aulas antes da pesquisa, onde “o novo” sem uma introdução motivadora muitas vezes trazia

certa insegurança ou pouco interesse para alguns alunos.

Então, na categoria “Motivação”, verificamos como possibilidades:

- Participação e interesse dos alunos;

- Inserção de jogos como tarefas desafiadoras.
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5.2.1.2 LIMITES DA MOTIVAÇÃO

Com as distrações do mundo moderno competindo com os estudos - como a internet,

as redes sociais, os games e os smartphones, por exemplo - motivar os alunos a estudar se tornou

um desafio e tanto na vida dos educadores. Como o professor desempenha um papel decisivo

na motivação de seus alunos em relação aos estudos, é preciso inovar.

Porém, sendo um desafio, é de se esperar que encontremos alguns limites ao buscar

motivar nossos alunos, detalhes que podem, ou não, ser evitados antes ou durante esta etapa.

Entre esses limites, destacamos o tempo da aula. Como nenhuma das aulas eram ge-

minadas, tı́nhamos 50 minutos entre o diálogo com a turma sobre o que já sabiam sobre o

conteúdo e a aplicação de alguma atividade ou jogo que tivesse relação com o mesmo. Mas,

como a maioria das atividades eram realizadas em duplas ou em grupo, faltava-nos tempo para

que as finalizassem por completo. Como exemplo, citamos a aula 1 da 3ª semana de aplicação

da PASAI, em que durante a aula aplicamos o jogo “Batalha Naval”, onde infelizmente as du-

plas não terminaram por completo e a maioria não teve oficialmente um vencedor, tendo que

considerar aquele que mais objetos acertou de seu adversário.

Outra dificuldade encontrada foi a internet, fornecida em tempo integral para todos

da escola, que não funcionou durante um perı́odo de uma das aulas que precisava de acesso a

ela para a aplicação de uma atividade online (aula 1 da 1ª semana). Claro que, embora tendo

sido resolvido o problema técnico após alguns minutos de aula, é aceitável que essa situação

aconteça, já que isso independe do professor pesquisador ou dos alunos.

Então, na categoria “Motivação”, verificamos como limites:

- Tempo de aula, em que este foi decidido devido a dinâmica das aulas serem 1 hr/aula

(50 min) por dia. Surge aqui uma ideia para vencer esta limitação, que seria delimitar o tempo

para as atividades ou mais tempo para o desenvolvimento e conclusão desta etapa;

- Problema de acesso a internet, apesar deste problema não se repetir em mais do que

uma aula.

5.2.2 CATEGORIA 2: O MATERIAL ONLINE

De um modo tradicional, os processos de ensino e aprendizagem baseiam-se nas lin-

guagens escrita e verbal. Ensina-se por meio da fala do professor, escuta dos alunos, leitura e

transcrições de textos, perguntas e respostas orais e escritas, havendo pouco espaço para o uso

de outras linguagens, que aos poucos vêm sendo incorporadas ao universo escolar.
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Entre essas diferentes linguagens, podemos citar o caso das videoaulas, aliadas ao pro-

cesso de ensino e aprendizagem. E para a aplicação do método da Sala de Aula Invertida, o uso

desta tecnologia de ensino se torna indispensável. Mesmo nossa pesquisa sendo uma adaptação

desta metodologia de ensino, o uso de videoaulas foi mantido como um grande diferencial

do mesmo. Em resumo, seu uso funcionou da seguinte maneira: os alunos assistem a video-

aula da explicação (com introdução, exemplos, exercı́cios resolvidos, etc.) sobre determinado

conteúdo e já adiantam um pouco do aprendizado em si, permitindo que o professor poupe lon-

gas explicações daquele conteúdo, e utilize mais seu tempo para formalizar a explicação, dando

também mais exemplos e resolução de exercı́cios. O interessante é que estas videoaulas podem

ser feitas pelo próprio professor ou por outros educadores, além de que o aluno pode ver, pausar

e revê-las quantas vezes desejar, controlando até o horário em que irá assistir.

E como já proposto na descrição da PASAI, o uso de material online foi a parte onde

enviamos, através dos grupos de WhatsApp, videoaulas sobre os conteúdos que seriam traba-

lhados naqueles dias. Claro que, como já descrito na categoria anterior, isso era feito antes

das aulas sobre a discussão do material online. Já na aula em si, os alunos eram questionados

sobre o que aprenderam através das videoaulas, além de possı́veis comentários ou anotações

que tenham feito. Posteriormente, de forma rápida, eram formalizados os conteúdos no quadro,

onde no restante da aula eram dados exemplos e resolvidos exercı́cios que envolviam aquele

determinado conteúdo.

Através dos documentos analisados e das aulas aplicadas, percebemos possibilidades

e limites dos participantes desta pesquisa em relação a categoria material online.

Classificamos como parte do material online todas as percepções, através de todos os

dados considerados como unidades de análise, que relacionavam-se com as fases do mesmo, a

saber: a discussão sobre as videoaulas e a formalização breve do conteúdo trabalhado, além dos

exemplos e exercı́cios resolvidos.

Para análise desta categoria, priorizamos as respostas, descritivas, dos pais e alunos

através dos questionários a eles destinados, além de recortes dos relatórios feito pela equipe

pedagógica. E é claro, as percepções do professor pesquisador por meio de seu diário de campo,

junto da experiência em sala de aula durante a aplicação da PASAI.

5.2.2.1 POSSIBILIDADES DO MATERIAL ONLINE

Diferentemente da motivação, o tempo da aula para a discussão sobre a videoaula, a

formalização e exemplos com exercı́cios era suficiente, e as turmas, em sua maior parte, foram
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participativas em todos os momentos.

Um dos fatores essenciais para que esta etapa da pesquisa fosse bem sucedida é que

os alunos efetivamente assistissem as videoaulas. Durante a aplicação, pudemos observar que a

maioria dos alunos cumpriam com esse dever, e inclusive faziam anotações e esquemas, facili-

tando as discussões e formalização do conteúdo. É o que nos mostra o(a) aluno(a) A8:

Figura 3: Possibilidades do Material Online por A8

Fonte: Folha de registros semanais de A8.

Uma das vantagens da utilização das videoaulas, antes do professor efetivamente ex-

plicar todo o conteúdo, é que o aluno podia já vir para a aula com uma noção do que aprenderia

e seria trabalhado em sala de aula, quem sabe apenas para sanar dúvidas. É o que nos comple-

menta a resposta do aluno A18 em relação a P7Q2A:

Figura 4: Possibilidades do Material Online por A18

Fonte: Questionário 2 de A8.

Outro ponto vantajoso das videoaulas é que os alunos podem assistir no momento em

que quiserem, podem pausar ou até visualizá-la quantas vezes desejar. Jon Bergmann e Aaron

Sams (2016) falam que a inversão da sala de aula “cria condições para que os alunos “pausem

e rebobinem” o professor, através das videoaulas onde o aluno pode assistir quando e onde

quiser, podendo rever quantas vezes for necessário a mesma explicação. Isso é, tecnicamente,

impossı́vel de ele fazer ao assistir uma aula expositiva e dialogada. Assim, havia a possibilidade
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de uma maior dedicação para o aprendizado e compreensão dos conteúdos. Resumindo de uma

forma melhor, o aprendizado já era iniciado em casa, e apenas formalizado e intensificado

em sala de aula. Parte desses pontos em destaque são citados por A19, A20 e PMR22, ao

responderem as perguntas P5Q2A, P5Q2A e P1Q2P, respectivamente:

Figura 5: Possibilidades do Material Online por A19

Fonte: Questionário 2 de A19.

Figura 6: Possibilidades do Material Online por A20

Fonte: Questionário 2 de A20.

Figura 7: Possibilidades do Material Online por PMR22

Fonte: Questionário 2 de PMR22.

Foi interessante perceber que os alunos chegavam a encontrar outras videoaulas, além

daquelas que eram indicadas, e compartilhavam entre si no grupo da disciplina no WhatsApp.

Logo, como na matemática, dependendo do conteúdo, pode existir mais de um caminho para

se chegar a um resultado esperado, os alunos assistiam mais do que uma única explicação e

acabavam aprendendo outras técnicas ou curiosidades que, talvez, nem o professor pesquisador

iria mostrar a eles que existia. Esta possibilidade é comentada por A27 na P7Q2A:
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Figura 8: Possibilidades do Material Online por A27

Fonte: Questionário 2 de A27.

Uma observação interessante que pudemos notar foi a opinião dos alunos em relação as

videoaulas sobre seu auxilio na compreensão dos conteúdos. Quase 40% dos alunos afirmaram

que assistı́-las antes das aulas ajudava muito na compreensão dos conteúdos. É o que podemos

analisar na tabela abaixo sobre a P1Q2A:

“1) Estudar os conteúdos através de videoaulas antes das aulas
ajudou na compreensão dos conteúdos?”
ALTERNATIVAS QUANTIDADE %
a. Quase nada. 2 6,5
b. Um pouco. 17 54,8
c. Ajudou muito. 12 38,7

Tabela 1: Percentual das respostas da Pergunta 1 do Questionário 2 dos Alunos
Fonte: O autor.

Então, na categoria “Material online”, verificamos como possibilidades:

- o tempo da aula, que foi suficiente para a discussão sobre a videoaula, a formalização

do conteúdo, exemplos e resolução de exercı́cios;

- Participação e interação dos alunos nas discussões sobre as videoaulas;

- O uso das videoaulas, como forma dos alunos anteciparem o aprendizado antes de

aprenderem formalmente em aula, podendo assistir quantas vezes fosse necessário, onde qui-

sessem e quando quisessem;

- Os alunos encontravam outras videoaulas, compartilhavam com os demais colegas, e

aprendiam outras maneiras de se resolver alguns problemas ou tarefas.

5.2.2.2 LIMITES DO MATERIAL ONLINE

Mesmo a maioria dos alunos cumprindo com o seu papel de assistir as videoaulas,

alguns diziam não ter conseguido assisti-las. Assim, como consequência deste fato, não tiravam

dúvidas e não tinham grande participação nas discussões sobre as videoaulas naquela aula,

ficando assim “perdidos” até que o conteúdo fosse efetivamente formalizado.

Vemos nos recortes que seguem, escritos respectivamente por PMR14 e PMR4, na

P3Q2P, que alguns responsáveis pelos alunos não tinham a consciência de que, além das vi-
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deoaulas, também eram usados outros meios (formalização do conteúdo em aula, exemplos,

exercı́cios, atividades lúdicas, etc) para que o aluno compreendesse o conteúdo:

Figura 9: Limites do Material Online por A27

Fonte: Questionário 2 de PMR14.

Figura 10: Limites do Material Online por PMR4

Fonte: Questionário 2 de PMR4.

Ao contrário, a função da videoaula era dar liberdade para que o aluno assistisse, pau-

sesse, revisse, onde e no horário que desejasse, antes da aula de formalização, exemplos e

resolução de exercı́cios em aula.

Uma das observações feita no RCP por uma das coordenadoras pedagógicas, C1, foi a

seguinte:

Figura 11: Limites do Material Online por C1

Fonte: Formulário de C1.

Ao analisarmos neste recorte, destacamos “falta uma certa de maturidade por parte dos

alunos”. Logicamente que não de todos, mas aplicar uma mudança (a metodologia) significativa

em sala de aula foi suficiente para percebermos que alguns não tinham um comprometimento

e responsabilidade para assistir as videoaulas e cumprir as demais atividades extraclasse do

projeto. Pensamos que isso tudo deve-se: pela idade dos alunos; pela falta de esclarecimento

e auxı́lio dos pais; pela falta de maior explicação da grande importância dos deveres que os

alunos tinham, por parte do professor pesquisador, dentre possı́veis outros fatores.

