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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho aqui apresentado tern como tema as metodologias de ensino da Matematica dando 

enfase ao uso de materials concretos. Para tanto buscou-se orientacoes nos trabalhos dos 

teoricos Vygotsky e Jean Piaget que trazem contribuicdes sobre o desenvolvimento cognitivo. 

O presente trabalho traz uma analise das metodologias de ensino da matematica que foi 

possivel atraves de uma pesquisa de carater qualitativo desenvolvida na Escola Municipal de 

Ensino mfantil e Fundamental Vitoria Bezerra na cidade de Cajazeiras - PB. Analisar-se-a as 

metodologias utilizadas para o ensino da Matematica bem como outras possibilidades que 

inclui alem de materials manuseaveis situacoes reals que podem ser incluidos no contexto das 

aulas a fim. de proporcionar uma aprendizagem mais significativa e carregada de sentido para 

o aluno. A parti r do presente estudo foi possivel observar que ensino da Matematica se apoia 

basicamente no ensino de regras e que os conteudos sao trabalhados sem que haja uma 

aproximacao com a utilizacao pratica tao necessaria em nosso cotidiano. Observou-se ainda 

que os professores compreendem o trabalho com materials concretos sendo os que realizamos 

com objetos manuseaveis jusuficando sua nao utilizacao decorrente da nao disponibilizacao, 

por parte da escola, de tais materials. No entanto atraves deste trabalho foi possivel constatar 

que para se trabalhar com materials concretos nao, necessariamente, precisa-se de objetos 

manuseaveis, situacoes do cotidiano escolar e ate mesmo do convivio social dos alunos 

podem ser trazidas para sala e servir de pano de fundo para a aula. A partir deste estudo outros 

questionamentos podem ser suscitados o que contribuira para realizacao de trabalhos futuros. 

PALAVRAS-CHAVE: Matematica. Metodologias. Concrete. Cotidiano. Significativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escolha do titulo, "Metodologias de ensino: uma reflexao sobre o ensino da Matematica", 

se fez mediante a percepcao constatada atraves da observacao da sala de aula e ate por 

experiencia propria, quando discente do Ensino Fundamental, que os conteudos da disciplina 

de Matematica sao ministrados de maneira muito teorica e distante da nossa realidade diaria, 

onde podemos percebe-la em diversas situacoes. 

Normalmente, os conteudos ministrados pelos professores sao trabalhados de forma abstrata e 

descontextualizados das situacoes cotidianas havendo assim, urn distanciamento entre o 

ensino realizado em sala de aula e as situacoes reals. Muitas vezes, os alunos estudam os 

conteudos sem ter a consciencia que o fazem por que precisarao de tal conhecimento para a 

realizaeao de muitas das tarefas de seu cotidiano. 

Geralmente, os alunos tern dificuldades em fazer relacao entre o que e estudado na escola e a 

sua utilizacao pratica. Sendo assim, acabam entendendo o processo de ensino como algo sem 

sentido uma vez que nao tera aplicabilidade no seu dia-a-dia. Tudo isso acaba produzindo 

uma desmotivaeao do aluno com relacao aos estudos. 

Por vezes, se observa situacoes em que, os discentes conseguem resolver os exercicios 

propostos pelo professor e ao se depararem com uma situacao real nao conseguem aplicar os 

conhecimentos obtidos em sala na resolucao de tal problema. Podemos exemplificar a 

afirmativa com o conteudo de fracao. Os estudantes aprendem a representar os valores de uma 

fracao utilizando desenhos e o lapis de cor, pintando as partes do desenho que corresponde ao 

denominador. No entanto, quando necessitam usar seus conhecimentos sobre fracao numa 

situacao real nao conseguem fazer relacao entre o conhecimento teorico e sua aplicacao 

pratica. 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de uma metodologia que aproxime o estudante do 

objeto de estudo e que o desperte para construcao de um sentido para sua educacao. Que 

possa ser criado uma ponte entre o que se estuda na escola e o que se vive no cotidiano. Uma 

possibilidade seria trabalhar com materials concretos, mas nao apenas os que foram 

desenvolvidos para fins pedagogicos como abaco, material dourado entre outros, como 
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tambem trazer da realidade do aluno situacoes em que ele necessite de conhecimentos 

matematicos e recria-las em sala de aula. 

Sendo assim, percebe-se a importancia da utilizacao de materials concretos na escola, tendo 

em vista que o uso desses recursos permite nao somente a percepcao concreta do objeto de 

estudo como, tambem, auxilia o aluno a perceber a relacao existente entre o que e estudado e 

o seu dia-a-dia a partir do momento que sao trabalhados materials que possibilitam a 

contextualizacao do conteiido. 

Dessa forma, procurou-se entender sua utilizagao de forma mais ampla. Para tanto, buscou-se 

alargar a visao em relacao a coneeituacao do que venha ser o material concrete. Portanto, 

compreende-se como concreto nao somente os objetos manipulaveis, mas tambem as 

situacoes reais vivenciados pelo aluno no seu cotidiano a fim de dar mais sentido ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

Outro aspecto que deve ser destacado e o fate de que, a partir da percepcao sensorial que os 

estudantes tern do objeto de estudo, estes podem usar os sentidos a favor da aprendizagem. 

Cabe ressaltar, ainda, que cada estudante tern a sua forma particular de aprender. Para alguns 

sujeitos uma aproximacao real do objeto de estudo ira proporcionar uma aprendizagem mais 

significativa. 

A partir do exposto, o presente trabalho tern como objetivo geral: Identificar e analisar as 

metodologias de ensino utilizadas na Matematica e suas contribuicoes no processo de ensino e 

aprendizagem. Como objetivos especificos pretende-se: Analisar a concepcao dos professores 

com relagao a utilizacao de materials concretos em sala de aula visando o processo de ensino 

e aprendizagem; Identificar e analisar os materials concretos usados nas atividades escolares; 

Analisar a importancia da utilizagao de materials concretos na sala de aula; Investigar a 

concepcao e aceitacao dos alunos quanta ao uso de materials concretos visando a 

aprendizagem. 

Buscando atender os objetivos propostos no trabalho aqui apresentado, foi desenvolvido urn 

projeto de pesquisa de carater qualitativo tendo como procedimento o estudo de caso. A 

pesquisa se deu na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Vitoria Bezerra, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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situada na Avenida Francisco Matias Rolim, 587, Bairro Alto Belo Horizonte Cajazeiras - PB, 

com os alunos do 2° ano do ensino fundamental que estudam no turno da manha. 

Diante das consideracoes aqui feitas o trabalho ficou assim organizado: um capitulo intitulado 

de "Reflexoes sobre o ensino matematico", onde e feito uma breve discussao sobre o ensino 

da matematica e as dificuldades encontradas por professores e alunos no dominio da 

disciplina. 

O subtitulo seguinte traz as contribuigoes de Jean Piaget nos estudos do desenvolvimento 

cognitivo que nos ajuda entender os estagios pelos quais os cada individuo passa bem como, 

sua importancia no desenvolvimento da aprendizagem. Em seguida e apresentada "As 

contribuicoes de Vygotsky com relagao as interagoes sociais do ser humano e sua 

contribuigao no desenvolvimento cognitivo". O teorico fala da importancia da interagao entre 

individuos no processo de aprendizagem. 

O terceiro subtitulo traz "O material concrete e suas implicacoes no processo de ensino e 

aprendizagem". Nele discutem-se os beneficios que o uso de materiais concretos, na sala de 

aula, pode trazer bem como uma percepcao mais abrangente desse recurso incluindo tambem 

outras possibilidades de trabalhar de maneira concreta. 

No segundo capitulo discuti-se sobre o processo metodologico pelo qual foi desenvolvido o 

trabalho. Nesse mesmo capitulo, sao analisados os dados colhidos da pesquisa realizada com 

os professores que expoem suas visoes com relagao as metodologias de ensino da 

Matematica, e tambem a analise da concepgao dos alunos em ralagao o ensino da Matematica 

e por fim e analisado o estagio. 



C A P I T U L O I - Reflexoes sobre o ensino da Matematica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os desafios encontrados por professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem 

sao muitos, principalmente, no que diz respeito ao ensino da Matematica. E comum 

escutarmos, de professores, queixas sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Por 

outro lado, encontramos profissionais preocupados em desenvolver atividades que otimize o 

processo educacional. 

Entre os aspectos que dificultam a aprendizagem podemos citar o grande distanciamento que 

existe entre a escola e a vida real do aluno. Isso se evidencia quando nos deparamos com 

situacoes em que os alunos conseguem realizar as atividades propostas pelos professores em 

sala de aula, com exito, e ao se depararem com situacoes reais do dia-dia nao conseguem 

aplicar os conhecimentos obtidos na escola para resolucao de tais problemas. 

O inverso tambem acontece. Muitas vezes o aluno se ve envolvido em situacoes do seu dia-a-

dia que se utiliza de calculos matematieos, mas ao chegar a escola seus conhecimentos 

matematieos nao o ajuda na resolugao dos seus exercicios escolares. Percebe-se que o 

conhecimento que a crianca traz da sua vida cotidiana nao e aproveitado na escola. O fato e 

que, 

o ensino da Matematica se faz, tradicionalmente, sem referenda ao que os 

alunos ja sabem. Apesar de todos reconhecermos que os alunos podem 

aprender sem que o fagam na sala de aula, tratamos nossos alunos como se 

nada soubessem sobre topicos ainda nao ensinados. (CARRAHER,T; 

CARRAHER, D; SCHLIEMANN, 1995, P. 21). 

Como percebemos a escola nao e um unico lugar privilegiado da aprendizagem. As 

oportunidades de aprendizagem acontecem em diversos ambientes, seja em casa, na rua, 

diversas sao as formas e possibilidades de aprendizagem. Portanto, a escola deve valorizar os 

conhecimentos que a crianca traz consigo provenientes de sua interagao com o meio. 

Percebe-se, ainda, que o ensino da Matematica se baseia na memorizagao, demasiada, de 

formulas e conceitos o que acaba tirando a verdadeira razio de se estuda-la e distanciando o 

ensino da disciplina de sua aplicabilidade diaria. Muitas vezes o aluno acaba estudando nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSIOADE F E D E R A L 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORW. 



12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

por que llie sera util nas situacoes diarias e sim para passar de ano. Nas palavras de Dante 

(1999, p.13), 

apesar da grande e reconhecida importancia da Matematica, quer pelo 

desenvolvimento de raciocinio que proporciona ao aluno, quer por suas 

aplicacoes nos problemas da vida diaria, em geral os alunos, logo nos 

primeiros contatos com essa ciencia, comegam a detesta-la ou tornam-se 

indiferentes a ela. Isso pode ser atribuido ao exagero no treino de algoritmos 

e regras desvinculadas de situacoes reais, alem do pouco envolvimento do 

aluno com aplicacoes da matematica que exijam o raciocinio e o modo de 

pensar matematico para resolve-las. 

Nesse sentido, buscar-se-a discutir as implicagoes do uso de materials concretos no processo 

de ensino e aprendizagem da Matematica. Tendo em vista que sua utilizacao pode otimizar 

aprendizagem por trazer uma proximidade maior entre o estudante e o objeto de estudo. 

