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APRESENTAÇÃO

Colega docente, este material traz a experiência acerca da utilização do

quebra-cabeça Tangram para a aprendizagem de conteúdos relacionados à

Geometria Plana em uma turma do 7.º ano do Ensino Fundamental do Colégio

Estadual Nilo Peçanha. Tal projeto foi elaborado durante o programa de Residência

Pedagógica pelo professor preceptor Ewerton Montezuma e suas residentes Bianca

de Azevedo Ferreira Alves, Gabriela Barreto Mesquita Motta, Júlia Nogueira

Montovanelli, Mariana de Azevedo da Conceição e Suzana Souza da Silva.

Este arquivo traz, além desta apresentação, a fundamentação teórica para o

uso do Tangram, dicas para sua utilização, o relato de experiência e as referências

utilizadas.
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1. INTRODUÇÃO

A Geometria é um campo da Matemática de extrema importância, pois

segundo Lorenzato (1995), a presença da Geometria permeia nosso cotidiano, já

que, mesmo involuntariamente, deparamo-nos com conceitos como paralelismo,

perpendicularismo, congruência, semelhança, proporcionalidade, comprimento,

área, volume, simetria, entre outros.

Dessa forma, a aquisição de saberes geométricos permite ao estudante

cultivar habilidades como visualização, reconhecimento de formas na rotina diária e

representação por meio de desenhos, com a identificação de suas propriedades

(Lorenzato, 1995). Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) discorre

que:

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e
procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico
e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade
temática, estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e
relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode
desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento
é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e
produzir argumentos geométricos convincentes (Brasil, 2018, p. 269).

No ramo da Geometria é abordado o conceito de figuras poligonais planas.

Nesse viés, a BNCC sinaliza que o aluno deve apresentar a capacidade de

classificar e construir figuras geométricas, tanto em duas como em três dimensões,

possuindo noções geométricas e conhecimento de suas propriedades, permitindo a

verificação do conhecimento do aluno acerca de figuras planas (Brasil, 2018).

Nesse sentido, decidiu-se utilizar o quebra-cabeça Tangram nesta proposta

educacional por ser um material divertido e lúdico para os alunos, possibilitando a

construção do aprendizado com o uso de materiais concretos e com jogos

educacionais. O Tangram é um quebra-cabeça geométrico chinês que tem como

finalidade criar figuras com suas sete peças — cinco triângulos retângulos, um

paralelogramo e um quadrado — sem haver sobreposição. Este material oportuniza

o desenvolvimento cognitivo do aluno, a memorização, além do conhecimento de

figuras planas (Souza Júnior et al., 2023).

Ademais, Heck (2018) aborda a contribuição de materiais manipulativos e

jogos para aprendizagem em Matemática, destacando que o Tangram é um bom
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material para estudo de Geometria Plana. Contudo, seu uso não se limita apenas a

esse campo, visto que é um jogo de construção e fixação.

2. PROPOSTA DIDÁTICA
O Tangram é um antigo quebra-cabeça chinês e seu nome significa “sete

tábuas de sabedoria”, visto que é composto por sete peças denominadas “Tans”,

sendo elas: 1 quadrado, 1 paralelogramo, 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio e 2

triângulos pequenos (Miranda; Araújo, 2019).
Figura 1 – Peças do Tangram

Fonte: Benevenuti; Santos, 2016, p. 4.

O produto educacional apresentado neste trabalho visa a utilização do

Tangram como um instrumento de ensino para a aprendizagem de conteúdos

relacionados às Figuras Planas, como suas classificações, cálculo de áreas e

perímetros e semelhança de figuras.

A sequência didática elaborada foi planejada para ser aplicada em quatro

encontros, cada um deles possuindo duração de cem minutos, em uma turma de 7.º

ano da disciplina de Letramento Matemático do Colégio Estadual Nilo Peçanha. Os

tópicos a seguir apresentam de forma detalhada o desenvolvimento desses quatro

encontros.

➢ Encontro 1 – Apresentação da temática
● Conteúdo: Figuras planas.

● Materiais utilizados:

– Papel A4;
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– Caderno;

– Lápis/caneta.

● Objetivos:

– Fazer com que os alunos conheçam as principais figuras planas;

– Saber nomear as figuras de acordo com o número de lados;

– Saber identificar os quadriláteros notáveis.

➢ Encontro 2 – Construção do Tangram (Parte 1)
● Conteúdo:

– Figuras planas;

– Noções de perímetro de figuras planas;

– Noções de área de figuras planas (medida de superfície);

– Tangram.

● Materiais utilizados:

– Papel A4;

– Régua;

– Tesoura;

– Lápis/caneta.

● Objetivos:

– Calcular o perímetro de figuras planas;

– Calcular a área de figuras planas (medida de superfície).

– Apresentar o Tangram;

– Identificar as figuras planas presentes no Tangram.

