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Introdução: 
 

Saber ler e interpretar textos de problemas de matemática pode ser a diferença entre 
resolver um problema e não resolvê-lo. Dessa forma, é essencial que se desenvolva um 
trabalho específico com a leitura dos diferentes tipos de textos que aparecem na 
matemática, tais como textos do livro, textos de problemas, gráficos, tabelas, entre outros. 

A resolução de problemas de álgebra, além das habilidades de leitura e interpretação, 
requer do aluno a passagem da linguagem corrente para a linguagem algébrica. 

O uso do material didático auxilia no desenvolvimento dos diversos conteúdos, atuando 
na matemática de forma a concretizar conceitos abstratos. Para tanto, o material deve 
passar por um processo criterioso de seleção, de forma a desenvolver o pensamento 
reflexivo dos alunos. Do conteúdo “álgebra” pode-se criar inúmeros materiais didáticos, 
devido ao seu alto nível de abstração, eles proporcionam um retorno muito satisfatório. 
 
ATIVIDADE 1: Equações 
 

Objetivo: Resolver equações geometricamente. 
Pré-requisitos: Operações fundamentais, área de figuras planas. 
Material: Cartolina de duas cores para recortar: 20 tiras (8 x 2cm), sendo 10 de uma cor ( x ) 

e 10 da outra cor (– x) e 20 quadradinhos (2 x 2cm), sendo 10 de uma cor ( 1 ) e 
10 da outra cor (–1).  

Procedimentos: 
– Em grupos, ou individualmente, representar expressões e efetuar operações de 

expressões algébricas, sugeridas pelo professor. 
 
Exercícios: 

  
1) Represente as expressões:  

a) x + 3 
b) 3x – 2 
c) – 2x + 1 

d) x2 – x  
e) x2 – 3x + 2 

 
2) Resolva as operações, explicando a estratégia usada em cada uma delas: 

a) ( x + 3) + ( 2x – 5) 
b) (– 3x + 4) + ( 2x2 + 3x – 5) 
c) (3x + 5) – ( 2x + 3) 
d) 1 . x 

e) x . x 
f) (– 2x) . ( x – 1) 
g) (x – 1) . (– x – 4) 



 

 
3) Resolva as equações: 

a) 3x + 1 = 2x + 2 
b) 2x – 2 = – x + 4 
c) 2 – x = 5 – 2x 
 

 

 
4) Fatorar:  

a) x2 + 6x + 9 
b) x2 + 3x + 2 
c) x2 – 3x + 2 
d) 2x2 + 4x + 6

 
 
5) Resolver as equações: 

a) x2 + 6x + 9 = 0 
b) x2 + 3x + 2 = 0 
c) x2 – 3x + 2 = 0 
d) 2x2 + 4x + 6 = 0 



ATIVIDADE 2: Polinômios 
 
Objetivo: Representar e resolver equações polinomiais geometricamente. 
Pré-requisitos: Operações fundamentais, equações e área de figuras planas. 
Material: Cartolina de duas cores para recortar:  

_ 4 quadrados de cada cor medindo (8x8) cm; 
_ 12 retângulos de cada cor medindo (8x2) cm; 
_ 20 quadrados de cada cor medindo (2x2) cm. 
 

Procedimentos: Deve-se codificar uma cor como positivo e a outra como negativo, 
padronizando o material. 

 _ Inicia-se expondo as medidas dos lados de cada figura, de forma que calculem as suas 
áreas e em seguida iniciar a substituição dos números pelas incógnitas. Sendo assim, se 
8*8 = 64, 2*8 = 16 e 2*2 = 4, substituindo 8 por x e 2 por y, por exemplo, teríamos que: 

x*x =  x2, y*x = yx  e y*y = y2. 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dado isto, o professor dá alguns exemplos como: 3x2, 2xy, 3y2 ou y2 + 2xy, etc. E 

deve mostrar também a situação nula, que se dá através da junção de peças iguais, porém 
de cores diferentes. Então, (considerando o cinza positivo e o pontilhado negativo) temos: 
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+ x2 – x2 + x2  – x2  = 0  

+ xy – xy 

+ y2 – y2

+ xy – xy = 0 

+ y2 – y2 = 0 

 
Podemos representar polinômios de diferentes sinais e polinômios opostos.  
Por exemplo: 3x2 – 4xy + 2y2 e seu oposto –3x2 + 4xy – 2y2.  
_ Partindo daí, pode-se fazer a soma e a subtração de polinômios , dada 
pela troca de todos os sinais do polinômio a ser subtraído.  
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Por exemplo: 
3x2 – 4xy + 2y2 – (2x2 – 2xy + 2y2)= 3x2 – 4xy + 2y2 – 2x2 + 2xy – 2y2 = x2 – 2xy
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Temos que figuras iguais de cores diferentes se 
anulam, então: 