Outro limite encontrado foi que as videoaulas não foram gravadas pelo professor pes-

quisador, o que era a ideia inicial, devido a falta de tempo e de recursos tecnológicos dis-
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ponı́veis. Logo eram enviadas videoaulas de outros professores, facilmente encontradas no

YouTube ou em outros websites. Isso não prejudicou, de forma alguma, o decorrer da pesquisa,

mas de certa forma poderia facilitar a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, já que

estão acostumados com a forma de explicação do professor e o mesmo poderia dar foco ao que

realmente lhes era necessário aprender, de acordo com o material didático deles. Por outro lado,

Bergmann e Sams (2016) sugerem que:

Usar vı́deos produzidos por outros professores, em vez de fazer os próprios
vı́deos, talvez seja a melhor opção para quem está começando a inverter a sala
de aula. Talvez você queira fazer a inversão, mas não tenha tempo para pro-
duzir os vı́deos. [...] Com a explosão do YouTube e outros websites de com-
partilhamento de vı́deos, a quantidade de vı́deos disponı́veis está crescendo.
Muitos deles podem ser usados em uma sala de aula invertida. O importante é
encontrar vı́deos de qualidade, qualquer que seja a disciplina. (p.32)

Então, na categoria “Material online”, verificamos como limites:

- Alguns alunos não assistiam as videoaulas. Dessa forma, não tiravam dúvidas e não

tinham grande participação nas discussões sobre as videoaulas;

- Alguns pais não compreenderam a importância e o verdadeiro motivo do uso das

videoaulas, estas que serviam como apoio, e não como única fonte de aprendizado aos alunos.

Talvez, isso deve-se pela falta de informação repassada aos pais pelos próprios alunos;

- Falta de maturidade dos alunos;

- As videoaulas não foram gravadas pelo professor pesquisador.

5.2.3 CATEGORIA 3: A RESOLUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TAREFAS

O termo “tarefa” tem um amplo uso na literatura, de modo que se atribui diferentes

significados dependendo do contexto. Neste sentido, a palavra “tarefa” é usada de diferentes

maneiras (WATSON et al., 2013; MARGOLINAS, 2013), no qual o contexto é fundamental

para determinar a conceituação que será dada a este termo.

Na presente pesquisa, o conceito de tarefas é abordado como uma determinada situação

de aprendizagem proporcionada pelo professor pesquisador, ou seja, é uma situação no qual o

mesmo propõe um tipo de tarefa (exercı́cio, problema, exploração, investigação e etc.) para os

estudantes, convidando-os a desenvolvê-la, usando como estratégia a resolução e apresentação

durante seu desenvolvimento.

E como já detalhado na descrição da PASAI, a resolução e apresentação de tarefas

tinha, como sequência didática, basicamente dois passos: em grupos, os alunos resolviam as
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atividades já determinadas a eles na etapa anterior; depois de resolvidas, os grupos apresenta-

vam suas tarefas no quadro, discutindo seus métodos de resolução e sanando possı́veis dúvidas

durante a apresentação dos demais.

Diante das aulas aplicadas e dos documentos analisados, percebemos possibilidades

e limites dos participantes desta pesquisa em relação a categoria resolução e apresentação de

tarefas. E para análise desta categoria, priorizamos as respostas, descritivas e quantitativas,

dos pais e alunos através dos questionários que foram dados a eles. E é claro, as percepções

do professor pesquisador através de sua experiência em sala de aula, bem como seu diário de

campo, durante a aplicação da proposta.

5.2.3.1 POSSIBILIDADES DA RESOLUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TAREFAS

Uma das percepções do professor pesquisador sobre esta etapa da PASAI, foi que a

proposta de trabalho em equipe para a resolução e apresentação de tarefas foi muito positiva. A

maioria dos grupos conseguiu trabalhar de forma tranquila e com espı́rito de equipe, ajudando

uns aos outros e aos demais grupos. Alguns poucos grupos tiveram colegas que não envolveram-

se nas tarefas propostas.

Ao realizarem atividades antes do projeto, geralmente faziam individualmente e, as

vezes, em dupla. Ao alterar a dinâmica da aula formando grupos de pelo menos 4 alunos,

em que o professor pôde colocar alunos com facilidade de aprendizado junto de alunos com

dificuldades, isso facilitou para que eles pudessem aprender de forma cooperativa, na qual o

professor deixa de ser a “fonte de todo o saber”, passando a ser apenas o facilitador, tutoreando

os alunos durante a resolução e apresentação dos exercı́cios a eles propostos. Essa vantagem

nos é demonstrada nas respostas da P5Q2A, dos alunos A3 e A30, que pergunta sobre o que

mais lhes chamou a atenção durante o projeto:

Figura 12: Possibilidades da Resolução e Apresentação de Tarefas por A3

Fonte: Questionário 2 de A3.



69

Figura 13: Possibilidades da Resolução e Apresentação de Tarefas por A30

Fonte: Questionário 2 de A30.

Outro ponto positivo percebido pelo professor foi que os alunos, aula após aula, se

dedicavam cada vez mais para apresentar suas tarefas da melhor maneira possı́vel. Era interes-

sante ver que intercalavam-se para apresentar, de modo que todos precisavam ter entendimento

da resolução, para não serem pegos desprevenidos ao serem questionados pelo professor ou

pelos demais alunos.

Como parte da proposta da Sala de Aula Invertida, as atividades que seriam “tarefas

de casa” agora eram “tarefas de aula”, onde resolviam em grupo e apresentavam. Isso chamou

a atenção dos alunos, é o que nos argumenta A2 na P5Q2A, quando questionado sobre o que

mais chamou sua atenção durante a PASAI:

Figura 14: Possibilidades da Resolução e Apresentação de Tarefas por A2

Fonte: Questionário 2 de A2.

Vale ressaltar que todos as tarefas eram resolvidos e, as vezes, durante a apresentação

de um grupo, outros alunos comentavam sobre outras formas de resolução do mesmo problema,

o que colaborava para a compreensão do tema em estudo. Isso é bem destacado por A7 e A18,

respectivamente, ao responderem suas percepções positivas em seus estudos de Matemática

durante o projeto, na P7Q2A:

Figura 15: Possibilidades da Resolução e Apresentação de Tarefas por A7

Fonte: Questionário 2 de A7.
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Figura 16: Possibilidades da Resolução e Apresentação de Tarefas por A18

Fonte: Questionário 2 de A18.

Ainda sobre a melhor compreensão do conteúdo, também na visão de PMR14 na

P1Q2P:

Figura 17: Possibilidades da Resolução e Apresentação de Tarefas por PMR14

Fonte: Questionário 2 de PMR14.

Foi interessante perceber que alguns grupos davam o seu melhor para o bem de seus

membros, pois, segundo eles, conversavam entre si pela internet, discutiam via chamadas de

vı́deo e até se encontravam fora da escola para desenvolver suas atividades propostas. É o que

reforça PMR5 ao responder a P3Q2P:

Figura 18: Possibilidades da Resolução e Apresentação de Tarefas por PMR5

Fonte: Questionário 2 de PMR5.

Também destacamos a P3Q2A, que questionava os alunos se as atividades apresenta-

das pelo seu grupo ajudaram a compreender o conteúdo. Esta nos mostra que aproximadamente

61% da turma considerou que tais apresentações lhes ajudou muito, o que já é consideravel-

mente satisfatório:

“3) As atividades apresentadas por seu grupo lhe ajudaram a compreender o conteúdo?”
ALTERNATIVAS QUANTIDADE %
a. Quase nada. 1 3,2
b. Um pouco. 11 35,5
c. Ajudou muito. 19 61,3

Tabela 2: Percentual das respostas da Pergunta 3 do Questionário 2 dos Alunos
Fonte: O autor.
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Então, na categoria “Resolução e apresentação de tarefas”, verificamos como possibi-

lidades:

- A proposta de trabalho em equipe;

- A facilidade de alguns alunos em aprender de forma colaborativa, com os demais

colegas;

- Os alunos dedicavam-se e intercalavam-se, entre os membros de seu grupo, para a

apresentação das tarefas;

- Os alunos foram participativos, auxiliavam e faziam comentários durante a apresentação

dos demais colegas;

- Melhor compreensão do conteúdo através das apresentações das tarefas de seus gru-

pos e dos demais.

5.2.3.2 LIMITES DA RESOLUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TAREFAS

Não foram tantos os limites encontrados durante a resolução e apresentação de tarefas.

Mas, talvez, a que mais tenha se destacado foi o fato de que alguns grupos tinham alunos que

não colaboravam com seus colegas para a resolução das tarefas, seja em aula ou fora dela. Dessa

forma, parecia que alguns se sobrecarregavam, tomando para si todas as responsabilidades do

grupo. Isso pode ser pela falta de maturidade e responsabilidade por parte desses que acabavam

pensando que poderiam se beneficiar através dos outros. É o que observou PMR5 ao responder

a P3Q2P:

Figura 19: Limites da Resolução e Apresentação de Tarefas por PMR5

Fonte: Questionário 2 de PMR5.

E, diferente daqueles grupos que aprendiam e auxiliavam uns aos outros, outros não

tinham toda essa afinidade, o que não tornava válido estarem representando uns aos outros.

Embora alguns possam ter passado por isso, é o que nos retorna A11 na P7Q2A ao analisar o

lado negativo para seu estudo em Matemática durante o projeto:
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Figura 20: Limites da Resolução e Apresentação de Tarefas por A11

Fonte: Questionário 2 de A11.

Também, mesmo buscando planejá-lo dentro dos conformes, o tempo para a resolução

e apresentação das tarefas não era suficiente para que apresentassem todos os exercı́cios pro-

postos. Dessa forma, foram aproveitados os finais das demais aulas para que finalizassem suas

apresentações. Isso, de certa forma, alterava o que era proposto inicialmente nas etapas da PA-

SAI, mas permitia que todos pudessem cumprir suas atividades, já que os grupos “cobravam”

que tivessem sua vez de apresentar.

Foi interessante perceber que, diferentemente das atividades realizadas pelos seus gru-

pos, as que eram apresentadas pelos outros grupos não foram consideradas tão relevantes como

auxı́lio para esclarecimento de suas dúvidas. É o que observamos na coleta de dados da P2Q2A:

“2) As atividades apresentadas por outros grupos auxiliavam para esclarecer dúvidas?”
ALTERNATIVAS QUANTIDADE %
a. Quase nada. 6 19,4
b. Um pouco. 17 54,8
c. Ajudou muito. 8 25,8

Tabela 3: Percentual das respostas da Pergunta 2 do Questionário 2 dos Alunos
Fonte: O autor.

Então, na categoria “Resolução e apresentação de tarefas”, verificamos como limites:

- Alguns (poucos) alunos não colaboravam com os colegas de seus grupos para a

resolução das tarefas, seja em aula ou fora dela;

- O tempo de aula para a resolução e apresentação das tarefas não era suficiente para

que os alunos apresentassem tudo o que lhes era proposto, necessitando algumas vezes de alguns

minutos das demais aulas para finalizar esta etapa.

