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"Nem tudo que se enfrenta podc ser 

modificado. mas nada podc ser modificado ate 
que seja enfrentado." (Einstein), 

http://blogdoadriel.blogspot.com/2007/12/frase 
s-reflexivas.html 
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Resumo 

O estudo deste trabalho tern como tema central as praticas dos professores de 

Matematica nos anos iniciais. Abordando o contexto escolar com as praticas exercidas 

no cotidiano das criancas. A contribuicao deste trabalho sera imprescindivel para 

amp liar a conscientizacao de professores e alunos em ensinar e aprender Matematica 

nos anos iniciais. Este estudo tambem ira possibilitar a formacao de sujeitos criticos, 

conscientes e autonomos capazes de agirem em certos problemas que envoi vein a 

contagem. Matematica era seu cotidiano. A metodologia deste trabalho pretende 

compreender a atuacao dos professores de Matematica perante a sala de aula com seus 

alunos. O Objetivo Geral e Analisar a pratica dos professores de matematica nos anos 

iniciais. E os Objetivos Especificos sao Observar as praticas e aplicacoes dos metodos 

do ensino de matematica utilizados pelos educadores no processo de ensino -

aprendizagem; Verificar o contexto de professores de matematica com tecnicas 

modernas de preparacao de aulas utilizando recursos; Desenvolver estudos e reflexoes 

com os educadores sobre a pratica pedagogica dos professores de matematica dos anos 

iniciais desenvolvida em sala de aula; Conhecer alguns aspectos que caracterizam o 

processo pelo qual a matematica se constituiu como ciencia e as reformulacoes que tern 

sofrido ao longo dos tempos; Analisar o movimento conceitual na matematica, para 

melhor compreende-la e, tambem, para propor situacoes de aprendizagem aos alunos, 

Compreender o conhecimento matematico como produto cultural e como pode ser 

organizado seu ensino no si sterna escolar da educacao infantil e do ensino fundamental 

A estruturacao deste trabalho monografico sobre as praticas dos professores de 

Matematica nos anos iniciais esta organizada em tres capitulos com varios topicos. Este 

trabalho monografico nao e urn texto concluido. Ele parte da reflexao das praticas dos 

professores de Matematica nos anos iniciais e sempre tera seus horizontes em busca das 

solucoes dos problemas que afetam o ensino da Matematica nos anos iniciais. Esse 

trabalho monografico foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Genesio 

Araujo, na cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PB. 
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INTRODUCAO 

O estudo deste trabalho tern como tenia central as praticas dos professores de 

Matematica nos anos iniciais. Abordando o contexto escolar com as praticas exercidas 

no cotidiano das criancas. 

A relevancia deste tema se da pela dificuldade que tern os alunos em aprender 

Matematica em sala de aula. Alem de incluir conteudos que despertam o senso de 

conscientizacao de professores que atuam nessa area. A contribuicao deste trabalho sera 

imprescindivel para ampliar a conscientizacao de professores e alunos em ensinar e 

aprender Matematica nos anos iniciais. 

Este estudo tambem ira possibilitar a formacao de sujeitos criticos, conscientes e 

autonomos capazes de agirem em certos problemas que envolvem a contagem 

Matematica em seu cotidiano. E tambem com o intuito de desenvolver em geral uma 

perspective de qualidade de vida. No sentido de envolver o desenvolvimento sustentavel 

para as presentes e futuras geracoes. 

A metodologia deste trabalho pretende compreender a atuacao dos professores de 

Matematica perante a sala de aula com seus alunos: como agem?, de que modo?, quais 

metodologias sao usadas? O que fazer? Esse trabalho monografico sera realizado na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Genesio Araiijo, na cidade de Sao Jose da 

Lagoa Tapada, PB 

A amostra do estudo sera composta por 25 alunos da referida escola publica no ensino 

fundamental. Os instrumentos de coleta de dados usados no estudo sao: entrevistas 

formularies de observacao e questionarios. Na organizacao e analise dos dados 

coletados sera utilizada a analise de conteiido que trabalha com documentos escritos, 

orais, atividades que podem ser descritas e analisadas, entrevista e discussoes transcritas 

levando em conta o perfil do entrevistado. A analise dos conteudos busca a 

compreensao critica dos significados dos discursos do texto. 
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Os objetivos deste trabalho sao varios entre eles: O Objetivo Geral, Analisar a pratica 

dos professores de matematica nos anos iniciais. E os Objetivos Especificos, Observar 

as praticas e aplicacoes dos metodos do ensino de matematica utilizados pelos 

educadores no processo de ensino - aprendizagem; Verificar o contexto de professores 

de matematica com tecnicas modernas de preparacao de aulas utilizando recursos; 

Desenvolver estudos e reflexoes com os educadores sobre a pratica pedagogica dos 

professores de matematica dos anos iniciais desenvolvida em sala de aula; Conhecer 

alguns aspectos que caracterizam o processo pelo qua! a matematica se constituiu como 

ciencia e as reformulacoes que tern sofrido ao longo dos tempos; Analisar o movimento 

conceitual na matematica, para melhor compreende-la e, tambem, para propor situacSes 

de aprendizagem aos alunos; Compreender o conhecimento matematico como produto 

cultural e como pode ser organizado seu ensino no si sterna escolar da educacao infant il 

e do ensino fundamental 

A estruturacao deste trabalho monografico sobre as praticas dos professores de 

Matematica nos anos iniciais esta organizada em Ires capitulos. O primeiro capitulo e 

estruturado em tres topicos basicos. No primeiro topico abordamos um pouco sobre o 

surgimento da matematica na historia. No segundo topico, refletimos um pouco sobre o 

conhecimento previo dos alunos salientando que os mesmos nao chega a escola 

totalmente analfabeto em Matematica, pois, eles ja "le" numeros nos precos dos objetos, 

ja reconhece alguns numeros como idades de pessoas etc. colocando o professor como o 

principal mediador da construcao de conhecimentos da crianca. No terceiro topico 

Abordamos a Matematica na vida cotidiana, destacando sua importancia, e sua presenca 

na vida diaria das pessoas. 

O capitulo dois esta organizado em cinco topicos: no primeiro topico, abordamos alguns 

conhecimentos para fazer Matematica em sala de aula. No segundo topico, refletimos a 

avaliacao e o conteudo de Matematica. No terceiro topico, destacamos algumas dicas de 

alguns autores para as aulas de metodologias do ensino de Matematica de maneira que 

favorecam os alunos perante os materials utilizados. No quarto topico, destacamos os 

materialszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concretos e suas importancia para o ensino de Matematica nos anos iniciais. 

No quinto topico, enfocamos a utilidade da tabuada e como utiliza-la corretamente no 

ensino da matematica nos anos iniciais. 
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Enfim, o capitulo tres esta organizado em tres topicos e em tres subtopicos. O topico um 

inclui a Metodologia da pesquisa e o estudo de caso. No topico dois trata da 

Caracterizacao da escola. No topico tres aborda a Analise dos dados. E nos subtopicos 

seguintes tratam da analise dos dados da escola. No primeiro inclui a Analise dos dados 

dos alunos, no segundo trata da Analise dos questionarios dos professores e no terceiro 

da Analise do questionario do gestor. 

A referenda bibliografica constatadas neste trabalho monografico tern articulacao 

adequada com este texto. E, alem disso, os autores que fundamentam as justificativas 

estao em bom senso com as ideias do texto. 

Este trabalho monografico nao e um texto concluido. Ele parte da reflexao das praticas 

dos professores de Matematica nos anos iniciais e sempre tera seus horizontes em busca 

das solucoes dos problemas que afetam o ensino da Matematica. Portanto, como 

incentivador da aprendizagem, o professor deve estimular o aluno a constatcao de uma 

aprendizagem significativa, que se da a partir da realizacao em sala de aula de 

atividades que imitam a realidade vivenciada por esse aluno no seu dia-a-dia. 

A Matematica esta ligada a compreensao, isto c, construir com significado; aprender o 

signiiicado de um objeto ou acontecimento, aprender a fazer relates entre eles. O 

conhecimento matematico deve ser apresentado aos alunos como historicamente 

construido e em permanente evolugao. 
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CAP. I 

I . I O SURGIMENTO DA MATEMATICA NA HISTORIA 

Quando enfrentamos situacoes em que queremos saber "quantos", nossa primeira 

atitude e contar. Mas os homens que viveram ha ilhares de anos nao conheeiamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os 

numeros nem sabiam contar. Entao como surgiram os numeros? Para responder a essa 

pergunta precisamos ter uma ideia de como esses homens viviam e quais eram as suas 

necessidades. Naquele tempo, o horn em, para se alimentar, cacava, pescava e colhia 

frutos; par morar usava cavernas; para se defender, usava paus e pedras. 

