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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho que realizamos surgiu da necessidade de compreender e 

analisar como ocorre o processo de ensino - aprendizagem da Matematica nas 

series iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educagao Infantil e 

Fundamental Matias Duarte Rolim, Cajazeiras - PB. Para tanto, aplicamos um 

questionario com cinco professoras dessas series, a fim de conhecer como elas 

percebem a matematica em sala de aula, quais os limites e possibilidades de 

trabalho com a disciplina, como as criangas lidam com as atividades propostas 

durante a aula e de que modo o ensino da Matematica aconteceu na vida estudantil 

dessas professoras. A seguir, fizemos a analise dos questionarios a partir da nossa 

compreensao e atraves de fundamentagao teorica a partir da leitura de diferentes 

autores como: BORGES NETO, Herminio & DIAS, Ana Maria Jorio, Julho /95; 

D'Ambrosio, Ubiratan, 1996; MASIN, 1995; Tania Michel Pereira, 1989; NETO, 

Ernesto Rosa, 1994; SCHLIEMANN, Analucia Dias, 1995. 

Realizamos ainda um trabalho de campo com os alunos da segunda serie, com o 

intuito de colocar em pratica algumas propostas dos autores com os quais fizemos a 

fundamentagao teorica. Diante desse trabalho constatamos que as criangas 

possuem muito conhecimento matematico trazido da sua vida cotidiana, porem ainda 

nao conseguem fazer bem a relagao entre este e o saber da escola. E necessario 

que a escola faga valer a questao de trabalhar a relagao vida cotidiana e vida 

escolar. Com relagao ao trabalho com as atividades ludicas percebemos o quanta foi 

proveitoso, pois as criangas se mostraram bastantes participativas durante a 

realizagao das mesmas. Enfim, todo o percurso do nosso trabalho de pesquisa foi 

enaltecedor para nossa formagao e pratica docente. 

Palavras chaves: Educacao Matematica. teoria e pratica. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sabemos a importancia e neeessidade dos conhecimentos matematicos em nossa 

vida. Mesmo acreditando nao ter domfnio sobre a matematica de uma forma ou de 

outra estamos utiiizando a mesma em diversos momentos no dia-a-dia, atraves de 

portadores de numeros (cedulas, panfletos de propagandas com pregos, rotulos. 

Etc.), quando fazemos compras, vamos ao caixa eletronico de bancos, entre outras 

situagoes. Entretanto, a matematica enquanto discipiina do currfculo escolar e 

considerada por muitos alunos e ate mesmo professores como uma discipiina de 

dificil compreensao. Assim, e comum presenciarmos relatos do tipo "so nao gosto de 

matematica", "gostaria que nao existisse matematica na escola", "so fico em 

matematica, nao tern jeito". 

Compreendemos que desde muito cedo o aluno precisa ter uma imagem positiva do 

ensino das disciplinas, inclusive da matematica. Supoe-se que o modo como lidamos 

com a apreensao de qualquer conhecimento e fruto de experiencias vivenciadas 

positivamente ou negativamente, a forma como introduzimos a matematica para o 

aluno o valor que damos a mesma pode fazer a diferenga. Particularmente a 

matematica foi introduzida significativamente na nossa vida estudantil. As 

experiencias vivenciadas durante nosso processo de escolarizagao contribuiram 

positivamente para uma aproximagao maior e interesse pela discipiina, inclusive a 

motivagao para trabalhar tal discipiina nas series iniciais do ensino fundamental da 

Escola. Municipal Matias Duarte Rolim. No entanto, o que observamos e que e 

quase um consenso entre os professores das series iniciais do Ensino Fundamental 

a dificuldade em trabalhar os conteudos de matematica e a falta de interesse e 

aproveitamento dos alunos na discipiina. 
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E comum ao longo de nossa pratica docente constatar um alto fndice de alunos 

fracassados na discipiina, desistentes e reprovados, muitas vezes pelo modo 

"abstrato" como a matematica tern sido trabalhada na escola, em especial nas series 

iniciais. O que acontece ainda na maioria das vezes e que durante as atividades 

desenvolvidas desconsideramos o conhecimento previo e cotidiano do aluno em 

relagao a discipiina. 

