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2. Qual das alternativas a seguir contém a expressão equivalente a (2x + y) · (2x – y)?

a. 2x² - y². Escreva o raciocínio usado para a resolução desta questão:

b. 4x² - y².

c. 2(x² - y²).

d. 4(x² - y²).

e. 4x – y.

3. Realize o seguinte experimento:

a. Calcule o valor de 17². Qual a estratégia que você utilizou para obter o resultado?

b. Reescreva 17² como (20 – 3)². Agora aplique a propriedade distributiva e calcule (20 – 3) · (20 – 3). Foi o
mesmo que você calculou no item “a”?

c. Será que o mesmo ocorre com quadrados de outros números? Escreva cada potência a seguir como
a subtração entre números, conforme o exemplo, e aplique a propriedade distributiva para verificar se os
valores conferem com os da coluna à esquerda.

Potência Resultado obtido

9² = 81 (10 – 1)² = (10 – 1) · (10 – 1) = 100 – 10 – 10 + 1 = 81.

18² = 324

11² = 121

57² = 3 249

69² = 4 761

33² = 1 089

(-199)² = 39 601
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d. Agora, vamos generalizar para qualquer caso. Para isso, aplique a propriedade distributiva e calcule 
(a – b) (a – b).

4. Use a propriedade distributiva nas seguintes expressões algébricas e determine uma expressão algébrica 
equivalente para cada uma:

a. (a – 2b)² = 

b. (2x – y)² = 

c. (4h – 8i)² = 

d. (3r – 7s)² = 

As expressões algébricas aparecem em situações reais do nosso cotidiano e, muitas vezes, nem percebemos. 
Veja como elas aparecem nas situações descritas nas atividades 5 e 6:

5. Conceição foi a uma panificadora e comprou 10 pães e meia dúzia de ovos.

a. Que expressão algébrica pode representar o gasto total de Conceição nessa panificadora?

b. Determine uma expressão algébrica equivalente a que você obteve no item “a”.

c. Sabendo que Conceição gastou R$ 6,70 nessa panificadora e que o preço de um ovo é R$ 0,45, qual o 
preço de um pão? Explicite seu raciocínio.
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6. Marília precisa de materiais para construir um trabalho da escola. Ela vai a uma papelaria e compra 3
cartolinas, 12 folhas de papel cartão e 6 tubos de cola colorida. Qual das expressões algébricas representa
o valor total da compra de Marília?

a. 3x · 12y · 6z. Escreva aqui o seu raciocínio:

b. 3x + 12y – 6z.

c. 3x(12y + 6z).

d. 3(x + 4y + 2z).

e. 3(x + 12y+ 6z).

AULAS 07 E 08 – EXPRESSÕES ALGÉBRICAS: COMO FATORÁ-LAS?

Objetivos das aulas:
• Estabelecer expressões algébricas equivalentes por meio de fatoração por fator comum;
• Estabelecer expressões algébricas equivalentes por meio de fatoração por agrupamento;
• Verificar a equivalência de expressões algébricas por fatoração por fator comum ou agrupamento.

Já conhecemos algumas formas possíveis para encontrarmos expressões algébricas equivalentes a outras. Nas 
atividades a seguir, recorreremos a uma estratégia específica para isso: a fatoração. Fatorar significa decompor
em fatores. Assim como fazemos com os números (por exemplo, o número 16 pode ser fatorado em 16 = 2 · 2 · 
2 · 2 ou 16 = 8 ∙ 2), podemos fatorar também expressões algébricas. Vamos ver como isso é possível?

1. Francinildo gosta bastante de Matemática, principalmente, do estudo das expressões algébricas. Ele
percebeu que elas podem ser reescritas a partir de um fator comum. Observe suas anotações:

Expressão algébrica: 2a + 3ab - 5a²
Os três termos possuem o fator a em comum.