Sendo assim, tratar-se-a como material concreto, entre outros materials, tudo aquilo que puder 

ser trazido da realidade diaria do aluno para ser estudado em sala de aula com intuito de 

desperta-lo para o real sentido de estudar Matematica, mostrando a ele que aquilo que se 

aprende na escola nao e usado somente para responder os exercicios propostos pelo professor 

ou na hora da prova, mas que pode e deve ser utilizado em situacoes do seu dia-a-dia que 

requer conhecimentos matematieos. Sobre isso Dante (1999, p. 13) afirma que, 

a oportunidade de usar conceitos matematieos no seu dia-a-dia favorece o 

desenvolvimento de uma atitude positiva do aluno em relagao a matematica. 

Nao basta saber fazer mecanicamente as operacoes de adigao, subtragao, 

multiplicagao e divisao. E preciso saber como e quando usa-las 

convenientemente na resolugao de situagoes-problemas. 

Como se observou, nao basta apenas receber instrugoes para aprender resolver as operagoes 

aritmeticas e preciso que aluno perceba o real motivo de se estudar, que ele possa entender e 

transferir seus conhecimentos adquiridos na escola na resolugao de problemas reais. Contudo, 

seria interessante discutir sobre os processos cognitivos na concepgao de dois teoricos que 

trazem contribuigoes relevantes para essa discussao sao eles: Piaget e Vygotsky. 
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1.1 As contribuicoes de Jean Piaget nos estudos do desenvolvimento cognitivo 

Piaget, estudioso do desenvolvimento cognitivo, atraves da observacao do comportamento das 

criancas traz contribuigoes, importantes, nos que diz respeito a compreensao de sua 

aprendizagem. Para tanto, faz-se necessario mencionar o processo descrito por ele. Para 

Piaget (apud NETO, 2006) o desenvolvimento cognitivo passa por quatro estagios, sao eles: 

Estagio sensorio-motor — esse estagio tern seu inicio no nascimento e vai ate mais ou menos 

aos 24 meses. Nesse momento as acoes desenvolvidas pela crianca sao frutos de seus reflexos 

e envolvem experiencias sensorials e motoras. Com o passar do tempo suas atividades vao se 

tornando mais complexos resultando na pratica de atos intencionais. 

Estagio pre-operacional — inicia-se a partir dos dois anos e se prolonga, aproximadamente, 

ate os sete anos. Nesse periodo a crianga comega a falar e tambem surge a curiosidade. A 

crianga comega a fazer questionamentos e age por meio do pensamento intuitivo. 

Estagio das operagoes concretas — comega aos sete anos e vai ate, aproximadamente, os 12 

anos. Nesta fase a crianga ainda tern a necessidade de desenvolver atividades que envolvam a 

utilizagao de materiais concretos. No entanto ja e capaz desenvolver nogoes de conservagao e 

fazer transformagoes reversiveis. 

Estagio das operagoes formais — Esse estagio vai dos onze anos ate, aproximadamente, 15 

anos. Nessa fase ja e capaz de usar o pensamento abstrato e surge tambem o raciocinio logico. 

Como se observa, cada periodo carrega suas particularidades. Sendo assim, e interessante que 

professor possa observar cada estagio a fim de adequar uma metodologia de ensino pertinente 

a cada fase do desenvolvimento cognitivo. Sobre isso Neto (1994, p.27) reforga dizendo que, 

"E necessario uma correspondencia entre o desenvolvimento psicologico e as atividades 

propostas na escola, lembrando sempre que o pensamento cresce a partir de agoes, ou seja, vai 

do concreto para o abstrato, da manipulagao para a representagao, e desta para simbolizagao." 
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Para tanto, e necessario que o professor fique atento ao aluno observando seu comportamento 

e os caminhos que ele percorre no seu processo aprendizagem. Tendo em mente que cada 

aluno age de forma particular no que diz respeito a forma de aprender. E preciso atentar-se, 

ainda, para importancia das relacoes e interacdes socials. Tanto o desenvolvimento biologico 

da crianga, como sua interacao com o meio, trazem implicacoes no seu desenvolvimento 

cognitivo. Como afirma Mussen et al. (2001, p. 238), 

A orientagao de Piaget voltada para a ciencia natural levou a supor que as 

caracteristicas biologicas da crianca colocam alguns limites na ordem e 

rapidez em que as competencias cognitivistas especificas emergem. Ao 

mesmo tempo ele acreditava que a experiencia ativa com o mundo fosse 

decisiva para o crescimento cognitivo. Aereditava-se que a maturagao e a 

experiencia nao podem ter papeis isolados no desenvolvimento. 

Diante do exposto, percebe-se a importancia destacada com relacao a interacao individuo e o 

meio. Outro aspecto relevante e a ideia de autonomia do individuo. O individuo deve agir de 

forma autonoma explorando seu ambiente e tirando suas conclusoes resultantes dessa 

interacao valorizando assim, as trocas de opinioes e o fortalecimento de novas aprendizagens. 

"Na visao de Piaget, o objetivo da educacao e encorajar a autonomia moral e intelectual. O 

professor encoraja as eriangas a seguir seu proprio raciocinio em vez de recitar as repostas 

corretas mecanicamente." (MUSSEN et al., 1995 p.247). 

A possibilidade de uma autonomia maior e uma proximidade com o objeto de estudo, por 

parte do aluno, proporciona ao estudante uma maior utilizacao de seus sentidos. Explorar o 

ambiente a sua volta por meio dos sentidos e algo que deve ser estimulado desde os primeiros 

anos de vida. "Piaget afirmava que os bebes adquirem conhecimentos sobre os objetos atraves 

de suas agoes com eles. Por exemplo, as criangas aprendem sobre seus dedos apertando-os e 

chupando-os, aprendem sobre mobiles seguindo-os e chutando-os." (MUSSEN et al.,1995 p. 

112). 

Como se pode perceber os estimulos sensorials exercem influencia sobre a aprendizagem. 

Dessa forma, assim como o ambiente esta cheio de situagoes estimuladoras a escola, tambem, 

deve proporcionar situagoes em que o aluno utilize os seus sentidos em favor da 

aprendizagem e nao apenas se deter aos conteudos de forma abstrata. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Piaget a crianga atua de maneira ativa e nao atraves do instrucionismo. "Segundo ele, 

todas as eriangas, de inteligencia normal, podem aprender aritmetica. Aritmetica e algo que as 

eriangas podem inventar, e nao algo que pode ser transmitido." (KAMII ; DECLARK, 1995, 

p.63). A utilizagao de materials concretos, em sala de aula, partiria desse sentido de despertar 

a crianga para sua exploragao a fim de criar conceitos de maneira mais ativa interagindo e 

discutindo solugoes em atividades de grupo. 

1.2 As contribuicoes de Vygotsky com relagao as interagoes sociais do ser humano e sua 

contribuicao no desenvolvimento cognitivo 

Vygotsky foi fundador da teoria historico-cultural, esse nome surge dado a importancia dele 

as ralagoes sociais. Segundo o teorico, o homem e um ser social, ao nascer e ao longo da vida 

desenvolve suas capacidades interagindo com os outros nas situagoes cotidianas. 

Em outras palavras, o ser humano nao nasce humano, mas aprende a ser 

humano com as outras pessoas — com as geragoes adultas e com as eriangas 

mais velhas — com as situagoes que vive, no momento Mstorico em que 

vive e com a cultura a que tern acesso. O ser humano e, pois, um ser 

historico-cultural. (MELLO, 2004, p.136). 

Dessa forma, percebe-se a importancia da interagao entre os individuos como tambem tudo 

que esta a sua volta. Sendo assim, ganha importancia, tambem, na aprendizagem suas 

experiencias cotidianas, aquilo que o aluno vive e aprende fora da escola ira refletir e ganhar 

destaque no seu processo da aprendizagem escolar. A interagao entre os individuos e a cultura 

vai garantir ao homem o desenvolvimento de suas habilidades. Sobre isso Mello (2004, p. 137) 

diz que: 

Diferente dos outros animais, que trazem, ao nascer, o conjunto de 

habilidades que vao desenvolver na idade adulta, o homem precisa aprender 

as habilidades que podera desenvolver. Isso pode parecer uma vantagem 

para os animais, no entanto tal condigao determina que os animais nao se 

desenvolvam para alem daquelas habilidades que ja lhes vem dados 

biologicamente. 

Portanto, o ser humano e dotado de capacidades que precisam ser estimuladas. Quanto mais o 

individuo se ve envolvido em experiencias de aprendizagem e interagao maior sera seu 

desenvolvimento. Outro aspecto relevante, que percebemos da teoria historico-cultural, e a 



importancia dada a colaboraeao de um adulto com a crianca com intuito de leva-la a 

apropriaeao do conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante disso, Vygotsky (apud MELLO, 2004) fala das zonas de desenvolvimentos. Ele chama 

de zona de desenvolvimento real aquilo que o aluno e capaz de fazer sozinho. Ja o que ele 

consegue fazer com ajuda de alguem ele denominou de zona de desenvolvimento proximal. 

Essa concepgao de aprendizagem nos faz perceber o quanta e importante que o professor 

trabalhe sobre a zona do desenvolvimento proximal e, o quanta e relevante sua partieipacao 

nesse estagio para que cada vez mais o educando avance na aprendizagem. Como afirma 

Mello (2004, p. 144), 

por isso e que Vygotsky conclui que o bom ensino nao e aquele que incide 

sobre o que a crianga ja sabe, ou ja e capaz de fazer, mas e aquele que faz 

avangar o que a crianga ja sabe, ou seja, que a desafie para o que ela ainda 

nao sabe ou so e capaz de fazer com ajuda de outros. 

Nessa perspectiva, e preciso pensar sobre os caminhos que o educador deve percorrer para 

que a crianga alcance o nivel de aprendizagem necessaria. Esse processo deve acontecer de 

forma ativa e significativa para crianga. Como enfatiza Mello (2004, p. 151), 

trazendo essa discussao para a escola, percebemos que as condigoes 

concretas para a criagao de novos motivos sao, em primeiro lugar, que a 

crianga tenha oportunidades de experiencias diversificadas para que possa 

vir fazer delas atividades carregadas de sentido, ou seja, e preciso propor 

experiencias que possam vir a se tornar atividades significativas. 

A utilizagao do material concrete em sala de aula pode suscitar esse sentido tao necessario no 

processo de ensino e de aprendizagem. Principalmente quando se caracteriza como concrete 

as situagoes do dia-a-dia, ou seja, quando a proposta e buscar situagoes reais vividas pelos 

alunos em suas vidas diarias e traze-las para sala de aula tornando-as objetos de estudo. Mello 

(2004, p. 154) acrescenta ainda dizendo que, 

para os estudiosos da Escola de Vygotsky, as condigoes otimas para 

realizagao das maximas possibilidades da crianga e seu desenvolvimento 

harmonieo nao se criam pelo ensino forgado, antecipando, dirigido diminuir 

a infancia, a converter, antes do tempo, a crianga pequena em pre-escolar e o 

pre-escolar em escolar. E indispensavel, ao contrario, o desenvolvimento 

maximo das formas especificamente infantis de atividades ludicas, pratica e 

plastica e tambem da comunicagao das eriangas entre si e entre os adultos. 

Como se percebe a diversidade de atividades e a interagao entre o educador e educando, como 

tambem a interagao entre as eriangas sao fatores positivos que ajudam no processo de ensino e 
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de aprendizagem. Nesse ponto, o trabalho com materials concretos se caracteriza como uma 

possibilidade de otimizagao da aprendizagem, uma vez que sera possivel desenvolver 

atividades, na medida do possivel, trazendo situagoes reais, trabalhar na perspectiva de 

explorar ao maximo os sentidos dos alunos e tudo que esta a sua volta valorizando tambem 

suas experiencias em grupo. 