Neste sentido, a nossa inquietagao caminhou no sentido de analisar como as 

professoras das series iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Matias 

Duarte Rolim, Cajazeiras PB percebiam a matematica na sala de aula? Quais os 

limites e possibilidades de trabalho com a discipiina? Como os alunos convivem com 

as atividades propostas durante as aulas de matematica? De que modo o ensino da 

matematica aconteceu na vida estudantil dessas professoras? 

Assim, o presente nosso trabalho esta dividido em quatro capitulos. No primeiro, 

intitulado: Matematica... Uma historia quase esquecida na poeira do tempo fizemos 

um breve resumo a respeito da Historia da Matematica, como surgiu, quais foram os 

principals estudiosos e a contribuigao dos povos (arabes, romanos, egipcios, etc.) 

para o desenvolvimento de tal ciencia. 

O segundo capitulo com o titulo: Conhecimento vivido x conhecimento escolar: 

reflexos no sucesso / fracasso escolar, fizemos uma reflexao sobre a relagao entre 

os conhecimentos vivenciados pelos educandos e os conteudos escolares, o que 

pode afetar no desenvolvimento escolar das criangas. 
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No terceiro capitulo: A Matematica na perspectiva das professoras, fizemos a analise 

dos questionarios aplicados as professoras das series iniciais do ensino fundamental 

sobre a tematica em estudo. Para isso nos fundamentamos nos autores que 

trabalham com essa tematica. 

No quarto capitulo: Vivenciando a matematica em sala de aula, refletimos a respeito 

do nosso estagio supervisionado, o que vivenciamos em sala, ate que ponto as 

visoes dos especialistas os quais nos fundamentamos foram uteis na pratica. 

Ao final deste trabalho, apresentamos algumas consideracoes relevantes sobre a 

tematica estudada, bem como tambem enfocamos qual foi a importancia deste para 

nossa formacao pedagogica e ainda fizemos a reflexao sobre as condicoes fisicas e 

materiais da escola escolhida e atuagao da gestao e professores. 
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METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para realizacao desse nosso trabalho empregamos dois tipos de pesquisas: 

qualitativa e quantitativa com a finalidade de manter dados reais que viabilizassem a 

classificagao da nossa pesquisa. O objetivo da utilizagao da pesquisa qualitativa foi 

compreender e interpretar o fenomeno estudado de acordo com a visao das 

pesquisadas. Quanta ao carater quantitative buscamos investigar atraves de 

medidas objetivas, testando as hipoteses, buscando-se valores estatisticos. 

Para a coleta de dados, utilizamos um questionario com dez questoes entre 

objetivas e subjetivas. A opcao pelo questionario deu-se pelo fato de ser um 

instrumento que nos permite captar mais rapido as informacoes sobre a tematica em 

questao: Matematica nas series iniciais do Ensino Fundamental. A aplicagao do 

questionario deu-se de forma isolada em que as participantes responderam 

individualmente e entregaram em data marcada. 

A populagao investigada constituiu-se por um grupo de cinco professoras que atuam 

na Educagao Fundamental das series iniciais da Escola Municipal de Educagao 

Infantil e Ensino Fundamental Matias Duarte Rolim, localizada a Rua Antonio Felix 

Rolim, Bairro dos Remedios, Cajazeiras - Paraiba. 

A Escola Matias Duarte Rolim dispoe de um amplo espaco fisico. Com oito salas de 

aula, biblioteca, cinco banheiros, quadra, patio, secretaria, diretoria e sala de 

professores. Dependencias estas em precarias condicoes para funcionamento, ja 

que nao apresenta conservacao, nao por parte dos funcionarios, mas pela agao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H» -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mil 
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alguns alunos e/ ou por moradores do bairro que geralmente visitam a escola nos 

finais de semana pra jogar bola e terminam destruindo o ambiente. 