Então, eu posso colocar o a em evidência e obter o seguinte:
2a + 3ab - 5a²  =  a(2 + 3b - 5a)

Agora é a sua vez de praticar! Obtenha expressões algébricas equivalentes por meio da fatoração por fator 
comum:

a. a – ab =

b. 3x + 6x² - 9x³ =
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c. 7ab – 5b + 9a² - 15b² =

d. y5 + 5y4 – 10y3 – 5y =

e. c³ - 16c² =

f. 11q – 121 =

g. 64xyz – 2xz + 32yz – 1 024z² =

2. Outra forma existente para a fatoração de expressões algébricas é por agrupamento. Veja como ela
acontece com o exemplo da expressão 16b – 2a – 4ab + 8:

• Observamos que, nesse exemplo, os quatro termos não possuem termos semelhantes.
• Desse modo, vamos agrupar os monômios com termos semelhantes:

16b – 2a – 4ab + 8 = 16b – 4ab + 8 – 2a 

(4b em comum)  (2 em comum)

• Agora, colocamos em evidência o termo comum de cada agrupamento:

16b – 4ab + 8 – 2a = 4b(4 – a) + 2(4 – a)

• Temos, ainda, o fator (4 – a) em comum. Podemos, então, colocá-lo em evidência:

4b(4 – a) + 2(4 – a) = (4 – a) (4b + 2)

Logo, 16b – 2a – 4ab + 8 = (4 – a) (4b + 2).

Agora é a sua vez! Fatore as seguintes expressões algébricas por agrupamento:

a. 2t(4 + t) + 5(4 + t) =

b. j(d + 2j) + 9(d + 2j) – (d + 2j) =

c. 18x + 6y + 15x² + 5xy =

d. 12a² – 21ab + 56a – 98b =

→ →
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e. 20f² – 10fg – 14 fh + 7gh =

3. Observe a seguinte expressão algébrica:

6n3 + 7m4 – 5m2n – 9n + 4m6

Qual das alternativas a seguir contém uma expressão algébrica equivalente a ela?

a. n(6n² – 5m² – 9) + m4(7 – 4m²). Escreva neste espaço como você pensou para responder 
esta questão:

b. m²(7m² - 5n + 4m4) + 3n(2n² - 3).

c. (6n² + 7m³) (5m – 9 + 4m5).

d. 3n(3 + 6n²) – m(5mn – 7m² + 4m³).

4. Observe a seguinte expressão algébrica e responda.

A alternativa que apresenta expressões equivalentes é a:

a. Escreva neste espaço como você pensou para 
responder esta questão:

b. 

c. 

d. 

5. Para finalizar essa etapa dos estudos das expressões algébricas equivalentes, vamos realizar uma 
dinâmica chamada “Quem é a minha equivalente?”. Para a realização dessa atividade, cada estudante irá 
sortear uma tirinha de papel fornecida pelo professor com uma expressão algébrica. Caminhem pela sala, 
atentando para os cuidados com os protocolos de higiene e distanciamento social, de modo a encontrar 
o seu par. Lembrem-se de que as expressões precisam ser equivalentes. Vocês podem usar o caderno e 
conversar com os colegas para calcular se as expressões são equivalentes. Quem é a minha equivalente? 
Divirtam-se!
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8º ANO - SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 8

AULAS 01 E 02 – ALEATORIEDADES NA MATEMÁTICA
Objetivos das aulas:
• Compreender eventos aleatórios;
• Realizar um experimento ou uma simulação, usando uma tabela para registrar os resultados, a fim de

estimar a probabilidade de um evento aleatório;
• Estimar a probabilidade de um evento e expressá-la na forma de fração, decimal e percentual.

Você já se perguntou, antes de sair de casa, se iria chover ou não naquele dia, ou se o time do seu esporte 
preferido iria ganhar ou não uma partida? Lidamos com situações como essas ou semelhantes rotineiramente. 
Existe um ramo da Matemática que estuda esses tipos de fenômenos: a Probabilidade. As atividades a seguir
contemplam o início do estudo desse tema tão presente na Matemática e no nosso dia a dia. Com algumas 
moedas em mãos, vamos realizar um experimento para compreendermos, na prática, o que é um evento 
aleatório e o que é um espaço amostral. Vamos lá?

1. Lance uma moeda e observe a face voltada para cima.

a. Qual foi o resultado? Quais as possibilidades de faces viradas para cima ao se lançar uma moeda?

b. Se lançarmos a moeda mais vezes, conseguiremos prever os resultados? Por quê?

c. Qual a probabilidade de se obter “cara” ao se lançar uma moeda? E “coroa”?

MATEMÁTICA | 97  210 | MATEMÁTICA



 14 | MATEMÁTICA

e. 20f² – 10fg – 14 fh + 7gh =

3. Observe a seguinte expressão algébrica:

6n3 + 7m4 – 5m2n – 9n + 4m6

Qual das alternativas a seguir contém uma expressão algébrica equivalente a ela?

a. n(6n² – 5m² – 9) + m4(7 – 4m²). Escreva neste espaço como você pensou para responder 
esta questão:

b. m²(7m² - 5n + 4m4) + 3n(2n² - 3).

c. (6n² + 7m³) (5m – 9 + 4m5).

d. 3n(3 + 6n²) – m(5mn – 7m² + 4m³).