1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O material concrete e suas implicates no processo de ensino e aprendizagem 

Quando se fala no ensino da Matematica muitos sao os questionamentos e diividas que 

surgem na cabeca de professores e alunos. A matematica e considerada por boa parte dos 

alunos como uma disciplina dificil, isso acaba refletindo na sua aprendizagem e tambem no 

ensino por parte do professor que se ve na ardua tarefa de tornar o aprendizado da matematica 

em algo possivel de ser alcancado pelos alunos. 

A necessidade de aproximar o estudante da Matematica se faz cada vez mais crescente diante 

das exigencias imposta pela sociedade. "A Matematica e componente importante na 

construgao da cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de 

conhecimentos cientificos e recursos tecnologicos, dos quais os cidadaos devem se apropriar." 

(SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, 1997, P. 19). 

Dessa forma, cabe ao professor tragar os caminhos necessarios para que os objetivos de 

aprendizagem sejam atingidos e que esses estejam em consonancia com as exigencias imposta 

pela sociedade. Que o aluno seja capaz de fazer uso social de seus conhecimentos 

matematieos e que a escola crie as condigoes e meios necessarios para que isso acontega. 

Partindo do pressuposto que "a aprendizagem deve processar-se do concreto para o abstrato". 

(NETO, 1994, p.45) o professor pode utilizar-se de materials concretos como uma 

possibilidade a mais no processo de ensino e de aprendizagem que pode favorecer para que 

haja uma aprendizagem mais significativa uma vez que o aluno tcra uma proximidade maior 

do objeto de estudo. 
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Como se observou, a neeessidade de representagoes concretas pode ser pereebida nas eriangas 

logo eedo. Isso e constatado quando usam seus dedos para representar, por exemplo, sua 

idade. Isso pode aeontecer por instrugao de um adulto sem que a crianga entenda de fato o que 

aquilo representa. Mais tarde, quando estiver na escola, ela utilizara seus dedos, mais uma 

vez, para representar mimeros de um calculo matematico a fim compreender com maior 

exatidao o processo pelo qual decorre o calculo. 

Sendo assim, buscar-se-a tratar a utilizagao de materials concretos em sala de aula como 

recurso que pode aproximar a crianga do conteudo estudado tendo em vista sua neeessidade 

de trabalhar inicialmente parti ndo das estruturas concretas e a partir desta formar seus 

conceitos. Porem, esse recurso sera visto de maneira que ultrapasse a compreensao, que 

material concrete sao apenas os objetos manipulaveis fabricados com fim pedagogico. 

Pensar-se-a nele como algo que aproxima o aluno da escola e a escola do aluno. 

Nessa perspectiva, se entendera como concrete aquilo que faz o aluno compreender o 

verdadeiro sentido da educagao, buscando assim esclarecer algumas duvidas que vao surgindo 

ao longo do processo educative Duvidas como, por que estudo tal assunto? Como isso me 

ajudara no dia a dia e futuramente na minha escolha profissional? Esses questionamentos vao 

surgindo por que muitas vezes os conteudos ministrados em sala de aula parecem nao ter um 

objetivo claro para o aluno que acaba estudando somente com o intuito de tirar notas boas, ou 

ainda sem intuito nenhurn, apenas por imposigao dos pais ou qualquer outro fator. 

E papel da escola aproximar o aluno e despertar nele um interesse para os estudos trabalhando 

os conteudos de maneira que o aluno encontre uma razao para estuda-los. Na expressao de 

Weisz (2002, p. 750), 

cabe a escola garantir aproximagao maxima entre o uso social do 

conhecimento e a forma de trata-lo didaticamente. Pois se o que se pretende 

e que os alunos estabelegam relagoes entre o que aprendem e o que vivem, 

nao se pode, com o intuito de facilitar a aprendizagem, introduzir 

dificuldade. Nesse sentido, o papel da escola e criar pontes nao abismos. 

Como bem colocou Weisz, (2002) a escola deve constrair uma ponte entre os conteudos 

didaticos e o seu uso social e nao construir um abismo que vai cada vez mais distanciando a 

escola e o aluno. Os conteudos devem ser trabalhados em consonancia com os anseios e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessidades do educando. Tentando sair do estereotipo que material concreto significa 

somente aquilo que podemos tocar, buscaremos uma visao mais ampla, buscando entender 

como concreto tudo aquilo que traz um sentido ou ainda uma ligacao com a vida cotidiana do 

aluno. 

Em seu livro "O dialogo entre o ensino e aprendizagem" Weisz (2002, p. 74) traz um 

eomentario interessante sobre a forma de tratar didaticamente os conteudos, segundo ela "a 

ideia de que para aprender na escola era necessario que os materiais fossem produzidos 

especialmentc para esse uso escolar criou uma especie de muro que nao deixava entrar nada 

que fosse do mundo externo". 

Seguindo o raciocinio da autora, acima citada, podemos tomar como exemplo a maneira como 

nossos estudantes sao alfabetizados, muitas vezes trabalham-se textos sem um sentido real e 

funcional. Como exemplo, podemos citar frases de cartilhas como, "vovo viu a uva" ou "A 

faca e afiada". Esses tipos de texto sao utilizados para alfabetizar, mas nao despertam os 

alunos para real fungao dos textos que e manter um dialogo entre o leitor e o autor, e que 

desse dialogo surja um entendimento carregado de sentido M l para ele. 

Mas esse tipo de acontecimento nao e "privilegio" apenas para os alunos menores da 

alfabetizacao ou da disciplina de Lingua Portuguesa. Alunos maiores do ensino fundamental 

ate mesmo do ensino medio tambem vivenciam tais experiencias. Quern enquanto estudante 

do ensino medio nao se viu as voltas com aquelas formulas matematicas, gigantescas, e se 

perguntou, para que estudamos isso? Em que momento da minha vida essas formulas serao 

utilizadas? 

Claro que nao queremos com isso dizer que estuda-las seria algo desnecessario, mas que um 

maior esclarecimento de como utiliza-las na pratica ou em que situacoes elas se fazem 

necessarias na vida do estudante seria interessante para que se pudesse buscar uma razao para 

estuda-las. Um caminho para a busea desse sentido pratico de utilizacao da Matematica seria 

trabalhar os conteudos a partir da perspectiva do aluno. O que ele pensa sobre determinado 

conteudo? Qual sua maior dificuldade de aprendizagem? Que relevancia ele identifica nesse 

conteudo para sua vida? Tentar entender esses questionamentos pode ajudar o professor a 

tracar seu caminho em busea de uma aprendizagem que favoreca tanto os seus objetivos como 

o dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como foi falado anteriormente, existe um distanciamento entre a vida do aluno e a escola. 

Sendo assim, o estudante acaba nao dando importancia a sua vida escolar. E complicado para 

ele fazer relagao entre o que aprende na escola e o seu cotidiano tendo em vista que os 

conteudos sao ministrados sem que haja uma relagao com sua aplicabilidade Dessa forma, 

situagoes concretas do dia-a-dia do aluno podem ser trazidas para sala como forma de 

aproximar a escola da vida do aluno a fim de proporcionar uma aprendizagem significativa. 

Portanto, o uso de materials concretos passa a ter uma dimensao mais abrangente, pois 

trataremos como concreto nao somente os materials manipulaveis, mas tambem situagoes que 

possam ser trazidas para sala e que tragam para o aluno um sentido para sua aprendizagem, 

que eles possam compreender por que estudam tal conteudo e de forma isso se fara presente 

em sua vida. Em inumeras vezes o ambiente escolar oferece oportunidades de trabalhar a 

Matematica partindo de situagoes cotidianas como destaca Kamii e DeClark (1995, p. 173), 

ocasioes para o pensamento numerieo vem a tona frequentemente na sala de 

aula. Os exemplos sao dados sob forma de "Votar", " Responder chamada" " 

Ter certeza de que nao pcrderam nada", Distribuir coisas", Recolher bilhetes 

de permissao", Devolver um Hvro na biblioteca", Abrir livros", Planejar uma 

festa", "Limitar o numero de pessoas de um grupo", "Quantos palpites mais 

sao permitidos", "Fazer um calendario", "Falar sobre a hora, e "Conversar". 

Como foi observado, as possibilidades de trabalhar a partir de situagoes do dia-a-dia estao 

presentes em diversas oportunidades oferecidas em situagoes corriqueiras do cotidiano 

escolar. Alem da escola sao inumeras as situagoes vividas pelos alunos no seu dia-dia que 

envolve a matematica. Muitas eriangas, menos abastadas, sao levadas a contribuir com a 

renda familiar e logo cedo desenvolvem atividades remuneradas. Concluimos entao que, 

a matematica e hoje tanto uma ciencia como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA necessdria a 

sobrevivencia numa sociedade complexa e industrializada. Para ganhar a 

vida, as eriangas das camadas mais pobres da populagao devem desde bem 

cedo, engajar-se nas atividades do setor informal da economia. 

(CARRAHER, T.; CARRAHER. D; SCHL1EMANN, 1995 p.45, grifo do 

autor). 

Essas eriangas aprendem na pratica a lidar com dinheiro e problemas matematieos. No entanto 

ao chegarem a escola, justamente essas eriangas, apresentam dificuldades na resolugao e 

interpretagao de problemas matematieos. O que se constata e que essas eriangas 

desenvolveram um raciocinio proprio para resolver os problemas matematieos que surgem no 
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decorrer do dia em seu trabalho. Porem seu conhecimento adquirido na pratica parece nao 

interessar ou nao contribui para seu aprendizado escolar. 

Situagoes reais trabalhadas em consonancia com os materials concretos podem trazer 

resultados favoraveis para o processo de ensino e aprendizagem tendo em vista que sua 

utilizacao pode favorecer ao aluno participar de forma mais ativa desse processo. No entanto, 

ao trabalhar com materials concretos, e preciso ter cuidado para nao utiliza-los de maneira 

equivocada como nos atenta Neto (2006, p. 32), 

e um grave erro confundir concreto com manuseavel. O material Blocos 

logicos, em primeiro momenta e "abstrato". Com o manuseio, a crianga vai 

construindo os atributos ate chegar as formas, cores, tamanhos e espessuras. 

Ai sim tera se apropriado dos blocos logicos e essa material sera concreto, 

concreto pensando. 

Para tanto, sera necessario, por parte do professor, um planejamento para que nao se utilize o 

material concreto somente por usar, pois o mesmo usado dessa maneira nao trara resultados 

positivos. E necessario atentar para o fata de que "uma representagao material pode ser mais 

concreta, no sentido de que tem mais relagoes com uma realidade representada, ou mais 

abstrata, por ter menos relagoes com a realidade representada". (CARRAHER, T.; 

CARRAHER, D; SCHLIEMANN, 1995 p. 180). 

Como bem colocou os autores nao e o simples fata de ser um material concreto que ira 

contribuir para a aprendizagem do aluno, pois ate mesmo um objeto manipulavel pode ser 

abstrato por nao trazer uma ligagao pratica com a realidade do estudante. E assim, em muitas 

situagoes o material concreto e utilizado de maneira equivocada. Na Matematica, por 

exemplo, pode-se perceber um uso maior de materiais concretos nas atividades escolares. 