Prosseguimos nosso estudo realizando o estagio supervisionado numa sala de 

segunda serie do ensino fundamental da ja referida escola. A pratica em sala de 

aula foi mais em torno das atividades de Matematica, ja que foi nossa tematica para 

estudo e analise. 
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CAPITULO I 

MATEMATICA... UMA HISTORIA QUASE ESQUECIDA NA POEIRA DO TEMPO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde os nossos primeiros contatos com a matematica na escola comecamos a 

entende-la enquanto discipiina exata. Entretanto, poucas vezes nos informam que 

esta discipiina nao "nasceu do nada" e que tern toda uma historia e que seria 

interessante conhece-la para um maior entendimento da mesma. Quais foram os 

seus primeiros passos? A quern sao atribufdos os primeiros avancos da 

matematica? 

Como diz D' Ambrosio (1996, p. 29 e 30), 

"A historia da matematica e um elemento fundamental para se perceberem 

como teorias e praticas matematicas foram criadas, desenvolvidas e 

utilizadas num contexto especffico de sua epoca. Essa visao critica da 

matematica atraves de sua historia nao implica necessariamente o dominio 

das teorias e praticas que estamos analisando historicamente. Historiadores 

da matematica poderao conhecer essas teorias e tecnicas e inclusive leva-

las adiante e aprofunda-las". 

Nesta perspectiva, faremos um resumo da historia da matematica baseando-se nas 

obras de D' Ambrosio (1996) e Ernesto Rosa Neto (1994). 

D' Ambrosio propoe uma periodizacao para historia da matematica: 1. pre-historia; 2. 

Antiguidade Mediterranea; 3. Grecia e Roma; 4. A Idade Media e o Islao; 5. Os 

descobrimentos e o Renascimento; 6. Colonias, imperios e industrializagao; 7. 

Seculo XX. 

A civilizagao egfpcia que surgiu cerca de 5.000 anos, vivia as margens do rio Nilo de 

onde retirava dali seu sustento atraves da agricultura. A distribuigao de recursos e a 

UNIVERS'DADE FEDERAL 
DFCAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reparticao das terras ferteis deram origem a formas muito especiais da matematica. 

Para a reparticao era usado o auxilio de medidas e plantas, que eram chamados de 

"esticadores de corda". Ai se da o desenvolvimento dos numeros fracionarios. 

Neto (p. 10) expSe, 

"E a matematica se desenvolvendo no Egito antigo e na Babilonia, do mesmo modo 

que, posteriormente, com os maias e astecas". 

A civilizagao grega praticava a matematica utilitaria parecida com a dos egipcios. 

Porem, ao mesmo tempo desenvolveram um pensamento abstrato com objetivos 

religiosos e rituais, onde surgem as ciencias, a filosofia e a matematica abstrata. 

Sendo que os primeiros avangos da matematica se devem a Thalles de Mileto (ca 

625 - 547 a. C). Socrates, Platao e Aristoteles tambem contribuiram 

significativamente para o conhecimento que temos atualmente da matematica. 

Sobre a matematica em Roma, era puramente pratica onde os romanos eram 

intelectualmente tolerantes e se destacaram os matematicos: Vitruvio, Apolonio, 

Claudio, Ptolomeu e Diofonto. 

Na Idade Media e Islao a matematica cresceu muito, tanto entre os povos quanta 

entre os profissionais. Os algarismos romanos serviam apenas para representacao, 

porem foram desenvolvidos interessantes sistemas de contagem usando pedras, 

abacos e maos, alem disso, os padroes geometricos deram origem gotica a Igreja. 

Os destaques da epoca sao: Alexandria Teon (330 - 405), Hipatia ( ca 370). 

Foi no inicio da Idade Media, um periodo de maior expansao arabe que se 

desenvolveu o sistema de numeracao arabico e a Algebra. 
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Neto (p. 14) diz, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O sistema decimal posicional, utilizado ate hoje com algumas alteragoes 

nos numerals, representou para a Aritmetica' o que o alfabeto foi para a 

escrita": a democratizacao. Afinal, fazer contas com algarismos romanos 

nao era nada facil" 

Um grande desenvolvimento da matematica se deu nos seculos XIV e XV, sobretudo 

nos mosteiros e universidades. O termo matematico da forma como usamos hoje, 

surgiu no seculo XV. 