Mas esse modo de vida foi-se modificando pouco a pouco. Por exemplo: encontrar 

alimentos suficientes para todos os membros de um grupo foi se tornando cada vez mais 

dificeis a medida que a populacao aumentava e a caca ia se tornando cada vez mais rara. 

O homem comecou a procurar formas mais seguras e mais eficientes de atender as suas 

nece4ssidades. 

Foi entao que ele comecou a cultivar plantas e criar animais, surgindo a agriculture e o 

pastoreio, ha cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 0 . 0 0 0 anos atras. Os pastores de ovelhas tinham necessidades de 

controlar os rebanhos. Precisavam saber se nao faltavam ovelhas. Como os pastores 

podiam saber se alguma ovelha se perdera ou se outras haviam se juntado ao rebanho? 

Alguns vestigios indicam que os pastores faziam o controle de seus rebanho usando 

conjuTito de pedras. Ao soltar as ovelhas, o pastor separava uma pedra para cada animal 

que passava e guardava o monte de pedras. 

Quando os animais voltavam, o pastor retirava do monte uma pedra para cada ovelha 

que passava. Se sobrassem pedras, ficaria sabendo que ha via perdido ovelhas. Se 

faltassem pedras, saberia que o rebanho ha via aumentado. Desta forma mantinha tudo 

sob controle. Uma ligacao do tipo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para cada ovelha, uma pedra chama-se, em 

Matematica, correspondencia um a um. 

Fazer correspondencia um a um e associar a cada objeto de uma colecao um objeto de 

outra colecao. Como voce ve, o homem resolveu seus primeiros problemas de calculo 

usando a correspondencia um a um. A correspondencia um a um foi um dos passos 

decisivos para o surgimento da nocao de niimero. Afinal, alguma coisa em comum 



existia entre o monte de pedras e o grapo de ovelhas: se a quantidade de pedras 

correspondia exatamente a quantidade de ovelhas, esses dois conjuntos tin ham uma 

propriedade comum: o numero de ovelhas ou pedras. 

Mas, provavelmente o homem nao usou somente pedras para fazer correspondencia um 

a um. E muito provavel que ele tenha utilizado qualquer coisa que estivesse bem a mao 

e nada estava mais a mao do que seus proprios dedos. Certamente o homem primitivo 

usava tambem os dedos para fazer contagens, levantando um dedo para cada objeto. 

Entretanto, surgiu um novo problema: levantar dedos permitia saber, no momento, a 

quantidade de objetos, mas nao permitia guardar essa informacao. Era facil esquecer 

quantos dedos haviam sido levantados. Separar pedras ja permitia guardar a informacao 

por mais tempo, mas nao era muito seguro. Surgiu, portanto, o problema de registrar as 

quantidades. 

A matematica foi crida e vem sendo desenvolvida pelo homem em funcao de 

necessidade sociais. Durante todo o Paleotico Inferior, que durou cerca de dois milhSes 

de anos, o homem viveu da caca e da coleta, competindo com os outros animais, 

utilizando paus, pedras e, posteriormente, o fogo. Era predador nomade, vivendo na 

dependencia do que pudesse retirar da natureza. Para isso ele necessitava apenas das 

nocoes de mais-menos-maior-menor e de algumas formas e simetria no lascamento de 

pedras e na confeccao de porretes. Essa era a "matematica" de que necessitava. 

Era uma matematica adjetiva, pois era construida dando qualidade a objetos. Se uma 

pedra cortava bem, entao os homens lascavam outra tentando imitar aquela, pois, 

adquirindo a mesma forma, teria a mesma funcao (e o surgimento da simpatia e da 

no?ao de igualdade). Os artefatos recebiam formas e ficavam retos-curvos, certos-tortos, 

simetricos, com interior. 

Por volta dos seculos IX e VII I A C , a matematica engatinhava na Babilonia. 

Os babilonios e os egipcios ja tinham uma algebra e uma geometria, mas somente o que 

bastasse para as suas necessidades praticas, e nao de uma ciencia organizada. 

Na Babilonia, a matematica era cultivada entre os escrivas responsaveis pelos tesouros 

reais. Apesar de todo material algebrico que tinham os babilonios e egipcios, so 
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podemos encarar a matematica como ciencia, no sentido moderno da palavra, a partir 

dos seculos V I e Y A.C., na Grecia. 

A matematica grega se distingue da babilonica e egipcia pela maneira de encara-la. 

Os gregos fizeram-na uma ciencia propriamente dita sem a preocupacao de suas 

aplicacoes praticas. Do ponto de vista de estrutura, a matematica grega se distingue da 

anterior, por ter levado em conta problemas relacionados com processos infinitos, 

movimento e continuidade. As diversas tentativas dos gregos de resolverem tais 

problemas fizeram com que aparecesse o metodo axiomatico-dedutivo. 

O metodo axiomatico-dedutivo consiste em admitir como verdadeiras certas 

preposicoes (mais ou menos evidentes) e a partir delas, por meio de um encadeamento 

logico, chegar a proposicoes mais gerais. 

As dificuldades com que os gregos depararam ao estudar os problemas relativos a 

processos infinitos (sobretudo problemas sobre numeros irracionais) talvez sejam as 

causas que os desviaram da algebra, enaminhando-os era direcao a geometria. 

Realmente, e na geometria que os gregos se destacam, culminando com a obra de 

Euclides, intitulada "Os Elementos". 

Sucedendo Euclides, encontramos os trabalhos de Arquimedes e de Apolonio de Perga. 

Arquimedes desenvolve a geometria, introduzindo um novo metodo, denominado 

"metodo de exaustao", que seria um verdadeiro germe do qual mais tarde iria brotar um 

import ante ramo de matematica (teoria dos limites). Apolonio de Perga, contemporaneo 

de Arquimedes, da inicio aos estudos das denominadas curvas conicas: a el ipse, a 

parabola, e a hiperbole, que desempenham, na matematica atual, papel muito 

import ante. 

No tempo de Apolonio e Arquimedes, a Grecia ja deixara de ser o centro cultural do 

mundo. Este, por meio das conquistas de Alexandre, tinha-se transferido para a cidade 

de Alexandria. Depois de Apolonio e Arquimedes, a matematica grega entra no seu 

ocaso. A 10 de dezembro de 641, cai a cidade de Alexandria sob a verde bandeira de 

Ala. Os exercitos arabes, entao empenhados na chamada Guerra Santa, ocupam e 

destroem a cidade, e com ela todas as obras dos gregos. A ciencia dos gregos entra em 

eclipse. Mas a cultura helenica era bem forte para sucumbir de um so golpe; dai por 
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diante a matematica entra num estado latente 

Os arabes, na sua arremetida, conquistam a India encontrando la um outro tipo de 

cultura matematica: a Algebra e a Aritmetica. Os hindus introduzem um simbolo 

completamente novo no si sterna de numeracao ate entao conhecido: o ZERO. 

Isto causa uma verdadeira revolucao na "arte de calcular". Da-se inicio a propagacao d'z 

cultura dos hindus por meio dos arabes. Estes levam a Europa os denominados 

"Algarismos arabicos", de invencao dos hindus. Um dos maiores propagadores da 

matematica nesse tempo foi, sem duvida, o arabe Mohamed Ibn Musa Alchwarizmi, de 

cujo nome resultou em nossa lingua as palavras algarismos e Algoritmo. 

Alehwrizmi propaga azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sua obra, "Aldschebr Walmakabala", que ao pe da letra seria: 

restauracao e confronto. (E dessa obra que se origina o nome Algebra). A matematica, 

que se achava em estado latente, comeca a se despertar. No anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 2 0 2 , o matematico 

italiano Leonardo de Pisa, cognominado de "Fibonacci" ressuscita a Matematica na sua 

obra intitulada "Leber abaci" na qual descreve a "arte de calcular" (Aritmetica e 

algebra). Nesse livro Leonardo apresenta solucoes de equacoes do 1 ° ,  2 °  e 3 °  graus. 

Nessa epoca a Algebra comeca a tomar o seu aspecto formal. Um monge alemao. 

Jordanus Nemorarius ja comeca a utilizar letras para significar um numero qualquer, e 

ademais introduz os sinais de + (mais) e - (menos) sob a forma das letras p (plus = mais) 

e m (minus = menos). 

Outro matematico alemao, Michael Stifel, passa a utilizar os sinais de mais (+) e menos 

(-), como nos os utilizamos atualmente. E a algebra que nasce e se poe em franco 

desenvolvimento. Tal desenvolvimento e finalmente consolidado na obra do 

matematico trances, Francois Viete, denominada "Algebra Speciosa". Nela os simbolos 

alfabeticos tern uma significacao geral, podendo designar numeros, segmentos de retas, 

entes geometricos etc. 