5.2.4 CATEGORIA 4: A RESOLUÇÃO DOS DESAFIOS

A resolução dos desafios proposto nesta pesquisa possui uma “sombra” do uso da

metodologia de resolução de problemas, porém puxando um pouco mais para o lado tecnológico

em sua aplicação. Tı́nhamos como objetivo manter o contato e a proatividade dos grupos já

iniciada na resolução de tarefas, e indiretamente, despertar neles habilidades e estratégias para
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as resoluções. Segundo Soares e Pinto (2001) nas diferentes etapas e áreas da educação percebe-

se a necessidade de que os alunos obtenham habilidades e estratégias que lhes proporcionem a

apreensão, por si mesmos, de novos conhecimentos e não apenas a obtenção de conhecimentos

prontos e acabados que fazem parte da nossa cultura, ciência e sociedade.

Assim como já descrito na proposta, a resolução dos desafios dava-se pelo envio aos

alunos de um vı́deo com os desafios para cada grupo, um dia antes, através do grupo no What-

sApp. Os vı́deo desafios eram planejados, produzidos, editados e enviados pelo próprio profes-

sor. Neles, através de um personagem fictı́cio, o professor dava aos alunos os desafios para cada

grupo resolver e apresentar em aula.

Logo, diante da aplicação e dos documentos analisados, pudemos perceber algumas

possibilidades e limites desta categoria. E para análise da mesma, focamos nas respostas des-

critivas dos pais e alunos através dos questionários a eles direcionados, além das percepções do

professor pesquisador durante a aplicação da PASAI.

5.2.4.1 POSSIBILIDADES DA RESOLUÇÃO DOS DESAFIOS

Uma das possibilidades percebidas foi que, diferentemente das videoaulas, os desafios

puderam ser elaborados e gravados pelo próprio professor pesquisador, através do personagem

fictı́cio “Narisvaldo”, o que de certa forma tornou essa etapa criativa e realmente desafiante aos

alunos.

Para os pais e alunos, foi uma forma diferente de aprendizado, como cita PMR10 e

A10 ao responderem a P1Q2P e a P7Q2A, respectivamente:

Figura 21: Possibilidades da Resolução dos Desafios por PRM10

Fonte: Questionário 2 de PMR10.

Figura 22: Possibilidades da Resolução dos Desafios por A10

Fonte: Questionário 2 de A10.

Outra possibilidade percebida é a cooperatividade, que, assim como na resolução e
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apresentação de tarefas, eles compartilhavam de outros métodos de resolução dos desafios dos

demais grupos, ajudando na compreensão dos conteúdos em estudo. Assim, havia a colaboração

entre os alunos, algo que a proposta da Sala de Aula Invertida preza muito. É o que nos confirma

A16 na P7Q2A:

“Gostei muito dos desafios, o grupo ajudou muito no grupo (do WhatsApp).”

Então, na categoria “Resolução dos desafios”, verificamos como possibilidades:

- Os vı́deos dos desafios puderam ser gravados pelo professor pesquisador;

- Cooperatividade entre os alunos.

5.2.4.2 LIMITES DA RESOLUÇÃO DOS DESAFIOS

Durante as aulas, alguns alunos comentavam que não haviam assistido aos vı́deo desa-

fios, e consequentemente não ajudavam seus grupos nas resoluções deles. Isso, de certa forma,

prejudicava os demais membros do grupo. É o que afirma A14 na P7Q2A como seu ponto de

vista negativo:

Figura 23: Limites da Resolução dos Desafios por A14

Fonte: Questionário 2 de A14.

Observamos que não seria um limite para o aluno o uso do celular para estar em contato

com os membros de seu grupo, mas sim o fato de alguns destes não colaborarem com os demais

para a realização das atividades propostas.

Outro limite encontrado foi que, durante a aplicação da proposta, devido um feriado,

precisamos adaptar a apresentação do desafio em aula para a elaboração de um vı́deo com a

resolução do mesmo, feita por pelo menos um membro do grupo. Eles enviaram o vı́deo através

do grupo do WhatsApp. Na percepção do professor pesquisador, o interessante foi que isso não

prejudicou o aprendizado. Pelo contrário, eles foram muito criativos e fizeram vı́deos editados,

alguns explicados detalhadamente, com ótima postura e segurança ao resolverem os desafios.

Então, na categoria “Resolução dos desafios”, verificamos como limites:

- Alguns (poucos) alunos não assistiam aos desafios, e consequentemente não ajuda-

vam os seus grupos na resolução deles;
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- Adaptação e mudança de atividades da proposta, devido um feriado. Infelizmente,

isso pode ocorrer naturalmente, assim como os alunos terem algum outro compromisso escolar,

como passeios, jogos escolares, etc.

5.2.5 CATEGORIA 5: A DIVERSIFICAÇÃO DAS TAREFAS

Acreditamos que a diversificação de tarefas seja necessária nos diferentes momentos

das aulas de Matemática, visto que cada tarefa apresenta uma potencialidade diferente, desem-

penhando um papel importante no sentido de alcançar os objetivos curriculares pretendidos.

Como afirma Colombo (2009), “ [...] diferenciar nossas aulas, propiciar novidades aos alunos

sempre foi, ontem e hoje, uma forma de “ganhar” os alunos, promover sua participação”.

De acordo com Ponte (2014),

as tarefas são ferramentas fundamentais de mediação no ensino e aprendiza-
gem dos conteúdos de Matemática, pois quando um conjunto delas são pla-
nejadas pelo professor visando objetivos especı́ficos e gerais do conhecimento
matemático, o encadeamento sequencial das mesmas favorece a atividade do
aluno, que resulta na aprendizagem significativa. (p.16)

Logo, como já descrito no delineamento da PASAI, na etapa “Diversificação de tare-

fas” foram aplicadas atividades (TICs, jogos, modelagem, história da matemática, etc.) ine-

rentes aos conteúdos vistos em sala de aula. Outro detalhe importante desta etapa é que os

alunos receberam, em horário extraclasse e também através do grupo do WhatsApp, os links

para realização dos trabalhos online. Estes continham exercı́cios (duas ou três atividades, com

alternativas) feitos através do “Formulários Google”, e que contaram como nota avaliativa aos

alunos.

Diante das aulas aplicadas e dos documentos analisados, percebemos possibilidades e

limites em relação a categoria diversificação das tarefas. Para análise desta categoria, utilizamos

as respostas descritivas dos pais e alunos através dos questionários que foram dados a eles.

Obviamente contamos com as percepções do professor pesquisador através de sua experiência

em sala de aula, bem como seu diário de campo.

5.2.5.1 POSSIBILIDADES DA DIVERSIFICAÇÃO DAS TAREFAS

Na visão do professor pesquisador, assim como nas atividades das etapas de motivação,

os alunos participavam de forma ativa durante as aulas de diversificação das tarefas, já que de

certa forma ambas as etapas são parecidas em seus fundamentos.
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Ao analisarmos os trabalhos online, que eram respondidos através da plataforma For-

mulários Google, praticamente todos os alunos fizeram os exercı́cios e tiveram bons resultados,

já que eram questões relacionadas aos conteúdos trabalhados naquela semana. Isso se tornou

favorável, já que estes trabalhos funcionavam como uma revisão do conteúdo, ajudando na com-

preensão dos conteúdos estudados. O simples fato de ser “online” já não se tornava massante

aos alunos. É o que nos confirma A2 e A25 na P7Q2A e na P5Q2A, respectivamente:

Figura 24: Possibilidades da Diversificação das tarefas por A2

Fonte: Questionário 2 de A2.

Figura 25: Possibilidades da Diversificação das tarefas por A25

Fonte: Questionário 2 de A25.

Durante as aulas, houve atividades em que os alunos desafiavam-se uns aos outros.

Esse tipo de competitividade foi considerada saudável, pois para conseguirem vencer davam o

seu melhor, permitindo que fosse colocado em prática o conteúdo aprendido.

Então, na categoria “Diversificação das tarefas”, verificamos como possibilidades:

- Participação ativa dos alunos durante as atividades;

- Os trabalhos online, através dos Formulários Google, foram realizados por pratica-

mente todos os alunos, e tiveram bons resultados. Além disso, serviam como uma revisão do

conteúdo;

- Os alunos desafiavam-se uns aos outros nas atividades propostas, davam o seu melhor

e isso tudo permitia a eles colocar em prática o conteúdo aprendido.
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5.2.5.2 LIMITES DA DIVERSIFICAÇÃO DAS TAREFAS

Para manter um padrão e organização, os trabalhos online tinham prazo para envio.

Porém, percebemos que alguns alunos deixavam para resolvê-los no último dia ou acabavam

esquecendo de finalizá-los. Na percepção do professor pesquisador, isso quase sempre acontecia

com os mesmos alunos, o que mostra certa falta de responsabilidade e comprometimento destes

alunos com seus afazeres. Podemos perceber esse descomprometimento na resposta de A16 ao

responder a P5Q2A:

Figura 26: Limites da Diversificação das Tarefas por A16

Fonte: Questionário 2 de A16.

Acrescentamos que isso não significa que não houve mudança na postura ou compor-

tamento por parte dos alunos durante a aplicação da proposta (até porque alguns afirmaram que

compreenderam melhor os conteúdos através da PASAI), mas que, infelizmente, alguns alunos

que antes da pesquisa já não cumpriam com o prazo de seus deveres, continuaram com tais

dificuldades.

Como eram trabalhos individuais, e necessitava do uso da internet, alguns alunos tive-

ram que se adaptar a esse método, já que estavam acostumados apenas com trabalhos em papel

e apenas antes da avaliação, e não semanalmente, o que acabava não agradando a todos devido

a cobrança que tinha, pois valia nota. Percebemos o desagrado desta “mudança” nas respostas

de A8 e PMR23 na P7Q2A e na P3Q2P, respectivamente:

Figura 27: Limites da Diversificação das Tarefas por A8

Fonte: Questionário 2 de A8.
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Figura 28: Limites da Diversificação das Tarefas por PMR23

Fonte: Questionário 2 de PMR23.

Então, na categoria “Diversificação das tarefas”, verificamos como limites:

- Falta de responsabilidade e comprometimento de alguns alunos em relação os traba-

lhos online. Estes deixavam para resolver os trabalhos no último dia ou acabavam esquecendo

de fazê-los;

- Alguns alunos não estavam acostumados com trabalhos semanais e que necessitavam

do uso da internet, e sim com trabalhos em papel e apenas antes das avaliações. Essa mudança

acabava não agradando alguns, devido a cobrança que havia, já que estes trabalhos serviam

como forma de avaliação.

5.3 OUTRAS PERCEPÇÕES

Abaixo citamos mais alguns recortes e algumas análises destes que, por não se encai-

xarem necessariamente em uma categoria, decidimos acrescentá-los como outras percepções,

já que podiam compreender mais de uma categoria ou o projeto como um todo.

Primeiramente, um recorte da resposta de A19 na P5Q2A:

Figura 29: Outras percepções por A19

Fonte: Questionário 2 de A19.

Vemos aqui algumas possibilidades do projeto, já que segundo este(a) aluno(a), o pro-

jeto foi bom para ele(a), se dedicando mais, deixando de copiar a tarefa dos outros e fazendo-as

em casa, compreendendo melhor os conteúdos com as videoaulas. Não que isso valha como a
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certeza de que a PASAI vá sempre dar certo, mas de que é possı́vel mudar as atitudes e desen-

volvimento dos alunos ao mudar a dinâmica das aulas.

Observamos A23 ao responder a P5Q2A:

Figura 30: Outras percepções por A23

Fonte: Questionário 2 de A23.

Percebemos aqui que o simples fato de um aluno explicar, ou ajudar alguém, já o

auxilia na compreensão daquilo que ensinou. Isso é “semear e colher”, ao mesmo tempo.

