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OOSS  JJOOGGOOSS  NNAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  IINNFFAANNTTIILL  EE  SSUUAASS  IINNTTEERRFFEERRÊÊNNCCIIAASS  
NNAA  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA

NILMA APARECIDA GONÇALVES BERNARDES1

RESUMO

Esse artigo vem buscar reflexões a respeito da importância de introduzir matemática desde a 

Educação Infantil. As habilidades matemáticas ensinadas na Educação Infantil são projetadas para 

fornecer a base que as crianças precisam para ter sucesso na escola primária e além. Os educadores 

devem concentrar as lições na primeira infância nas habilidades básicas que se desenvolvem na 

matemática avançada no ensino médio e superior. Da Educação Infantil ao final do ensino fundamental, 

as crianças estão estabelecendo as bases para futuras habilidades para a vida. A educação infantil deve 

introduzir conceitos matemáticos simples. Ao introduzir as crianças na terminologia básica no início da 

infância, os professores estão facilitando um pouco o ensino fundamental, e a introdução de conceitos 

de matemática deve começar quando as crianças tiverem cerca de três anos de idade.

Palavras-Chave: Habilidades; Conceitos Matemáticos; Início da Infância

INTRODUÇÃO

Ao estabelecer as bases para entender a 

terminologia e os conceitos desde o início, as 

crianças estão preparadas para aplicar as 

informações em sala de aula.  Os conceitos já 

foram entendidos, para que os professores do 

ensino fundamental possam se concentrar na 

aplicação de ideias.

Embora as crianças em idade pré-escolar 

ainda não estejam prontas para aprender a 

prática das habilidades matemáticas, elas podem 

obter uma ideia básica da prática através da 

linguagem e da prática.

O senso numérico, ou o básico de 

aprender sobre números, é a primeira habilidade 

vital em matemática que uma criança deve 

desenvolver antes de chegar ao jardim de 

infância. As crianças devem aprender a contar 

para frente e para trás no início da infância para 

aprender a relação entre números no futuro. O 

senso numérico é uma habilidade vital que os 

educadores da primeira infância devem focar no 

ensino antes que as crianças cheguem ao jardim 

de infância.

Enquanto as aulas do jardim de infância 

revisam os conceitos básicos de contar para 

frente e para trás, os educadores da primeira 

infância podem estabelecer uma base mais 

sólida, concentrando-se em aprender a contar 

antes de chegar ao ensino fundamental. Ao se 

concentrar no senso numérico, os professores 

estão fornecendo habilidades matemáticas 

necessárias para conceitos futuros e cálculos 

avançados.

De acordo com Moura (2007, p. 50-51)

[...] o desenvolvimento do 
conhecimento matemático, nesse 
processo, é parte da satisfação da 
necessidade de comunicação entre os 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Paulista, UNIP, Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I na Prefeitura Municipal de 
São Paulo, SME, PMSP.
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sujeitos para a realização de ações 
colaborativas. O desenvolvimento dos 
conteúdos matemáticos adquire, desse 
modo, característica de atividade. Esses 
conteúdos decorrem de objetos sociais 
para solucionar problemas, são 
instrumentos simbólicos que, 
manejados e articulados por certas 
regras acordadas no coletivo [...] os 
conhecimentos que vingam são aqueles 
que têm uma prova concreta quando 
testados na solução de problemas 
objetivos.

As crianças são naturalmente visuais e 

podem construir relacionamentos entre números 

e um item representado. A educação infantil 

deve se concentrar em representar números com 

itens, gravuras ou até mesmo membros da 

família.  Por exemplo, aprender o básico da 

contagem pode usar figuras de maçãs ou frutas 

favoritas para ajudar as crianças a reconhecerem 

que o número representa os itens 

representados.

O ensino por meio de representações ou 

figuras permitirá que as crianças façam conexões 

entre o mundo real e as habilidades matemáticas 

que são vitais para o sucesso acadêmico. Sem 

estabelecer uma conexão entre a vida e a 

matemática, as crianças podem ficar confusas 

com as informações fornecidas na sala de aula.

Embora a educação infantil deva 

introduzir os conceitos antes das habilidades, os 

professores podem começar o básico de somar e 

subtrair antes que as crianças entrem no ensino 

fundamental. As habilidades básicas são usadas 

nas interações normais da infância, como 

compartilhar cookies subtraindo o número 

original para garantir que as crianças tenham o 

mesmo número de guloseimas.