4. Observe a seguinte expressão algébrica e responda.

A alternativa que apresenta expressões equivalentes é a:

a. Escreva neste espaço como você pensou para 
responder esta questão:

b. 

c. 

d. 

5. Para finalizar essa etapa dos estudos das expressões algébricas equivalentes, vamos realizar uma 
dinâmica chamada “Quem é a minha equivalente?”. Para a realização dessa atividade, cada estudante irá 
sortear uma tirinha de papel fornecida pelo professor com uma expressão algébrica. Caminhem pela sala, 
atentando para os cuidados com os protocolos de higiene e distanciamento social, de modo a encontrar 
o seu par. Lembrem-se de que as expressões precisam ser equivalentes. Vocês podem usar o caderno e 
conversar com os colegas para calcular se as expressões são equivalentes. Quem é a minha equivalente? 
Divirtam-se!

 96 | MATEMÁTICA MATEMÁTICA | 1 

8º ANO - SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 8

AULAS 01 E 02 – ALEATORIEDADES NA MATEMÁTICA
Objetivos das aulas:
• Compreender eventos aleatórios;
• Realizar um experimento ou uma simulação, usando uma tabela para registrar os resultados, a fim de

estimar a probabilidade de um evento aleatório;
• Estimar a probabilidade de um evento e expressá-la na forma de fração, decimal e percentual.

Você já se perguntou, antes de sair de casa, se iria chover ou não naquele dia, ou se o time do seu esporte 
preferido iria ganhar ou não uma partida? Lidamos com situações como essas ou semelhantes rotineiramente. 
Existe um ramo da Matemática que estuda esses tipos de fenômenos: a Probabilidade. As atividades a seguir
contemplam o início do estudo desse tema tão presente na Matemática e no nosso dia a dia. Com algumas 
moedas em mãos, vamos realizar um experimento para compreendermos, na prática, o que é um evento 
aleatório e o que é um espaço amostral. Vamos lá?

1. Lance uma moeda e observe a face voltada para cima.

a. Qual foi o resultado? Quais as possibilidades de faces viradas para cima ao se lançar uma moeda?

b. Se lançarmos a moeda mais vezes, conseguiremos prever os resultados? Por quê?

c. Qual a probabilidade de se obter “cara” ao se lançar uma moeda? E “coroa”?

MATEMÁTICA | 97 MATEMÁTICA | 211 



 2 | MATEMÁTICA

2. Lance agora duas moedas simultaneamente e observe as faces voltadas para cima.

a. Qual foi o resultado obtido? Quais as possibilidades de faces viradas para cima ao se lançar duas
moedas?

b. Qual a probabilidade de se obter “cara” na primeira moeda e “coroa” na segunda? Justifique.
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3. Lance agora uma moeda três vezes seguidas e observe as faces voltadas para cima.

a. Qual foi o resultado obtido? Quais as possibilidades de faces viradas para cima ao se lançar três moedas
consecutivas?

b. Qual a probabilidade de se obter as três faces iguais? Explique o raciocínio utilizado.

4. Ao refletir sobre esse experimento, responda:

a. O que é um evento aleatório?
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b. O lançamento de uma moeda é um evento aleatório? Por quê? Cite outros fenômenos considerados
aleatórios.

c. Explique, com suas palavras, como podemos calcular a probabilidade de um evento aleatório ocorrer.

5. Agora vamos realizar um experimento semelhante ao anterior, porém, desta vez, com um dado de seis
faces. Reúna-se em equipes com, no máximo, quatro componentes, atentando-se para os protocolos de
higiene e de distanciamento social. Lance o dado de seis faces uma vez e observe a face voltada para cima.

a. Qual foi o resultado? Quais as possibilidades de faces viradas para cima ao se lançar um dado?

b. Lance o dado novamente. A face obtida foi maior ou igual a 3? Qual a probabilidade de se obter um
número maior ou igual a 3?
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c. Ainda discutindo a obtenção de um número ao lançar um dado de seis faces, preencha o quadro a
seguir com os valores exatos ou aproximados das probabilidades na representação fracionária, decimal e
percentual para cada situação:

Probabilidade de se obter Fracional Decimal Porcentagem

O número 1

     Um número par

     Um número maior ou igual a 2

     Um número primo

     Um múltiplo de 3

     Um número menor ou igual a 4

     Um número maior que 6

     Um número menor ou igual a 6

AULAS 03 E 04 – ESPAÇO AMOSTRAL E EVENTO
Objetivos das aulas:
• Determinar o espaço amostral de um evento, envolvendo um conjunto finito de números naturais;
• Calcular a probabilidade de um evento, envolvendo um conjunto finito de números naturais, e expressá-

-la na forma fracionária, decimal e percentual.

