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SITUAÇÕES  CONTRAINTUITIVAS  E  

Durante   muitos   séculos,   todo   o   conhecimento   acerca   de   acontecimentos  
futuros   era  determinado  pela  omnisciência   e  omnipresença  do  Criador,   o  que  
tornava   inconcebível   toda   especulação   sobre   tais   acontecimentos.   Contudo,   a  
existência  desta  associação  com  o  divino  não  impediu  os  jogadores  de  fazerem  
suas  apostas  em  jogos  de  sorte  e  azar,  controlando-‐‑as  quantitativamente  por  meio  
da  intuição.

probabilístico,  estabelecido  pela  correspondência  mantida  entre  Blaise  Pascal  e  

as  chances  de  ganhar  de  dois  jogadores  num  jogo  de  dados,  quando  o  jogo  foi  
interrompido  sem  que  nenhum  dos  jogadores  tivesse  ganhado  o  prêmio  e  onde  a  
atribuição  de  iguais  probabilidades  não  era  a  decisão  adequada.

Do  que   foi   referido,   conclui-‐‑se   que,   comparativamente   com  outros   ramos  
da  Matemática,  as  Probabilidades  são  uma  área  relativamente  nova,  estando  seu  
desenvolvimento  conceitual  ligado  a  uma  variedade  de  paradoxos  que  mostram  
a  disparidade  entre  a  intuição  e  o  desenvolvimento  conceitual  deste  domínio.  Por  
exemplo:  ainda  hoje  há  pessoas  que  pensam  que  a  probabilidade  de  “obter  um  5  

Segundo   Batanero,   Henry   e   Parzyz   (2005),   apesar   de   Kolmogorov   ter  
estabelecido  um  sistema  axiomático  satisfatório  nos  anos  1930,  subsistem  ainda  
controvérsias   sobre   a   interpretação   de   conceitos   básicos   de   probabilidades   e  

conceito  de  probabilidade,  enquanto  conceito  multifacetado,  que  pode  ser  visto  

conceitos  de  probabilidade:  (1)  o  conceito  clássico,  (2)  o  conceito  frequencista  ou  
empírico,  (3)  o  conceito  subjetivista  e  (4)  o  conceito  estrutural.

No  conceito  clássico,  atribuem-‐‑se  probabilidades  a  acontecimentos  com  base  

de   um   acontecimento   composto   da   fração   de   acontecimentos   elementares  
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a  
da  probabilidade   e   nela   assume-‐‑se,   implicitamente,   a   equiprobabilidade  

de  todos  os  acontecimentos  elementares  do  espaço  amostral.  Ora,  o  pressuposto  
de  equiprobabilidade  dos  acontecimentos  elementares  revela  o  caráter  circular  

não   existissem   razões   para   acreditar   que   um   ou  mais   acontecimentos   seriam  
mais  prováveis  de  obter  em  relação  aos  demais.  Em  situações  práticas,  a  simetria  

orientações  instáveis  que  nos  podem  ajudar  a  decidir  sobre  a  equiprobabilidade.
No  conceito  frequencista  ou  empírico,  a  probabilidade  de  um  acontecimento  

resulta  da  frequência  relativa  observada  em  experiências  repetidas,  o  que  destaca  
o   caráter   a   posteriori   desta   abordagem   da   probabilidade.   Este   procedimento  
apenas  permite  determinar  uma  estimativa  da  probabilidade,  sendo  esta  o  limite  
para  que   tende  a   frequência  relativa  de  um  acontecimento   individual   inserido  

designadamente   por   conta:   da   possibilidade   de   inserir   um   acontecimento   em  

impossibilidade  de  aplicar  o  conceito  a  situações  em  que  não  se  pode  repetir  a  

teórica  da  probabilidade  prática.
Enquanto  nos  dois  conceitos  anteriores  as  probabilidades  são  propriedades  

do   mundo   real   exterior,   na   perspectiva   subjetivista,   também   designada   por  
personalista,  as  probabilidades  são  avaliações  de  situações  de  incerteza  inerentes  

referidas  como  interpretações  objetivistas  de  probabilidade.
Na   perspectiva   subjetivista,   a   atribuição   de   probabilidades   baseia-‐‑se   na  