No seculo XVII , a matematica toma nova forma, destacando-se de inicio Rene 

Descartes e Pierre Fermat. A grande descoberta de R Descartes foi sem duvida a 

"Geometria Analitica" que, em sintese, consiste nas aplicacoes de metodos algebricos a 

geometria. Pierre Fermat era um advogado que nas horas de lazer se ocupava com a 

matematica. Desenvolveu a teoria dos numeros primos e resolveu o importante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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problema do tracado de uma tangente a uma curva plana qualquer, lancando assim, 

sementes para o que mais tarde se iria chamar, em matematica, teoria dos maximos e 

minimos. 

Vemos assim no seculo XVII eomecar a germinar um dos mais importantes ramos da 

matematica, conhecido como Analise Matematica. Ainda surgem, nessa epoca, 

problemas de Fisica: o estudo do movimento de um corpo, ja anteriormente estudados 

por Galileu Galilei. Tais problemas dao origens a um dos primeiros descendentes da 

Analise: o Calculo Diferencial. O Calculo Diferencial aparece pela primeira vez nas 

maos de Isaac Newton (1643-1727), sob o nome de "calculo das fluxoes", sendo mais 

tarde redescoberto independentemente pelo matematico alemao Gottfried Wihelm 

Leibniz. 

A Geometria Analitica e o Calculo dao um grande impulso a matematica. 

Seduzidos por essas novas teorias, os matematicos dos seculos X V I I e X V I I I , corajosa e 

despreocupadamente se lancam a elaborar novas teorias analiticas. Mas nesse impeto, 

eles se deixaram levar mais pela intuicao do que por uma atitude racional no 

desenvolvimento da ciencia. Nao tardaram as conseqiiencias de tais procedimentos, 

come9ando por aparecer contradicoes. 

Um exemplo classico disso e o caso das somas infinitas, como a soma abaixo: 

S = 3 - 3 + 3 - 3 + 3 supondo que se tenia um n° infinito de termos. 

Se agruparmos as parcelas vizinhas teremos: S = (3 - 3) + (3 - 3) + = 0 + 0 

+ = 0 Se agruparmos as parcelas vizinhas, mas a partir da 2
a

, nao agrupando a 

primeira. S = 3 + ( - 3 + 3 ) + ( - 3 + 3) + = 3 + 0 + 0 + = 3 0 que conduz a 

resultados contraditorios. Esse "descuido" ao trabalhar com series infinitas era bem 

caracteristicos dos matematicos daquela epoca, que se acharam entao num "beco sem 

saida". 

Tais fatos levaram, no ocaso do seculo XVII I , a uma atitude critica de revisao dos fatos 

fundamentals da matematica. Pode-se afirmar que tal revisao foi a "pedra angular" da 

matematica. Essa revisao se inicia na Analise, com o matematico frances Louis Cauchy 

(1789 - 1857), professor catedratico na Faculdade de Ciencias de Paris 

Cauchy realizou notaveis trabalhos, deixando mais de 500 obras escritas, das quais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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destacamos duas na Analise: "Notas sobre o desenvolvimento de funcoes em series" e 

"Lieoes sobre aplicacao do calculo a geometria". Paralelamente, surgem geometrias 

diferentes da de Euclides, as denominadas Geometrias nao euclidianas. Por volta de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1900, o metodo axiomatico e a Geometria sofrem a influencia dessa atitude de revisao 

critica, levada a efeito por muitos matematicos, dentre os quais destacamos D. Hilbert, 

com sua obra "Fundamentos da Geometria" ("Grudlagen der Geometrie" titulo do 

original), publicada em 1901. 

A Algebra e a Aritmetica tomam novos impulsos. Um problema que preocupava os 

matematicos era o da possibilidade ou nao da solucao de equacoes algebricas por meio 

de formulas que aparecessem com radicals. Ja se sabia que em equacoes do 2° e 3° graus 

isto era possivel; dai surgiu a seguinte questao: sera que as equacoes do 4° graus em 

diante admitem solucoes por meio de radicais? 

Em trabalhos publicados por volta de 1770, Lagrange (1736 - 1813) e Vandermonde 

(1735-96) iniciaram estudos sistematicos dos metodos de resolucao. 

A medida em que as pesquisas se desenvolviam no sentido de achar tal tipo de 

resolucao, ia se evidenciando que isso nao era possivel. No primeiro terco do seculo 

XIX, Niels Abel (1802-29) e Evariste de GaCAlois (1811-32) resolvem o problema, 

demonstrando que as equacSes do quarto e quinto grau em diante nao podiam ser 

resolvidas por radicais. 

O trabalho de Galois, somente publicado em 1846, deu origem a chamada "teoria dos 

grupos" e a denominada "Algebra Modema", dando tambem grande impulso a teoria 

dos numeros. Com respeito a teoria dos numeros nao nos podemos esquecer das obras 

de R. Dedekind e Gorg Cantor. R Dedekind define os numeros irracionais pela famosa 

nocao de "Corte". Georg Cantor da inicio a chamada Teoria dos conjuntos, e de maneira 

arrojada aborda a no^ao de infinit, revolucionando-a. 

A partir do seculo XIX a matematica comeca entao a se ramificar era diversas 

disciplinas, que ficam dada cada vez mais abstratas. Atualmente se desenvolvem tais 

teorias abstratas, que se subdividem em outras disciplinas. 

Os entendidos afirmam que estamos em plena "idade de ouro" da Matematica, e que 

nestes ultimos cinquenta anos tern se criado tantas disciplinas, novas matematicas, como 
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se haviam criado nos seculos anteriores. Esta arremetida em direcao ao "Abstrato", 

ainda que nao pareca nada pratica, tern por finalidade levar adiante a "Ciencia". 

A historia tern mostrado que aquilo que nos parece pura abstracao, pura fantasia 

matematica, mais tarde se revela como um verdadeiro celeiro de aplicacoes praticas. 

1.2 0 CONHECIMENTO PREVIO 

Assim os professores precisam saber que conhecimentos e saberes, a crianca ja traz a 

escola e como vai construindo seus conhecimentos. Portanto, e a postura do professor, 

face ao seu "erro" que libera a crianca a resolver como pode e a representar como pensa 

que e. "Entao, e importante que o professor de total importancia ao "erro" construtivo" 

do aluno, pois, e atraves dele que pode gerar questoes favoraveis ao raciocino da 

crianca, levando-os a pensar sobre o erro e assim construindo um trabalho 

construtivista, pois, e o "erro" da crianca que mostra o que "momentos" ela esta no 

processo, como por exemplo, quando se trata de numeros. Vejamos um exemplo: Tiago 

15 anos viu escrito o numero 3 + 9 (portanto 9) uma maneira de representar esse 

numero por ela. 

Para isso, e preciso que o educador apresente a escrita do numero em diversas situacoes, 

isto e, mais eficiente que corrigir o seu erro. Por isso, e o professor o principal 

mediador da construcao de conhecimentos da crianca, e ele que deve proporcionar 

solucoes-problemas para o ensino. Assim, e preciso que ele encontre a sua ponte que 

ligue a construcao do conhecimento de cada um com o conhecimento matematico ja 

existente. 

Vale salientar que o aluno que chega azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V serie do 1° grau nao e totalmente analfabeto 

em matematica, pois, ele ja "lc"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA numeros nos preyos dos objetos, ja reconhcce alguns 

numeros como idade das pessoas e ja tive que operar com quantidades em seus 

brinquedos. Assim, a "sala de aula nao e um ponto de encontro de alguns dos alunos 

totalmente ignorante com o professor totalmente sabio". 

O professor deve fazer da sala de aula um local onde interajam alunos com 

conhecimento do senso comum, que almejam a aquisicao de conhecimentos 
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sistematizados, para isso, e preciso um professor cuja competencia esta em mediar o 

acesso do aluno a tais conhecimentos, em professor que reflita sua propria pratica e 

esteja em processo continuo. O professor deve ser capaz, fundamentalmente, de auxiliar 

aos alunos a integrar o saber adquirido fora da escola com o conhecimento 

sistematizado, ou seja, justificar a sua tecnica operatoria e compara-la com outras 

ensinadas na escola. O professor tern o dever de suscitar explicacoes de ajudar as 

criancas a analisar e comparar os diferentes caminhos, que tera como sequencia, 

permitir a cada um encontrar o metodo ao qual pessoalmente se adapte melhor, ou seja, 

o que seja mais adequado a situacao-problema em questao. 

Os conceitos que os alunos tern ao chegarem a escola sao formados por interacoes com 

situacdes da vida cotidiana e pela concepcao previa que eles ja tem em rela<j6es a 

matematica. E essencial que o professor proponha aos alunos um conjunto de situacoes 

que os obriguem e os ajudem a ajustar as suas ideias e procedimentos, tornando-se 

capaz de analisar as coisas mais profundamente, de revisar e ampliar os seus conceitos, 

pois, os alunos so aprendem por si proprios se tiverem oportunidades de explicar os seus 

raciocinios em sala de aula ao professor e aos colegas. 