Concentrando-se no básico de adição e 

subtração, os professores podem fornecer uma 

base mais sólida nas habilidades matemáticas 

para o futuro.  Dependendo da idade das 

crianças, os conceitos básicos de adição e 

subtração podem limitar as habilidades para 

compartilhar itens alimentares ou adicionar itens 

para atividades lúdicas que incentivam as 

crianças a contar os itens extras.

APRENDIZADO DE MATEMÁTICA NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

O aprendizado de matemática na 

primeira infância é uma jornada fascinante de 

descoberta e exploração. É durante esses anos 

formativos que as crianças começam a 

desenvolver uma compreensão básica dos 

números e das formas, estabelecendo as bases 

para o pensamento matemático mais complexo 

no futuro.

A matemática na primeira infância não é 

apenas sobre números e contagem. É também 

sobre padrões, medidas, geometria e lógica. As 

crianças começam a reconhecer padrões e 

sequências em seu ambiente, como a ordem dos 

dias da semana ou as estações do ano. Elas 

começam a entender medidas através de 

atividades cotidianas, como cozinhar ou brincar 

no parque. A geometria é explorada através do 

reconhecimento e da manipulação de formas, 

enquanto a lógica é desenvolvida através de 

jogos e quebra-cabeças.

O aprendizado de matemática na 

primeira infância é melhor facilitado através de 

atividades práticas e lúdicas. Jogos de contagem, 

quebra-cabeças, blocos de construção e 

atividades de classificação são excelentes 

maneiras de introduzir conceitos matemáticos de 

uma maneira divertida e envolvente. Essas 

atividades não apenas ajudam as crianças a 

entender os conceitos matemáticos, mas 

também desenvolvem habilidades importantes 

como resolução de problemas, pensamento 

crítico e habilidades motoras finas.

É importante lembrar que cada criança é 

única e se desenvolve em seu próprio ritmo. 

Algumas crianças podem se sentir atraídas por 

números e contagem desde cedo, enquanto 

outras podem mostrar mais interesse por formas 

e padrões. Como educadores e pais, nosso papel 

é apoiar e nutrir essa curiosidade natural, 

fornecendo um ambiente rico e estimulante para 

a exploração matemática.
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Em conclusão, o aprendizado de 

matemática na primeira infância é uma parte 

crucial do desenvolvimento geral de uma criança. 

Ao incorporar a matemática de maneiras 

significativas e divertidas na vida cotidiana das 

crianças, podemos ajudá-las a desenvolver uma 

base sólida para o sucesso futuro na matemática 

e além.

A matemática da primeira infância é de 

vital importância para o sucesso educacional 

presente e futuro das crianças 

pequenas.  Pesquisas demonstram que 

praticamente todas as crianças pequenas têm a 

capacidade de aprender e se tornar competentes 

em matemática.  Além disso, as crianças 

pequenas desfrutam de suas primeiras 

experiências informais com a 

matemática. Infelizmente, o potencial de muitas 

crianças em matemática não é totalmente 

realizado, especialmente aquelas que são 

economicamente desfavorecidas.  Isso se deve, 

em parte, à falta de oportunidades para 

aprender matemática em contextos da primeira 

infância ou através de experiências cotidianas em 

casa e em suas comunidades.  Melhorias no 

ensino de matemática na primeira infância 

podem fornecer às crianças pequenas a base 

para o sucesso escolar.

Segundo o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil – RCNEI – 

(BRASI, 1998),

As crianças participam de uma série de 
situações envolvendo números, 
relações entre quantidades, noções 
sobre espaço. Utilizando recursos
próprios e pouco convencionais, elas 
recorrem a contagem e operações para 
resolver problemas cotidianos, como 
conferir figurinhas, marcar e controlar 
os pontos de um jogo, repartir as balas 
entre os amigos, mostrar com os dedos 
a idade, manipular o dinheiro e operar 
com ele etc.. (BRASIL, 1998, p. 207)

As habilidades matemáticas iniciais estão 

sendo usadas pelas crianças durante suas 

atividades, experiências e rotinas diárias, seja na 

escola ou em casa. Por exemplo, familiarizar-se 

com suas rotinas, como escovar os dentes, vestir-

se, tirar uma soneca e aprender a ir às compras 

com os pais, pode se tornar uma oportunidade 

de aprendizado de matemática quando abordada 

de uma certa maneira.