Ao ser questionado sobre o que mais lhe chamou a atenção em relação ao estudo de

matemática no projeto, na P5Q2A, A27 respondeu que:

Figura 31: Outras percepções por A27

Fonte: Questionário 2 de A27.

Analisamos aqui que o trabalho em grupo, em partes, se configura como uma boa

possibilidade. Para este(a) aluno(a), o que mais lhe chamou a atenção durante o projeto foi a

importância de estar em grupo, de ter amigos que lhe ajudavam sanando suas dúvidas, de várias

formas.

Também, na mesma P5Q2A, A28 elogia o método da proposta PASAI:

Figura 32: Outras percepções por A27

Fonte: Questionário 2 de A27.
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Nesta resposta é possı́vel ver que o(a) aluno(a) classifica o método PASAI como dife-

rente e incomum, mas que funciona. Isso é o que também, indiretamente, buscamos analisar.

Vejamos agora os pontos positivos e negativos nos estudos de matemática durante o

projeto para A19 ao responder a P7Q2A:

Figura 33: Outras percepções por A19

Fonte: Questionário 2 de A19.

Entender melhor os conteúdos, se dedicar aos estudos e gostar de trabalhar em grupo

são caracterı́sticas que esperamos ter em todos os alunos. Porém, como este(a) cita, nem todos

do grupo tem o mesmo pensamento, vontade e maturidade, logo alguns não participaram como

deveriam. Além disso, este(a) aluno(a) cita como ponto negativo que suas notas caı́ram durante

o projeto, o que ressalta que a PASAI não garante que qualquer aluno irá tirar notas mais altas,

pois sabemos que isso não depende somente da metodologia, e sim de tantos outro fatores que

influenciam para este fim.

Vemos nas respostas de PMR26 e PMR27 na P1Q2P algumas diferenças em seus filhos

durante o projeto:

Figura 34: Outras percepções por PMR26

Fonte: Questionário 2 de PMR26.

Figura 35: Outras percepções por PMR27

Fonte: Questionário 2 de PMR27.
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Destacamos isso pois, indiretamente, a PASAI contribuiu para que esses alunos de-

monstrassem maior interesse em aprender a matéria.

Após os pais, mães ou responsáveis responderem a P4Q2P, calculamos que aproxima-

damente 72,7% deles responderam que para eles seria possı́vel utilizar a metodologia da Sala

de Aula Invertida para qualquer conteúdo de Matemática sim, salvo algumas considerações

colocadas por PMR7, PMR8, PMR22 e PMR23, respectivamente:

Figura 36: Outras percepções por PMR7

Fonte: Questionário 2 de PMR7.

Figura 37: Outras percepções por PMR8

Fonte: Questionário 2 de PMR8.

Figura 38: Outras percepções por PMR22

Fonte: Questionário 2 de PMR22.

Figura 39: Outras percepções por PMR23

Fonte: Questionário 2 de PMR23.

Ao analisarmos estas respostas, concordamos que para o bom andamento da proposta,

aceitação e apoio dos pais, estes devem ser melhor informados a respeito de como funcionam

as etapas do projeto. Também, serem preparados com sugestões para auxiliar seus filhos para

que tenham um bom rendimento e possam cobrá-los para que cumpram com seus deveres.

Inclusive, seria possı́vel adaptar as etapas para que sejam aplicadas individualmente, ou mesmo
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acrescentar alguns acordos pedagógicos para que todos os membros dos grupos sejam altamente

comprometidos com os demais colegas. Provavelmente pela falta de intermédio e comunicação

aos pais, alguns não sabiam que o foco das aulas e da proposta da Sala de Aula Invertida é ter

o conjunto ativo: videoaulas e professor, onde o mesmo reforça os conteúdos e tira dúvidas em

sala de aula após os alunos assistirem as videoaulas.

O interessante foi perceber praticamente a mesma proporção das respostas dos pais da

P4Q2P nas respostas dos alunos na P6Q2A:

“6) Você gostaria de sempre estudar matemática da forma como foi no projeto?”
ALTERNATIVAS QUANTIDADE %
a. Sim. 22 71,0
b. Não. 7 22,5
c. Sim, mas de vez em quando (alternativa sugerida pelos alunos). 2 6,5

Tabela 4: Percentual das respostas da Pergunta 6 do Questionário 2 dos Alunos
Fonte: O autor.

Deixamos também registrado os recortes dos relatórios, RCP, feitos respectivamente

pelas coordenadoras pedagógicas da escola, C1 e C2:

Figura 40: Outras percepções por C1

Fonte: Questionário 2 de C1.

Figura 41: Outras percepções por C2

Fonte: Questionário 2 de C2.

A coordenadora C1 crê que o caminho para o aprendizado melhor realmente seja esse,

de propor novas metodologias e inovações, porém julga ser preciso encontrar uma forma de

trabalhar com as resistências à mudanças (por parte do professor, quanto dos alunos e dos pais)

e orientar essa geração tecnológica que, em sua maioria, está ligada a jogos e redes sociais. A
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coordenadora C2 elogia o projeto, mas cita os motivos das dificuldades encontradas, como a

imaturidade dos alunos, falta de apoio dos pais e, obviamente, por ser a primeira vez. Finaliza

dizendo que a experiência foi muito boa.



84

Finalizando este capı́tulo de análise, apresentamos a seguir uma tabela sı́ntese que
mostra cada categoria com as possibilidades e limites encontrados durante a pesquisa, como
forma de facilitar a compreensão do leitor e o entendimento de como a PASAI foi desenvolvida
e aceita nesta pesquisa:

Tabela 5: As categorias, suas possibilidades e seus limites
CATEGORIA POSSIBILIDADES LIMITES

Motivação - Participação e interesse dos
alunos;

- Tempo de aula;

- Inserção de jogos como tarefas
desafiadoras.

- Problema de acesso à internet.

Material online

- Tempo de aula; - Alguns alunos não assistiam as
videoaulas;

- Participação e interação dos
alunos;

- Falta de informação aos pais
sobre a importância das video-
aulas;

- O uso das videoaulas; - Falta de maturidade dos alu-
nos;

- Os alunos encontravam e com-
partilhavam outras videoaulas.

- As videoaulas não foram gra-
vadas pelo professor pesquisa-
dor.

Resolução e apresentação de tarefas

- A proposta de trabalho em
equipe;

- Alguns alunos não colabora-
vam com os colegas de seus gru-
pos;

- Aprendizagem dos alunos de
forma colaborativa;

- O tempo de aula era curto para
cumprir o que era proposto.

- Dedicação e participação dos
alunos;
- Melhor compreensão do
conteúdo por meio das
apresentações das tarefas
pelos alunos.

Resolução dos desafios - Os vı́deos dos desafios pude-
ram ser gravados pelo professor
pesquisador;

- Alguns alunos não assistiam os
desafios;

- Cooperatividade entre os alu-
nos.

- Adaptação e mudança de ati-
vidades da proposta devido um
feriado.

Diversificação das tarefas

- Participação ativa dos alunos; - Falta de responsabilidade e
compromisso por parte de al-
guns alunos quanto a realização
dos trabalhos online;

- Os trabalhos online foram sa-
tisfatórios e serviam como re-
visão do conteúdo;

- Falta de adaptação de alguns
alunos em relação aos trabalhos
online semanais e à forma de
avaliação.

- Os alunos desafiavam-se uns
aos outros.

Fonte: O autor.

No próximo capı́tulo, apresentamos as considerações finais que retomam estes resulta-
dos de uma forma mais objetiva e que se voltam ao problema central desta pesquisa.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se a proposta deste estudo, cabe refletirmos sobre o processo em sua

totalidade, de modo a identificar se os objetivos voltados à problemática de pesquisa foram

alcançados e quais as sugestões para o planejamento de trabalhos futuros.

Esta reflexão se inicia pela análise dos objetivos especı́ficos, sendo que, o primeiro

deles consistia em elaborar a proposta (PASAI), baseada na teoria da Sala de Aula Invertida,

adaptada para a realidade do professor pesquisador. Nesse sentido, a dinâmica das aulas do

professor (uma aula por dia na semana, totalizando cinco aulas) e a adequação das etapas da

Proposta de Aplicação da Sala de Aula Invertida (cinco etapas) foram fundamentais para a

composição do produto final e para o alcance do objetivo proposto inicialmente. Também, por

meio da pesquisa e do conhecimento sobre a metodologia da Sala de Aula Invertida e de autores

que já tiveram experiências com a mesma, pode-se adaptá-la a proposta desenvolvida.

Dentre algumas caracterı́sticas da flipped classroom, foi possı́vel aplicar, de uma forma

ou outra, algumas das diretrizes básicas para um professor inverter a sua aula, que a equipe

de pesquisadores do The Flipped Learning Network escreveu no artigo “A Review of Flipped

Learning” (2013, p.19):

• “Ambiente flexı́vel: o ambiente fı́sico dentro da sala de aula não deve ser estático, as ca-

deiras e os alunos não podem ocupar uma posição fixa, eles devem se mover, formando

pequenos e grandes grupos onde trabalharão cooperativa e colaborativamente”. Real-

mente, as atividades e dinâmicas em grupo mudaram o ambiente em sala de aula, o qual

deixou de ser “estático”. Os alunos puderam trabalhar de forma colaborativa, aprendendo

e ensinando uns aos outros.

• “Cultura do aprendizado: dentro do ambiente de uma sala de aula invertida o papel do

professor palestrante se altera para o papel do professor facilitador, os alunos devem ser

incentivados a serem protagonistas do seu processo de aprendizagem, tomando o pro-

fessor como um mediador do conteúdo, já previamente apresentado, e o conhecimento

que eles estão desenvolvendo através da aprendizagem ativa”. Outra diretriz alcançada
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foi esta, na qual os alunos conseguiram, por meio das etapas da PASAI, aprender so-

bre conteúdos de forma antecipada; discutir os conteúdos previamente apresentados e se

tornarem protagonistas de seu processo de aprendizagem através das apresentações de

tarefas e desafios, de forma cooperativa.

• “Conteúdo direcionado: a inversão da palestra tradicional por uma videoaula na qual

o aluno assistirá em sua casa, causa uma quebra de paradigmas na relação do processo

ensino-aprendizagem entre o professor e os alunos, e por isso, a seleção e o direciona-

mento dos assuntos apresentados nas videoaulas se tornam a gênese da cooptação do

interesse do aluno para o conteúdo a ser trabalhado, e portanto, deverão ser feitos com

cuidado”. Pôde-se tomar o cuidado de selecionar videoaulas interessantes, focadas no ob-

jetivo e não extensas, de forma que os alunos pudessem se interessar e adquirir conheci-

mentos prévios sobre os conteúdos trabalhados. Como já citado no corpo desta pesquisa,

encontramos um limite na aplicação da proposta ao não conseguirmos desenvolver vide-

oaulas feitas pelo próprio professor pesquisador. Isso não prejudicou, de forma alguma, o

decorrer da pesquisa, mas de certa forma poderia facilitar a compreensão dos conteúdos

por parte dos alunos, já que estão acostumados com a forma de explicação do professor e

o mesmo poderia dar foco ao que realmente lhes era necessário aprender, de acordo com

o material didático deles. Por outro lado, Bergmann e Sams (2016) recomendam que:

Usar vı́deos produzidos por outros professores, em vez de fazer os próprios
vı́deos, talvez seja a melhor opção para quem está começando a inver-
ter a sala de aula. Talvez você queira fazer a inversão, mas não tenha
tempo para produzir os vı́deos. [...] Com a explosão do YouTube e ou-
tros websites de compartilhamento de vı́deos, a quantidade de vı́deos
disponı́veis está crescendo. Muitos deles podem ser usados em uma
sala de aula invertida. O importante é encontrar vı́deos de qualidade,
qualquer que seja a disciplina. (p.32)

Quanto ao segundo objetivo, foi desenvolvida a proposta abordando especificamente

os conteúdos de: equações do 1º grau; inequações do 1º grau e sistemas de equações do 1º

grau. Estes não foram escolhidos devido seus nı́veis de facilidade ou dificuldade de aprendi-

zado, mas sim porque seguiam como sequência do material didático dos alunos, e puderam ser

tranquilamente encaixados e trabalhados dentre as quatro semanas de aplicação da pesquisa. O

interessante foi perceber, durante a realização da proposta, que a PASAI não limita-se apenas a

esses conteúdos, mas pode ser facilmente adaptada a outros.