assunção   básica   de   que   os   sujeitos   têm   suas   próprias   probabilidades,   que  
resultam  de  um  padrão  implícito  de  preferência  entre  decisões.  Num  contexto  de  
jogos  de  sorte-‐‑azar,  a  probabilidade  de  um  acontecimento  pode  ser  determinada  
pelos  riscos  que  uma  pessoa  está  disposta  a  correr  ao  fazer  uma  aposta  na  sua  

acontecimento.  Muito  embora  as  pessoas  possam  diferir  nos  riscos  que  aceitam  
correr,   tal   não   constitui  problema,  dado  que  o   sujeito   segue   regras  básicas  de  
coerência  e  consistência.  As  duas  categorias  de  informação  que  um  subjetivista  
considera  –  a  informação  prévia  e  os  dados  empíricos  que  equivalem  a  frequências  
em  provas  repetidas  –  são  combinadas  na  fórmula  de  Bayes  para  obter  uma  nova  
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probabilidade   do   acontecimento   em   questão,   consubstanciando   o   conceito   de  

situação  de  incerteza  por  uma  probabilidade  e  da  falta  de  orientação  para  medir  

crianças  muito  novas.

abordagem   não   esclarece   a   própria   natureza   da   probabilidade,   apesar   de   os  
teoremas  deduzidos   constituírem  um   indicador  de  possíveis   interpretações.  A  
perspectiva  estrutural  pode  ser  vista  como  constituindo  uma  estrutura  teórica  para  
as  duas  principais  concepções  de  probabilidade:  a  posição  objetivista  e  a  posição  

não  é  útil  na  determinação  de  um  valor  da  probabilidade.  Em  consequência,  em  
qualquer  caso  de  aplicação  prática  temos  de  escolher  uma  interpretação  subjetiva  

diferente  do  raciocínio  lógico  ou  causal  e  que  os  resultados  contraintuitivos  em  
probabilidades  surgem  em  níveis  muito  elementares,  enquanto  em  outros  ramos  
da  Matemática  tais  resultados  surgem  apenas  em  níveis  de  abstração  elevados.  

1:  apenas  com  
2

R3:  com  os  números  0  e  4,  sendo  0,25  a  probabilidade  de  obter  o  0),  concluem  que  
R1  vence1  R2  e  R2  vence  R3,  mas  R1  não  vence  R3.  Este  resultado  contraintuitivo  

as  pessoas  tendem  a  fazer  julgamentos  probabilísticos  assimétricos,  inferindo  com  

parecem  explicar  melhor  outras  variáveis  (por  exemplo,  a  altura  pode  ser  vista  como  

vistas  como  indicações  mais  fortes  de  outras  variáveis  (por  exemplo,  o  resultado  num  
teste  longo  constitui  uma  indicação  mais  forte  do  que  o  resultado  num  teste  curto).

1  De  dois  jogadores,  cada  um  com  a  sua  roleta,  vence  aquele  que  obtiver  o  maior  número.
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(1995)   distingue   dois   paradigmas   de   ensino   da   estocástica:   (1)   o   paradigma  
tradicional,  em  que  os  exemplos  contraintuitivos  não  são  explorados  (pelo  menos  

contraintuitivos.
Dentre  as  dez  recomendações  para  o  ensino  das  probabilidades  e  estatística,  

na   perspectiva   da   implementação   das  
(NATIONAL  COUNCIL  OF  TEACHERS  OF  MATHEMATICS,  

“A   ênfase   no   ensino   da   estatística   deve   ser   colocada   em   bons   exemplos   e   na  
construção  de  intuições,  e  não  em  paradoxos  de  probabilidades  ou  na  utilização  

estocástica   traduz  a  posição   tradicional  por  duas  ordens  de  razões:  a  primeira  
reside  no  fato  de  ela  parecer  predominante  entre  os  professores  e  entre  os  livros  

assumidas  institucionalmente  pela  American  Statistical  Association  (1994).
Mostrar  como  mentir  com  a  estatística  e  salientar  paradoxos  em  probabilidades  

para  a  sala  de  aula  alguns  dos  problemas  mais  contraintuitivos  para  demonstrar  
aos  estudantes  suas   tendências  erradas  e   talvez  esclarecê-‐‑las.  Contudo,  se  um  
professor  persiste  em  chamar  a  atenção  dos  estudantes  para  o  quão  predispostos  
estão   a   cometer   erros   inferenciais,   eles   podem   tornar-‐‑se   tão   convencidos   das  
suas  incapacidades  ao  ponto  de  jamais  acreditarem  que  alguma  vez  dominarão  