1. O espaço amostral de um evento consiste em todas as possibilidades de um experimento ocorrer.
Enquanto um evento é um subconjunto qualquer obtido a partir do espaço amostral. Por exemplo, ao
lançar um dado de seis faces e observar se a face voltada para cima foi um número ímpar, temos:

Espaço amostral: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Evento: {1, 3, 5}
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Agora é a sua vez! Considere os seguintes experimentos e escreva, para cada um deles, o espaço amostral 
e o evento:

a. Lançamento de uma moeda e observar a face voltada para cima.

b. Uma rifa contendo fichas numeradas de 1 a 20 e, ao sortear, o número obtido ser primo.

c. Uma caixa contendo três bolas verdes e duas roxas com o mesmo formato e, ao sortear duas delas, 
ambas serem de mesma cor.

d. Lançamento simultâneo de dois dados de seis faces e observar se a soma das faces voltadas para cima 
foi quatro.
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e. Criação de uma senha com três dígitos usando os algarismos 2, 5, 6 ou 8, sem repeti-los, e obter uma 
senha formada somente por algarismos pares.

2. Considere os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos construir todos os números possíveis com dois 
deles, excluindo os que se iniciam com zero. Sobre essa situação, responda:

a. Qual o espaço amostral?

b. Ao escolher aleatoriamente um dos números formados, qual a probabilidade, no formato fracionário, 
de ele possuir algarismos iguais (por exemplo: 11, 22...)? Justifique sua resposta.

c. Qual a probabilidade, no formato decimal, de sortear um desses números e obter um múltiplo de 5?
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Agora é a sua vez! Considere os seguintes experimentos e escreva, para cada um deles, o espaço amostral 
e o evento:

a. Lançamento de uma moeda e observar a face voltada para cima.

b. Uma rifa contendo fichas numeradas de 1 a 20 e, ao sortear, o número obtido ser primo.

c. Uma caixa contendo três bolas verdes e duas roxas com o mesmo formato e, ao sortear duas delas, 
ambas serem de mesma cor.

d. Lançamento simultâneo de dois dados de seis faces e observar se a soma das faces voltadas para cima 
foi quatro.
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e. Criação de uma senha com três dígitos usando os algarismos 2, 5, 6 ou 8, sem repeti-los, e obter uma 
senha formada somente por algarismos pares.
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d. Qual a probabilidade, em porcentagem, de se obter, de modo aleatório, um número que termine com
os algarismos 3, 4 ou 5?

3. (SARESP – 2012) Na festa junina da escola de Pedro, havia uma barraca para o lançamento de setas ao
alvo. Os alvos tinham os formatos mostrados nas figuras.

Probabilidade de acertar
Alvo 1

Probabilidade de acertar
Alvo 2

a. 0,5 0,25 

b. 0,25 0,375

c. 0,5 0,375

d. 0,25 0,25

e. 0,5 0,5

Escreva neste espaço como você pensou para solucionar essa questão:
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4. Elabore uma situação-problema em que seja necessário encontrar os elementos do espaço amostral e os
elementos de um evento à sua escolha. Em seguida, determine o espaço amostral e o evento.

AULAS 05 E 06 – CALCULANDO PROBABILIDADES

Objetivos das aulas:
• Determinar o espaço amostral de um evento aleatório;
• Utilizar o princípio multiplicativo para a contagem de elementos do espaço amostral de um evento alea-

tório;
• Calcular a probabilidade de um evento pela contagem dos elementos de seu espaço amostral.