E muito importante que o professor peca as criancas que deem sugestoes de como o 

problema possa ser resolvido. Em resumo, o dialogo e indispensavel. As criancas 

precisam ser estimuladas a ter ideias e a falar sobre as ideias. Entao, e preciso que preste 

bastante atencao para que o aluno diz, e procurar entende-lo, aceitar suas ideias mesmo 

quando elas parecem estranhas, explicitar com calma, no caso a crianca esteja 

enganado, sao atitudes que incentivem a pensar, a raciocinar. Mais ainda: ajudam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gostar disso. 

1.3 A MATEMATICA NA VIDA COTIDIANA 

Em seu dia-a-dia voce usa matematica mais do que imagina. Quer seja pedreiro, 

carpinteiro, marceneiro, eletricista, engenheiro, contando; pensando; fazendo, lendo e 

interpretando graficos; efetuando calculos mentais aproximados entre outras coisas -

mesmo sem perceber usa-se matematica. A matematica e importante e esta presente em 

quase tudo que fazemos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O ensino da matematica ajuda a crianca a aprender a raciocinar, e a desenvolver varias 

capacidades como: general izar, projetar etc. Mas, esse ensino tern muitos problemas. 

Muitas vezes a situacao de fracasso aparece perante a aula de matematica e quando e 

assim, o resultado costuma a ser um indice reprovacao. Apresenta-se porque surge de 

uma forma segmentada e nao ha uma possibilidade das criancas estabelecerem relacoes. 

Tambem um outro problema no ensino da matematica e que as criancas nao 

compreendem a necessidade de aprender matematica. Infelizmente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA algumas escolas 

tern dado muita atencao na parte formal da matematica que e fazer continha fazer 

medidas, dar resposta a perguntas levada pelo professor. Isso nao e matematica. 

Matematica e uma coisa espontanea do individuo. 

A aula de matematica a ser ensinada na escola tern que ser direcionada com a realidade 

da crianca, com o seu dia-a-dia. Cada aula de matematica deve ter o desafio ao 

raciocinio da crianca e de suas criatividade. O ensino da matematica deve levar ao aluno 

a ver que a matematica faz parte do seu mundo, trabalhando com problemas que faca 

parte do dia-a-dia da crianca, isso vai facilitar no aprendizado dela 

Um dos grandes equivocos que se percebe no ensino da matematica e a crise que o 

professor tern em que a matematica deve ser ensinada de uma forma linear, que se deve 

da isso, depois aquilo, depois aquilo, e como se estivesse subindo uma escada, onde 

voce pega um degrau, pra poder pagar o outro, depois o outro. O professor tern que se 

libara disso e perceber que a matematica e alguma coisa que aparece de uma forma 

menos global e todas as situacdes que aparece na vida e no dia-a-dia da crianca e dos 

adultos, oferecem oportunidade para uma reflexao matematica, uma analise matematica 

e para um trabalho matematico em torno dessa situacao 

Por exemplo: quando o professor trabalha com graficos procurando analisar de onde 

veio a crianca, qual e a sua origem, isso esta recuperando num certo sentido a 

historicidade da crianca, ta se criando situacoes ideais de oportunidades para um bom 

tratamento matematico que e a localizacao espacial da crianca, de onde ela vem, quanto 

tempo gasta para chegar ate a escola. A matematica nao pode mais ser apresentada 

como uma coisa pronta e acabada. O aluno deve descobrir a matematica como uma 

construcao, como algo que ele vai aprendendo pela a sua propria curiosidade. Como ja 
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dito, cada aula de matematica deve ter um desafio ao raciocinio e um convite a 

criatividade. 

Um problema significativo pode envolver-los num trabalho de desenvolvimentos de 

conceitos de aprendizados de uma serie de atividades extremamente importante pra um 

desenvolvimento do pensar mais matematico. Os problemas apresentados para classe 

devem envolver situacdes reais, coisas que facam parte da vida dos alunos de acordo 

com cada capacidade, ai sim os problemas serao pontos de parti da pra fazer matematica 

nas salas de aula. 

Assim tambem, e atraves de jogos e problemas educacionais que surge todo um desafio 

que engaja realmente a crianca na descoberta da (s) solucao (s) possivel (s). as ideias 

de numeros e quantidade estao presentes nas mais variedades situacoes do dia-a-dia da 

crianca, quando fazem compras (vendas), trocos, etc. Assim, e papel do professor criar 

atividades que relacionem com o seu cotidiano existente. Enfim, "uma crianca aprende a 

contar, a escrever e a ler numeros - Contando, escrevendo e lendo do seu jeito. 

O jogo no ensino da matematica nao pode perder a sua principal caracteristica que e o 

ludico, o prazeroso, intrigante e desafiador. A. crianca tern que esta envolvida e 

motivada nesse jogar. No entanto nao e qualquer jogo que podemos utilizar em sala de 

aula. O jogo nao e para eles passarem o tempo ou brincarem, o jogo tern que ter uma 

perspectiva de ensino mesmo, tern que ter a clareza do que as criancas estao 

aprendendo, e o que de fato queremos com os jogos propostos. 

Os professores precisam saber que conhecimentos e saberes, a crianca ja traz a escola e 

como vai construindo seus conhecimentos. Portanto, e a postura do professor, face ao 

seu "erro" que libera a crianca a resolver como pode e a representar como pensa que e. 

"Entao, e importante que o professor de total importancia ao "erro" construtivo" do 

aluno, pois, e atraves dele que pode gerar questoes favoraveis ao raciocino da crianfa, 

levando-os a pensar sobre o erro e assim construindo um trabalho construtivista, pois, e 

atraves do "erro" da crianca que pode gerar varias questoes para um desenvolvimento 

matematico na crianca. 
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Nesse sentido, o verdadeiro objetivo do ensino da matematica constitue-se nos 

desenvolvimento das capacidades dedutivas e nao na habilidade para calcular. Para os 

professores nao basta criticar, e preciso agir no sentido de operar mudancas 

significativas na pratica docente. Sera que as abelhas conhecem a Matematica? 

E provavel que voce ja tenha ouvido falar que as abelhas formam uma sociedade muito 

organizada. Mas sera que elas sabem Geometria? Isso e novidade. Um etologo, o 

cientista que estuda o comportamento dos animais, conseguiu filmar como e feita a 

escolha do local para uma nova colmeia. A rainha e algumas operarias estudam uma 

regiao, depois voltam a colmeia e, dancando, revel am em que direcoes ficam os lugares 

visitados. 

Usando a danca como meio de expressao, essas abelhas e a rainha fazem coreografias 

em forma de 8. Os bales aereos determinam eixos cujos angulos, em relacao ao Sol, 

indicam as direcoes dos novos locais Outro exemplo de que as abelhas "conhecem" 

Geometria e o formato dos alveolos das colmeias: os hexagonos parecem perfeitos! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAP. I I 

2.1 ALGUNS CAM1NHOS PARA FAZER MATEMATICA EM SALA DE AULA 

E consensual de que nao existe um caminho que possa ser identificado como unico e 

melhor para o ensino de qualquer discipiina, em particular, da Matematica. No entanto, 

conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula e fundamental para que o 

professor construa sua pratica. 

No referencial teorico utilizarei profissionais que servirao como mediadores da analise 

da pratica dos professores, no caso os de matematica. Iniciarei com Freire, quando diz 

que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E pensando criticamente a pratica de hojc ou de ontem e que se pode melhorar a proxima pratica" 

(FREIRE, 1996, p.43). Assim todo ser humano e reflexivo e, portanto todo professor e 

necessariamente reflexivo. 

Portanto, ensinar a pensar mostra como incentivar a atividade reflexiva dentro de nosso 

esquema escolar. Os professores de abstracao sao substituidos por determinadas 

tecnicas que auxiliam o desenvolvimento a teoria, fornecem as linhas mestra dos 

procedimentos operacionais, apresentam fartos exemplos de aplicacao praticas e 

examinam casos de criancas que revelam "reflexao defeituosa". 

E qualquer professor consegue desenvolver bons momentos em sala de aula, porem, 

apenas os que tern postura critica e reflexiva, pois, ele tambem tern a ideia de que os 

professores gravam as suas aulas a firm de conseguir a auto-analise e melhorar o seu 

ensino. 