A matematica ocidental a partir dos descobrimentos e do Renascimento da destaque 

ao interesse da populacao por concursos publicos, onde havia os concursos 

publicos, para a resolucao dos problemas matematicos. Isso provocou um grande 

interesse pela resolucao de equagSes de grau superior. Nessa epoca, criou-se 

necessidades de instrumentos intelectuais para pesquisa, foi onde o universo dos 

numeros foi ampliado com a introducao de decimals por Simon Stevin (1548 - 1620) 

e dos logaritmos por John Napier (1550 - 1617). Nisso a ciencia reflexiva passa a 

ser experimental. O estudioso mais conhecido e Isaac Newton (1642 - 1627). 

A partir do sec. XX aparecem as estruturas muito gerais do espago onde a geometria 

torna-se formal. Uma obra que merece destaque chama-se "Elementos da 

Matematica" (Nicolas Baurbaki), conhecida como matematica moderna e teve 

grande importancia para o Brasil. 

O desenvolvimento da matematica no Brasil se da por volta de 1928 e a partir de 

1933 quando surgem a Faculdade de Filosofia, Ciencias, Letras da Universidade de 

Sao Paulo e a Universidade do Brasil. E nesse periodo que inicia-se a formagao dos 

primeiros pesquisadores modemos da matematica no Brasil. 

Diante do presente resumo sobre a historia da Matematica podemos observar 
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quanta riqueza de ideias importantes que podem ser discutidas em sala de aula. 

Alem dessa historia, ha tambem a historia da invengao e evolugao dos numeros que 

tendem a agucar o gosto da crianga pelo aprendizado da discipiina. Portanto, tudo 

que for proposta para melhorar o ensino buscando o interesse das criangas e bem 

vindo para o educador que tern compromisso com o trabalho educacional. 
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CAPITULO II 

CONHECIMENTO VIVIDO X CONHECIMENTO ESCOLAR: REFLEXOS NO 

SUCESSO / FRACASSO ESCOLAR 

O processo de ensino e aprendizagem e por si so diverso. Em sua totalidade 

envolve fatores tanto internos quanto externos os quais sao muito complexos. Nesse 

contexto, nao ha como definir ou a quern atribuir de fato merito quando pensamos 

em fracasso ou sucesso escolar. Detendo-nos mais a reflexao sobre o fracasso 

escolar de muitas criangas (alunos torna-se diffcil indicar os reais fatores deste 

descompasso ja que se trata de seres humanos diferenciados que pensam 

raciocinam, riem, choram, sentem medo, inveja. Acreditamos que uma gama de 

fatores tanto podem influir positivamente quanto negativamente no processo ensino-

aprendizagem. 

Como nos aponta Carrahere Schiliemann (1994, pag. 23) 

"Os estudiosos da chamada "privacao cultural" ou dos individuos 

marginalizados apontam a existencia das mais variadas deficiencias entre 

criangas de ambientes desfavorecidos, deficiencias estas que sao tanto de 

natureza cognitiva como de ordem afetiva e social". 

E irrelevante o fato de que o fracasso escolar depende desse ou daquele fator ja 

que, como dissemos antes que, ha toda uma complexidade do ser que contempla 

desde o psicologico - emocional a fatores de ordem social e cultural. Que implica 

tambem em fatores de ordem biologica, como a nutrigao que no caso das classes 

menos favorecidas e uma dura realidade ja que sabemos que a esses (os 
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desprivilegiados socialmente) resta sempre a menor fatia de tudo que diz respeito a 

dignidade humana. Por outro lado, nao podemos nos deter exclusivamente a esse 

fato especial para justificar o fracasso escolar. 

Sabemos ainda que ha muito vem-se discutindo o papel da escola sua atuacao 

enquanto formadora de opiniao, de seres pensantes e assim a escola vem tentando 

renovar-se, veja-se as mais variadas linhas e correntes seguidas pela escola sem 

contar os modismos, as formulas magieas nao tern surtido muito efeito e que parece 

ter deixado a escola cada vez mais distante daqueles a quern e o alvo da educagao. 

Desta forma, indagamos: Por que isso acontece? Por que e tao visivel o 

desinteresse dessas criangas pelas atividades oferecidas pela escola? Havera 

desinteresse propriamente dito ou o que a escola oferece e que esta distante do que 

desejam os alunos? Assim, ainda nos perguntamos: Quern fracassa e a escola ou o 

individuo? 