 
 

_ Para a multiplicação trabalharemos com resolução de áreas. 
Tentaremos através de áreas, resolver, por exemplo: 

(x).(x + 2y).
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mos: 
x  + xy +xy = x  + 2xy. 

 
esta forma podemos testar inúmeros exemplos, 

(x+5y).(x+3y) 
 

Ficaria assim, e a soma das áreas destas f iguras jamais daria como 
respo

ortanto: 

Obtemos então (de cima para baixo): 
 

x2 + 5xy + xy + 5y + xy + 5y + xy + 5y = 

 
 
 

Observando o resultado do cálculo de áreas por pedaços te
2 2

D
como: 

 
 
 
 
 

sta a mult ipl icação deste polinômio. Para tanto, se faz necessário que 
acrescentemos figuras proporcionais ao lado até que se complete um 
retângulo.  
 
P

 

2  2  2  

x2 + 8xy + 15y2 .  
 

 



Resolvendo pela álgebra ficaria: 
 

(x+5y).(3y+x)= 3xy + x2 + 15y2 + 5xy = x2 + 8xy + 15y2 . Confere! 
 
Pudemos constatar que em caso de multipl icação e divisão de 

polinômios não se uti l iza de posit ivos e negativos, por estarmos trabalhando 
com áreas, e neste caso poderia acontecer o x ser posit ivo em um lado, mas 
em outro negativo, o que dif icultaria a representação. 

  
_ Divisão:  em caso de divisão também há algumas restrições para se 
trabalhar de forma concreta (como todo material didático, este também é 
l imitado); em geral, todo professor inicia a divisão de polinômios uti l izando-se 
de polinômios exatos, muitas vezes a matéria se restringe a isso. Para tal, o 
material também é uti l izável sem problemas. Iniciaremos com um exemplo de 
divisão exata:  

(x2 + 4xy +3y2) : (x + y). 
 
Temos: 
 
 
 

Para resolver deve-se tentar encaixar as peças de forma a formar um 
retângulo, e e u  retângulo seja x + y. 
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Portanto x + 3y é a resposta da divisão.   

 

ela lei da reversibil idade temos que, se um polinômio a, dividido por um 

s
en . 

 
amos agora para uma divisão com resto: 

: ( x + y) 
O sistema de resolução é r formar um retângulo. A 

E
s que (x + y) . (x + 3y) = x2 + 4xy +3y2

                         
                           
 

 
P
polinômio z, é igual a y (a : z = y), então a : y = z, quando a divisão é exata. 
Usando o exemplo já ut i l izado na divisão de polinômios temos:  

(x2 + 4xy + 3y2) : (x + y) = (x + 3y), 
e (x + y).(x + 3y) = (x2 + 4xy + 3y2), 

tão:(x2 + 4xy + 3y2) : (x + 3y) = (x + y)

V
(x2 + 6xy + 4y2) 
 o mesmo; devemos tenta

diferença é que neste caso devemos adicionar simétricos para preencher a 
parte que f ica incompleta. Vejamos: 
 
 
 
 
 



 
ntão, (x2 + 6xy + 4y2) : (x + y) = (x + 5y) 

 6xy + 4y2) + y2

  

os trabalhar polinômios de grau três, mas para isso teremos que usar poliedros 
como

xercício: Usando o material: 

 3y  
2 

2) Resolva as operações, explicando a estratégia usada em cada uma delas: 

3x + y) 
 

eferências:  
esto Rosa. Didática da Matemática – Revista do Professor de Matemática, 

E
E sobra – y2 de resto,  
ou seja,  

x + 5y) = (x(x + y) . ( 2 +
                 

Podem
 cubos, paralelepípedos retângulos. E para polinômios de grau maior que três não é 

possível representar, pois nos limitamos à terceira dimensão. 
 
E
1) Represente as expressões:  

a)  2x2 + xy 
2b) x2 + 3xy –

c) – 2x2 –  xy + 2y
 

a) ( x2 + 5xy + 3y2) + ( – 2xy + y2) 
b) ( 3x2 + 5xy) – ( x2 + 2xy) 

c) (2x + y) . (x + 2y) 

d) (3x2+ 4xy + y2) : ( 
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Explorando o Ensino. 
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