1. Para calcular a probabilidade de um evento aleatório ocorrer, precisamos identificar o número de casos
possíveis. Esse valor corresponde à quantidade de elementos do espaço amostral. Precisamos saber,
também, o número de casos favoráveis, que consiste na quantidade de elementos do evento. Desse modo,
podemos calcular a probabilidade de um evento aleatório A ocorrer como a razão:

Ciente disso, calcule a probabilidade, em porcentagem, para cada situação a seguir:

a. O espaço amostral de um evento aleatório é composto por 42 elementos, e o evento por 21.

b. O espaço amostral de um evento aleatório é composto por 69 elementos, e o evento por 36.

c. Sortear um cupom dentre 100.
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d. Lançar simultaneamente uma moeda e um dado de seis faces e obter nas faces voltadas para cima cara 
e um número par.

2. Até o momento, você estudou que, para obter a quantidade de elementos do espaço amostral de um 
evento aleatório, podemos listar todas as possibilidades e contá-las. Por exemplo, ao escrevermos todos 
os anagramas (reorganização das letras) da palavra LUA, temos o seguinte espaço amostral:

LUA AUL ULA

LAU ALU UAL

É, também, possível obter o número de elementos do espaço amostral por meio do princípio multiplicativo. 
Com essa ferramenta, multiplicamos as quantidades de possibilidades de cada etapa. Para a situação 
descrita, temos:

1ª etapa: pode ser a letra L, U ou A, ou seja, 3 possibilidades.

2ª etapa: escolhida uma das letras, restam 2 possibilidades.

3ª etapa: resta, por fim, apenas 1 possibilidade de letra.

Aplicando o princípio multiplicativo, temos:

3 · 2 · 1 = 6

Logo, 6 é a quantidade de elementos do espaço amostral ou a quantidade de casos possíveis para 
essa situação. Compreendeu? Mãos à obra! Utilize o princípio multiplicativo e calcule a quantidade de 
elementos do espaço amostral para cada situação a seguir:

a. Lançamento simultâneo de quatro moedas e observar a face voltada para cima.

b. Sortear três fichas, sem reposição, numeradas de 1 a 9.
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c. Lançar sequencialmente um dado de seis faces e duas moedas e observar as faces voltadas para cima.

d. Anagramas formados com a palavra BOLA.

3. Um professor de Geografia, em uma aula, pediu para que os 32 estudantes de uma turma do 8º ano
formassem equipes com quatro componentes cada para realizar a discussão de um tema. Após o debate
nas equipes, ele sorteou um grupo para fazer uma explanação sobre o tema para a turma. Victória está
na expectativa de que seja sorteada para participar da apresentação. Qual a probabilidade de ela ser
sorteada para apresentar?

a. 12,5%. Escreva aqui o seu raciocínio:

b. 25,0%.

c. 37,5%.

d. 50,0%.

4. (SARESP/2013) Um estojo de maquiagem tem 12 tonalidades de batom, sendo três tonalidades
cintilantes e as restantes cremosas.

A probabilidade de se retirar, ao acaso, desse estojo, um batom cintilante é:

a. 30%. Escreva aqui o seu raciocínio:

b. 25%.

c. 10%.

d. 20%.

5. Uma clínica realiza exames para diagnosticar a contaminação pelo vírus da Covid-19. O exame pode
apresentar dois resultados: positivo ou negativo. Existe, porém, a possibilidade de que esses resultados
apresentem um diagnóstico impreciso, pois não são perfeitos. Por isso, após se obter o resultado, ele
também pode ser verdadeiro ou falso. Sobre essa situação, responda:

a. Qual o espaço amostral?
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PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA  
CONTRA MENINAS E MULHERES DA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO

NÃO SE ESQUEÇA!
Buscamos uma escola cada vez mais acolhedora para todas as pessoas. Caso você vivencie  

ou tenha conhecimento sobre um caso de violência, denuncie.

ONDE DENUNCIAR?
–  Você pode denunciar, sem sair de casa, fazendo um Boletim de Ocorrência na internet, no 

site: https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br.
–  Busque uma Delegacia de Polícia comum ou uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
–  Ligue 180: você pode ligar nesse número - é gratuito e anônimo - para denunciar um caso 

de violência contra mulher e pedir orientações sobre onde buscar ajuda.
– Acesse o site do SOS Mulher pelo endereço https://www.sosmulher.sp.gov.br/  

e baixe o aplicativo.
–  Ligue 190: esse é o número da Polícia Militar. Caso você ou alguém esteja em perigo, ligue 

imediatamente para esse número e informe o endereço onde a vítima se encontra.
– Disque 100: nesse número você pode denunciar e pedir ajuda em casos de violência 

contra crianças e adolescentes, é gratuito, funciona 24 horas por dia e a denúncia pode 
ser anônima.
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