Como diz Carraher e Schliemann, (1994, p. 25,26). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A possibilidade de que o fracasso escolar nao represente o fracasso do 

individuo, da classe ou do sistema social ou economico e politico mas, sim 

o fracasso da propria escola, ja que tern sido considerada por alguns, 

embora nao possa nos dizer claramente que esta conclusao tenha sido 

claramente apresentada na forma em que concebemos". 

Aqui fazemos um parentese para a seguinte reflexao: Quando o individuo vai a 

escola sabe que perspectiva ele a procura? Ou o que a escola de fato planeja para 

esse individuo? Com que inteng5es ou mais ainda esse individuo e consultado sobre 

o que deseja aprender na escola? Nessa perspectiva, conclui-se que nem sempre o 

individuo e a escola se reconhecem como dependentes um do outro ja que ensinar e 

aprender precisa ser uma troca, uma partilha onde ambos tern a ganhar. 

Essa falta de ligagao maior entre a vida cotidiana do aluno e a escola causa um 
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verdadeiro caos no aprendizado desse aluno. "Nao era de se esperar uma 

discrepancia tao grande entre a performance em contexto informal e em contexto 

escolar" (1994, pag. 38). Por que essa discrepancia? Um bom exemplo de 

desvinculo entre o saber cotidiano do aluno e o saber escolar sao a aplicagao dos 

conteudos de matematica. Muitas criangas conseguem facilmente resolver desafios 

matematicos vistos no dia-a-dia, ao fazer compras outros porque vendem, ou seja, 

fazem parte do eomereio. E ao mesmo tempo esses mesmo alunos apresentam 

grandes dificuldades em acompanhar os conteudos da escola. Nao seria hora de 

tentar aproximar os dois mundos? 

Resta a escola um intercambio entre o discurso e a pratica e tomar seu trabalho 

mais significativo para ambos os lados. 
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CAPITULO III 

A MATEMATICA NA PERSPECTIVA DAS PROFESSORAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao serem indagados sobre o que seria matematica, quatro professoras responderam 

que trata-se de uma discipiina que trabalha o raciocinio logico, tornando-se possivel 

solucionar a partir da mesma os desafios da vida cotidiana quando trata-se de 

numeros, figuras e resolucoes de problemas, Conforme depoimento abaixo, 

"E uma discipiina onde se trabalha o desenvolvimento do raciocinio logico, 

a estruturacao do pensamento e a agilizagao de resolucoes de problemas, 

nas situacoes da vida cotidiana e nas atividades do mundo". (professorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ) 

A compreensao das professoras pesquisadas vai de encontro ao pensamento de D' 

Ambrosio (1996, p. 7), 

"Vejo a discipiina matematica como uma estrategia desenvolvida pela 

especie humana ao longo de sua historia para explicar, para entender, para 

manejar e conviver com a realidade sensivel, perceptivel, e com o seu 

imaginario, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural". 

Quando tratou-se de como as professoras identificavam com a discipiina e por que, 

quatro delas exprimiram que nao. Isso pelo fato de como o ensino da matematica 

aconteceu na vida estudantil das docentes, de forma tradicional, mecanica, na base 

da decoreba, imitacao e repeticao, nunca de forma lucida e significativa. Duas delas 

destacam a questao dos longos exercicios e a questao das notas que quase nao 

conseguiam atingir a media. A professora 3 colocou que nao identifica-se com a 

discipiina e sobre como o ensino da matematica aconteceu na sua vida estudantil 

diz, 
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"Aconteceu de forma tradicional, mecanica, onde o professor copiava, 

explicava e fazia exercicios. Depois aplicava a prova, se aprendeu bem, se 

nao aprendeu tirava zero e ficava reprovada". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante do depoimento da professora percebemos o quanto a matematica foi 

trabalhada de forma descontextualizada atraves do ensino bancario (deposito de 

informacoes). O conhecimento adquirido no dia-a-dia das criangas era 

desconsiderado. 