Em alguns casos ha utilizagao desse recurso aleatoriamente. Alguns professores acham que o 

simples fata de inclui-lo, em suas atividades escolares, ja trara resultados positivos. Se os 

materiais trabalhados em sala nao tiverem uma relagao com o cotidiano do aluno ou nao 

trouxerem um sentido pratico sua utilizagao sera em vao. Seguindo esse raciocinio 

concluimos que "[ . . . ] o material, apesar de ser formado por objetos, pode ser considerado 

como um conjunto de objetos 'abstratos', porque esses objetos existem apenas na escola, para 

finalidade de ensino, e nao tem qualquer conexao com o mundo da crianga". (CARRAHER, 

T.; CARRAHER, D; SCHLIEMANN, 1995 p. 180). 
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Portanto, e necessario que o professor elabore bem seus objetivos para que a insergao de 

materials concretos nao acontega sem que haja um planejamento adequado. Que ao trabalhar 

com os materiais a crianga possa a partir do concreto elaborar seus conceitos e chegar a uma 

aprendizagem significativa. Nessas circunstancias, mais importante que trabalhar com 

materiais concretos e trabalhar o conteudo de maneira significativa para o aluno. E 

desenvolver atividades que tenham relagao com a realidade do aluno buscando sempre fazer 

relagao entre o que e estudado e sua aplicagao pratica. 

Claro que nao se deixara de lado os materiais manipulaveis como bloco logico material 

dourado entre outros. O que queremos e que esses materiais sejatn incluidos no processo de 

ensino de maneira planejada para que nao sejam utilizados em atividades esvaziadas de 

sentido. Como foi falado inicialmente os recursos utilizados para melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem ganham status de concreto nao apenas por serem manipulaveis, mas 

por pertencerem a realidade diaria do aluno. 

No entanto, nao se pretende considerar a utilizagao de materiais concretos, em sala de aula, 

como sendo a salvagao dos problemas enfrentados pela educagao no que diz respeito as 

praticas educativas. Pretende-se, porem, trilhar caminhos alternatives que possam trazer 

contribuigoes positivas para educagao. 

O intuito maior e aproximar, cada vez mais a escola, o estudante e a comunidade e fazer com 

que o aluno perceba que os conteudos estudados na escola tem uma ligagao com sua vida e a 

partir dessa visao construir um sentido para seus estudos. Essa visao fica mais evidente diante 

das exigencias imposta pela sociedade atual. Nao se pode esquecer que vivemos num mundo 

globalizado em que a quantidade e a rapidez de informagoes que circulam em nosso meio sao 

enormes. 

Dessa forma, exige-se das pessoas maior habilidade na interpretagao de informagoes. A 

Matematica ganha seu status de importancia por ser uma disciplina que ajuda a desenvolver, 

alem de outras habilidades, o raciocinio. Alem disso, muitas informagoes que circulam entre 

nos por meio de jornais, sejam eles televisionados ou escritos, trazem caleulos matematieos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sendo assim, e de grande importancia que o sujeito seja capaz de interpretar, por exemplo, 

dados de um grafico geografico tendo em vista que assim como a matematica se faz presente 

em diversas situagoes do dia-dia do individuo outras ciencias como Fisica, Astronomia e 

Quimica ou outros campos do conhecimento como Psicologia, Sociologia, Medicina, 

Economia Politica e Antropologia tambem dependent da matematica. 

Essa ligagao da matematica com outras areas do conhecimento, possibilita ao professor 

trabalhar de maneira interdisciplinar como tambem reforgar para os alunos a presenga 

constante da matematica em suas vidas. E preciso mostrar para os alunos a relagao da 

Matematica com as outras disciplinas. Que ela esta presente em outras areas do conhecimento 

como Ciencias, Geografia, Historia ou qualquer outra disciplina. Seu campo de aplieagao e 

vasto e os educandos precisam ter conhecimento disso. Como complementa a Secretaria de 

Educagao Fundamental, a Matematica (p. 29,1997), 

Faz parte da vida de todas as pessoas nas experiencias mais simples como 

contar, comparar e operar sobre quantidades. Nos calculos relativos a 

salarios, pagamentos e consume, na organ izagao das atividades como 

agricultura e pesca, a Matematica se apresenta como um conhecimento de 

muita aplicabilidade. Tambem e um instrumental importante para diferentes 

areas do conhecimento, por ser utilizado em estudos tanto ligados as ciencias 

da natureza como as ciencias sociais e por estar presente na composigao 

musical, na coreografia, na arte e nos esportes. 

Como podemos observar a Matematica esta presente em nossa vida nas mais simples 

situagoes vividas no cotidiano como tambem e importante seu papel em areas distintas do 

conhecimento. Essa presenga constante da matematica em nossas vidas nos ajuda a desfazer 

os mitos que foram criados em torna da disciplina que a caracteriza como algo complicado 

que somente poucos, os mais inteligentes, conseguem domina-la. 

E certo, ainda, que esses mitos foram induzindo os alunos a terem uma concepgao equivocada 

com relagao a disciplina desenvolvendo neles verdadeira aversao ao seu estudo. Os alunos 

estudam nao para adquirirem conhecimentos, que serSo utilizados no cotidiano, e sim apenas 

para passar de ano. Muitas vezes, com intuito de motivar os alunos para aula, usam-se 

expressoes como "vai cair na prova, isso vale um ponto e etc." Sendo assim, o aluno estuda 

nao por que tal conhecimento lhe sera util e sim para passar, o que por sua vez e reforgado por 

algum premio prometido pelos pais. 
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Nessas circunstancias a avaliagao se apresenta para os alunos como uma grande vila e seu 

sentido acaba tambem sendo desvirtuado. Os dias de prova sao encarados pelos alunos com 

bastante ansiedade e nervosismo. Borges (1989 p. 16) faz um comentario bastante pertinente a 

cerca disso, segundo ele, 

para garantir a ordem e a revereneia dos alunos, os professores 

supervalorizara a avaliagao dentro do processo de ensino-aprendizagem, 

tornando-a mais importante que o proprio conhecimento matematico. A 

avaliagao, sempre rigorosa e precisa, seleciona, com criterios 

pretensiosamente objetivos, quem pode continuar seus estudos na serie 

seguinte. Veste-se, a matematica, de uma exatidao incontestavel: a resposta 

do aluno precisa ser igual a do professor. O medo e a angustia nos dias de 

prova, que mais tarde transformar-se-ao em uma profunda atitude repulsiva 

contra a Matematica, sao o saldo psicologico que ilea para grande parte dos 

alunos. 

Como foi colocado pelo autor a resposta do aluno precisa estar igual ao do professor, 

portanto, ao analisar um resultado dado pelo aluno o que e lavado em consideragao e somente 

o resultado final de nada tem importancia os caminhos percorridos pelo aluno ate chegar 

aquela resposta tendo em vista que mais importa e somente o resultado final. 

E por esse e tantos outros motivos que a matematica e considerada por muitos estudantes 

como uma disciplina dificil e de carater puramente abstrato. Para que essa visao equivocada 

seja desfeita e preciso que o aluno perceba que a Matematica esta presente na sua vida desde 

situagoes simples de seu cotidiano, como ver as horas do relogio, ate situagoes que exigem um 

conhecimento mais elaborado, como calcular os juros em cima de um valor de um produto. 

No entanto, observamos que independente de uma situagao ou outra parecer mais complexa o 

que vai contar e o interesse e o sentido que cada uma traz para vida do individuo. Dessa 

forma, verificar as horas no relogio pode ser uma tarefa bem mais facil do que fazer calculos 

de juros, no entanto, para uma pessoa que trabalha no comercio que precisa calcular valores 

de mercadorias a vista, a prazo, dar descontos, fazer calculos de juros pode parecer tao facil 

quanto verificar as horas no relogio. 

Isso se da pelo fato de que os individuos veem nesses tipos de calculos u m sentido pratico 

pelo fato de os utilizarem no seu dia-a-dia. Da mesma forma acontece na escola, se os alunos 

nao perceberem u m sentido pratico para estudarem determinado conteudo eles se sentirao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desestimulados. Por isso a neeessidade de se trabalhar fazendo a relagao entre o que e 

estudado e sua aplieagao no cotidiano. 

A partir do memento que os alunos percebem que existe uma relagao entre o que e estudado 

na escola e a sua vida social ele comega entender as razoes pela qua! determinado assunto e 

estudado por ele na escola. Para despertar esse sentido tao necessario e tao mencionado neste 

trabalho nada melhor que procurar nas situagoes vivenciadas pelo aluno seja na sua casa, seja 

na escola, seja em suas brincadeiras, oportunidades de se explorar os conteudos fazendo 

relagao com sua realidade. 

Por isso que a proposta deste trabalho vai alem de utilizar materiais concretos 

intencionalmente desenvolvidos para fins pedagogicos. Propoe-se que, alem desses materiais, 

outros que estao presentes em nosso cotidiano como tambem situagoes que vivenciamos que 

utilizamos de conhecimentos matematieos fagam parte das aulas. 

A Matematica esta naturalmente presente em nossas vidas e muitas vezes nao nos damos 

conta disso, consequentemente preferimos trabalhar os conteudos matematieos utilizando o 

livro e exercicios gigantescos ao inves buscar nessas situagoes da vida diaria o tema para 

nossas aulas. Muitas sao as situagoes que vivenciamos seja em sala de aula ou em casa que 

podem ser utilizadas para se trabalhar um determinado conteudo. 

Seria bem mais interessante, por exemplo, trabalhar o conteudo de fragao fazendo relagao 

com a realidade, ou seja, ao inves de fazer desenhos dividi-los e pinta-los para representar 

partes de uma fragao por que nao trabalhar possibilidades reais de divisao fracionaria com 

frutas ou receitas culinarias. Ou, ainda, trabalhar o sistema de numeragao decimal utilizando o 

dinheiro de brinquedo. As eriangas se sentem estimuladas por ser o dinheiro algo que tem 

forte presenga na sua vida social e por esse motivo desde cedo elas tem interesse em lidar com 

ele. Sobre esse aspecto Carraher, T., Carraher, D. e Schliemann (1995 p!80) coloca que, 

a utilizagao da ideia de dinheiro para o ensino do sistema decimal permite ao 

professor recorrer a situagoes cotidianas que a crianga conhece bem. Atraves 

de representagSes materiais do dinheiro (por exemplo, fichas de cores 

diferentes tem os valores de 1, 10, 100) usadas em classe, o professor pode 

estabelecer um vinculo significativo entre a Matematica da vida e 

matematica da escola tornando a Matematica da escola menos academica e 

mais vinculada aos processos de raciocinio que tem lugar na feira e no 

mercado. 
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Os autores, acima citados, colocaram como exemplo a utilizacao de iichas representando o 

dinheiro, porem, e sabido que em algumas lojas de brinquedos pode ser encontradas cedulas 

de brinquedo e ate mesmo alguns livros trazem paginas com material de apoio pedagogico e 

entre eles imitacoes de cedulas de dinheiro. Trabalhar com material que imita o dinheiro real e 

ainda mais interessante, pois alem da possibilidade de explorar o sistema decimal os alunos 

aprendem tambem a conhecer as cedulas. 

Como foi visto, se observarmos a nossa volta perceberemos que as possibilidades de estudar 

Matematica a partir de situagoes cotidianas sao muitas e ajudam o aluno ver a disciplina sobre 

uma perspectiva mais positiva e carregada de sentido para sua vida tendo em vista sua forte 

presenga em nossas vidas e que cada vez mais e exigido dos individuos maior dominio sobre 

ela. E a partir dessa exigencia imposta pela sociedade atual de maior dominio de 

conhecimento em diversas areas que a Matematica ganha destaque por ajudar o aluno de 

desenvolvimento de raciocinio logico entre outras habilidades. 