Konold  (1992)  advogam  um  equilíbrio  entre  situações  que  ilustrem  concepções  

As  intuições  válidas,  cuja  existência  tem  sido  demonstrada  pelos  mais  variados  

estes  autores  um  bom  ponto  de  partida  para  o  ensino  das  probabilidades.
Admitindo   a   consistência   entre   a   posição   tradicional   e   a   estratégia   das  

intuições  ancoradoras  na  educação  em  ciências  (CLEMENT,  1987),  Lesser  (1995)  
destaca   duas   limitações   da   posição   tradicional:   a   possibilidade   de   não   haver  

2   e  
os  alunos  podem  não  compreender  ou  aplicar  as  analogias  da  maneira  pensada  

2  A  técnica  de  bridging,  ao  dividir  a  analogia  em  duas  etapas  menores,  facilita  a  compreensão,  
pois,  presumidamente,  é  mais  fácil  compreender  uma  analogia  próxima  do  que  uma  analogia  
distante.  Naturalmente,  se  necessário,  pode  recorrer-‐‑se  a  vários  casos  intermédios  de  
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modelo  de  desenvolvimento  cognitivo  de  Piaget  e  Inhelder  (1951),  na  medida  em  
que  estudantes  do  ensino  superior  não  atingem  o  estágio  das  operações  formais,  
pelo  fato  de  algumas  concepções  erradas  tornarem-‐‑se  dominantes  com  a  idade  e  

de  a  posição  de  Burrill  (1990)  basear-‐‑se  no  que  acontece  na  sala  de  aula  e  não  na  
investigação  formal.

No  paradigma  alternativo,  diferentemente,  destacam-‐‑se  de  modo  sistemático  
os  exemplos  contraintuitivos.  Para  Gordon  (1991),  a  exploração  destes  exemplos,  
que   se   podem   encontrar   em   todas   as   áreas   da   Matemática,   incluindo   as  
probabilidades,   apresenta   várias   vantagens:   cativa   a   atenção   dos   estudantes  

práticas  e  constitui  uma  oportunidade  para  desenvolver  maior  apreço  acerca  da  

Lesser   (1998)   manifesta   a   convicção   de   que   o   uso   inteligente   destes  
exemplos  contraintuitivos  em  estatística  suporta  uma  pedagogia  construtivista,  
promovendo  uma  aprendizagem  mais  profunda  a  partir  das  crenças  prévias  dos  
alunos  e  encorajando  o  papel  do  professor  como  facilitador  da  aprendizagem.  

a   motivação,   a   metacognição,   o   pensamento   crítico,   a   aprendizagem   por  
descoberta,  as  conexões  com  aplicações  da  vida  real  e  a  história.  Alguns  destes  

exemplos  contraintuitivos,  que  veiculam  falácias  e  conclusões  paradoxais,  estes  

Alguns  destes  exemplos  desempenharam  um  papel  importante  no  desenvolvimento  

comparar   suas   intuições   relativas   a   quebra-‐‑cabeças   e   paradoxos   com   soluções  
normativas.  Esta  atividade  requer  uma  consciência  dos  seus  próprios  processos  de  
pensamento.  O  conhecimento  acerca  do  seu  próprio  pensamento  (metacognição)  
não  é  menos  importante  do  que  a  aprendizagem  da  solução  correta,  e  o  pensamento  

estudantes   a   examinarem  criticamente   suas   teorias   intuitivas.  Paralelamente   ao  
desenvolvimento  histórico  da  teoria,  este  exame  pode  revelar  aos  estudantes  as  