O que foi exposto peias professoras nesta questao coincide com o ponto de vista de 

D' Ambrosio (1996, p. 29), 

"A maior parte dos programas consiste de coisas acabadas, mortas e 

absoiutamente fora do contexto moderno. Torna-se cada vez mais dificil 

motivar alunos pra uma ciencia cristalizada". 

Diante da indagagao sobre o que as professoras sabem a respeito da historia da 

matematica apresentaram distintas respostas. Duas delas colocaram que esta surgiu 

pela necessidade de quantificar, adicionar, subtrair, medir e agrupar. Enquanto que 

as demais professoras descreveram: 

"Que aborda a contagem e descoberta de raciocinar e buscar solucoes 

para os desafios langados. Trata tambem de como surgiram os numeros e 

as formas de contar" (professora 02) 

"Que foi um grande genio que deu origem a mesma". (professora 4) 

"A historia da matematica foram acontecimentos que ocorreram com varios povos e 

varias nagoes, dando um avango muito grande no mundo contemporaneo". 

(professora 03) 

Analisando as respostas das professoras vimos que a grande a maioria possui um 

pensamento um pouco confuso sobre a historia da matematica. Possuem pouco 

embasamento teorico sobre o assunto. 
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Sobre a historia da matematica D' Ambrosio (1996, p. 29), afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma percepcao da historia da matematica e essencial em qualquer 

discussao sobre matematica e seu ensino. Ter uma ideia, embora 

imprecisa e incompleta, sobre por que e quando se resolveu levar o ensino 

da matematica a importancia que se tern hoje sao elementos fundamentals 

para se fazer qualquer proposta de inovacao em geral". 

Quando questionadas sobre como trabalham a historia da matematica, numa 

questao de quatro alternativas uma das professoras pesquisadas exprimiu que nao 

leva esse conhecimento pra os alunos, enquanto que a maioria colocou que leva o 

conhecimento da historia da matematica para seus alunos atraves de textos que 

abordam o assunto e tambem apresentando curiosidades em determinado momento. 

A exposicao das professoras nos deixou um pouco em duvida nesta questao, 

enquanto na questao anterior elas demonstram saber o minimo a respeito da historia 

da matematica, aqui disseram que abordam esse conhecimento. E possivel 

transmitir algo que nem nos temos dominio? 

Conforme D' Ambrosio (1996, p. 32) 

"Para falar de historia, nao se pode deixar de ter uma visao de presente e 

de future Alem de TV - noticiarios e telenovelas - e fundamental a leitura 

de diarios e seminarios, alem de coisas como o Almanaque Abril e 

similares, e best sellers, como Estrada de futuro de Bill Gates." 

Sobre as principals dificuldades que os alunos apresentam no estudo da Matematica 

as professoras expuseram que estes se referem principalmente ao raciocinio logico, 

interpretacao e resolugoes de problemas e contas. A professora 5 expressa, 

"Acredito que os alunos sentem dificuldade em trabalhar com o abstrato, tendo que 

imaginar as situagoes propostas." 

Sobre essa dificuldade que a professora 5 exp5e, Borges Neto (1995, p. 19) diz que, 
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"Para que a crianga chegue ao raciocinio abstrato, e preciso passar por 

experiencias concretas que, gradativamente, proporcionarao 

conhecimentos mais complexos e abstratos". 

"O conhecimento logico - matematico so e estruturado pela acao reflexiva 

decorrente da manipulacao de objetos. E um conhecimento que nao pode 

ser ensinado; ele so acontece atraves das relacoes das criangas com os 

objetos, progredindo cada vez mais (e uma vez aprendido nao sera mais 

esquecido)", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em se tratando de como os alunos lidam com as atividades de matematica a maioria 

das professoras informaram que apesar deles (alunos) apresentarem muitas 

dificuldades na discipiina, muitos demonstram interesse e sentem-se desafiados 

diante das atividades que Ihe sao propostas. Assim disse a professora 2, 

"Gostam e participam ativamente, tentando resolver os desafios que sao lancados". 

Confessamos a nossa grande surpresa quando boa parte das professoras relatou 

que os alunos gostam das aulas de matematica e sentem prazer em realizar as 

atividades propostas, Tinhamos quase certeza de que a resposta seria contraria. 