Portanto, diante do vasto campo de aplieagao da Matematica e das crescentes exigencias 

imposta pela sociedade atual, a escola assume o importante papel de preparar o aluno para que 

ele possa fazer uso social de seus conhecimentos escolares de modo que, possa partlcipar de 

maneira ativa na sociedade em que vive atendendo as demandas do mercado de trabalho que 

espera dos individuos maior dominio de tecnicas e competencias. Para tanto e necessario que 

os alunos enxerguem a Matematica por uma nova otica que se desfagam das concepgoes 

equivocadas que se criaram, ao longo do tempo, ao seu respeito. 

As praticas educativas devem ser desenvolvidas com a intengao de aproximar o aluno e o 

conhecimento e esse por sua vez deve ter um sentido para vida do aluno. Nao se estuda para 

tirar notas boas e agradar pais e professores. O conhecimento tem o poder mudar a vida dos 

individuos, a falta dele tambem, mas, com uma diferenga, enquanto um traz mudangas 

beneficas o outro nao. 

Se a Matematica faz parte de nosso cotidiano por que nao usar isso a nosso favor? Por que 

nao buscar na vida real ao inves de buscar em livros o enredo de nossas aulas? Por que nao 

trabalhar de maneira concreta, estimulando as eriangas a usarem mais os seus sentidos em 

favor de sua aprendizagem, ao inves de tratar os conteudos abstratamente? Esses sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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questionamentos que podemos nos fazer e buscar em nos mesmos e nas praticas diarias de 

nossas aulas as respostas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para a concretizagao do projeto de pesquisa intitulado, "Metodologias de ensino: uma reflexao 

sobre o ensino da Matematica", sera utilizada, como cenario, a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Vitoria Bezerra, situada na Avenida Francisco Matias Rolim, 587, Bairro Alto 

Belo Horizonte na cidade de Cajazeiras - PB. Farao parte da pesquisa 23 alunos do 2° ano do 

Ensino Fundamental da referida instituigao. 

O projeto de pesquisa sera de carater qualitativo e o procedimento utilizado sera o estudo de 

caso que segundo Rose (apud MATOS e VIEIRA, 2001, p.58), 

utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de 

pesquisa, obtendo grande quantidade de informagoes sobre o caso escolhido 

e, consequentemente, aprofundando seus aspectos. Diferencia dos estudos 

quantitativos porque estes ultimos buscam obter informagoes padronizadas 

sobre muitos casos. 

Pesquisas bibliograficas relacionadas a metodologias de ensino serao realizadas com o intuito 

de auxiliar no levantamento de informagoes relacionadas ao tema em questao. Outro 

procedimento utilizado sera a observagao. 

A observagao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser 

associada a outros procedimentos, por exemplo, entrevista. Para ser 

considerada eficaz para pesquisa cientifica, temos de observar, compreender 

o que e essencial e fazer o registro. Devemos ainda lembrar que a 

observagao deve ser orientada por um objetivo de pesquisa, planejada, 

registrada e ligada a proposigoes mais gerais, e que, alem disso, deve ser 

submetido a controle de validade e precisao (GIL apud MATOS e VIEIRA, 

2001 p. 58). 

Com o intuito de identificar as dificuldades enfrentadas, tanto pelos professores como pelos 

alunos no que diz as metodologias de ensino utilizadas na Matematica e suas contribuigoes no 

processo de ensino e aprendizagem, sera entregue aos mesmos um questionario. "Essa tecnica 

de investigagao consiste em que, sem a presenga do pesquisador, o investigador responda por 

escrito, a um formulario (com questoes) entregue pessoalmente, ou enviado pelo correio". 

(MATOS e VIEIRA, p.60). 

As respostas dos professores e alunos serao analisadas com intuito de observar suas 

concepgoes acerca do tema em questao visando o desenvolvimento de um trabalho que traga 
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ensino: uma reflexao sobre o ensino da Matematica", que trata das praticas de ensino que sao 

desenvolvidas em sala nas aulas de Matematica, visando o desenvolvimento de um trabalho 

que traga contribuicdes, relevantes, no que diz respeito a aprendizagem do aluno e das 

praticas de ensino do professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 Analise das metodologias de ensino da Matematica na visao dos professores 

Fala-se muito que a Matematica e uma disciplina difieil que sao poucos os alunos que 

conseguem domina-la, esses considerados os mais inteligentes, que algumas eriangas 

costumam ter verdadeira aversao a ela, enfim, sao muitas as queixas dos alunos em relagao a 

disciplina. 

No entanto, os professores tambem se veem em situagao difieil diante da Matematica. Pois se 

de um lado os estudantes consideram-na difieil, por outro lado os professores a veem como 

uma disciplina importante e portanto, com a tarefa de torna-la atraente para os aluno ou ainda 

faze-los perceber o quao importante ela e para suas vidas. Dessa forma, foi desenvolvido um 

questionario que tem como foco a pratica pedagogica do professor. Buscaremos compreender 

como o professor ver a utilizagao de materiais concretos nas aulas de Matematica. 

Responderam ao questionario tres professoras do Ensino Fundamental, da Escola Municipal 

de Ensino Infantil e Fundamental Vitoria Bezerra, situada a Avenida Francisco Matias Rolim, 

587, Bairro Alto Belo Horizonte na cidade de Cajazeiras - PB. A professora " D " trabalha com 

educagao ha mais de 10 anos e e pos-graduada. A "F" trabalha com educagao ha 23 anos e 10 

meses e tem como formagao o curso Pedagogico. " L " trabalha ha 9 anos tem o curso 

Pedagogico e Pedagogia. 

Iniciamos nosso questionario perguntando em qual disciplina elas percebem maior dificuldade 

de aprendizagem por parte dos alunos. " D " afirmou que a dificuldade nao esta relacionada a 

uma disciplina especifica e sim a falta de motivagfto aos estudos, por parte das eriangas. "F" 

deu a seguinte resposta: "Na minha turma e Portugues mas, em visao mais ampla e a 

Matematica". " L " afirmou que os alunos tem maior dificuldade com Lingua Portuguesa 

especificamente leitura e escrita. 

Como pudemos observar a dificuldade com a Lingua Portuguesa ganhou maior destaque nas 

turmas, de acordo com as respostas, das professoras "F" e " L " . Porem "F" nos relatou que se 

em um aspecto mais geral a matematica aparece como a disciplina que os alunos apresentam 

maior dificuldade de aprendizagem. 
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Como foi observado existe uma grande dificuldade, dos alunos, com a Lingua Portuguesa. 

Como nos sabemos o dominio da escrita e da leitura e fator primordial para o aprendizado das 

outras disciplinas. Sendo assim, se o aluno ainda nao domina a leitura e nem a escrita como 

conseguira ler, por exemplo, os problemas matematieos. 

Por outro lado a professora " D " afirmou que o que dificulta a aprendizagem dos alunos e a 

falta de motivacao para os estudos. A partir do exposto podemos tomar como reflexao a 

procura de respostas para as seguintes indagacoes: o que tem desmotivado os alunos a nao 

estudar? Como estimula-los para os estudos? E momento entao do professor refletir sobre 

sua pratica e tentar achar a resposta para os questionamentos aqui citados. 

Em seu livro "O dialogo entre o ensino e aprendizagem" Weisz (2002, p. 118) faz uma 

colocagab a respeito do papel do professor. Segundo a autora, "Seu papel agora tende a ser 

mais exigente precisa se tornar capaz de criar ou adaptar boas situagoes de aprendizagem, 

adequadas a seus alunos reais, cujos percursos de aprendizagem ele precisa saber reconhecer". 

Como bem colocou a autora e preciso que o professor conhega seu aluno, e a partir desse 

conhecimento desenvolver sua pratica de maneira que venha atender suas expectativas e que 

desperte no aluno interesse para os estudos. 

Na seqiiencia do questionario perguntamos se as professoras costumavam utilizar materiais 

concretos nas aulas de Matematica e com que frequencia. " D " deu a seguinte resposta: "Sim. 

A frequencia do uso de materiais concretos esta relacionado as situagoes de aprendizagem 

planejadas. "F" disse o seguinte: "Sim. Sempre que vou apresentar um novo conteudo". " L " 

respondeu " as vezes" 

Em seguida perguntamos a opiniao delas com relagao a utilizagao de materiais concretos nas 

aulas de matematica. "D" disse que, "o bom uso do material concreto favorece o 

envolvimento dos alunos nas atividades sugeridas". "F" afirmou que, "o material concreto 

ajuda na compreensao do assunto em questao ja que, os alunos podem manipular os objetos 

para assimilar de forma mais eficaz. " L " disse que, "mais aprendizagem. O rendimento e 

maior alem de ser mais prazeroso para o educando". 

Como vimos todas as professoras concordaram que o uso de materiais concretos nas aulas de 

matematica e algo positivo do ponto de vista educacional. No entanto a professora "D" em 
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sua resposta utilizou a expressao "o bom uso" que ressalta a importancia de utiliza-lo de 

maneira bem planejada para efetivamente se chegue a resultados positivos. 

O simples fato de incluir o material concreto nas atividades nao representa beneficios para 

aprendizagem. Sobre esse aspecto, Carraher, T.; Carraher, D; Schliemann ( 1995, p. 180) 

trazem a seguinte colocacao, "Quando o material concreto nao representa uma situacao 

cotidiana conhecida da crianga, quando ele nao tem relagao com a vida da crianga, esse 

material pode, de fato, ser considerado como uma representagao abstrata de principios 

matematieos". 

Perguntamos ainda se existiriam alguns fatores que pudessem contribuir para nao utilizagao 

de materiais concretos e se existisse que fatores seriam esses. " D " disse que seria "o nao 

planejamento das aulas". "F" respondeu que seria "falta de recursos pedagogicos, e a 

desinformagao quanto a forma de utiliza-los". " L " disse "o fato de que as vezes nas escolas 

nao ter esses materiais e os professores nao poderem compra-los, mas eu sempre costumo 

trabalhar com calendarios, relogio, domino confeccionado por eles mesmos, boliche, graficos 

etc. sempre aproveitando as situagoes nas quais os alunos possam participar e utilizar fora da 

escola". 

Como vimos as professoras "F" e " L " concordaram que falta material nas escolas para 

trabalhar com os alunos. "F" colocou ainda que falta informagao quanto ao uso de materiais 

concretos. Essa falta de informagao de como utilizar esse recurso e falta dele nas escolas pode 

ser explicado pelo fato de termos uma concepgao reduzida do que venha ser o material 

concreto. Porem nas palavras da professora " L " encontramos uma lista de materiais que 

podem ser utilizados e que fazem parte do dia-a-dia dos estudantes e que nao dependem da 

escola para fornece-los. 

Como bem coloca Kamii e DeClark (1995, p.173), 

ocasioes para o pensamento numerico vem a tona frequentemente na sala de 

aula. Os exemplos sao dados sob forma de "Votar", " Responder chamada" " 

Ter certeza de que nao perderam nada", Distribuir coisas", Recolher bilhetes 

de permissao", Devolver um livro na biblioteca", Abrir livros", Planejar uma 

festa", "Limitar o numero de pessoas de um grupo", "Quantos palpites mais 

sao permitidos", "Fazer um calendario", "Falar sobre a hora, e "Conversar". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto situagoes do cotidiano do aluno podem ser trazidas para sala de aula. Isso ajuda o 

aluno a entender real sentido de se estudar determinada conteudo uma vez que tal conteudo e 

trabalhado a partir de situagoes reais e nao simulagoes ou recortes do real 

Quando perguntamos que contribuigoes a utilizagao de materiais poderia trazer a 

aprendizagem da Matematica, a professora " D " disse "melhor aquisigao dos conhecimentos 

sugeridos". "F" respondeu "contribuigao satisfatoria, pois permite que o aluno esteja bem 

proximo da realidade". " L " afirmou que, "no dia-a-dia contribui em inumeras situagoes nas 

quais os alunos possam desenvolver estrategias". 