A matemática desempenha um papel 

importante no desenvolvimento de uma criança 

e ajuda as crianças a entender o mundo ao seu 

redor.  Crianças de um a cinco anos de idade 

estão começando a explorar padrões e formas, 

comparar tamanhos e contar objetos. Quando se 

trata de crianças em idade pré-escolar, eles usam 

uma variedade de métodos para solucionar 

problemas e falar sobre suas descobertas. O jogo 

de matemática é evidente no jogo de simulação, 

jogo de bloco, jogo de alfabetização, jogo ao ar 

livre e jogo de ciências, por exemplo.

Pais e Educadores desempenham um 

papel importante em influenciar e ser um 

modelo para as crianças, oferecendo 

oportunidades para que as crianças aprendam e 

desenvolvam novas habilidades.  Os adultos 

precisam permitir que as crianças dirijam suas 

próprias brincadeiras e apoiem-nas, melhorando 

ou ampliando suas brincadeiras.  As crianças 

precisam de oportunidades para:

• Descobrir e criar.

• Usar os conceitos e habilidades 
numéricos para explorar.

• Desenvolver confiança em sua 
capacidade de pensar sobre as coisas.

• Resolver problemas significativos.

• Criar conexões para ajudar a descobrir 
relacionamentos (por exemplo, 
características).

Durante todas as atividades, desde 

contar os passos que sobem, classificar blocos e 

declarar “há mais vermelhos”, separar os 

carnívoros dos herbívoros, as crianças estão 

usando matemática.

Observar é o primeiro passo na coleta e 

organização de informações. As crianças usam 

seus sentidos para observar. Quando recebem 

uma coleção de itens (por exemplo, maçãs), as 

crianças usam seus sentidos para observar 

atributos como cor, tamanho, doce / azedo, 

textura e macio / crocante. 

Segundo Lorenzato (2011, p. 5):



www.primeiraevolucao.com.br176 Ano V - Nº 50 - Março de 2024
ISSN: 2675-2573

Perguntar os “porquês” das coisas; dá 
preferência ao que conhece e não que 
ao que vê; inicialmente o centro 
continua sendo o próprio corpo, mas 
em seguida a criança consegue avançar, 
tomando como referência um objeto; 
apresentam dificuldades em considerar 
dois atributos simultaneamente; a 
percepção visual é mais forte que a 
correspondência um a um; os conceitos 
que envolvem tempo se apresentam 
como os mais difíceis para à criança; por 
meio de manipulação de materiais 
concretos, a criança já consegue 
adicionar e iniciar a contagem com 
significado. (LORENZATO, 2011, p. 5)

A solução convergente de problemas é a 

capacidade de reunir informações individuais na 

mente e chegar a uma solução única para um 

problema. 

A solução de problemas divergentes é a 

capacidade de reunir muitas informações e 

considerar uma variedade de soluções possíveis 

para um problema.

A repetição é importante ao ensinar 

matemática pré-escolar. Os alunos expostos a 

conceitos repetidamente têm um entendimento 

mais concreto porque tiveram tempo de se 

aprofundar na habilidade.

EXPLORANDO A MATEMÁTICA POR MEIO DE 
JOGOS

As crianças se envolvem intensamente 

em brincadeiras.  Seguindo seus próprios 

propósitos, eles tendem a enfrentar problemas 

que são bastante desafiadores para serem 

absorventes, mas não totalmente além de suas 

capacidades. Ficar com um problema - intrigá-lo e 

abordá-lo de várias maneiras - pode levar a um 

aprendizado poderoso. Além disso, quando 

várias crianças se deparam com o mesmo 

problema, geralmente apresentam abordagens 

diferentes, discutem várias estratégias e 

aprendem umas com as outras. Esses aspectos 

do jogo podem promover o pensamento e o 

aprendizado em matemática, bem como em 

outras áreas.

A variedade de matemática explorada 

durante o jogo livre é impressionante. Pode-se 

ver que o jogo livre oferece uma base rica sobre 

a qual construir matemática interessante. Essas 

experiências cotidianas formam a base para a 

matemática posterior.  Mais tarde, as crianças 

elaboram essas ideias.