Provavelmente (e que bom) essas professoras ja tenham incorporado uma nova 

perspectiva de como trabalhar significativamente a matematica em sala de aula. 

Quanto aos materiais de que a escola dispoe, numa questao de cinco alternativas, 

tres professoras relataram que ha material dourado e livros didaticos, uma diz que 

ha apenas material dourado, outra reconhece que a escola possui logos 

matematicos. material dourado e livros didaticos. 

As distintas respostas das professoras nos fizeram refletir que na realidade elas nao 

tern conhecimento dos reais materiais didaticos (matematicos) de que ha na escola. 

Ao serem questionadas sobre o trabalho com os conhecimentos previos dos alunos 
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e como trabalham esses conhecimentos, as professoras expressaram que sim. 

Atraves principalmente de dialogos sobre a vivencia cotidiana, articulando o 

conhecimento vivido com o conhecimento cientifico. Descreveu a professora 1, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Instigo os meus alunos a utilizarem os seus conhecimentos previos de 

situacoes problemas contextualizadas e crio oportunidades e condicoes 

para eles pensarem, criarem, descobrirem e expressarem suas 

descobertas". 

Para Analucia D. Scheliemann (1995, p. 82 e 83), 

"Parece entao que a aprendizagem de matematica e a resolucao de 

problemas, se nao estao diretamente relacionadas com a solucao de 

problemas praticos, nao sao facilmente transferidas pra a pratica. Uma 

primeira sugestao que surge e entao a de oferecer ao aluno oportunidades 

de resolver problemas em contextos praticos". 

A ultima das questoes respondidas pela equipe de professoras se referiu ao modo 

como elas avaliam os alunos na discipiina matematica. A grande maioria relatou que 

avalia a aprendizagem principalmente por meio de testes escritos e atividades 

diarias. 

D' Ambrosio (1996, p. 78) diz, 

"... avaliacao deve ser uma orientacao para o professor na condugao de 

sua pratica docente e jamais um instrumento para reprovar ou reter alunos 

na construcao de seus esquemas de conhecimento teorico e pratico. Se 

lecionar, classificar, filtrar, reprovar ou aprovar individuos pra isso ou pra 

aquilo nao sao missao do educador". 

A partir das questoes respondidas pelas cinco professoras sobre o tema matematica, 

em especial a perspectiva das mesmas sobre essa discipiina e a realidade em suas 

salas de aula, percebemos que essas educadoras apesar de terem vivenciado (na 

epoca de aluno) um ensino tradicional (o que as fez nao identificar-se a matematica) 

tentam propor um metodo inovador e contextualizado pra o aluno. Isso mostra a 

preocupagao delas com um ensino de qualidade. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma como a matematica e inserida ao aluno logo nos seus primeiros anos de 

escola faz toda a diferenca. E na base que eie vai perceber a importancia de 

determinados conhecimentos. 



25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO IV 

VIVENCIANDO A MATEMATICA EM SALA DE AULA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dando continuidade ao nosso trabalho de pesquisa iniciamos o estagio na Escola 

Municipal de Educacao Infantil e Fundamental Matias Duarte Rolim, tendo como 

objetivo principal investigar na pratica como os alunos lidam com as aulas de 

matematica a partir das atividades que Ihes foram propostas, bem como qual a 

importancia que atribuem a discipiina na escola e qual a relacao que fazem da 

mesma com o seu dia-a-dia. 

A nossa inquietacao caminhou no sentido de desmistificar o modo como os alunos 

veem a matematica, puramente abstrata e sem sentido. Portanto, desde cedo o 

aluno precisa ter uma imagem positiva do ensino da matematica, assim, "Ha 

urqencia em reformular objetivos, rever conteudos e buscar metodologias 

compativeis com a formacao que hoje a sociedade reclama". (PCN - Matematica, p. 

15, Ensino Fundamental 1° e 2° ciclos). 