As professoras concordaram que o material concreto e um recurso importante tendo em vista 

que sua utilizagao contribui para que haja uma boa aprendizagem por parte dos alunos. Essa 

proximidade maior que "F" relatou pode ser entendida pelo fato de se trabalhar situagoes do 

cotidiano do aluno bem como explorar seus sentidos. Essa aproximagao do aluno do objeto de 

estudo e defendida pelo construtivismo. Nas palavras de Neto (2006 p. 49) 

O construtivismo pressupoe a agao do aluno. O que e agio? E manusear 

objetos e ferramentas, e produzir experiencias de laboratorio, entrevistas, 

relatorios, assistir a uma aula expositiva, ler assistir a filmes e exposigoes, 

olhar escutar, tatear, cheirar, etc. qualquer coisa que o aluno procure porque 

precisa, procura porque esta motivado. 

Como vimos e preciso explorar todas as formas possiveis de aprendizagem. O aluno deve se 

posicionar de maneira ativa e interativa. Esse trabalho exige a interagao e colaboragao entre os 

alunos e o professor. Para tanto, a utilizagao do material concreto deve ser bem planejada. 

Dando continuidade ao nosso questionario perguntamos as professoras como analisavam a 

participagao dos alunos nas aulas de Matematica. " D " disse "positiva. Desde que o estudo 

sugerido evidencie estreita relagao com a vivencia do dia-a-dia". "F" respondeu, "na minha 

sala, a aceitagao da Matematica e boa, por estes nao pensarem que ela esteja associada a 

leitura. Eles pedem para realizar as atividades em grupo". " L " afirmou que "a Matematica e as 

disciplina que eles mais gostam devido esta mais presente nas situagoes do dia-a-dia que 

envolvem dinheiro". 

Nas palavras de " D " a participagao dos alunos nas aulas esta relacionadas as atividades que 

tem uma relagao com situagoes da vida do aluno. Como foi mencionado desde o inicio do 
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trabalho quanto mais proximidade o aluno percebe entre o conteudo estudado e a sua vida 

diaria maior estimulo ele tera para estudar. E justamente pelo fato da disciplina fazer parte da 

vida de todos e que a professora " L " atribui o gosto dos alunos pela disciplina.Os relates das 

professoras vao de encontro ao que Borges (1989 p. 17) pensa ao falar que, 

A relagao entre o conhecimento matematico e o cotidiano, acreditamos, deva 

ser trabalhado na escola, usando os proprios problemas desse cotidiano. O 

conhecimento matematico, nesse caso, e entendido como uma "ferramenta" 

que o homem utiliza para enfrentar tais problemas; como instrumento util 

para entender o funcionamento das coisas e tomar atitudes diante delas. Isto 

e relacionar Matematica com a vida! 

Finalizamos nosso questionario perguntando o que poderia ser feito para que as aulas de 

Matematica se tornem mais atraentes. A professora " D " respondeu que, "planejamento 

sistematico com tempo respeitado nas horas de departamentais previstas". Ja "F" disse que, 

"antes de tudo, mostrar que ela faz parte do nosso cotidiano, depois diversificar as formas de 

aplieagao do conteudo e principalmente acompanhar e apoiar o aluno nas execugoes de 

atividades". Por fim " L " disse trabalhar com situagoes reais e com bastante materiais. 

Na fala das professoras percebemos que elas teem consciencia que e preciso fazer relagao da 

matematica com vida do aluno. Porem na fala da professora " L " percebemos um equivoco 

quando diz que e preciso trabalhar com muitos materiais. Como afirma Neto (2006 p. 53) "ha 

professor que pensa que "quanto mais manuseio, mais construtivista e". O fato de manusear 

muito material nao implica por si so, o construtivismo". 

Como colocou o autor nao e fato de fornecer um numero grande de materiais para as eriangas 

manipularem que ira garantir sua aprendizagem. Tudo depende de um planejamento adequado 

dos objetivos. Que os conteudos trabalhados estejam de acordo com anseios dos professores e 

que tenham sentido de utilidade para os alunos. 

Portanto para uma aprendizagem significativa para o aluno e preciso que o professor esteja 

atento para as necessidades dos estudantes, que os conteudos aplicados em sala de aula vao de 

encontro aos anseios dos alunos e que as possibilidades de aprendizagem que surgem, seja 

dentro do contexto escolar ou social do aluno, sejam bem aproveitadas a fim de alcangar os 

objetivos aqui propostos. 
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2.2 Analise da concepcao dos alunos com relacao as metodologias de ensino da 

Matematica 

Ainda hoje existem alguns mitos que cercam a matematica, um deles seria o estigma que a 

classifica como uma disciplina difieil que poucos, apenas os mais "inteligentes," seriam 

capazes de domina-la. Sendo assim, com o intuito de tentar entender a visao dos alunos do 

ensino fundamental com relagao a matematica, foi desenvolvida uma pesquisa entre os 17 

alunos do 2° ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Vitoria Bezerra. 

Alguns obstaculos se contrapuseram no inicio. Entre os alunos pesquisados poucos sabiam 

ler. A grande maioria apresentava dificuldades para escrever ate mesmo seu proprio nome. A 

turma apresentava um alto indice de repetencia. Entre os 17 alunos pesquisados apenas tres 

nao haviam repetido de ano. Talvez isso explique a inadequaeao da idade em relagao ao ano 

de estudo, tendo em vista que a idade media dos alunos da sala pesquisada e de 9 anos 

havendo caso de alunos com ate 12 anos. 

No entanto, em meio as dificuldades, a pesquisa foi realizada. Inicialmente perguntamos aos 

alunos qua! disciplina eles mais gostavam de estudar. Surpreendentemente dez alunos 

responderam que a Matematica seria sua materia favorita, quatro responderam Lingua 

Portuguesa, um ciencias, um Historia e um Geografia. Talvez essa resposta fosse justificada 

pelo fato das eriangas nao saberem ler e por isso a professora costuma passar para turma 

exercicios de calculos elementares de facil resolugao. Sendo assim, aquilo que elas 

conseguiam resolver com mais facilidade acabavam caindo no seu gosto. 

Por outro lado, isso pode demonstrar um interesse maior das eriangas com relagao a disciplina 

e uma oportunidade para que a professora explore-a mais. Partindo para outro extremo, 

perguntamos qual disciplina eles tinham mais dificuldade de aprendizagem apenas tres 

responderao Matematica, tres Ciencias, tres Historia, tres Lingua Portuguesa e cinco 

Geografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como foi observado as respostas ficaram bem dividldas. No entanto, mais uma vez a 

dificuldade de leitura e escrita pode justificar as respostas. Uma vez que dominio da escrita e 

da leitura seja pre-requisito para compreensao das demais disciplinas 

Quando perguntamos aos alunos que tipo de atividade a professora costumava realizar com 

maior frequencia, os alunos foram unanimes em responder que era, exposieao oral de 

conteudos e realizacao de exerclcio individual. Essa resposta nos mostra o quanto o ensino de 

matematica esta mais focado na realizacao axaustiva de exercicios que tem seu objetivo 

esvaziado ou apoiado apenas na memorizacao de calculos. Sobre esse aspecto Borges (1989, 

p. 15) faz a seguinte colocacao, 

O ensino de matematica (e talvez de outras disciplinas) no 1° grau esta 

ocorrendo, na grande maioria das escolas, como uma atividade 

essencialmente mecanica. Alunos e professores se veem envolvidos em uma 

rotina de enunciar, decorar e aplicar um grupo de regras associadas a alguns 

simbolos especiais. 

Ainda sobre esse aspecto Kamii e DeClark (1995, 136) traz algumas colocacoes pertinentes, 

em relagao o ensino da adigao, para nossa discussao. Segundo os autores 

Os educadores, no que diz respeito a Matematica, articulam seus objetivos 

em termos de "fatos da adigao" e de como escrever equacoes. Isto e como 

colocar o carro na frente dos bois, e impedir-lhes que se movimentem. Se as 

eriangas, repetidas vezes, adicionam quantidades numericas, de forma ativa, 

no contexto das atividades diarias da sala de aula, com jogos e problemas 

que elas entendem, elas se lembrarao dos resultados dessas agoes mentais, e 

sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tornardo aptas a escrever sinais matematieos convencionais. A atengao do 

professor deve estar para o raciocinio da crianga, e nao para sua capacidade 

de escrever respostas certas. O raciocinio das eriangas se desenvolve a partir 

de sua intuigao e sua logica natural, e os educadores devem fomentar esse 

desenvolvimento, ao inves de definir objetivos que sao estranhos a forma de 

pensar das eriangas. 

Diante exposto, podemos concluir que, para o ensino da Matematica o que tem mais 

importancia sao as respostas que os alunos dao nos exercicios, quando na realidade mais 

importante que respostas certas seria a compreensao, por parte dos alunos, por exemplo, o que 

significa somar e nao apenas decorar respostas prontas. Partindo desse pressuposto e que 

destacamos neste trabalho a importancia do planejamento e da clareza dos objetivos para que 

de fato a aprendizagem acontega. 
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Dando continuidade a nossa pesquisa, perguntamos aos estudantes como eles classificam a 

utilizagao de materiais concretos nas aulas de matematica. Inicialmente foi necessario explicar 

aos alunos a proposta do trabalho do material concreto, que seria a aproximacao maior do 

docente com objeto de estudo bem como ampliando seu conceito usando tambem situagoes do 

dia-a-dia familiar deles como tambem, o escolar. 

Foi mostrado para os alunos, tambem, que essa proposta de trabalho reduziria um pouco o uso 

exaustivo e repetido de exercicios. Diante do exposto, 14 alunos acharam que seria algo bom 

que traria contribuigoes para sua aprendizagem, no entanto, dois disseram que nao 

contribuiria para sua aprendizagem e um nao soube opinar. 

Diante das respostas colbidas observou-se que, a maioria das eriangas tem vontade que as 

aulas de matematica sejam mais dinamicas e que os conteudos estudados na escola tenham 

mais ligagao com a sua vida. Partindo do pressuposto de uma matematica mais proxima da 

vida cotidiana do aluno Borges (1989, p. 17) faz a seguinte colocagao, 

Ensinamos na escola toda a matematica que pode ser utilizada em situagoes 

comuns da vida cotidiana. Ensinamos e verdade, ate muito mais. Uma das 

falhas esta no fato de omitirmos a relagao que existe entre os conhecimentos 

matematieos e as atividades da vida. Resolver problemas no fim de cada 

capitulo usando a Matematica (as regras!) ensinada, nao e mostrar essa 

relagao. Eles sao muito artificiais — no maximo arremedam problemas 

reais— e sua fungao no planejamento das aulas tem sido a fixagao das regras 

dadas. Nao e fazendo esse tipo de problema que o aluno passara a conhecer 

melhor a atividade humana a que eles se referem. Sua importancia termina 

quando o aluno acha a resposta. 

As palavras do autor nos mostra que e necessario que se faga uma ponte entre o que e 

estudado na escola e o cotidiano do aluno para que o desperte para o real sentido de seus 

estudos. Seguindo em frente com nosso questionario perguntamos como os alunos classificam 

as aulas de matematica. Como alternativas a serem escolhidas pedimos que escolhessem entre 

as seguintes: cansativas ou proveitosas no que diz respeito a aprendizagem. cinco escolheram 

a primeira opgao e doze a segunda. 