Com relação a aplicação da proposta em turmas dos anos finais do ensino fundamental

II, especificamente em turmas do 8º ano, concluı́mos que o objetivo foi atingido, e os resulta-
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dos obtidos foram satisfatórios para análise e discussão dos mesmos. Através dos referenciais

teóricos obtidos nesta pesquisa, percebeu-se o amplo crescimento da aplicação da Sala de Aula

Invertida no nı́vel universitário, e umas e outras aplicações no Ensino Médio. Diante disso,

sugerimos a reflexão aos futuros leitores desta pesquisa sobre a possı́vel aplicação da Sala de

Aula Invertida na disciplina de Matemática em séries iniciais do Ensino Fundamental II ou até

mesmo em séries finais do Ensino Fundamental I.

Sobre encontrar e analisar, a partir da proposta desenvolvida e por meio das percepções

dos pais, dos alunos, da equipe pedagógica e do professor pesquisador, as possibilidades e os

limites do uso da Sala de Aula Invertida, foi possı́vel extraı́-los e analisá-los cuidadosamente,

pois derivaram-se das categorias a priori definidas, a partir do método de análise proposto por

Bardin (2006). Concluı́mos que tanto as possibilidades quanto os limites encontrados por meio

desta pesquisa, e detalhados no capı́tulo cinco deste estudo, originaram-se a partir da proposta

aplicada, e não descendem, prioritariamente, da inclusão da Sala de Aula Invertida. Os ques-

tionários dos pais, dos alunos, os relatórios da equipe pedagógica, as gravações de áudio das

aulas, somados às percepções do professor pesquisador durante a aplicação da PASAI, foram da-

dos essencialmente úteis para encontrarmos resultados ao problema de pesquisa e verificarmos

se a metodologia da sala de aula invertida, adaptada na proposta desenvolvida, pôde colaborar

para o ensino e aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática.

Acredita-se que uma das principais contribuições do presente estudo tenha sido a

elaboração da Proposta de Aplicação da Sala de Aula Invertida, além das possibilidades e dos

limites extraı́dos a partir de sua aplicação em turmas do 8º ano do Ensino Fundamental. A PA-

SAI mostra potencial adaptabilidade a outros conteúdos matemáticos, diferentes dos que foram

usados durante a aplicação desta pesquisa, devido suas diversificadas etapas e fácil inclusão

delas à realidade do professor que possa adotar esta proposta.

Em contrapartida, conclui-se que questões poderiam ter acrescentado mais qualidade

ao processo de pesquisa, entre elas, a melhor divulgação e informação aos pais do método da

Sala de Aula Invertida, pois esses podem ser ferramentas essenciais para o bom desenvolvi-

mento dos alunos; a ampliação do tempo de elaboração da proposta, para que as videoaulas

pudessem ter sido feitas pelo autor desta pesquisa; a inserção de questões mais especı́ficas rela-

cionadas às categorias nos questionários aos pais e alunos; a elaboração de um material didático

instrucional, que derivasse da proposta aplicada nesta pesquisa e pudesse orientar de forma mais

clara futuras aplicações ou adaptações da mesma.

Por fim, acredita-se que os temas sintetizados, tanto no desenvolvimento teórico da

dissertação quanto na proposta didática construı́da a partir da adaptação da metodologia da Sala
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de Aula Invertida, possam sem úteis a professores e pesquisadores que desejarem conhecer

o estudo e ampliar seus conhecimentos sobre a proposta pedagógica apresentada, bem como

seus resultados analisados. Na ótica do pesquisador, estes conhecimentos constituem-se como

uma possibilidade de inovação dos processos de ensino e aprendizagem, capaz de “inverter” o

método tradicional e desatualizado, transformando o espaço “sala de aula” em um ambiente de

aprendizagem dinâmico e interativo, permitindo que a tecnologia auxilie o professor a mediar

o conhecimento e que os alunos sejam cada vez mais ativos no processo de ensino e aprendiza-

gem.
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APÊNDICE C 

DESAFIO 1 

A soma de três números pares consecutivos é 48. Qual é o maior destes números? 

DESAFIO 2 

Pedro tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping e gastou 1/5 da quantia na compra de 

uma revista, gastou 1/6 da quantia na compra de um CD e ainda ficou com 38 reais. Qual era a 

quantia que Pedro possuía? 

DESAFIO 3 

Antônio viaja 480 quilômetros para ir de carro de sua casa à cidade onde moram seus pais. 

Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho. A seguir, 

percorreu o quádruplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. 

Quantos quilômetros ele percorreu após o café? 

DESAFIO 4 

Os candidatos a um emprego compareceram para um teste e foram divididos em três turmas: 

na primeira, havia 
1

3
 deles; na segunda, 

2

5
; e, na terceira, os demais 32 candidatos. Ao todo 

havia quantos candidatos? 

DESAFIO 5 

Que número eu sou? O dobro de meu sucessor, menos 12, é igual a 42.  

  



APÊNDICE D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014.



APÊNDICE E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014.  



APÊNDICE F 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014. 

  



APÊNDICE G 

DESAFIO 1 

Quais são os resultados naturais da inequação a seguir? 

3𝑥 –  28 >  5𝑥 –  54 
DESAFIO 2 

Uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de 𝑅$400,00 mais o custo de 

𝑅$2,00 por caderno produzido. Sabendo que cada unidade será vendida a 𝑅$10,00, quantos 

cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? 

DESAFIO 3 

Quantos números inteiros e positivos satisfazem a inequação: 
𝑥

2
+

2𝑥−7

3
≤ 0 ? 

DESAFIO 4 

Pedro trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa de 𝑅$120,00, mais 𝑅$30,00 por hora, para 

animar uma festa. Tiago, na mesma função, 

cobra uma taxa fixa de 𝑅$75,00, mais 𝑅$45,00 por hora. Qual deve ser o tempo máximo de 

duração de uma festa para que a contratação de Tiago fique mais barata que a de Pedro? 

DESAFIO 5 

Maria e Ana têm menos de 40 anos, mas suas idades somam mais que isso. Se a idade da mais 

velha (Maria) é o quádruplo da idade da mais nova, qual a soma de suas idades? 

  



APÊNDICE H 

BATALHA NAVAL 

 

 

 

VOCÊ: 

 

 

 

 

 

 

ADVERSÁRIO: 

 

 

 

 

Legenda: 

  

 

 

Regras do jogo: 

1. Cada aluno (ou equipe) utilizará uma das cartelas para marcar a posição de cada uma das 

embarcações disponíveis (a outra cartela servirá para o jogador marcar seus tiros contra o 

adversário); 

2. Quando todos tiverem feito as marcações, estipula-se quem começa “atirando”, o atirador 

da vez deve dizer a letra e o número onde acertará seu tiro; 

3. Caso o oponente acerte uma embarcação o jogador deverá dizer qual foi, caso erre o 

jogador fala “água”, quando o jogador acertar todas as partes de uma embarcação essa 

afunda; 

4. Vence aquele que conseguir afundar todas as embarcações do adversário. 

 

 



APÊNDICE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014. 

  



APÊNDICE J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014.  



Apêndice K 

DESAFIO 1 

Dada a equação 4x – 5y = 20, encontre o valor de y, quando x assumir valor igual a: 

a) 2 

b) 5 

DESAFIO 2 

Construa uma tabela de pares ordenados (𝑥, 𝑦) de acordo com a seguinte equação: 

5𝑦 + 2𝑥 = 10 

Posteriormente façam um esboço gráfico desta equação no plano cartesiano. 

DESAFIO 3 

Dado o retângulo abaixo: 

 

 

a) Qual é a equação que representa seu perímetro, sendo este de 40 cm. 

b) Dê 3 possíveis pares ordenados que satisfaçam essa equação. 

DESAFIO 4 

Encontre três soluções para a equação: 

1

10
𝑥 −

2

5
𝑦 =

1

5
 

DESAFIO 5 

“O dobro de um número somado ao triplo de outro é igual a 12”. 

Encontre a equação que melhor descreva este problema. Depois, ache cinco possíveis soluções 

que o satisfaça e elabore um esboço gráfico do mesmo. 

  

4x 

2y 



Apêndice L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014.  



Apêndice M 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014.  



Apêndice N 

DESAFIO 1 

Em sua rua, André observou que havia 18 veículos estacionados, dentre motos e carros. Ao 

abaixar-se, ele conseguiu visualizar 56 rodas. Qual é a quantidade de motos e de carros 

estacionados na rua de André? 

DESAFIO 2 

Quatro camisetas e cinco calções custam R$ 105,00. Cinco camisetas e sete calções custam R$ 

138,00. Qual é o preço de cada peça? 

DESAFIO 3 

Dado o sistema de equações com duas incógnitas a seguir 

{
𝑥 + 2𝑦 = 5
2𝑥 − 𝑦 = 0

 

Encontre a solução algebricamente e confirme usando o método gráfico de solução. 

DESAFIO 4 

A soma de dois números é igual a 15. Porém o triplo do primeiro menos o dobro do segundo 

também resulta em 15. Dessa forma, qual é o valor desses dois números? 

DESAFIO 5 

Joaquim cria cavalos e galinhas. No total desses animais, são 25. Ao contar a quantidade de 

patas, resulta-se em 70. Quantos cavalos e quantas galinhas Joaquim têm?  



Apêndice O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONJORNO, José R [et al.]. Projeto Athos: matemática, 8º ano. 1. ed. –São Paulo: FTD, 2014. 

 

 

  



Apêndice P 

PROFESSOR: BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ALUNO(A): __________________________________________ CÓD.:  

REGISTRO DE TAREFAS SEMANAL 
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1º QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

1) Você utiliza a internet para estudar, realizar pesquisas e trabalhos escolares? 

a.         SIM? Como? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

b.         NÃO 

 

2) Como você costuma estudar Matemática fora da sala de aula? (Utilizando os números de 

uma escala de 1 a 6, preencha com 6 a forma mais frequente até 1, sendo esta a forma 

menos frequente) 

a.         Não estudo. 

b.         Sozinho(a). 

c.         Com o auxilio de outra pessoa (pais, amigos, etc.) 

d.         Revendo o conteúdo ensinado no caderno e/ou apostila. 

e.         Fazendo exercícios e atividades de tarefa. 

f.         Pesquisando na internet e assistindo videoaulas. 

 

3) Qual a sua maneira prioritária de estudo de matemática? 

a.         Somente antes das provas. 

b.         Aulas de reforço/tira dúvidas, grupos de estudo. 

c.         Revisando após cada aula o conteúdo ensinado. 

d.         Somente fazendo exercícios propostos, tarefas e trabalhos. 
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2º QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

1) Estudar os conteúdos através de videoaulas antes das aulas ajudou na compreensão dos 

conteúdos? 

a.         Quase nada. 

b.         Um pouco. 

c.         Ajudou muito. 