➢ Encontro 3 – Construção do Tangram (Parte 2)
● Conteúdos:

– Figuras planas;

– Congruência de figuras planas;

– Tangram.

● Materiais utilizados:

– Papelão;

– Cola;

– Tesoura;
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– Lápis de cor.

● Objetivos:

– Construir o Tangram;

– Utilizar o Tangram construído para montar um Tangram com o

papelão;

– Identificar as figuras planas congruentes, com as mesmas medidas

dos lados e mesma medida de superfície.

➢ Encontro 4 – Montagem de figuras usando o Tangram
● Conteúdos:

– Figuras planas;

– Tangram.

● Materiais utilizados:

– Celular;

– O Tangram construído no encontro anterior.

● Objetivos:

– Utilizar o Tangram construído na aula anterior para montar figuras;

– Elaborar uma produção textual com as figuras elaboradas.

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

A aplicação da proposta desenvolvida ocorreu durante a disciplina de

Letramento Matemático, a qual dispunha de dois tempos semanais com duração de

cinquenta minutos cada, que ocorriam às segundas-feiras. A proposta do produto

educacional foi aplicada durante as aulas e sua aplicação foi dividida em quatro

encontros, que ocorreram nos dias 9, 16, 23 e 30 de outubro de 2023. Seu processo

de desenvolvimento ocorreu conforme o cronograma apresentado no quadro a

seguir:
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Quadro 1 — Cronograma

Data Encontro Duração

09/10/2023 Encontro 1 – Apresentação da temática 100 minutos

16/10/2023 Encontro 2 – Apresentação do Tangram 100 minutos

23/10/2023 Encontro 3 – Construção do Tangram 100 minutos

30/10/2023 Encontro 4 – Montagem das figuras utilizando
o Tangram 100 minutos

Fonte: Elaboração própria.

Para o primeiro encontro, a temática que circunscreve o Tangram foi

apresentada, sendo explanados os conteúdos relacionados a figuras planas.

Durante a aula, exploramos a definição de polígonos, seus elementos e como eles

são classificados com base no número de lados e na congruência de lados e

ângulos. Além disso, discutimos sobre quadriláteros notáveis, destacando algumas

de suas características, sendo alguns destes usados no Tangram. Ao término da

aula, os alunos realizaram a resolução dos exercícios propostos.

No segundo encontro, concluímos os tópicos sobre figuras planas e

introduzimos o Tangram. Inicialmente, explicamos como calcular o perímetro dos

polígonos e a área das figuras planas mais frequentes. Após a explicação, os alunos

praticaram resolvendo exercícios relacionados a esses tópicos. Em um momento

posterior, explicamos o Tangram e os alunos trabalharam em exercícios

relacionados a este.

Durante o terceiro encontro, ocorreu a construção do Tangram por meio da

técnica de dobradura. Inicialmente, distribuímos para os alunos folhas em branco,

régua e tesoura e o material instrutivo. Em seguida, orientamos os alunos passo a

passo na criação das dobraduras que formariam o Tangram. Por fim, aconteceu a

colagem dos Tangrans em uma estrutura de papelão para dar suporte, além da

coloração das peças. Ao término da aula, coletamos os Tangrans construídos para

utilizá-los na próxima aula.

No quarto encontro, a atividade foi estruturada visando à utilização do

Tangram construído no encontro anterior para a reprodução de elementos do
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cotidiano, como animais, pessoas, objetos, entre outros, mediante à utilização do

quebra-cabeça. Num primeiro momento, os grupos foram colocados para jogar o

Tangram pelo aplicativo do celular como forma de conhecer as figuras que iriam

formar. Cabe ressaltar que, nesse momento, cada grupo contou com a presença de

um supervisor. Em seguida, os Tangrans construídos foram distribuídos para os

grupos, com a orientação de que cada integrante do grupo formasse figuras distintas

com o Tangram e, posteriormente, criasse histórias que envolvessem as figuras

formadas.

Em sintonia com as ideias de Souza Júnior et al. (2023) e Heck (2018), ficou

perceptível, durante a aplicação deste produto educacional, a influência exercida

pelo Tangram no desenvolvimento cognitivo do aluno, na memorização, bem como

no aprendizado de figuras planas, destacando-se como um potente instrumento para

estudo desse conteúdo.

Foi possível perceber que os alunos foram capazes de identificar as figuras

planas que compunham o Tangram e puderam identificar as peças que possuíam a

mesma área, por serem figuras congruentes, e a equivalência das áreas das figuras

montadas com um mesmo Tangram.

Outro detalhe notável que os alunos puderam identificar foi a comparação das

áreas, pois alguns deles conseguiram perceber que algumas figuras montadas

poderiam ser formadas a partir de uma segunda combinação, um fato que surgiu a

partir do estímulo da visão analítica e geométrica dos alunos.