Embora a grande maioria desejasse uma mudanga nas aulas de matematica, essa mesma 

maioria respondeu que considera ter proveito nas aulas da disciplina em questao. Por outro, 

lado cinco alunos consideraram as aulas da disciplina cansativas. Essa outra parcela nos 

mostra que as aulas de matematica na visao de alguns alunos e algo enfadonha. Para que essa 
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realidade seja mudada e preciso que o professor esteja atento a sua pratica pedagogiea, como 

afirma Drews (1989 p. 296). 

sabemos que o interesse dos alunos pelo estudo depende em grande parte da 

maneira como o professor desenvolve suas aulas, dos recursos que utiliza, da 

participagao na confecgao e manipulagao desses materiais [...]. As atividades 

matematicas devem ser apresentadas de maneira atraente e que exijam a 

participagao dos alunos. 

Como observamos, as aulas devem despertar nos alunos o seu interesse, caso contrario os 

conteudos trabalhados pelo professor serao visto pelos alunos como algo sem sentido e sem 

nenhuma ligagao com sua vida cotidiana. Mostrar aos alunos a forte presenga da Matematica 

com suas vidas fazendo relagao com o que e estudado seria um caminho interessante na busea 

de estimulo, por parte dos alunos, para os estudos. 

Por fim, perguntamos aos estudantes em que situagoes seus conhecimentos matematieos 

adquiridos na escola sao utilizados. As seguintes alternativas foram sugeridas: apenas na sala 

de aula para resolver os exercicios propostos pela professora. Para resolver os exercicios 

propostos pela professora e em situagoes do dia-a-dia. Em nenhuma das situagoes, apresenta 

dificuldade de aprendizagem com relagao a Matematica. 

Tres alunos responderam que os conhecimentos adquiridos nas aulas de Matematica so os 

ajuda a resolver os exercicios que professora passa. Olto alunos disseram que o que aprendem 

nas aulas de Matematica os ajuda a resolver os exercicios propostos em sala como tambem, 

nas situagoes do seu cotidiano. E finalmente seis alunos admitiram que ter dificuldade em 

responder tanto os exercicios de sala de aula como em aplicar os conhecimentos matematieos 

adquiridos em sala na resolugao de problemas do dia-a-dia. 

Ao analisar as respostas obtidas concluimos que, apesar da grande maioria afirmar, na 

primeira pergunta do questionario, gostar de Matematica, o numero de alunos que tem 

dificuldade com a disciplina corresponde a maioria da sala, tendo em vista que ao juntarmos o 

numero de alunos que escolheram a primeira alternativa com o total que escolheram a ultima 

chegaremos ao total de nove estudantes. 

Os numeros nos mostram que existe uma dificuldade entre os docentes em fazer relagao entre 

os conteudos estudados e sua aplicabilidade. Talvez isso acontega pela falta de aproximagao 
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entre o conteudo ministrado pelo professor e sua aplieagao na resolugao de problemas do 

cotidiano. Dessa forma os alunos estudam nao porque o conhecimento Ihe sera M l , mas por 

qualquer outro motivo. Sobre Isso Borges (1989 p. 15) faz um comentario pertinente para 

nossa discussao, segundo ele, 

[...] estuda-se a Matematica da 2
a serie porque sera necessario na 3

a, e a 

desta, 4
a e assim por diante. O passar de ano e razao de estudar. Com isso, 

nao se estuda Matematica para usa-la nas atividades comuns da vida e nem 

para resolver problemas intemos da Matematica ou da ciencia. 

Como foi visto e preciso que haja uma ligagao entre o conhecimento escolar e a vida do 

aluno. Ele precisa entender que os conhecimentos adquiridos na escola serao uteis para sua 

vida em todos os aspectos. Essa aproximagao ajudara o aluno a entender o verdadeiro sentido 

para o estudo que nao seja apenas passar de ano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3 analise do estagio 

Buscar maneiras de envolver o aluno para o que e estudado em sala de aula e um desafio 

enfrentado diariamente por professores. Sendo assim, o professor deve estar atento para que 

as atividades desenvolvidas sejam trabalhadas de maneira atraente e que atenda as 

necessidades de aprendizagem do estudante. 

No entanto, muitas possibilidades podem surgir ate mesmo em situagoes do cotidiano escolar 

que ajudam o professor na ardua tarefa de tornar o processo de aprendizagem atraente e 

carregado de sentido para o docente. Dessa forma, para melhor entender esse ambiente e as 

possibilidades de aprendizagem que ele oferece, foi desenvolvido na Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Vitoria Bezerra, entre setembro e outubro de 2009, com os 

alunos do 2° ano do ensino fundamental do turno da manha, um estagio supervisionado. 

Inicialmente foi observado alguns percalgos. Entre as dificuldades percebidas constatamos um 

numero alto de alunos com necessidades especiais. Entre os 23 alunos pelo menos 5 

apresentavam algum tipo de deficiencia sendo que um tinha deficieneia auditiva e os demais 

problemas de ordem mental. Com relagao a estrutura ffsica. e em especial a sala onde foi 

desenvolvido o estagio, apresentava algum as irregularidades. A sala disponha de pouco 

espago o que acarretava desconforto tanto para os alunos como para professora. 

Mas voltemos para o ponto principal deste trabalho que e envolver os alunos num processo de 

aprendizagem que seja mais significative para eles. Para tanto, buscou-se como foco principal 

o trabalho com o material concreto, utilizando-o de maneira mais abrangente de modo que 

entendemos como concreto nao somente os objetos manuseaveis, mas tudo aquilo que possa 

ser trazido do cotidiano social para escola como tambem as diversas situagoes vivenciadas no 

ambiente escolar. 

Para tanto, o estagio em docencia foi desenvolvido buscando, na mediada do possivel, incluir 

nas aulas o trabalho com material concreto. A principio alguns obstaculos se contraporiam. O 

fato de nao ser a professora titular da turma pesa um pouco, mas nem tanto quanto a 

indiscipiina que muitas vezes leva o professor a fazer alteragoes no que ja esta planejado. 
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Outro problema detectado na escola publiea, pelo menos na que foi desenvolvida o estagio, e 

alto grau de analfabetismo e a discrepancia de idade entre os alunos. Por outro lado algo 

positivo pode ser percebido, e que as eriangas que fizeram parte desse estagio se mostraram 

muito interessadas com a leitura, isso e algo bastante motivador, pois o gosto pela leitura pode 

ser um fator impulsionador para aifabetizacao. 

Porem, o foco maior foi a disciplina de Matematica, mas deixando claro a utilizagao do 

material concreto pode desenvolvida com as outras disciplinas tendo em vista que, muitos dos 

assuntos estudado nas outras materias fazem parte do cotidiano do aluno e podem ser trazidos 

para sala e serem trabalhados na perspectiva proposta neste trabalho, que e trabalhar de forma 

concreta e dando sentido util para aquilo que e estudado. 

Mas, quando se tratava da disciplina de matematica os alunos se mostravam bastante 

interessados em participar da aula quando o conteudo ministrado envolvia situagoes reais seja 

de sua vida diaria ou de situagoes vivenciadas na escola. Vale salientar que, a turma na qual 

foi desenvolvido o estagio, os alunos eram bastante indisciplinados e dispersos o que implica 

dizer que os momentos em que se conseguia a atengao deles eram momentos importantes que 

deviam ser bem observados para se desenvolvimento de atividades futuras. 

Um trabalho que foi desenvolvido e que teve uma repercussao bastante positiva envolveu 

elementos presentes na propria sala de aula. Antes desenvolver a atividade foi falado para eles 

como a matematica esta presente no dia-a-dia. A partir do momento que foi citado as diversas 

situagoes em que matematica se apresenta em nosso cotidiano os proprios alunos foram 

relatando suas experiencias cotidianas com a disciplina. 

Dessa forma, foi feito uma seqiiencia de 0 a 10 e os alunos teriam que observar a sala dizer o 

que veem e relacionar a sequencia numerica sugerida. Essa atividade revelou otimas 

surpresas. Com a preocupagao de encontrar elementos nas quantidades sugeridas os alunos 

observar am desde as paredes e ate os caibros do telhado da sala. 

Como pudemos observar, foi trabalhada a matematica a partir de uma situagao concreta sem 

necessariamente manipular algum objeto e embora tenha encontrado, na sala, resistencia para 

a concentragao na aula, quando foi mostrado uma situagao em que foram desafiados eles se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mostraram bastante interessados, observadores e criativos ao encontra solugdes ao problema 

apresentados. Sobre esse aspecto Jagmin (1989, p. 31) vem dizer que, 

Visando a aquisicao do conhecimento logico matematico, deverao ser 

exploradas e aproveitadas as situagoes surgidas no cotidiano: distribuigao da 

merenda e dos materiais, modelagens, eonstrueoes, jardinagem, culinaria, 

marcenaria, permitindo que as eriangas comparem quantidades, estabelecam 

criterios para classificar e seriar elementos, bem como falar de suas agoes, 

buscar o auxilio e opinioes dos colegas e descobrir solugoes para os 

problemas que surgirem. 

Situagoes do cotidiano podem se tornar assunto para a aula como exemplo podemos citar o 

interesse dos alunos em responder quantos alunos haviam ido para aula no dia. Curiosidades 

dos alunos, como quantos anos tem a professora, tambem servem de tema pra aulas. Dessa 

forma questionamentos como quern e mais velho ou qual a diferenga de idade entre a 

professora e determinado aluno serviam como problema que os alunos nao refutavam em 

responder. Como bem coloca Borges (1989, p. 17), 

a relagao entre o conhecimento matematico e o cotidiano, acreditamos, deve 

ser trabalhado na escola, usando os proprios problemas desse cotidiano. O 

conhecimento matematico, nesse caso, e entendido como "ferramenta" que o 

homem utiliza para enfrentar tais problemas; como instrumento litil para 

entender o funcionamento das coisas e se tomar atitudes diante delas. 

Como foi visto, nao preeisamos recorrer sempre a atividades prontas encontradas em livros 

para trabalhar a Matematica. Situagoes do cotidiano seja da sala de aula ou ainda da vida do 

estudante podem servir de tema para aula, alem disso, ao estudar situagoes reais os alunos 

acabam relacionando o conteudo e sua utilizagao pratica. Sobre esse aspecto Mello (2004, p. 

147-148) faz uma definigao bastante pertinente do que vem a ser uma atividade, 

[...] percebemos que atividade nao e sindnimo de execugao de tarefa pela 

crianga. Ao contrario, a atividade envolve o conhecimento do objetivo pela 

crianga e, mais ainda, esse objetivo da atividade deve responder a um 

motivo, a uma neeessidade ou a um interesse da crianga. 

Como vimos nas palavras do autor, acima citado, a atividade nao e simplesmente fazer tarefas 

ou exercicios, mas e acima de tudo aquilo que faz sentido para pessoa. Os alunos se 

interessem mais na aula quando percebem uma razao pratica para aquilo que e estudado. 

Talvez isso explique o interesse deles, quando perguntados sobre o total de alunos presentes 

na sala, de responder prontamente. Eles queriam ajudar a professora dizendo-a o total de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alunos quando ela precisava entregar algo a turma e precisava saber a quantidade exata dos 

alunos. 