 

2) As atividades apresentadas por outros grupos auxiliavam para esclarecer dúvidas? 

a.         Quase nada. 

b.         Um pouco. 

c.         Auxiliavam muito. 

 

3) As atividades apresentadas por seu grupo lhe ajudaram a compreender o conteúdo? 

a.         Quase nada. 

b.         Um pouco. 

c.         Ajudou muito. 

 

4) No período do projeto, o tempo que você dedicou ao estudo de Matemática foi: 

a.         O mesmo de sempre. 

b.         Um pouco mais que antes do projeto. 

c.         Bem mais do que antes do projeto. 

 

5) O que mais lhe chamou a atenção em relação ao estudo de Matemática durante o projeto? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6) Você gostaria de sempre estudar matemática da forma como foi no projeto? 

a.         Sim. 

b.         Não. 
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7) Em relação às videoaulas, aos vídeos desafios, ao grupo da disciplina no WhatsApp e 

ao grupo de alunos que você participou, liste (se houver) o que foi positivo e o que foi 

negativo para seu estudo de Matemática durante o projeto: 

Positivo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Negativo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

8) Considerando o período do projeto, como você estudou Matemática fora da sala de aula? 

(Utilizando os números de uma escala de1 a 6, preencha com 6 a forma mais frequente até 1, 

sendo este a forma menos frequente) 

a.         Não estudo. 

b.         Sozinho(a). 

c.         Com o auxilio de outra pessoa (pais, amigos, etc.) 

d.         Revendo o conteúdo ensinado no caderno e/ou apostila. 

e.         Fazendo exercícios e atividades de tarefa. 

f.         Pesquisando na internet e assistindo videoaulas. 
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1º QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS 

 

1) Seu(sua) filho(a) utiliza a internet todos os dias? 

a.         Sim. b.         Não.

 

2) Se a resposta acima foi SIM, por quanto tempo (diário) aproximadamente? 

a.         Até 2 horas. 

b.         Entre 2 horas e 4 horas. 

c.         Mais que 4 horas. 

 

3) Caso utilize a internet todos os dias, para quais fins? (Coloque 3 para o que mais utiliza, 2 

para o que utiliza parcialmente e 1 para o que menos utiliza) 

a.         Redes sociais. 

b.         Jogos. 

c.         Pesquisas, trabalhos e fins educacionais. 

 

4) Independente da disciplina ou área, como seu(sua) filho(a) costuma estudar fora da sala de 

aula? (Utilizando os números de uma escala de 1 a 6, preencha com 6 a forma mais 

frequente até 1, sendo esta a forma menos frequente) 

a.         Não estuda. 

b.         Sozinho(a). 

c.         Com auxílio de outra pessoa (pai, mãe, responsável, amigos, etc). 

d.         Através de tarefas/exercícios. 

e.         Revendo os conteúdos no caderno e apostila. 

f.         Pesquisando na internet e assistindo videoaulas. 

 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Pro-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Matemática 

Câmpus Pato Branco 
 

   

  



Câmpus Pato Branco 

Via do Conhecimento, Km 1                                                                                   Departamento de Matemática                                                                                       

CEP 85503-390 - Pato Branco - PR – Brasil                                                                 Telefone: (46) 3220-2553 

 

 

2º QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS 

 

1) Durante o projeto, você percebeu alguma diferença em seu (sua) filho (a) na forma de estudar 

Matemática? 

a.         Sim. Qual (quais) diferença (s)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b.         Não. 

 

2) Seu (sua) filho (a) teve, durante a aplicação do projeto, acesso diário à internet para 

visualização de videoaulas, vídeos desafios, jogos, atividades e trabalhos online?

a.         Sim. 

b.         Não. Pelo (s) seguinte(s) motivo(s): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3) Em relação às videoaulas, aos vídeos desafios, ao grupo da disciplina no WhatsApp e 

ao grupo de alunos que ele (ela) participou, liste (se houver) o que foi positivo e o que foi 

negativo para o estudo de matemática de seu (sua) filho (a) durante o projeto: 

Positivo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Negativo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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4) Para você, seria possível utilizar esta metodologia (Sala de Aula Invertida) para o ensino-

aprendizagem de qualquer conteúdo de Matemática? 

a.         Sim, sem alterações. 

b.         Sim, com a (s) seguinte (s) consideração (ões): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c.         Não. 



Apêndice Q 

 

CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

Legenda: 

PASAI: Proposta de aplicação da sala de aula invertida; 

PxQyA: Pergunta x do Questionário y dos Alunos; 

PxQyP: Pergunta x do Questionário y dos Pais; 

Ax: Aluno(a) x; 

PMRx: Pai/Mãe/Responsável x; 

PMR: Pai, mãe ou responsável; 

Cx: Coordenadora x; 

RCP: Relatório da coordenação pedagógica; 

 

CATEGORIA 1: MOTIVAÇÃO 

Palavras-chave: 

 Introdução; inspiração; jogos motivacionais; questionamentos; etc. 

MOTIVAÇÃO    

SUJEITOS REFERÊNCIAS LIMITES POSSIBILIDADES 

Professor 
pesquisador 

Diário de 
campo/Áudios 

das aulas 

- Tempo de aula; 
- Um dos sites precisava de 
versão atualizada do 
navegador; 
- Internet não funcionou em 
um dos dias; 
- Aulas substituídas por 
palestras de outras 
disciplinas; 

- Ótima participação dos 
alunos; 
- Trabalhos individuais e em 
grupos sem nenhuma 
dificuldade; 
- Realmente eram motivados 
pois conseguiam relacionar o 
conteúdo posteriormente; 
- Como foram trabalhados 
conteúdos que, de certa 
forma, já eram familiarizados, 
isso colaborou nos 
questionamentos sobre o que 
já sabiam sobre eles; 
- Algumas das atividades 
dadas durante as aulas de 
motivação tornaram-se tão 
interessante para eles, que 



chegavam a querer realiza-los 
em outras aulas, quando 
sobrasse tempo; 

 

  



CATEGORIA 2: MATERIAL ONLINE 

Palavras-chave: 

 Videoaulas; WhatsApp; formalização; explicação do professor; tirar dúvidas; exemplos; 

etc. 

MATERIAL 
ONLINE 

 
  

SUJEITOS REFERÊNCIAS LIMITES POSSIBILIDADES 

Professor 
pesquisador 

Diário de 
campo/Áudios 

das aulas 

- Alguns alunos não assistiam 
as videoaulas; 
- Pelo fato de alguns não 
assistirem as videoaulas, não 
tiravam dúvidas e não 
participavam das discussões 
sobre elas, ficando assim 
perdidos até que fosse 
formalizado, efetivamente, o 
conteúdo no quadro; 
- As videoaulas não foram 
gravadas por mim, devido a 
problemas técnicos, então 
eram enviadas videoaulas de 
outros professores. Isso não 
prejudicou, mas penso que de 
certa forma teria sido mais 
interessante; 

- A maioria dos alunos 
assistiam as videoaulas e 
inclusive faziam anotações, 
facilitando as discussões e 
formalização do conteúdo; 
- O tempo para a discussão 
sobre a videoaula, a 
formalização e exemplos com 
exercícios eram suficientes, e 
as turmas, em sua maior 
parte, foram participativas em 
todos os momentos; 
- Os alunos encontravam 
outras videoaulas, além 
daquelas que eram indicadas, 
e compartilhavam entre si no 
grupo da disciplina no 
WhatsApp; 

A7 P5Q2A 
 A forma do aprendizado, com 

vídeos e grupos. 

A11 P5Q2A 
 Ter videoaulas explicando o 

conteúdo. 

A19 P5Q2A 

 Foi bom, eu me dediquei 
muito mais, antes eu chegava 
e copiava a tarefa dos outros. 
No projeto, eu fazia em casa, 
compreendia melhor os 
conteúdos com videoaulas. 

A20 P5Q2A 

 As videoaulas, pois era bem 
explicada e ensinava de um 
jeito mais rápido, prático e 
melhor e, além disso dá pra 
rever. 

A15 P7Q2A 

 Gostei das videoaulas, foram 
bem úteis, amei. Porque 
aprendi melhor, a era muito 
boa. 

A18 P7Q2A 

 Também gostei de ver 
videoaulas antes do professor 
explicar o conteúdo, assim já 
estava a par do que 



aprenderia. 

A25 P7Q2A 
Não gostei muito das 
videoaulas. 

 

A27 P7Q2A 
 As videoaulas me ensinavam 

outros métodos de resolver os 
problemas. 

PMR1 P1Q2P 

 Assistindo videoaulas, 
resolvendo exercícios da 
apostila. 
 

PMR1 P3Q2P 

 Videoaulas ajudou na 
compreensão nas atividades e 
também os trabalhos online 
era legal em resolver. 

PMR22 P1Q2P 

 Ele estudava por conta 
própria. Mostrava até 
ansiedade na expectativa na 
espera dos vídeos. 

PMR4 P3Q2P 
Faltou explicação do 
professor, pois não tirou as 
dúvidas com as videoaulas. 

 

PMR14 P3Q2P 

Algumas partes do conteúdo 
fica mais fácil, acho que 
videoaula não dá liberdade 
pros aluno que nem professor 
normal. 

 

PMR19 P3Q2P 
 Os vídeos ajudavam a 

complementar as explicações 
do professor. 

C1 RCP 

Acredito que a aplicação do 
projeto foi válida para alguns 
alunos, porém não para 
todos. Senti que falta uma 
certa maturidade por parte 
dos alunos, além da disciplina 
e comprometimento para 
estarem acompanhando as 
videoaulas e as atividades 
online. 
 

 

 

P1Q2A 

1) Estudar os conteúdos através de videoaulas antes das aulas ajudou na compreensão 

dos conteúdos? 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE % 

a. Quase nada. 2 6,5 

b. Um pouco. 17 54,8 

c. Ajudou muito. 12 38,7 



CATEGORIA 3: APRESENTAÇÃO/RESOLUÇÃO DE TAREFAS 

Palavras-chave: 

 Apresentação de exercícios; grupos; resolução de exercícios; quadro; amigos; colegas 

do grupo; responsabilidade; etc. 

APRESENTAÇÃO/
RESOLUÇÃO DE 

TAREFAS 

 

  

SUJEITOS REFERÊNCIAS LIMITES POSSIBILIDADES 

Professor 
pesquisador 

Diário de 
campo/Áudios 

das aulas 

- Alguns grupos tinham 
alunos que não 
colaboravam com seus 
colegas para a resolução 
dos exercícios, seja em aula 
ou fora dela. Dessa forma, 
percebia que alguns se 
sobrecarregavam, 
tomando para si todas as 
responsabilidades do 
grupo. A meu ver, falta 
maturidade e 
responsabilidade para 
essas pessoas, que 
acabavam pensando que 
poderiam se beneficiar 
através dos outros; 
- O tempo para a resolução 
dos exercícios não era 
suficiente para que 
apresentassem todos os 
propostos. Dessa forma, eu 
aproveitava o fim das 
demais aulas para que 
finalizassem suas 
apresentações; 

- Apesar de poucos 
grupos terem alguns 
problemas com a falta de 
participação de seus 
membros, a maioria 
conseguiu trabalhar de 
forma tranquila e em 
espírito de equipe, 
ajudando uns aos outros 
e aos demais grupos; 
- Os alunos, aula após 
aula, se dedicavam cada 
vez mais para apresentar 
seus exercícios da melhor 
maneira possível. Era 
interessante ver que se 
intercalavam para 
apresentar, de modo que 
todos precisavam ter 
entendimento da 
resolução; 
- Todos os exercícios 
eram resolvidos e, as 
vezes, durante a 
apresentação de um 
grupo, outros alunos 
comentavam sobre 
outras formas de 
resolução do mesmo 
problema, o que 
colaborava ainda mais 
para a fixação do 
conhecimento; 
- Deu para perceber que 
alguns grupos davam o 
seu melhor para o bem 
de seus membros, pois 
conversavam entre si pela 
internet, discutiam via 
chamadas de vídeo e até 



se encontravam fora da 
escola para desenvolver 
suas atividades 
propostas; 

A1 P5Q2A  O trabalho em grupo. 