O jogo não garante desenvolvimento 

matemático, mas oferece possibilidades 

ricas. Benefícios significativos são mais prováveis 

  quando os professores acompanham as crianças 

na reflexão e na representação das ideias 

matemáticas que surgem em suas 

brincadeiras.  Os professores aprimoram o 

aprendizado de matemática das crianças quando 

fazem perguntas que provocam esclarecimentos, 

extensões e desenvolvimento de novos 

entendimentos.

De acordo com Moron e Brito (2005):

Os professores que ensinam 
matemática na educação infantil 
formam ideias sobre a natureza da 
matemática e do seu ensino a partir de
experiências que tiveram como alunos e 
professores, das atitudes que 
formaram, do conhecimento que 
construíram, das opiniões dos mestres, 
enfim, das influências sócio-culturais 
que sofreram ao longo da vida, 
influências essas que vão se formando 
gradativamente. (MORON; BRITO, 2005, 
263-276)

Os benefícios da construção de blocos 

são profundos e amplos. As crianças aumentam 

suas habilidades matemáticas, científicas e de 

raciocínio geral ao construir com blocos.

Os bebês mostram pouco interesse no 

empilhamento. O empilhamento começa em 1 

ano, quando os bebês mostram sua 

compreensão da relação espacial "ativada".  O 

relacionamento "próximo a" se desenvolve em 

aproximadamente 1 ano e meio. Aos 2 anos, as 

crianças colocam cada bloco sucessivo sobre ou 

próximo ao anteriormente colocado.  Eles 

parecem reconhecer que os blocos não caem 

quando colocados dessa maneira.  As crianças 

começam a refletir e antecipar. Aos 3 a 4 anos de 

idade, as crianças constroem regularmente 

componentes verticais e horizontais dentro de 

um edifício. Quando solicitados a construir uma 

torre alta, eles usam blocos longos na vertical, 

porque, além de ter como objetivo construir uma 

torre estável, seu objetivo é criar uma torre alta 
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estável, primeiro usando apenas um bloco dessa 

maneira e depois vários. Aos 4 anos, eles podem 

usar várias relações espaciais.

As crianças em idade pré-escolar 

empregam, pelo menos no nível intuitivo, 

conceitos geométricos mais sofisticados do que 

a maioria das crianças experimenta ao longo do 

ensino fundamental através de brincadeiras em 

blocos. 

Pré-escolares também se envolvem em 

padrões rítmicos e musicais.  Eles podem 

adicionar padrões mais complicados e 

deliberados, como "bater palmas, bater palmas; 

bater palmas; bater palmas" em seus repertórios. 

Eles podem falar sobre esses padrões, 

representando o padrão com palavras. Os alunos 

do jardim de infância gostam de inventar novos 

movimentos para se ajustarem ao mesmo 

padrão; portanto, palmas, palmas são 

transformadas em salto, salto, queda;  pular, 

pular, cair e logo é simbolizado como um padrão 

AABAAB.  Os alunos do jardim de infância 

também podem descrever esses padrões com 

números ("duas de uma coisa e depois outra de 

outra"). Esses são, na verdade, os primeiros elos 

claros entre padrões, número e álgebra.

As crianças que tiveram essas 

experiências rítmicas irão intencionalmente 

recriar e discutir padrões em suas próprias obras 

de arte.

Materiais como areia e massinha 

oferecem muitas oportunidades ricas para 

raciocínio e raciocínio matemático.  Os 

professores podem fornecer materiais 

sugestivos (cortadores de biscoito), participar de 

brincadeiras paralelas com crianças e levantar 

comentários ou perguntas sobre formas e 

números de coisas.  Por exemplo, eles podem 

fazer várias cópias da mesma forma na massinha 

com os cortadores de biscoito, ou transformar 

areia ou massinha em objetos diferentes. Uma 

professora disse a dois meninos que ela iria 

"esconder" a bola de massinha, cobrindo-a com 

uma peça plana e pressionando-a. Os meninos 

disseram que a bola ainda estava lá, mas quando 

ela levantou a peça, a bola "sumiu".  Isso os 

encantou e eles copiaram suas ações e 

discutiram que a bola estava "dentro" da peça 

plana.