Konold   (1994,   p.   233,   tradução   nossa)   destaca   o   efeito   motivacional   dos  

estudantes,  quando  confrontados  com  estes  resultados  surpreendentes,  revelam  
ansiedade  em  exprimir  opiniões  nas  discussões  da  sala  de  aula.
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Tal   como  na  posição   tradicional,   também  na  posição   alternativa  Lesser  

um   raciocínio   normativo   com   um   raciocínio   informal   pode   não   produzir  
standard  

de   exemplos   contraintuitivos   com   ampla   circulação   na   sala   de   aula   pode,  

centrar-‐‑se  mais  nas  respostas  corretas  do  que  em  compreender  os  problemas  
subjacentes.   Finalmente,   a   profunda   compreensão   do   que   a   exploração   de  
um  exemplo  contraintuitivo  pode  produzir  raramente  está  associada  com  um  
curso  superior   introdutório.  Diferentemente,  estes  exemplos  são  planejados  
para   estudantes   universitários   de   matemática   avançada,   para   estudantes  
graduados  e  para  professores.  A  questão  crítica,  neste  caso,  é  estar-‐‑se  seguro  de  
que  os  estudantes  dispõem  dos  meios  adequados  para  analisar  os  paradoxos  

dois  paradigmas  como  o  menor  de  dois  males.  A  primeira  pode  ser  observada  
em  investigadores  de  educação  em  Ciências  que  recorrem  simultaneamente  a  
analogias  ancoradoras,  consistentes  com  a  posição  tradicional,  e  a  estratégias  
de  mudança   conceitual,   consistentes   com   a   posição   alternativa.  A   segunda  
centra-‐‑se  na  recomendação  de  Burrill  (1990).  Tal  recomendação  não  deve  ser  
entendida   como   excluindo   totalmente   as   situações   contraintuitivas,   assim  
como  Gordon   (1991),   provavelmente,   não   advoga   a   apresentação   exclusiva  

uma  realização  mais  efetiva  em  certos  objetivos  afetivos  e  cognitivos,  também  
não  há  evidência  de  que  esses  exemplos  devam  ser  usados  sempre  ou  mesmo  
durante   a   maior   parte   do   tempo.   Finalmente,   a   opção   entre   explorar   uma  
situação  contraintuitiva  ou  outra  situação  deve  ser  determinada  por  critérios  
de  adequação.

As   quatro   questões   seguintes,   estudadas   por   Fernandes   (1990),   foram  
aplicadas  a  alunos  do  11º  ano  (17  anos  de  idade),  sem  ensino  de  probabilidades  
(SEP),   e   do   4º   ano   de   uma   Licenciatura   em   Ensino   de   Matemática   (futuros  
professores  de  Matemática),  com  ensino  de  probabilidades  (CEP).

Em   todas   as   quatro   questões,   consideram-‐‑se   três   partes:   na   primeira,   o  

é  interrogado  sobre  o  acontecimento  menos  provável,  tendo  em  vista  avaliar  a  
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consideradas   é   menos   provável3.   Além   disso,   consideramos   como   resposta  

na  primeira  parte  e  a   indicação  de  um  deles  como  sendo  menos  provável  na  
segunda  parte  ou  a  indicação  de  um  acontecimento  mais  provável  na  primeira  

segunda  parte.

frente  da  moeda  e  V  representa  o  seu  verso)
a)   F  F  V  F  V  V
b)   V  F  V  F  V  F
c)   V  V  F  V  V  V
d)   Ambas  as  sequências  a)  e  b)  são  igualmente  prováveis.
e)   Todas  as  três  sequencias  a),  b)  e  c)  são  igualmente  prováveis.
1.2.  Alguma  das  sequências  anteriores,  a),  b)  ou  c),  é  menos  provável  (Sim/