A2 P5Q2A 

 Que nós tínhamos que 
explicar, resolver as 
questões, buscar 
respostas de todas as 
questões. 
 

A3 P5Q2A 
 A facilidade de aprender 

mais em grupo. 

A12 P5Q2A 
 As pessoas poderem se 

ajudar estando em grupo. 

A30 P5Q2A 

 Eu gostei do jeito das 
aulas, com o grupo deu 
pra entender melhor o 
conteúdo. 

A7 P7Q2A 

 Entendi muito maior do 
conteúdo. Forma 
dinâmica de aprender. A 
apresentação de cada 
atividade pelos grupos 
ajudou a compreender 
melhor a forma estudada. 

A11 P7Q2A 

Eu e meu grupo quase não 
conversamos sobre o 
assunto (nem na aula, nem 
no WhatsApp) e quando eu 
tinha dúvidas eu pedia para 
um amigo (que fez a 
questão) me ajudar, eles 
quase não explicavam. 

 

A18 P7Q2A 

 Eu gostei de poder 
explicar os exercícios no 
quadro e de ver as 
explicações de meus 
colegas, pois assim 
podemos ver diferentes 
maneiras de resolver uma 
questão. 

PMR14 P1Q2P 
 Ela começou a entender 

melhor o conteúdo 
explicando a questão. 

PMR5 P3Q2P 

Alguns colegas deixaram 
para os outros fazerem os 
temas, sobrecarregando 
alguns. 

Foi positivo porque houve 
uma interação maior 
entre os colegas 
participantes, trocando 
ideias, conhecimentos, 



opiniões. 

 

P2Q2A 

2) As atividades apresentadas por outros grupos auxiliavam para esclarecer dúvidas? 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE % 

a. Quase nada. 6 19,4 

b. Um pouco. 17 54,8 

c. Auxiliavam muito. 8 25,8 

 

P3Q2A 

3) As atividades apresentadas por seu grupo lhe ajudaram a compreender o conteúdo? 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE % 

a. Quase nada. 1 3,2 

b. Um pouco. 11 35,5 

c. Ajudou muito. 19 61,3 

 

  



CATEGORIA 4: RESOLUÇÃO DOS DESAFIOS 

Palavras-chave: 

 Desafios; vídeo desafios; apresentação dos desafios; WhatsApp; youtube; personagem 

Narisvaldo; grupos; amigos; etc. 

RESOLUÇÃO 
DOS 

DESAFIOS 

 
  

SUJEITOS REFERÊNCIAS LIMITES POSSIBILIDADES 

Professor 
pesquisador 

Diário de 
campo/Áudios 

das aulas 

- Assim como as videoaulas, 
alguns alunos não assistiam 
os desafios, e assim não 
ajudavam seus grupos nas 
resoluções deles; 
- Devido um feriado, os 
alunos não puderam 
apresentar os desafios, 
então tivemos que adaptar 
esta etapa do PASAI, onde 
eles tiveram que gravar um 
vídeo com as resoluções e 
enviar no grupo da disciplina 
no WhatsApp; 

- Diferente das videoaulas, 
os desafios pude elaborar e 
gravar pessoalmente, 
através do personagem 
Narisvaldo, o que tornou 
essa etapa criativa e 
realmente desafiante aos 
alunos; 
- Assim como os exercícios 
propostos, eles 
compartilhavam de outros 
métodos de resolução dos 
desafios dos demais grupos, 
ajudando na fixação do 
aprendizado; 
- O fato de ter que adaptar a 
apresentação do desafio em 
aula para a elaboração de 
um vídeo com a resolução 
do mesmo não prejudicou o 
aprendizado. Pelo contrário, 
eles foram muito criativos e 
fizeram vídeos editados e 
alguns explicados 
detalhadamente, como um 
bom professor faria; 

A14 P5Q2A 
 O jeito de apresentar as 

questões e os desafios. 

A14 P7Q2A 

Ficar mais tempo no celular 
(Skype) e alguns do grupo 
não fazem enquanto outros 
fazem. 

As atividades em grupo 
fazem você se ligar mais, 
fazer as questões para tentar 
acertar e desenvolver a 
apresentação no quadro; 

A16 P7Q2A 
 Gostei muito dos desafios, o 

grupo ajudou muito no 
grupo (do WhatsApp). 

A17 P7Q2A 
 Legal os desafios, apresentar 

e interagir com meus 
amigos. 

A25 P7Q2A  Gostei dos desafios, e do 



meu grupo. 

PMR10 P1Q2P 
  É uma nova forma de 

aprendizado com desafios 
propostos. 

PMR21 P1Q2P 
 Estava fazendo mais 

atividades e desafios. 

 

  



CATEGORIA 5: DIVERSIFICANDO AS TAREFAS 

Palavras-chave: 

 Jogos, apresentação de exercícios; trabalhos online; trabalhos; etc. 

MOTIVAÇÃO    

SUJEITOS REFERÊNCIAS LIMITES POSSIBILIDADES 

Professor 
pesquisador 

Diário de 
campo/Áudios 

das aulas 

- Alguns alunos deixavam 
para o último dia para 
resolver trabalhos online. 
Isso quase sempre acontecia 
com os mesmos alunos, o 
que mostra a falta de 
responsabilidade e 
comprometimento com seus 
afazeres; 
- Como eram trabalhos 
individuais, e online, alguns 
alunos tiveram que se 
adaptar a esse método, já 
que estavam acostumados 
apenas com trabalhos em 
folhas e apenas antes da 
avaliação, e não 
semanalmente, o que 
acabava não agradando a 
todos devido a cobrança que 
tinha, pois valia nota; 

- Assim como nas atividades 
de motivação, os alunos 
participavam de forma ativa 
durante as aulas de 
diversificação das tarefas; 
- Nos trabalhos online, a 
maioria dos alunos faziam os 
exercícios e tinham bons 
resultados, já que eram 
questões relacionadas ao 
conteúdo trabalhado naquela 
semana. Ou seja, funcionava 
como uma revisão do 
conteúdo, ajudando na 
fixação do aprendizado; 
- Algumas das aulas tinham 
atividades que desafiavam 
uns aos outros. Esse tipo de 
competitividade era saudável, 
pois para conseguirem vencer 
davam o seu melhor, 
forçando eles a colocar em 
prática o conteúdo aprendido; 

A16 P5Q2A 

Os desafios, não gostei dos 
trabalhos online de quatro 
apenas dois eu fiz contas em 
um papel, um eu não fiz e 
outro peguei resposta dos 
amigos, mas eu entendi bem 
fazendo os desafios. 

 

A25 P5Q2A 

 Gostei dos trabalhos online, 
não gostei muito de ficar 
assistindo as videoaulas gostei 
do modo de explicação das 
atividades. 

A2 P7Q2A 

 Que com as videoaulas 
sempre aprendi, os trabalhos 
online eram muito legais de 
se resolver, os outros grupos 
ajudavam um pouco com a 
compreensão das questões. 

A8 P7Q2A 
Prefiro trabalho escrito para 
entregar no dia da prova 

 



que para mim é um grande 
meio de estudo e não tinha; 

PMR23 P3Q2P 

Quanto não fazer trabalho 
escrito para meu filho não 
está sendo tão bom pois é 
um bom método de estudo. 

 

 

  



RESPOSTAS SEM CATEGORIAS, MAS PODEM SER INCLUÍDAS NO CORPO DA ANÁLISE 

SUJEITOS 
REFERÊNCIAS 

RESPOSTA DESCRITIVA 
PERCEPÇÃO DO PROF. 

PESQUISADOR 

A15 P1Q1A 

Normalmente eu uso para fazer 
somente trabalhos, mas 
quando tenho dúvidas tanto na 
tarefa quanto no estudo 
também uso. 

A pergunta tinha como intuito 
descobrir de que forma 
utilizavam a internet. Vejo aqui 
que este aluno utiliza a internet 
de uma maneira útil e sábia, 
como todos deveriam, aliando a 
internet a seus deveres e 
atividades escolares. 

A11 P1Q1A 

Utilizo em redes sociais, para 
estudo, jogos, diversão. 

Já este aluno respondeu o que a 
maioria dos alunos, desta 
geração, preza ao utilizar a 
internet: jogos, redes sociais, 
diversão, além é claro de citar 
os estudos. 

A4 P5Q2A 

Se tornou mais fácil, porém, foi 
necessário dedicação. 

POSSIBILIDADE: 
Nesta resposta do aluno 
percebemos que ele considerou 
fácil a forma de ensino durante 
o projeto, porém ponderou que 
foi necessário ter dedicação, o 
que considero essencial que um 
aluno possua para que a 
metodologia realmente faça 
efeito. 

A9 P5Q2A 

Do esforço das pessoas que 
não era muito mas o projeto 
tem um intuito bom mesmo 
que as pessoas não tenham se 
dedicado. 

LIMITE: 
Percebo aqui que este aluno 
elogia o intuito do projeto, mas 
o que mais lhe chamou a 
atenção neste período foi que o 
esforço das pessoas (de seu 
grupo, certamente) não eram 
suficientes, pois em seu ponto 
de vista não se dedicavam. 

A15 P5Q2A 

Porque os grupos se ajudaram, 
apesar de que alguns não 
colaboraram. As videoaulas me 
ajudaram bastante, e com os 
desafios eu consegui 
interpretar melhor as questões; 

LIMITES E POSSIBILIDADES: 
Essa resposta de um(a) aluno(a) 
sobre o que mais lhe chamou a 
atenção durante o projeto é 
bem completa, pois salienta as 
várias dinâmicas do modo como 
a metodologia foi aplicada. A 
seu ver, os grupos funcionaram, 
porém alguns (colegas) não 
colaboraram; as vídeo aulas o(a) 
ajudaram bastante; e os 
desafios o(a) ajudavam a 
interpretar melhor as questões. 
Como professor pesquisador, 



isso é ótimo, pois percebo os 
limites, possibilidades e 
também parte do objetivo deste 
trabalho sendo efetivado. 

A16 P5Q2A 

Os desafios, não gostei dos 
trabalhos online de quatro 
apenas dois eu fiz contas em 
um papel, um eu não fiz e 
outro peguei resposta dos 
amigos, mas eu entendi bem 
fazendo os desafios. 

DESAFIOS E TRABALHOS 
ONLINE: 
Nesta resposta, vemos como 
esse(a) aluno(a) destaca bem 
suas ações ao realizar atividades 
individuais e em grupo, já que 
entendeu melhor fazendo os 
desafios, que eram para os 
grupos, e “não gostou” dos 
trabalhos online, que eram 
individuais e deveriam ser feitos 
em casa, durante o final de 
semana. Percebe-se que foi 
sincero(a) ao dizer que chegou a 
pegar resposta com os colegas 
de um dos desafios, além de 
não fazer um deles. 