Os profissionais refletem sobre a experiencia, buscando conhecer melhor como as 

criancas aprendem matematica e como essa aprendizagem se relaciona com o que se 

discute nas salas de metodologia de matematica. Com isso Alarcao acredita que o 

professor reflexivo possa a vir contribuir para que se efetue mudancas, um dos seus 

argumentos e que a reflexao e inata ao ser humano, logo precisa apenas de conceitos 

que de desenvolva o espirito critico. " E de externa importancia o professor conhecer a respeitar o 

nivel intelectual era que a crianca se encontra afim de nao propor que ainda seja capaz de 

cxecutar" (ARANAO, 1997. p. 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Um profissional reflexivo aceita fazer parte do problema, reflete sobre sua propria 

relacao com o saber, com as pessoas, o poder, as instituicoes, as tecnologias, o tempo 

que passa a cooperacao, tanto quanto sobre o modo de superar as limitacoes ou de tomar 

seus gestos tecnicos mais eficazes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " E preciso definir claramente o que se quer e porque se quer 

que seja assim e nao de outro modo". (MARQUES, 1974, p. 30). Para ele, uma das caracteristicas 

do professor ineficiente e usar apenas o livro para ensinar. Se um professor se interessar 

pelo ensino que favoreca o pensamento, descobrira que nao basta uma reuniao de 

atividades para provoca-lo. 

N meu ponto de vista, a investigacao sobre a sua propria pratica e um processo de 

construcao de conhecimento sobre a pratica que esta sendo investigada. A metodologia 

atraves de resolucao de problemas tern sido refletida por estudiosos como: Charnay, 

Gomez, dentre outros. "A logica tecnica opoe-se sempre ao desenvolvimento de uma praxis 

reflexiva". (NOVOA, 1997, p. 27) 

E importante que o professor pare para refletir sobre sua pratica, e que reconheca as 

oportunidades para ensinar a pensar, onde muitos professores insistem em impor 

conceitos matematicos de fora para dentro para a crianca abstrair sem ter oportunidades 

de construir-los. Os professores de matematica precisam ter tempo necessario e 

adequado para refletir a pratica de ensino, para que se favoreca a aprendizagem das 

criancas. 

Nesta perspective de desenvolvimento de uma pratica reflexiva eficaz tern que interagir 

o contexto educacional. O Professor tern que se tomar um navegador atento a 

burocracia. E os responsaveis escolares que queiram encorajar os professores a se 

tornarem profissionais reflexivos devem criar espagos de liberdade tranquila onde a 

reflexao seja possivel. Estes sao os dois lados da questao, - aprender a ouvir os alunos e 

aprender a fazer da escola um lugar no qua! seja possivel ouvir. Os alunos devem ser 

olhados inseparaveis. 

Assim, ela se apoia em conversas formais, momentos organizados de profissionalizacao 

interativa, ou seja, em pratica de feedback metodico, de analise de trabalho, de reflexao 

sobre sua qualidade, de avaliacao do que se faz. Alarcao sustenta que todo bom 

professor tern de ser tambem um investigador, desenvolvendo uma investigacao em 
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intima relacao com a sua funcao de professor. Justifica esta ideia nos seguintes termos: 

"Realmente nao posso conhecer um professor que nao questione sobre as 

razoes subjacenles as suas decisoes educativas. que nao se questione 

puramente o insucesso de alguns alunos, que nao faga dos seus pianos de 

aula meras hipoteses de trabalho a confirmar ou infinnar no laboratorio que 

e a sala de aula, que nao leia criticamente os manuals ou as propostas 

didaticas que Ihe sao feitas. que nao se questione sobre as funcoes da escola 

e sobre elas estao a ser realizadas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ALARCAO, 2001, p.5) 

U m a atividade ref lexiva e inquietadora e geralmente realizada pelos professores de u m 

m o d o intuitivo e nao de um modo formal proprio da investigacao academica. Na 

verdade, a investigacao dos professores sobre a sua pratica, servindo propositos 

especificos, nao tern que assumir caracteristicas identicas a investigacao realizadas em 

outros contextos institucionais. 

A investigacao e u m processo pr iv i leg iado de construcao do conhecimento. Alem disso, 

em determinadas condic5es, o conhecimento gerado pelos professores na investigacao 

sobre a sua pratica pode ser util a outras comunidades profissionais e academicas 

"Cumpre-nos estar disposto a manter e prolongar o estado da duvida, que e 

estimulo para uma investigacao perfeita, na qual nenhuma ideia se aceita. 

nenhuma crenca se afirma positivamente, sem que lhes tenham descobertos 

as razoes justificativas". (ALARCAO, 2001, p.7) 

A investigacao sobre a sua propria pratica e, um processo fundamental de construcao do 

conhecimento sobre essa mesma, pratica e, portanto, uma at ividade de grande valor para 

o desenvolvimento profissional dos professores que nela se envolvem ativamente. 

Stenhouse salientava a importancia desta atitude de investigacao, que caracterizava 

como: "uma predisposicao para exammar a sua propria pratica de uma forma critica e 

sistematica"(ALARCAO, 2001,p.3). 

Deste modo, a investigacao nao e algo que se possa realizar de forma rotineira, sem 

paixao, sem u m verdadeiro investimento intelectual e afetivo, o u seja, a investigacao 

nao se realiza com espirito de funcionario - requer o espirito de protagonista 

social. "Refletir sobre os mitos da educacao matematica torna-se essencial para se ver detenninadas 
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posicoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c esclarccer outras cm relagao ao ensino da matematica". (MARIA, 2004, p. 7). 

Ao professor cabe entender que as atividades propostas deverao ser passadas pelo crivo 

de seu espirito critico. No caso especifico de "atividades matematicas" implica que o 

educador tenha. no minimo, um conhecimento de como se processa o desenvolvimento 

infantil e de como as criancas formam os conceitos matematicos. 

Assim, o professor tern que aproveitar a cada momento o seu processo de formacao, 

caso contrario, se torna um "suspeito" professor de matematica que, esta ali somente 

para transmitir informacoes a seus alunos e, que, julgar seus alunos, nas maiorias das 

vezes, in capaz de aprende-la e os poucos alunos que obtiveram "exito" nessa dificil 

tarefa senao considerados por ele, especialmente inteligente. 

Para que o ensino de matematica tenha exito em sala de aula e preciso que o professor 

reflita sobre a linguagem da matematica, as tecnicas operatorias, o calculo mental e a 

resolucao de problemas e principalmente sua pratica cotidiana, e os principios 

metodologicos existente. 

Para que o professor tenha exito no trabalho de resolucao de problemas cabe-lhe 

selecionar situacoes antes da aula ou no decorrer dela, que suscitem perguntas possiveis 

de se transformarem em problemas. Ao propor o problema a classe, o professor deve 

estar preparado para aceitar os diferentes procedomento9s dos alunos na solucao dos 

problemas. 

No entanto, talvez o papel mais importante do professor no trabalho com resolucao de 

problemas, seja o de garantir a constante discussao dos procedimentos que sugere tanto 

nos pequenos grupos como na classe toda. Nessa discussao, todos se enriquecem e 

emergent, espontaneamente ou provocados pelo professor, novos problemas que 

encaminham o aprofundamento do aprendizado. 

Os professores que afirmam nao ter tempo para isso devem repensar a sua atitude. O 

professor deve oferecer a seus alunos atividades que visam oferecer reflexoes sobre o 

conteudo de matematica a ser ensinada. E importante que o mesmo perceba que a 

aprendizagem e possivel a partir da reflexao sobre a acao do proprio aluno. 

18 



A falta de interesse e, ate mesmo, as atitudes fracamente negativas em relacao a 

matematica tern sido uma bastante preocupacao de autoridades, educadores, pais e 

alunos, principalmente, os proprios alunos. Os motivos pelos os quais a matematica e 

dificil de ensinar e de aprender deveriam de seu carater abstrato e fortemente 

hierarquico, da sua exigencia de pratica continuada, de suas exigencias de atencao e 

memoria em relacao a conteudos que, frequentemente, estao fora dos interesses 

imediatos dos alunos. 

Assim, a utilizacao de metodos ativos, nas quais busca a espontanea do aluno tern um 

papel fundamental. Entao, e importante que o conhecimento seja reinventado pelo o 

aluno, ou, pelo menos, reconstruido e nao, simplesmente, transmitido. "render 

matematica e aprender a pensar, a agir, a pesquisar, a buscar estrategias e solucoes Para 

se tratar de acao educativa, e ao professor que cabe organiza-las de forma necessaria 

articulando com a real idade do aluno, partindo do seu principio, e so assim que ele ira 

conseguir uma boa aprendizagem nos seus alunos. 

E atraves de uma pratica transformadora, construtora e uma boa reflexao, ou seja, e 

atraves de uma formacao continuada que o professor consegue promover bons 

momentos em sala de aula. Entao, tudo aquilo que voce quer realmente dominar exige 

esforco, forca de vontade e determinacao. No entanto, conhecer diversas possibilidades 

de trabalho em sala de aula e fundamental para que o professor construa sua pratica. E 

preciso que o professor pare pra pensar nisso. 