As brincadeiras das crianças com 

manipuladores, incluindo a combinação de 

blocos "planos" para fazer figuras e desenhos e 

também para completar quebra-cabeças, 

revelam uma progressão no desenvolvimento, 

assim como a construção de blocos. As crianças a 

princípio são incapazes de combinar formas. Eles 

gradualmente aprendem a ver as peças 

individuais e o "todo", e aprendem que as partes 

podem formar um todo e ainda fazer parte. Com 

cerca de 4 anos de idade, a maioria pode resolver 

quebra-cabeças por tentativa e erro e fazer fotos 

com formas colocadas uma ao lado da 

outra.  Com a experiência, eles gradualmente 

aprendem a combinar formas para criar formas 

maiores.  Eles se tornam cada vez mais 

intencionais, construindo imagens mentais das 

formas e de seus atributos, como comprimento e 

ângulos laterais.

Os estudos também mostram que, se as 

crianças brincam com objetos antes de serem 

solicitadas a resolver problemas com elas, elas 

são mais bem-sucedidas e mais criativas.

As crianças pequenas se envolvem em 

significados matemáticos e raciocínios em suas 

brincadeiras - especialmente se tiverem 

conhecimento suficiente sobre os materiais que 

estão usando - se a tarefa for compreensível e 

motivadora e se o contexto for familiar e 

confortável.  A matemática pode ser 

perfeitamente integrada às brincadeiras e 

atividades contínuas das crianças, mas requer um 

professor experiente que crie um ambiente 

favorável e ofereça desafios, sugestões, tarefas 

e linguagem adequados. Nas salas de aula em 

que os professores estão atentos a todas essas 

possibilidades, a brincadeira das crianças 

enriquece as explorações matemáticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A matemática na primeira infância ajuda 

as crianças a desenvolver habilidades críticas de 

raciocínio e raciocínio desde o início e é a chave 
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para a base do sucesso em seus anos de 

escolaridade formal.

As crianças aprendem melhor com 

experiências práticas, por isso é ideal tornar a 

matemática real ensinando-a no contexto do 

aprendizado diário das crianças. A casa e a sala 

de aula estão repletas de oportunidades para 

integrar a matemática às rotinas e atividades das 

crianças. 

É difícil encontrar programas de 

matemática iniciais, apesar dos benefícios 

significativos que a matemática tem para o 

aprendizado de crianças pequenas.

As crianças pequenas em todos os 

contextos devem experimentar matemática por 

meio de currículos eficazes e baseados em 

pesquisas e práticas de ensino. Tais práticas, por 

sua vez, exigem que os professores tenham o 

apoio de políticas, estruturas organizacionais e 

recursos que lhes permitam ter sucesso nesse 

trabalho desafiador e importante.

Os jogos desempenham um papel crucial 

na educação infantil, especialmente no 

aprendizado de matemática. Eles oferecem uma 

maneira divertida e envolvente de introduzir 

conceitos matemáticos, promovendo ao mesmo 

tempo o desenvolvimento de habilidades 

importantes, como resolução de problemas, 

pensamento crítico e habilidades motoras finas.

Os jogos matemáticos podem variar 

desde simples atividades de contagem até jogos 

mais complexos que envolvem padrões, 

sequências e lógica. Por exemplo, um simples 

jogo de correspondência de números pode 

ajudar as crianças a reconhecer e entender 

números, enquanto um jogo de quebra-cabeça 

pode desafiar seu pensamento lógico e 

habilidades de resolução de problemas.

Além disso, os jogos também podem 

ajudar as crianças a desenvolver uma 

compreensão intuitiva de conceitos 

matemáticos. Por exemplo, um jogo de 

construção de blocos pode introduzir conceitos 

de geometria e medidas, enquanto um jogo de 

classificação pode ensinar sobre categorização e 

padrões.

Os jogos também promovem a 

aprendizagem social e emocional. Eles 

incentivam a cooperação, a tomada de turnos e a 

resolução de conflitos, habilidades que são 

importantes para o desenvolvimento social e 

emocional das crianças. Além disso, os jogos 

também podem ajudar a construir a confiança e a 

autoestima das crianças, à medida que elas 

superam desafios e alcançam metas.

Em conclusão, os jogos na educação 

infantil são uma ferramenta poderosa para o 

aprendizado de matemática. Eles oferecem uma 

maneira divertida e envolvente de explorar 

conceitos matemáticos, desenvolver habilidades 

importantes e promover a aprendizagem social e 

emocional. Como educadores e pais, devemos 

aproveitar o poder dos jogos para enriquecer a 

experiência de aprendizado de nossas crianças.
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