Pela  Tabela  1,  podemos  ver  que  os  pares  de  respostas  mais  frequentes  foram  
(e,   )  e  (d,  c).  No  caso  do  par  de  respostas  (e,   ),  que  são  as  respostas  corretas,  ele  foi  
o  mais  escolhido,  quer  pelos  alunos  com  ensino  de  probabilidade  (CEP)  quer  pelos  
alunos  sem  ensino  de  probabilidades  (SEP).  A  escolha  destas  respostas  baseou-‐‑

dos  acontecimentos  ou  no  número  de  elementos  do  espaço  amostral,  foi  referido  

mais  referido,  tendo  os  alunos  CEP  centrado  seus  raciocínios,  principalmente,  na  

em  fatores  causais,  foi  referido  por  cinco  alunos  SEP.
3

da  questão  e  a  opção  c)  na  segunda  parte  da  questão,  enquanto  o  par  ordenado  (e,  

opções  consideradas  é  menos  provável  na  segunda  parte  da  questão.
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Respostas 11º  ano  (SEP)
(n=80) (n=32)

(a,  b) 8,8   0,0
(d,  c) 30,0 31,2
(e,   ) 43,7 59,4

Incoerente 12,2 9,4
Outra 6,3 0,0

Fonte:  os  autores.

O   par   de   respostas   (d,   c)   foi   o   segundo  mais   escolhido   por   ambos   os  
grupos   de   alunos.   Estas   respostas   erradas   foram   baseadas   no   raciocínio  

o   processo   de   formação   da   sequência   em   função   da   semelhança   com   o  
processo  correspondente  na  população,  não  considerando  o  número  limitado  

dos  

pequenas  amostras  propriedades  que  apenas  são  válidas  na  população  ou  em  

lei  dos  pequenos  números.

ordenação  da  sequência,  para  além  da  igual  proporção  de  Vs  e  Fs.  Consequentemente,  
para  estes  alunos  o  acaso  caracteriza-‐‑se  pela  ausência  de  regularidades.

2   com   correção   de   continuidade   não  

correção  das  respostas  dos  dois  grupos  de  alunos  ( ).

2.1  Um  jogador  da  loto  fez  três  apostas  no  concurso  desta  semana.  Com  qual  

a)   1    2        3        4        5        6
b)   5  13    24    25    30    42
c)   2  17    19    25    34    39
d)   Tem  as  mesmas  chances  de  ganhar  um  prêmio  com  qualquer  das  apostas  

b)  e  c).
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e)   Tem  as  mesmas  chances  de  ganhar  um  prêmio  com  qualquer  das  apostas  
a),  b)  e  c).

Conforme   se   vê   pela   Tabela   2,   nesta   questão   a   maioria   dos   alunos   CEP  
escolheu  o  par  de  respostas  corretas  (e,   ),  enquanto  a  maioria  dos  alunos  SEP  
escolheu  o  par  de  respostas  (d,  a).  No  caso  do  par  de  respostas  (e,   ),  baseadas  no  

Respostas 11º  ano  (SEP)
(n=80) (n=32)

(b,  a) 5,0 0,0
(d,  a) 56,3 34,4
(e,   ) 35,0 65,6

Incoerente 3,7 0,0
Fonte:  os  autores.

No  caso  do  par  de  respostas  (d,  a),  o  raciocínio  dos  alunos  foi  preponderantemente  

uma   parte   importante   dos   alunos   SEP   evocaram   os   resultados   da   loto   para  

provável   de   ocorrer,   já   os   alunos   CEP,   geralmente,   não   referiram   tal   evocação.  

memória,  trata-‐‑se  de  avaliar  a  probabilidade  por  meio  da  facilidade  da  construção  

A   escolha  do  par  de   respostas   (b,   a),   selecionado  por  poucos   alunos   SEP,  
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escolheram   como   sendo   mais   provável   aquela   que   continha   pelo   menos   um  
número  em  cada  classe  das  dezenas,  isto  é,  de  0-‐‑9,  10-‐‑19,  20-‐‑29,  30-‐‑39  e  40-‐‑47.

frequentemente  respostas  corretas  do  que  os  alunos  SEP  e,  ao  nível  estatístico,  

entre  a  correção/  incorreção  das  respostas  dos  dois  grupos  de  alunos  ( ).

c)   Os  acontecimentos  a)  e  b)  são  igualmente  prováveis.
3.2.  Algum  dos  acontecimentos  anteriores,  a)  ou  b),  é  menos  provável  (Sim/

Nesta  questão,os  pares  de  respostas  (c,   )  e  (a,  b)  foram  os  mais  escolhidos  
pelos  dois  grupos  de  alunos,  conforme  se  pode  ver  pela  Tabela  3.