Certa vez esse questionamento eausou uma proveitosa discussao em sala, pois alguns alunos 

diziam que o total de alunos da sala eram x e outros em y. Ate que chegaram a uma eonclusao 

somando o total de alunos presentes com os que haviam faltado. Outro fato interessante com 

relagao a esse tipo de atividade foi observado. Certa ocasiao a professora titular da turma 

questionou a estagiaria que atividade seria desenvolvida com a turma ao dizer que seria 

problemas matematieos ele disse que os alunos ainda nao haviam tido contato problemas 

matematieos. 

No entanto o que foi sugerido foram problemas envolvendo situagoes reais do cotidiano 

escolar realizadas oralmente e em grupo. O resultado obtido foi positivo pois ouve interesse 

por parte dos alunos para resolugao dos problemas. E mais interessante para a aprendizagem 

dos estudantes utilizar problemas reais que simplesmente retirar de livros problemas que 

muitas vezes fogem da realidade do aluno e que para ele nao faz o menor sentido resolve-los. 

Outro trabalho, desenvolvido em sala, que trouxe resultado satisfatorio foi realizado com o 

abaco. Antes de iniciarmos os trabalhos com ele foi contado uma historia de como ele surgiu e 

como era utilizado no passado. Saber em que circunstancia e a partir de que neeessidade o 

abaco foi criado se faz importante para que os alunos nao o percebesse tao somente como algo 

novo e divertido de utilizar, mas como instrumento facilitador da aprendizagem e que tem um 

sentido pratico que trouxe grandes beneficios para epoca em que foi criado. 

E importante trabalhar o contexto historico social da matematica para que os docentes a vejam 

como algo que foi criado a partir de uma neeessidade humana a fim de facilitar a vida do 

homem. Em seu livro Didatica da Matematica Neto (2006, p. 7) ressalta a importancia de 

conhecer a historia da disciplina que se estuda, segundo ele, 

E muito comum escutarmos na sala da aula o aluno perguntar: "De veio 

isso". Conhecer a historia da disciplina que esta sendo estudada resolve essa 

importante questao. Mas estudar nao so as descobertas, curiosidades, datas e 

biografias. E preciso conhecer a genese, o desenvolvimento e a significagao 

do conhecimento, como ele se forma e como ele e instrumento de poder. E 

isso e muito importante tambem para o professor. 
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Conhecer a historia da disciplina, como colocou o autor, ajuda os alunos a dar significagao ao 

conteudo estudado e nao deixa de ser uma maneira concreta de trabalhar o conteudo uma vez 

que se busea nas raizes historicas as necessidades reals para sua utilizagao. No trabalho 

desenvolvido com o abaco os alunos nao so escutaram a historia de sua origem como tambem 

fizeram parte de uma encenagao e alem de aprenderem representar valores no abaco os 

docentes aprenderam tambem a somar com ele. 

Embora, como em toda sala de aula, alguns alunos tenham apresentado um pouco de 

dificuldade com a atividade proposta a utilizagao desse instrumento trouxe resultados 

satisfatorios, pois alem da possibilidade de trabalhar de maneira concreta conseguiu-se 

tambem a atengao e o interesse, ate mesmo dos alunos que apresentavam dificuldade, para a 

atividade desenvolvida. 

Contudo, percebe-se que o processo de ensino e aprendizagem pode ser mais significativo 

para os alunos quando eles percebem que existe uma razao utll para se estudar e que o 

trabalho com material concreto numa perspectiva mais ampla que inclua alem de objetos 

manipulaveis situagoes reais do cotidiano social e escolar pode ser um bom aliado do 

professor para tornar as aulas mais interessantes e carregadas de sentido para o docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A matematica, sem diivida alguma, esta presente em nosso dia-a-dia mesmo quando nao nos 

damos conta. Ate mesmo nas tecnologias modernas, que cada vez mais tem invadido a vida 

dos individuos, a constatamos. Por esse e outros motivos seu dominio se faz necessario. Dessa 

forma, a Matematica se apresenta como instrumento indispensavel para resolugao dos 

problemas cotidianos. No entanto, a escola, muitas vezes, trata da disciplina de maneira 

distante da realidade. Porem, e preciso aproxima-la mais de nossa realidade a fim de 

encontrarmos o verdadeiro sentido para estuda-la. 

Com a realizacao deste trabalho percebeu-se que e possivel trabalhar os conteudos 

matematieos de maneira mais concreta e proxima da realidade dos estudantes. Trabalhando 

dessa forma podemos resgatar o interesse dos alunos para o que e estudado. Percebeu-se ainda 

que, alem dos materiais manuseaveis pode ser entendido como concreto as situagoes reais que 

sao presenciadas no dia-a-dia e que, tais situagoes podem servir de tema para as aulas sendo 

assim descartada algumas atividades artificiais propostas em livros didaticos que fogem da 

realidade e nao trazem nenhum sentido para serem estudadas. 

Portanto, a partir do momento em que os alunos usam seus conhecimentos matematieos para 

resolver um problema real o fazem com mais interesse e muitas vezes nem percebem que tal 

situagao faz parte da aula e dessa forma estudam sem se quer se dar conta. As consideragoes 

aqui feitas puderam ser constatadas quando, durante o estagio docente, foram realizadas 

atividades que envolviam problemas matematieos que, embora os alunos nao tivessem o 

costume de realiza-los, o fizeram sem problemas maiores o que foi possivel pelo fato que tais 

problemas envolviam situagoes que os alunos observavam na propria sala de aula. 

As atividades que envolviam materiais manuseaveis como o abaco, numeros moveis, objetos 

manuseaveis entre outros tambem apresentavam resultados positivos no que diz respeito ao 

envolvimento dos alunos. O desenvolvimento de atividades mais dinamicas favoreceu para 

despertar o interesse para o que estava sendo estudado. 

No entanto, percebeu-se uma visao reduzida sobre a utilizagao de materiais concretos, por 

parte dos professores, quando justificaram a sua nao utilizagao nas aulas pelo fato da escola 

nao disponibilizar de tais materiais. Esse pensamento impossibilita o trabalho mais dinamico 
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uma vez que a justificativa da falta de materiais faz prevalecer um ensino voltado para o 

estudo de regras que fogem do sentido real do estudo, que e preparar os alunos para o 

enfrentamento das situagoes cotidianas. 

Outros contratempos tambem puderam ser constados, esses relacionados com a perceptivel 

discrepancia entre a idade dos alunos, sem falarmos da indisciplina e o alto numero de 

eriangas com necessidades especiais. Porem, tais problemas se apresentam como ensaio para 

as situagoes futuras que serao vivenciadas e que fazem parte da vida profissional do professor. 

Nao podemos esquecer ainda que a experiencia do estagio proporciona vivenciar mais de 

perto situagoes que ate entao so se tinha conhecimento atraves de teorias encontradas nos 

livros, que tratam da questoes atinentes a educagao. Atraves do estagio e possivel 

experimentar as diferentes situagoes que ocorrem no cotidiano escolar bem como constatar a 

heterogeneidade presente em sala o que determina a maneira de aprender de cada um. 

Enquanto alguns alunos aprendem de maneira mais rapida outros o conseguem mais 

lentamente. 

Como e possivel observar, e preciso que se oportunize momentos de aprendizagem que 

alcance a todos independente da condigao do sujeito. Pols como foi falado anteriormente cada 

individuo tem uma forma e um tempo proprio de aprendizagem. No entanto, e preciso que se 

explore praticas de ensino que aproxime sempre mais o individuo do objeto de estudo. 

Sendo assim, a reafizagao deste trabalho se fez importante, pois atraves dele foi possivel 

observar as praticas de ensino da Matematica realizadas em sala de aula como tambem, a 

reagao dos alunos diante delas e as possibilidades de outras atitudes diante do ensino, da 

disciplina em questao, que surgem de maneira espontanea e que servem de pano de fundo 

para aula trazendo um sentido pratico e despertando o interesse dos alunos para seu estudo. 

No entanto, nao se pretende com este estudo encontrar a solugao definitiva dos problemas 

enfrentados em sala de aula, relacionados com as praticas de ensino. Espera-se que a partir 

deste trabalho, possam surgir novos questionamentos que servirao de pano de fundo para 

estudos futuros e que por sua vez venham contribuir na busea de uma educagao de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Contudo, a realizacao deste estudo trara contribuicoes relevantes para formacao docente, pois 

sua realizacao possibilitou um conhecimento mais aprofundado do tema a partir das 

observagoes de sala de aula, de leituras de textos concernente ao assunto e de reflexoes que 

resultara no aperfeigoamento da pratica educativa que por sua vez refletira na formagao do 

educando. 
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ANEXO AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Questionario aplicado com professores 

Universidade Federal de campina Grande 

Centro de Formagao de Professores 

Curso: pedagogia 

Disciplina: Pratica Docente nas Series do Ensino Fundamental I I I 

Professora: Maria Janete de Lima 

Aluna: Simone Pereira da Silva 

Questionario (professora) 

Escola: 

Nome: 

Formacao: 

Tempo que trabalha com 

educagao: 

1) Em qual disciplina ou disciplinas voce percebe maior dificuldade de aprendizagem 

por parte dos alunos? 

2) Voce costuma utilizar materiais concretos nas aulas de Matematica. Com 

frequencia costuma utiliza-los? 

3) Qual sua opiniao em relagao a utilizagao de materiais concretos nas aulas de 

matematica? 

4) Existem alguns fatores que poderiam contribuir para nao utilizagao de materiais 

concretos nas aulas? Que fatores seriam esses? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5) Que contribuicoes a utilizagao de materiais poderia trazer a aprendizagem da 

Matematica? 

6) Como voce analisa a participagao dos alunos nas aulas de Matematica? 

7) O que poderia ser feito para que as aulas de Matematica se tornem mais atrativas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Questionario aplicado com alunos 

Universidade Federal de campina Grande 

Centro de Formacao de Professores 

Curso: pedagogia 

Disciplina: Pratica Docente nas Series do Ensino Fundamental I I I 

Professora: Maria Janete de Lima 

Aluna: Simone Pereira da Silva 

Questionario (aluno (a)) 

Escola: ___ i 

Nome: 

Serie: 

Idade: 

Ja repetiu de ano: 

1. Qual disciplina voce mais gosta de estudar? 

( ) Lingua Portuguesa 

( ) Matematica 

( ) Ciencias 

( ) Historia 

( ) Geografia 

( )Artes 

( ) Educagao Fisica 

( ) Religiao 

2. Em qual disciplina voce tem mais dificuldade de aprendizagem? 

( ) Lingua Portuguesa 

( ) MatematicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UN'VERSICADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ) Ciencias 

( ) Historia 

( ) Geografia 

( )Artes 

( ) Educagao FIsica 

( ) Religiao 

3. Que tipos de atividades a professora costuma realizar nas aulas de Matematica? 

( ) exposicao oral do conteudo e realizacao de exercicios individualmente 

( ) exposigao oral do conteudo e realizacao de exercicios em grupo 

( ) atividades com materiais concretos 

4. Como voce classifica a utilizagao de materiais concretos nas aulas de Matematica? 

( ) algo bom que traz contribuigoes para aprendizagem 

( ) nao traz nenhuma contribuigoes para aprendizagem 

5. Como voce classifica as aulas de Matematica? 

( ) cansativas 

( ) proveitosas no que diz respeito a aprendizagem 

6. Em que situagoes seus conhecimentos matematieos adquiridos na escola sao 

utilizados? 

( ) apenas na sala de aula para resolver os exercicios propostos pelo (a) professor (a) 

( ) para resolver os exercicios propostos pela professora e em situagoes do dia-a-dia 

( ) em nenhuma das situagoes. Apresenta dificuldades de aprendizagem com relagao a 

Matematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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