2.2. A A V A L I AC AO E O CONTEUDO DE MATEMATICA 

Considerar o que os alunos falam e pensam sobre a matematica, identificando area de 

avancos e dificuldadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Encarar a avalia^ao com parte integrante do processo de 

ensino; Utilizar uma grande variedade de recursos e instrumentos (trabalho em grupo, 

dupla, coletivo, auto-individual, com projetos, fichas apostilas, materias didaticos, tarefa 

com e sem consulta, auto-avaliacao, explicaQao oral etc.) para analisar o processo como 

um todo decisao nos momentos de elaboracao de sintese. 
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Cabe aos Gestores, juntamente com os Professores das Series Iniciais do Ensino 

Fundamental, repensar o seu papel enquanto formadores de cidadao criticos, diante das 

apresentacSes de resultados insatisfatorios de ensino e aprendizagem neste caso o de 

matematica, por orgaos competentes, nesta modalidade de ensino, no qual muitos 

alunos nao dominam conteudos basicos para ingressar-se e aprofundar seus estudos. 

Bom professor e aquele que nao exige, nao cobra — obtem. Nao corrige — mostra o 

porque. Nao hesita quando avalia, nao constrange quandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA examina. E nunca faz da nota 

uma espada. A tabuada nao basta.. O professor deve ensinar ao aluno a arte de viver 

com dignidade, com amor, com liberdade. 

2.3 AS AULAS DE METODOLOGIA DO ENSINO DE A M T E M A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt I C A DEVE SER 

PREPARADA DE MANE1RA Q U E OS A L U N O S TENHAM O P O R T U N I D A D E DE: 

Manipulara o material didatico o mais diversificado possivel para que, a partir dessa 

manipulacao, possam reformular alguns conhecimentos matematicos que ja possuem ou 

mesmo abordar temas que desconhecam. E importante esclarecer o que entendo por 

material didatico. 

Construir seu conhecimento a partir de situacdes problematizadas a fim de que possam 

reelaborar as proprias experiencias relatives as assunto estudado. 

Construir uma linguagem a partir de necessidade de comunicacao das conclusoes sobre 

a situacao problematizada - conclusoes essas que serao sintetizadas em discussoes 

gerais com toda a classe. 

Abordar diversos aspectos de conteudos, de maneira que possa construir uma linguagem 

o mais universal possivel a tal nivel de ensino. Uma so atividade nao possibilita a 

abordagem de todos os aspectos de um determinado conteudo. Por isso, em muitos 

topicos estao diversas situacoes problematizadas. No entanto, essas propostas nao 

dependem esgota-los, e muitas outras atividades podem se encontradas em livros e 

revistas especial izadas. 
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Confeccionar alguns jogos estruturados que seja um inicio de um laboratorio de 

Matematica do professor. Para isso, o aluno deve aprender utilizar como materia -prima 

o material ao qual tenha facil acesso. Assim, havera uma desmistificacao de que ao 

ambiente enriquecedor de sala de aula depende fundamental e exclusivamente das 

condicoes economicas da escola para adquirir material pedagogico, desprezando-se das 

condicoes minimas que deve existir na sala de aula advinda dos recursos economicos 

que o estado de fomecer 

Explicitar a cada momento de sintese nao so o conteudo matematico que se esta 

estudando, mas tambem os principles metodologicos subjacentes a um trabalho desse 

teor. (CARVALHO, p.9-10, 1994). 

2.4 MATERIAL CONCRETO 

As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo ensino-aprendizagem 

da matematica sao muitas e conhecidas. Por um lado, o aluno nao consegue entender a 

matematica que a escola lhe ensina, muitas vezes e reprovado nesta disciplina, ou entao, 

mesmo que aprovado, sente dificuldades em utilizar o conhecimento "adquirido", em 

sintese, nao consegue efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental importancia 

O professor, por outro lado, consciente de que nao consegue alcancar resultados 

satisfatorios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si so, repensar 

satisfatoriamente seu fazer pedagogico procura novos elementos - muitas vezes, meras 

receitas de como ensinar determinados conteudos - que, acredita, possam melhorar este 

quadro. Uma evidencia disso e, positivamente, a participacao cada vez mais crescente 

de professores nos encontros, conferencias ou cursos. 

Sao nestes eventos que percebemos o grande interesse dos professores pelos materiais 

didaticos e pelos jogos. As atividades programadas que discutem questoes relativas a 

esse tema sao as mais procuradas. As sal as ficam repletas e os professores ficam 

maravilhados diante de um novo material ou de um jogo desconhecido. Parecem 

encontrar nos materiais a solucao - a formula magica- para os problemas que enfrentam 

no dia-a-dia da sala de aula. 
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O professor nem sempre tem clareza das razoes fundamentals pel as quais os materials 

ou jogos sao import antes para o ensino-aprendizagem da matematica e, normal mente 

sao necessarios, e em que momento devem ser usado 

Geralmente costuma-se justificar a importancia desses elementos apenas pelo carater 

"motivador" ou pelo fato de se ter "ouvido falar" que o ensino da matematica tem de 

partir do concreto ou, ainda, porque atraves deles as aulas ficam mais alegres e os 

alunos passam a gostar da matematica. 

Entretanto, sera que podemos all r mar que o material concreto ou jogos pedagogicos sao 

realmente indispensaveis para que ocorra uma efetiva aprendizagem da matematica? 

Assim o material concreto e um dos recursos amplamente adotado no ensino da 

matematica nas series iniciais. Quando questionados a respeito da importancia deste 

recurso, professores tendem a ser unanimes em defender a importancia deste recurso. 

Contribui para o ensino e para a aprendizagem logico-matematicos, com objetivo de 

levar a crianca a compreender a formal izacao matematica. 

Veja tambem a importancia dada ao jogo na 'formacao educativa' do aluno "... atraves 

do jogo ele deve treinar honestidade, companheirismo, atitude de simpatia ao vencedor 

ou ao vencido, respeito as regras estabelecidas, disciplina consciente, acato as decisoes 

do juiz..." Por outro lado, Vasconcelos cometa que o material concreto, por sua vez, nao 

oferece subsidios para a compreensao do problema, e sua contribuicao parece estar 

associada, apenas, a uma representacao do enunciado atraves de objetivos. 

Portanto, o material concreto nao e o unico e nem o mais importante recurso na 

compreensao matematica. Nao se deseja dizer com isso que tal recurso deva ser abolido 

da sala de aula, mas que seu uso seja analisado de forma critica. avaliando-se sua efetiva 

contribuicao para a compreensao matematica. " A contagem nSo traz beneficios a compreensao 

matematica"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PAVANELLO, 2004, p. 12). 

No entanto, os professores deveriam considerar as crencas das criancas sobre a 

contagem antes de envolve-las em operacoes com numeros e em comparacoes entre 

quantidades, explicitando o proposito de se contar, estimulando-a a desenvolver seus 

proprios objetivos numericos: descobrir, conferir, comparar, enumerar, dividir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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igualmente etc. As atividades ludicas em grupos ou nao tambem pode ajudar no 

desenvolvimento intelectual do aluno. Veja um exemplo: 

Quando criancas decidem jogar boliche, eles se reunem num pequeno grupo para 

discutir as regras do funcionamcnto desse jogo, ai esta uma excelente oportunidade para 

a formacao dos conceitos matematicos. Senao vejamos: 

Ao selecionar a quantidade de fracos que servirao de alvo, ao avaliar a que distancia e 

velocidade a bola devera ser atirada para derrubar maior numero de alvos, ao registrar 

no chao ou no quadro os pontos obtidos, ao comparar as quantidades de fiascos 

derrubados e nao derrubados, ao controlar de quern e a vez de jogar, enfim na propria 

organizacao do jogo pelas criancas, estao explicitados inumeros conceitos 

matematicos. Assim, a construcao da inteligencia tambem depende da acao dos objetos 

e da interacao social alem de visar a construcao do conhecimento de forma a facilitar a 

aquisicao das ideias de numero e operacao aritmetica pelas criancas mais do que o 

"ensino" de conteudos, tais como dobro, metade, dezena, etc. 

Assim e preciso adentrar na capacidade intelectual do aluno, conhece-lo dentro e fora da 

escola, identificando com ela, seus problemas afetivos e emocionais que trazem para 

dentro da escola. Isso pode atrapalhar no seu desenvolvimento Porem, as atividades sao 

de fundamental importancia na compreensao logico-matematico. 

Os materiais concretos devem fazer parte da vida das criancas e nunca estranhos a elas, 

promover sempre o trabalho em pequenos grupos atraves da interacao entre pares, 

desafiar o pensamento da crianca provocando desequilibrios ultrapassando a simples 

transmissao de informacoes, atraves de situacoes problemas, enfim, propiciar a 

descoberta e invencao. Assim o papel do educador e o de ajudar cada crianca a 

estruturar sua personalidade com base na confianga, autonomia e iniciativa propria. 