A19 P5Q2A 

Foi bom, eu me dediquei muito 
mais, antes eu chegava e 
copiava a tarefa dos outros. No 
projeto, eu fazia em casa, 
compreendia melhor os 
conteúdos com videoaulas; 

GRANDES POSSIBILIDADES: 
Segundo este(a) aluno(a), o 
projeto foi bom para ele, já que 
se dedicou mais, deixando de 
copiar a tarefa dos outros e 
fazendo-as em casa, 
compreendendo melhor os 
conteúdos com as videoaulas. 
Não que isso valha como a 
certeza de que o PASAI vá 
sempre dar certo, mas de que é 
possível mudar as atitudes e 
desenvolvimento dos alunos ao 
mudar a dinâmica das aulas. 

A23 P5Q2A 

Quando eu explico, ou ajudo, 
entendo mais facilmente. 

VANTAGEM DESPERCEBIDA: 
O simples fato de um(a) 
aluno(a) explicar, ou ajudar 
alguém, já o auxilia na 
compreensão daquilo que 
ensinou. Isso é semear e colher, 
ao mesmo tempo. 

A27 P5Q2A 

O valor da amizade, porque 
quando eu tinha alguma dúvida 
eu perguntava no grupo e eles 
me explicavam de várias 
formas. 

TRABALHO EM GRUPO É UMA 
POSSIBILIDADE: 
Para este(a) aluno(a), o que 
mais lhe chamou a atenção 
durante o projeto foi a 
importância de estar em grupo, 
de ter amigos que lhe ajudavam 
sanando suas dúvidas, de várias 
formas. 



A27 P5Q2A 

O método diferente de ensinar 
para os alunos, pois não é um 
método comum, porém 
funciona. 

ELOGIO AO MÉTODO: 
Nesta resposta é possível ver 
que o(a) aluno(a) classifica o 
método PASAI como diferente e 
incomum, mas que funciona. 
Isso é o que, teoricamente, 
buscamos analisar. 

A16 P7Q2A 

NEGATIVO: 
As videoaulas eu não gostei 
não assisti nenhum, no meu 
grupo tinha gente que não 
ajudou. 
POSITIVO: 
Gostei muito dos desafios, o 
grupo ajudou muito no grupo; 

ALUNO CONTRADITÓRIO: 
Observei nas respostas desse(a) 
aluno(a) que ele(a) se contradiz 
na sua opinião em relação ao 
seu grupo, já que diz que um 
dos pontos negativos é que 
tinha gente que não o(a) 
ajudou, porém em sua visão 
positiva, ele(a) diz que o grupo 
ajudou muito. Uma opinião bem 
contraditória! 

A19 P7Q2A 

POSITIVO: 
Eu entendi melhor os 
conteúdos, e dediquei mais 
tempo aos estudos. Eu gosto 
de trabalhar em grupo, porém 
teve uma pessoa do grupo que 
fez muito pouco os exercícios 
ou as vezes não respondia e 
copiava em sala. 
NEGATIVO: 
As minhas notas caíram um 
pouco durante o projeto. 

Entender melhor os conteúdos, 
se dedicar aos estudos e gostar 
de trabalhar em grupo são 
características que esperamos 
ter em todos os alunos. Porém, 
como este(a) cita, nem todos do 
grupo tem o mesmo 
pensamento, vontade e 
maturidade, logo alguns não 
participaram como deveriam. 
Além disso, este(a) aluno(a) cita 
como ponto negativo que suas 
notas caíram durante o projeto, 
o que significa que o PASAI não 
garante que qualquer aluno irá 
tirar notas mais altas, pois 
sabemos que isso não depende 
da metodologia, e sim de tantos 
outro fatores que influenciam 
esta área. 

A23 P7Q2A 

POSITIVO: 
É uma forma de entender 
diferente, explicando o que 
fizemos é mais fácil de 
entender. 
NEGATIVO: 
Acho melhor fazermos 
sozinhos, é mais fácil de se 
concentrar. 

Percebi nas respostas deste(a) 
aluno(a) que mesmo gostando 
da forma de aprender 
diferenciada, considera que 
fazer sozinho as atividades 
torna mais fácil a concentração. 
Isso é verdade, dependendo do 
conteúdo, momento, atividade, 
etc. Uso este exemplo para 
ressaltar que, apesar do PASAI 
propor atividades em grupo, 
nada impede que sejam feitas 
de forma individual. Porém, as 



dificuldades com os grupos, em 
sua maioria, se devem aos 
alunos serem individualistas, e 
não gostarem de ajudar ou 
ensinar os outros, mesmo 
sabendo que consegue fazer 
isso. 

A28 P7Q2A 

Na minha opinião é uma 
maneira muito mais fácil e 
divertida de aprender 
determinado conteúdo. 

ELOGIOS AO PASAI ! 

PMR24 P1Q2P 

Ela ficou mais insegura pois não 
tinha um planejamento de 
como buscar informações de 
forma mais concentrada. 

Vejo nesta resposta que, 
possivelmente, a filha não tinha 
entendimento de onde buscar 
informações, quem sabe uma 
falta de maturidade. 

PMR26 e 
PMR27 

P1Q2P 

Está mais interessada na 
matéria e com isso se 
esforçando mais para 
compreender a matéria. 
 
Demonstrou maior interesse 
em aprender a matéria, 
conseguiu assimilar mais 
através de videoaulas; 

ELOGIOS AO PASAI ! 

PMR9 e 
PMR10 

P2Q2P 

Meu filho não tem tablet, 
celular e computador. Usa 
menos, porém com este 
projeto sentimos necessidade 
de um celular. 
 
Ela tem acesso, mas devido às 
inúmeras tarefas não sobra 
tempo para acessar 
diariamente a internet; 

Uma observação feita pelos pais 
de um aluno que não tinha um 
acesso direto aos materiais e ao 
seu grupo através da internet, já 
que o mesmo utilizava o celular 
de seus pais para conseguir. 
Dessa forma, seus pais sentiram 
a necessidade de um celular 
para sanar essa falta. 
 
Outra observação feita por um 
PMR é que sua filha tinha tantas 
tarefas diárias que não sobrava 
tanto tempo para acessar a 
internet e ter acesso aos 
materiais e vídeos que eram 
compartilhados. 

PMR8 P3Q2P 

Positivo: 
As videoaulas e os desafios e o 
envolvimento de meu filho no 
contexto geral. 
 
Negativo: 
A falta de comprometimento e 
responsabilidade dos alunos do 
grupo. 

RESUME A OPINIÃO DOS PAIS 
DOS LADOS POSITIVOS E 
NEGATIVOS. 



PMR10 P3Q2P 

O único ponto negativo é que 
infelizmente alguns não tem 
maturidade para usar o 
WhatsApp, que por vezes 
distrai com conversa entre 
colegas e assuntos 
desnecessários 

Observação de um dos PMR 
como ponto negativo é a falta 
de maturidade dos alunos para 
usar o grupo de WhatsApp. 

PMR15 P3Q2P 

Sou mais do tradicional, 
quadro, lápis, papel, pelo 
menos depois fica registrado o 
conteúdo de forma que depois 
ele estude pra prova; 

PMR tradicional ! 

PMR18 e 
PMR20 

P3Q2P 

Encontro do grupo por causa 
da disponibilidade dos horários 
dos colegas e deslocamento 
dos mesmos até a casa de 
alguém. 
 
É que os filhos ficam 
condicionados a um aparelho 
para estudarem. Contrário de 
outra época, onde os colegas 
se reuniam em suas casas e 
interagiam pessoalmente. Era 
muito mais divertido e 
proveitoso. 

Assim como a percepção de um 
PMR, também percebi que 
umas das maiores dificuldades 
de trabalhar em grupo é a 
disponibilidade de horários e 
deslocamento dos mesmos. 

PMR24 P3Q2P 

Não houve estímulo ao espírito 
de equipe pois notei que 
trabalharam individualmente 
como se fosse uma 
competição. 

Realmente, os grupos pareciam 
competir entre si, mesmo que 
isso nunca tenha sido a 
proposta. Dessa forma, 
acabavam não ajudando uns aos 
outros, auxiliando somente os 
membros de seus grupos. 

PMR7, 
PMR8, 

PMR22 e 
PMR23 

 

- Que os pais sejam informados 
como funciona. Houve pouca 
informação aos pais; 
- Regras mais rígidas para o 
aumento do comprometimento 
dos grupos; 
- Sendo que não substituísse 
totalmente as aulas 
presenciais. Havendo um 
conjunto videoaulas e 
professor em sala reforçando 
os conteúdos e tirando 
dúvidas; 
- Mais trabalhos online e 
também escritos; 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
PARA QUE O PASAI SEJA 
APLICADO A QUALQUER 
CONTEÚDO DE MATEMÁTICA. 
 
72,7% DOS PAIS RESPONDERAM 
QUE SIM, SERIA POSSÍVEL. 

C1 RCP 
Vejo também que precisa ser 
feito um trabalho com os pais, 
para que haja um 

- Trabalho melhor com os pais; 
- Possibilidade de maior 
maturidade e adaptação em 



acompanhamento dessas 
tarefas que são feitas em casa, 
para que o aluno realmente 
faça essa introdução em casa e 
venha para as aulas aproveitar 
o conhecimento do professor 
para tirar suas dúvidas. Talvez 
em uma segunda aplicação 
desta metodologia, estas 
turmas estejam mais maduras 
e adaptadas a essa ideia, ou 
mesmo aplicar o projeto num 
ensino médio. 
 Enfim, acredito que o 
caminho para o aprendizado 
melhor seja esse, de propor 
novas metodologias e 
inovações, porém precisamos 
achar uma forma de trabalhar 
com as resistências à mudança 
e orientar esses jovens 
tecnológicos que estão focados 
à jogos e redes sociais. 
 

uma próxima aplicação do 
PASAI. Possibilidade de 
aplicação no ensino médio; 
- A coordenadora C1 crê que o 
caminho para o aprendizado 
melhor realmente seja isso, de 
propor novas metodologias e 
inovações, porém julga ser 
preciso encontrar uma forma de 
trabalhar com as resistências à 
mudanças (tanto com o 
professor, com os alunos e os 
pais) e orientar essa geração 
tecnológica que em sua maioria 
estão tão ligadas a jogos e redes 
sociais. 

C2 RCP 

Um ótimo projeto, com certeza 
algumas dificuldades foram 
encontradas talvez por 
imaturidade dos alunos, falta 
de apoio de alguns pais e 
também por ser a primeira vez. 
Mas foi muito boa a 
experiência. 

A coordenadora C2 elogia o 
projeto, mas cita os motivos das 
dificuldades encontradas, como 
a imaturidade dos alunos, falta 
de apoio dos pais e, 
obviamente, por ser a primeira 
vez. Finaliza dizendo que a 
experiência foi muito boa. 

 

P4Q2A 

4) No período do projeto, o tempo que você dedicou ao estudo de Matemática foi: 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE % 

a. O mesmo de sempre. 11 35,5 

b. Um pouco mais do que antes do projeto. 14 45,2 

c. Bem mais do que antes do projeto. 6 19,3 
 

P6Q2A 

6) Você gostaria de sempre estudar matemática da forma como foi no projeto? 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE % 

a. Sim. 22 71,0 

b. Não. 7 22,5 

c. Sim, mas de vez em quando (alternativa 
sugerida pelos alunos) 

2 6,5 



 

P2Q1P 

2) Se a resposta acima foi SIM, por quanto tempo (diário) aproximadamente? 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE % 

a. Até 2 horas. 9 26,5 

b. Entre 2 horas e 4 horas. 13 38,2 

c. Mais que 4 horas. 12 35,3 

 