As   respostas  do  par   (c,   )4  basearam-‐‑se,  geralmente,  num  dos   raciocínios:  

o  par  de  respostas  (a,  b).

Respostas 11º  ano  (SEP)
(n=80) (n=32)

(a,  b) 70,0 50,0
(b,  a) 1,3 3,1
(c,   ) 26,2 37,5

Incoerente 2,5 9,4
Fonte:  os  autores.

4

olhos  azuis  (
( ).  Trata-‐‑se,  então,  de  provar  que:     se,  e  somente  se,   .
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A   seleção  do  par  de   respostas   (a,   b)   foi,   geralmente,   baseada  no   raciocínio  

mas  não  o  contrário,  enquanto  outros  não  o  referiram  tão  claramente.

–  em  que  as  pessoas  tendem  a  realçar  o  impacto  causal  dos  dados  para  o  futuro  e  
a  negligenciar  suas  implicações  diagnósticas  acerca  do  passado.

2  com  correção  de  continuidade  não  

dos  dois  grupos  de  alunos  ( ).
Como   alguns   dos   alunos   SEP   tinham   estudado   o   tema   de   genética   na  

disciplina   de   Biologia,   relacionado   com   esta   questão,   colocou-‐‑se   a   hipótese  
destes  alunos  apresentarem  respostas  mais   frequentemente  corretas  do  que  os  
alunos   SEP   que   não   tinham   estudado   tal   tema.   Contudo,   tal   hipótese   não   se  

correção  das  respostas   ( ).  Em  face  deste  resultado,  pode  ser  dito  que  o  

sua  correção)  nesta  situação.

a)   Um  português  teve  um  ou  mais  ataques  cardíacos.
b)   Um  português  teve  um  ou  mais  ataques  cardíacos  e  tem  mais  do  que  55  

anos.

Na  Tabela  4,  salienta-‐‑se  que  os  alunos  SEP  escolheram  mais  frequentemente  
o   par   de   respostas   corretas   (a,   b)   do   que   os   alunos   CEP.   Nestas   respostas,  

que  a)  continha  b),  ou  seja,  A A ,  em  que  A   {portugueses  que  tiveram  1  ou  
mais  ataques  cardíacos}  e      {portugueses  com  mais  de  55  anos},  para  que  os  
alunos  tivessem  escolhido  a  resposta  correta.
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Respostas 11º  ano  (SEP)
(n=80) (n=32)

(a,  b) 13,8 6,3
(b,  a) 50,0 71,8
(c,   ) 17,5 6,3

Incoerente 18,7 15,6
Fonte:  os  autores.

sendo  agora  selecionado  por  mais  alunos  CEP.  Estas  respostas  erradas,  baseadas  

cardíacos  serem  frequentes  em  portugueses  com  mais  de  55  anos,  o  que  pode  
  é  altamente  representativo  

de  A,  então  P(A
b)  da  seguinte  maneira:  “Um  português  teve  um  ou  mais  ataques  cardíacos  se  

com   idade   inferior  a  55  anos,  pois  não   referiram  explicitamente  que   tal  opção  
incluía  também  os  portugueses  com  idade  superior  ou  igual  a  55  anos.

A  seleção  do  par  de  respostas  (c,   ),  escolhido  por  alguns  alunos  de  ambos  

alicerçado  na   resistência   física  da  pessoa  e  nos   seus  cuidados  de   saúde,   levou  

ocorrência  de  ataques  cardíacos.

contraditórias  parecem  basear-‐‑se  na   seguinte   ideia:   “Se  os  acontecimentos   são  

conceito  de  probabilidade.
Ao   nível   estatístico,   o   Teste   de   Fisher   não   determinou   diferenças  

alunos  ( ).