A brincadeira do faz de conta seria um bom ponto de partida, pois atraves desse jogo a 

crianca tem a oportunidade de trocarem ideias, discutir e comunicarem suas 

descobertas, decidir o que e como fazer, ou seja, proporciona uma verdadeira interacao 

social com os colegas e o professor. E por isto que, trabalhar matematica nas series 

iniciais nao significa ensinar as criancas a contar ou escrever numerals e sim ir mais 
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alem na construcao de um conhecimento. Assim, "e jogando e resolvendo problemas 

que a crianca nao so numa "construcao" como tambem nos permite descobrir o seu 

proprio processo cognitivo em relacao ao numero" 

E atraves de jogos e problemas educacionais que surge todo um desafio que engaja 

realmente a crianca na descoberta da (s) solucao (s) possivel (s). as ideias de numeros e 

quantidade esta presente nas mais variedadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situacoes do dia-a-dia da crianca, quando 

fazem compras (vendas), trocos, etc. Assim, e papel do professor criar atividades que 

relacionem com o seu cotidiano existente. Enfim, uma crianca aprende a contar, a 

escrever e a ler numeros - Contando, escrevendo e lendo numeros a seu jeito. 

Cabe ao professor propor situacoes para que isso aconteca para poder planejar que 

jogos, atividades e problemas vao levar cada crianca a "repensar" a sua propria 

construcao matematica, com isso intervindo no momento exato, colocando novas 

questoes aos alunos e organizando com eles o conhecimento matematico envolvido e 

assim ser o construtor do seu proprio conhecimento da acao didatica em 

matematica. Entretanto, se o professor, durante a sua formacao, nao vivenciar na a 

experiencia de sentir-se capaz de entender a matematica e de construir algum 

conhecimento matematico, dificilmente aceitara tal capacidade em seus alunos. 

O professor neste caso, o de matematica o principal mediador para essa reconstrucao de 

conhecimento, e ele que articula com suas acoes e direciona o aluno em cam in ho certo, 

tornando os ambientes escolares bastante ricos, em quantidade e variedade de jogos, 

para que os alunos pudessem, atraves da manipulacao dos mesmos, descobri conceitos 

inerentes as estruturas dos jogos. Parece-nos necessario, porem, alertar o professor sobre 

alguns elementos importantes na utilizacao de materiais concretos. 

J a dissemos que nocoes matematicas se formam na cabeca da crianca e nao estao no 

proprio material. Dissemos ainda que o material favorece o aprendizado, desde que seja 

bem utilizado. 

Vejamos o que significant essas duas afirmacoes, em termos praticos: Primeiro, o 

material deve ser oferecido as criancas antes das explicates teoricas e do trabalho com 

lapis e papel. E preciso que os alunos tenham tempo e liberdade para explorar o 
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material, brincar um pouco com ele, fazer descobertas sobre sua organizacao. Apos 

algum tempo de trabalho livre, o professor pode intervir, propondo questoes, 

estimulando os alunos a manifestarem sua opiniao. Em resumo, sao essenciais, neste 

inicio, a acao e o raciocinio do aluno, pois, como dissemos, e so ele mesmo que pode 

formar as noc5es matematicas. 

A partir da observacao e manipulacao, da troca de ideias entre alunos e entre estes e o 

professor e que as relacoes matematicas comecam a ser percebidas e enunciadas. O 

professor deve entao, aos poucos, ir organizando esse conhecimento. Para concluir. 

podemos dizer que a atitude adequada do professor, em relacao ao uso do material 

concreto, decorre de ele conceder o ensino de matematica nas series iniciais como um 

convite a exploracao, a descoberta e ao raciocinio 

O jogo e um elemento que deve ser usado na educacao de matematica, obedecendo a 

ccrtos niveis de conhecimento dos alunos, pois ao jogarem, passam ao lidar com regras 

que lhes permitem a compreensao do conjunto de conhecimentos veiculados 

socialmente, permitindo-lhes novos elementos para aprenderem os conhecimentos 

futuros. 

Os jogos educativos permitem a compreensao dos conteudos, porque coloca os sujeitos 

diante da impossibilidade de resolverem, na pratica, as suas necessidades psicologicas. 

Assim. o jogo deve ser explorado ao maximo pelo professor, intervindo quando 

necessario nas situacoes de "erro" do aluno. O jogo passa a ter um carater de ensino, 

quando se considera que ele e promoter da aprendizagem da crianca colocada diante de 

situacoes que, ao brincar, aprende toda a estrutura logica do material e desse modo 

aprende. 

No meu ponto de vista, posso perceber que existe cert a distancia dos jogos na educacao 

matematica. Por outro lado, devemos nos perguntar se esses estao sendo empregados 

com bases teoricas que lhes garantam um ensino ou compreensao especifica. Devemos 

trabalhar mais nas nossas escolas a ideia dos jogos educativos pois, sao eles que 

possibilitam uma vasta compreensao do assunto estudado em sala de alua, ele facilita 

quando bem trabalhado pelo professor. E atraves dele que as criancas compreendem o 

mundo adulto. trocando os seus significados e aprendendo conceitos que, pouco a 
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pouco, ajudam-nos a desenvolverem e se apropriarem das regras que lhes permitirao 

atuar no mundo que os cerca. 

E por isto, que o professor e importante como sujeito que organiza a acao pedagogica 

intervindo de forma contingente na atividade na atividade auto-estruturante do aluno. A 

atividade e orientadora no sentido de criar possibilidades de intervencao, que permite 

elevar o conhecimento do aluno. 

Desta maneira, todo e qualquer material utilizado para o ensino e ferramenta para 

ampliar a acao pedagogica. Acredito que, a importancia do jogo esta nas possibilidades 

de aproximar a crianca do conhecimento cientifico, "virtualmente" situacao de solucao 

de problemas que os aproxima daqueles que o homem "realmente" enfrenta ou 

enfrentou. 

Algumas dicas para o uso de jogos na escola 

Manipular o material o mais diversificado possivel para que, a partir dessa manipulacao, 

possam reformular alguns conhecimentos matematicos que ja possuem ou mesmo 

abordar temas que desconhecam 

Construir uma linguagem a partir da necessidade de comunicacao das conclusoes sobre 

as situacoes problematizadas. 

Confeccionar alguns jogos estruturados que seja o inicio de um laboratorio de 

matematica do futuro professor. 

Assim, receber informacao de um professor na e suficiente para que o aluno aprenda 

com compreensao, porque, nesse caso, a crianca fica passiva, nao pensa com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA propria 

cabeca. Pois o material favorece o aprendizado, desde que seja bem utilizado. Entao, e o 

professor que escolhe os assuntos, explica tudo, diz o que deve ser feito, indica e corrige 

os erros. 

Portanto, um bom caminho e pedir que os alunos que leiam os anunciados do problema 

e perguntem o que nao entenderam. Em seguida, o professor pode fazer varias perguntas 
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Por fun na ultima pergunta gostariar-mos de saber se a direcao tern parado para refletir 

sobre o ensino da Matematica? Analisando sua resposta, pcrcebi que a direcao procura 

refletir o ensino da Matematica a partir d experiencias vivenciadas, isto e, quando o 

aluno elabora suas hipoteses, ele comeca a compreender o sentido da Matematica como 

tal. Assim, "E preciso definir claramente o que se quere e porque se quer que seja assim e nao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oulro 

modo". (MARQUES, 1974, P. 30) 

Como se sabe, ninguem transmite conhecimento diretamente ao outro, e importante que 

se pense no construtivismo, que nao e so acao mas, reacao para se chegar ao 

conhecimento cientifico. 

Portanto, o diretor finaliza destacando que: "compreender e isolar a razao das coisas, 

por isso, quando urn aluno aprende ele organiza suas ideias segundo seu ponto de vista 

gerando respostas que nao foram ensinadas pelos professores, com isso, o ser humano 

torna-se agente do conhecimento cientifico que e fruto da aprendizagem. Sempre que ha 

mudan^a de comportamento, ha aprendizagem". 



3.5 ANELISE DOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q U E S T I O N A R I O S DOS ALUNOS 

A entrevista foi realizada na E.E.E.F.Genesio Araujo, na cidade de Sao Jose da L, 

Tapada, PB com dez alunos do 2° ano, com faixa etaria entre 7 a 10 anos de idade. 

Na primeira pergunta queremos saber dos alunos se os professores de Matematica 

utilizam durante as aulas algum tipo de jogos ou materials concretos e quais seriam? 

Seis dos entrevistados responderam que sim Segundo eles, os jogos sao utilizados pelos 

menos duas vezes por semana, falam dos materias existentes e demonstram muita 

vontade pelos jogos educativos, principalmente pelos dinheirinhos falsos, e bingos. 