Por meio da aplicação deste produto educacional, foi possível observar o

interesse dos alunos ao serem imersos em uma experiência diferente do que é

comumente realizado em sala de aula. Acredita-se que, com esta atividade, a

criatividade dos alunos foi explorada de forma significativa e houve a compreensão

do conteúdo proposto.

Além disso, o estabelecimento de atividades em cooperatividade, como a

construção do Tangram e a atividade de produção textual, contribuíram

significativamente para uma aprendizagem coletiva, já que os alunos se auxiliaram

entre si e adquiriram conhecimento mutuamente, o que auxiliou na interação social e

produtividade da atividade. Ademais, fortaleceu a autoconfiança e a independência,

bem como fomentou valores sociais e o desenvolvimento holístico dos alunos.
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Para a utilização futura desta proposta educacional, indicamos que seja

incentivado aos alunos a exploração da criatividade usando o Tangram, propondo a

criação de números, letras, frases, entre outros. Além disso, pode-se introduzir

conteúdos, desafios e jogos que envolvam o Tangram, como o estudo da simetria,

competições de velocidade para montar figuras específicas, ou mesmo jogos de

quebra-cabeça onde os alunos devem descobrir como as peças se encaixam para

completar uma imagem.
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Plano de Aula

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1: Colégio Estadual Nilo Peçanha.

1.2 Nome do(a) estagiário(a): Bianca de Azevedo Ferreira Alves, Gabriela Barreto

Mesquita Motta, Júlia Nogueira Montovanelli, Mariana de Azevedo da Conceição, Suzana

Souza da Silva, Ewerton Terra Montezuma Martins.

1.3 Disciplina: Letramento Matemático.

1.4 Série: Sétimo ano do Ensino Fundamental.

1.5 Duração da aula: Oito tempos de aula.

2. TEMA

2.1 Tema: Figuras planas.

2.2 Delimitação do tema: Nomenclatura de figuras planas, áreas e perímetros,

congruência de figuras e uso do Tangram.

3. BNCC

Unidade temática Objetos de conhecimento

Grandezas e medidas

Problemas sobre medidas envolvendo
grandezas como comprimento, massa, tempo,
temperatura, área, capacidade e volume.

Equivalência de área de figuras planas: cálculo
de áreas de figuras que podem ser
decompostas por outras, cujas áreas podem
ser facilmente determinadas como triângulos e
quadriláteros.

Habilidade

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento,
massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos
formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível,
em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do
conhecimento.
(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras
planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a
equivalência entre áreas.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral: Desenvolver o conteúdo de figuras planas e empregá-lo em situações

de caráter teórico e prático.

4.2 Objetivos específicos (habilidade(s) a serem alcançadas pelos alunos):
● Compreender a noção de linha poligonal;

● Conceituar polígonos;

● Reconhecer o que são figuras planas;

● Identificar os seus termos: lados, vértices e ângulos.

● Classificar as figuras planas de acordo com o número de lados;

● Identificar as figuras planas quanto à congruência de lados e ângulos.

● Compreender o cálculo de perímetro e área de figuras planas;

● Identificar figuras planas congruentes;

● Interpretar e solucionar problemas utilizando os conteúdos aprendidos.

5. ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO OU CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

● Apresentação das figuras planas;

● Cálculo de perímetro de figuras planas;

● Cálculo de área de figuras planas;

● Apresentação do Tangram;

● Cálculo de perímetro e aula utilizando o tangram;

● Congruência de figuras planas.

6. METODOLOGIA

A aula será expositiva dialogada, a qual apresentará e desenvolverá o conteúdo de

figuras planas, tendo como foco a nomenclatura de figuras planas, áreas e perímetros,

congruência de figuras e uso do Tangram.

No primeiro encontro, será definida com os alunos a ideia de polígonos,

juntamente com a classificação de acordo com o número de lados, seguidos de alguns

exercícios.

No segundo encontro, serão apresentados os conteúdos de perímetro e área de

figuras planas e o quebra-cabeça Tangram, seguidos também de alguns exercícios.

No terceiro encontro, os alunos irão construir o seu próprio Tangram, e será

apresentado o conceito de congruência entre figuras.
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Por fim, no quarto encontro, os alunos utilizarão o Tangram confeccionado na aula

anterior para montar figuras e elaborar uma produção textual utilizando as figuras

elaboradas.

7. RECURSOS DIDÁTICOS

Lousa, piloto, apagador, caneta, lápis, borracha, tesoura, régua, cola, lápis de cor, papel,

papelão e celular.

8. AVALIAÇÃO

Avaliação qualitativa individual, com base nas observações e discussões ocorridas

sobre a temática, bem como na participação e comunicação grupal dos alunos.
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APÊNDICE C: Notas de aula do
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APÊNDICE D: Notas de aula do
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