As   quatro   questões   apresentadas   na   seção   anterior,   que   correspondem   a  
outras   tantas   situações   contraintuitivas,  mostram   que   os   alunos   de   diferentes  
níveis   de   escolaridade   aderem   a   ideias   probabilísticas   limitadas   e/ou   erradas  
quando  confrontados  com  tais  situações.  Este  resultado  reforça  o  amplo  consenso  
existente   sobre   a   necessidade  de   iniciar   o   ensino  das  probabilidades   logo  nos  
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nas  experiências  das  crianças  e  jovens.  Para  Fischbein  (1975),  em  contraste  com  
Piaget   e   Inhelder   (1951),   o   ensino   formal   desempenha   um   papel   decisivo   na  
promoção  do  pensamento  probabilístico,  atribuindo  a  prevalência  de  uma  visão  
determinista  do  mundo  ao  contato   tardio  dos  alunos  com  a   incerteza.  Ora,   tal  

compreensão  dos  fenômenos  aleatórios.
Por  outro   lado,   apenas  o   reforço  do   ensino  de  probabilidades  não  parece  

de  probabilidades.  No  estudo  mais  amplo  (FERNANDES,  1990),  que  incluía  as  

probabilidades  e  sem  ensino  de  probabilidades  ( ),  em  relação  ao  valor  do  
erro  no  conjunto  das  oito  questões.  Díaz  (2009)  observou  também  que  estudantes  

probabilidade   condicional,   após   terem   estudado   o   conceito   na   disciplina   de  
Análise  de  Dados,  designadamente:  confundindo  acontecimentos  independentes  
e   mutuamente   exclusivos,   alterando   os   termos   da   probabilidade   condicional,  
confundindo   a   probabilidade   condicional   com   a   probabilidade   conjunta   e  

violando  as  regras  lógicas  do  cálculo  de  probabilidades.
Ao   não   alterar   substancialmente   as   ideias   dos   alunos,   especialmente  

as   erradas,   o   ensino   regular   de   probabilidades   revela   suas   limitações   para  

(2005)  perspectivam  que  a  melhoria  do  ensino  de  probabilidades  passa  pelo  
recurso  a  exemplos   realistas  e   interessantes,  defendo  o  aprofundamento  de  
análises  históricas,  epistemológicas  e  culturais,  o  fortalecimento  de  conexões  
entre   as   probabilidades   ensinadas   na   escola   e   as   vidas   dos   estudantes   e   a  
educação  para  a  modelação  probabilística  como  instrumento  de  análise  crítica  
de  questões  sociais  e  políticas.  No  caso  das  situações  contraintuitivas,  Lesser  
(1995)   preconiza   a   estratégia   de  mudança   conceptual   e   Fast   (1997)   advoga  
que   a   exploração   de   intuições   ancoradoras,   que   se   desenvolvem   por   meio  

método   plausível   para   adquirir   conceitos   matematicamente   corretos.   No  
caso  das  probabilidades,  Fast  (1997)  gerou  situações  ancoradoras  a  partir  da  
apresentação  do  problema  de  uma  perspectiva  diferente,  utilizando  situações  
concretas  ou  familiares,  alterando  os  valores  numéricos  de  modo  a  obter-‐‑se  
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Batanero  e  Sanchez  (2005)  acrescentam  que  a  experimentação  e  a  simulação  
constituem  estratégias  adequadas  para  lidar  com  intuições  erradas  (ver  também  
Fernandes   et   al.,   2009),   as   quais   podem   ser  muito   fortalecidas   com  o  uso  das  
tecnologias  de  informação  e  comunicação,  pelo  fato  de:  permitirem  aos  alunos  

existir  
(transformações  

variedade  de   de  simulação  existente,  incluindo  os   que  proliferam  

particulares,  permitir  aos  professores  criarem  micromundos  em  que  os  alunos  
podem  confrontar  suas  concepções  com  os  resultados  das  simulações.

Tomando   como   exemplo   o   problema   de   Monty   Hall,   enquanto   situação  
contraintuitiva  estudada  por  Batanero,  Fernandes  e  Contreras  (2009),  podemos  

das  cinco  componentes  seguintes:  (1)   ,  que  se  

idoneidade  cognitiva,  

,  que  se  refere  

,   em  

,  

Para   além   dos   alunos,   também   os   professores   poderão   retirar   vantagens  

primeiro  lugar,  também  eles  terão  a  oportunidade  de  aprofundar  sua  compreensão  

tais  ideias.
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