Tres deles falam que so existem jogos, esquecendo assim dos materiais existentes da 

escola 01 aluno destaca que: "jogos e brincadeiras na sal a de aula, sao desculpas para 

professores que nao querem dar aulas". Assim, conversando um pouco com o ultimo 

aluno, cheguei a conclusao que aquela concepcao nao era dele e sim de seus pais. 

De acordo com a analise, o jogo e um elemento forte e que deve ser usado na educacao 

de Matematica e,e atraves de jogos e brincadeiras que surgem novos desafios para a 

educacao de Matematica 

Assim, na segunda pergunta, queremos saber o que os alunos achavam da aula de 

Matematica? Quatro dos entrevistados relataram que a aula de Matematica e divertida, 

voce certamente lembra de jogos, brincadeiras e quebra-cabeca que usam na 

Matematica, alem de destacarem que e uma materia dificil de ser entendida, eles sempre 

colocam em primeiro ponto os jogos e brincadeiras. 

Quatro dos alunos ve a Matematica como coisa para genios. Afirma nao terem 

capacidades suficientes para calculos c que os numeros nao "entram" em suas cabecas, 

garantem que se esforcam, mas, os metodos utilizados sao insuficientes. Dois dos 

alunos nao sente nenhum interesse pela aula de Matematica e enquanto um deles fixa os 

jogos educativos o outro os ignoram. Quern sabe tenha se convencido que "nao dava 

para Matematica", ou como supra citado que "a matematica e coisa de genio". 
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Assim pode-se dizer que as aulas de Matematica sao para uns, agradaveis e para outros, 

um pouco chata. Que alguns deles ainda veem a Matematica como o famoso "bicho-

papao" e que os poucos jogos utilizados e priorizados pelos alunos, sao apenas jogos. 

Na terceira pergunta, queremos saber como se da o desenvolvimento dos alunos nas 

atividades ludicas propostas pelas professoras durante a aula de Matematica? Sete dos 

entrevistados destacaram a interacao entre eles e o ludico, falam que, enquanto brincam, 

se divertem e tambem aprendem. 

Tres dos alunos destacaram a interacao com jogos, fizeram tambem, a participacao da 

professora. Assim, percebe-se que os jogos utilizados em sal a, nao sao explorados pelo 

professor de maneira adequada a construcao do conhecimento do aluno. 

Por ultimo, queremos saber dos alunos, se os mesmos gostam das aulas de Matematica 

destacando assim os pontos positives e negativos? Oito dos alunos entrevistados 

responderam que sim. Como pontos positives destacam os jogos e brincadeiras, 

reconhecendo a sua verdadeira importancia para com a Matematica E como ponto 

negativo, os mesmos citam a teoria da Matematica em sala de aula. 

Dois dos alunos veem a Matematica como algo que nao "entram" nas suas cabecas, 

tentam, mas, so tentam. Sem falar que um deles sempre desprezou a utilizacao de jogos 

e brincadeiras durante a aula. No nosso ponto de vista, os jogos e brincadeiras sao 

marcos que levam ao incentivo a aprendizado Matematico. Avaliando os dois ultimos 

alunos, percebi que os mesmos vinham de classes baixas, com problemas familiares e o 

pouco incentivo dos pais faz com que tenham ceras concepcoes com a disciplina 

Matematica. 

As materias devem ser utilizadas de maneira adequada e explorada com exemplos que 

partam da propria realidade do aluno com a finalidade de construir e nao reproduzir 

conhecimentos. 

"Cumpre-nos cstar dispostos a manter e prolongar o estado d duvida, que e 

estimulo para a investigacao perfeita, na qua! nenhuma ideia se aceita. 
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ncnhuma crcnca se afirma positivamcnte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se que Ihes tenham dcscobertos as 

razoes jusrificativas". (ALARCAO. 2001, p. 7). 

Assim podemos perceber o distanciamento existente dos jogos educativos para com os 

alunos, a falta de materials concretes e a pouca forca de vontade dos professores. Com 

isso pergunto: Sera que os poucos materials existentes na escola. os jogos utilizados 

como educativos e as brincadeiras sao agradaveis, proveitosas, educativas... 

Concluo, com uma visao de que: aqui a Matematica e pensada como um simples 

conjunto de regras, tecnicas, de maneira de resolver equacoes, de formulas par calcular 

coisas. Na realidade, o que da poder e encanto a Matematica sao as ideias. 

Basta o professor conscientizar-se para pensar e refletir a sua propria pratica. 
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3.6 ANALISE DO ESTAGIO 

O estagio aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental Antonio Gregorio de 

Lacerda, na cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada PB localizada na zona Urbana, com 

uma turma de 25 alunos do 3° ano das series iniciais. Em sala de aula, quando estava 

coordenando as aulas eu me sentia muito bem, ou melhor, quase bem, a relacao como os 

alunos no inicio foi um pouco dificil, com a professora da classe foi razoavel, pois el a 

estava ali somente para assinar o ponto e, com a nossa diretora foi adoravel, sempre nos 

acompanhando e orientando para que o trabalho fosse perfeito. 

O meu primeiro dia de aula foi um pouco estranho, pois, quando iniciei o estagio me 

sentia entrando num caminho "desconhecido" e tendo que reconhecer cada cantinho 

desse percurso. Criancas andando e correndo na classe me fazia pensar em desistir 

naquele mesmo dia, pois nao tinha nenhuma experiencia com criancas em sala de aula. 

O reconhecimento veio aos poucos, devagar, com cautela e com muita determinacao dos 

meus objetivos. Nos primeiros dias eu me sentia tambem constrangido com a situacao 

existente naquela sala de aula, pois, a maioria dos alunos sentiam dificuldades em 

aprender Matematica em sala de aula, e pouco conheciam sobre materials concretos. 

Jogos eram vistos como simples brincadeira e passa tempo para os mesmos, mas, foi 

atraves dos materias concretos e jogos educativos que consegui guia-los pelo caminho 

do conhecimento Matematico em sala de aula. Procurava a melhor forma possivel para 

atingir meus objetivos no estagio que era desenvolver a capacidade e o espirito critico 

nos alunos que ali estudam. 

Antes do uso dos materials eu deixava-nos a-vontade para que pudessem manusea-los e 

acostumarem com os mesmos, em seguida explicava ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sempre mostrando que podemos 

aprender e desenvolver nossos conhecimentos Matematicos com esses materials e 

tambem sem deixar de reiaciona-los com as outras disciplinas. 

Meu metodo era simples: adentrar na capacidade intelectual do aluno cornpreendendo 

dentro e fora da escola, para que assim pudesse conhecer suas capacidades, 

necessidades e problemas existente, com eles (criancas) procuravam-mos identificar 
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seus problemas afetivos e emocionais que traziam para dentro da escola e sempre 

relacionando os conteudos com a realidade do aluno. 

E assim levava as minhas aulas todos os dias com muita forca de vontade e 

determinacao sempre visando o desenvolvimento e aprendizado da crianca. Foi uma 

experiencia muito boa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.7 CONCLUSAO DO ESTAGIO 

O estagio foi uma das experiencias mais gratificantes de todo o curso para nos exercer o 

papel de professor. Perceber na face de alguns dos alunos o ar de interesse, saber que 

estao dando importancia as suas falas e muito gostoso. 

Trocamos a cadeira de aluno e assumimos a frente da classe enquanto professores. 

Apesar do curto tempo de regencia, percebemos o quanto e dificil e complicado de certa 

forma lidar com criancas. Analisamos a Pratica de Ensino no estagio como um 

momento crucial, pois a partir do que encontrassemos isso poderia definir a nossa 

escolha pelo caminho da docencia ou nao. 

Descobrimos tambem que ensinar e mais do que sentar em uma cadeira e apenas falar. 

O ensinar exige criticidade, etica, respeito aos saberes do educando, disponibilidade 

para o dialogo, alegria, esperanca, comprometimento, entre outros tantos adjetivos. 

Foi muito bom, foi muito ruim, mas alem de tudo foi uma vivencia muito significante, 

pois observamos que nem tudo e como imaginamos, nada e facil, tudo e conseguido por 

nossos proprios esforgos e o nosso estagio foi apenas um comeco para a nossa vida 

profissional. 

O estagio foi importante para conhecer como realmente funciona uma escola e de como 

lidar com alunos na pratica. Serviu ainda para fazer uma reflexao sobre o processo de 

transmissao do conhecimento, uma vez que agora como aluno - professor estarei na 

outra margem de educar, serei observado e avaliado por outros (professores e alunos). 

Ao final do estagio, tenho a certeza de que e no processo de ensino/aprendizagem que o 

ser humano cresce, se valoriza, valorizando outras pessoas. 

Parabens ao Colegio, que continuem assim, proporcionando um alto nivel de ensino aos 

alunos e um excelente campo de estagio. Aprendi muito mais do que eu podia imaginar. 
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