Concordando com proposta apresentada nos PCNS e que buscamos realizar um 

trabalho pratico, buscando novas metodologias para o ensino da Matematica na 2 a 

serie (serie a qual estagiamos). Desta forma, propomos algo que proporcionasse o 

prazer pelo ensino da discipiina atraves de atividades que trouxeram prazer, desafio 

e atencao dos alunos. Estamos nos referindo a atividades ludicas com jogos, 

material concreto (graos, palitos, tampas), cedulas e moedas (material didatico) de 



26 

Real, dinamicas, quadro valor de lugar, panfleto de precos, visita a Mercearia para 

pesquisa de precos, simulacao de um supermercado. 

No primeiro momento fizemos um diagnostico do que as criancas sabiam a respeito 

dos numeros naturais exclusivamente de dois algarismos. Isso por meio de uma 

dinamica onde escrevemos diversos numeros na lousa e fomos chamando dois 

alunos um de cada equipe (as quais dividimos) para circular um determinado 

numero, quern circulava primeiro marcava ponto para sua equipe. A partir da 

dinamica e das discussoes realizadas percebemos que as criancas conheciam os 

numeros ate 100 (cem). 

Acreditamos que e indispensavel conhecer o nfvel de desenvolvimento da turma 

para realizar qualquer trabalho. 

Num segundo momento introduzimos o assunto "Adicao" a partir de um jogo de 

tabuleiro chamado "cubra doze". Nesse jogo, utilizamos dois dados onde as criancas 

precisam cobrir doze numeros (de um ao doze) a partir da soma dos dois dados. 

Diante da atividade percebemos que grande parte das criancas realiza pequenas 

operacoes mentalmente. A seguir as criancas praticando o jogo Cubra Doze. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C W A Z E I P A S •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARAlBA 
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Sobre o uso de jogos Sonia Beatriz Teles Drews (1989 p. 296) diz, 

"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 participacao na confeccao e manipulacao desses materiais. 

E os jogos constituem um agradavel passatempo proporcionando o 

desenvolvimento individual e estimulando a socializacao a cooperacao com 

os colegas naqueles que forem coletivos. Constituem assim excelentes 

oportunidades para obtencao de um bom ajustamento emocional e social e 

os leva a descobrirem valores de justica, honestidade, capacidade criadora, 

atencao, iniciativa, responsabilidade, etc." 

Foi com esse mesmo pensamento de Drews (1989) que seguimos a nossa pratica 

de estagio, priorizando os jogos (nao so) como metodologia de ensino. Deixamos 

claro que o jogo nao e um recurso completo, e um complemento de aula, para 

introduzir ou revisar um conteudo, por exemplo. 

Dando continuidade ao nosso trabalho realizamos o jogo da "Forca Matematica". 

Nesse jogo, imitando a forca tradicional as criangas deveriam descobrir uma 

igualdade secreta sabendo-se que se tratava da adigao (operagao que estava sendo 

estudada). No decorrer desse jogo percebemos o espirito competitive e poder de 

criar estrategias os quais as criangas possuem. Como o objetivo de levarmos o jogo 

foi propor algo para melhor retomasse o assunto em estudo conseguimos que as 

criangas realmente fizessem a ligagao entre o jogo e o que estava sendo estudado. 

No encontro seguinte fizemos a exposigao atraves do paradidatico da historia 

"Brincando com os Numeros", (Missin, 1995) o qual retrata a historia dos numeros, 

desde a sua origem aos dias atuais. Durante essa apresentagao as criangas se 

mostraram bastantes curiosas e empolgadas para ver a forma dos numeros 

principalmente quando sao atraves de simbolos. Depois da exposigao refletimos 

sobre a importancia dos numeros no nosso dia-a-dia, onde as criangas relataram 

onde veem os numeros e para que servem. Uma aluna diz, 
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"Tia tern numeros no copinho de remedio para saber quantos ml devemos tomar 

quando estamos doentes" (aluna 1) 

Sobre a criagao do numero Rosa Neto (1994, p. 18) expoe, 

"A necessidade da exatidao na contagem comeca ja no Paleolitico, quando 

o homem passa a fabricar machadinhas, tacapes e lancas. Nessa epoca 

sao criados os primeiros numeros." 

Nesta mesma aula exploramos "Sistema de Numeragao" (Numeros ate 999) por 

meio do quadra valor de lugar. Cada crianga recebeu um quadra valor de lugar 

confeccionado de papel offcio e deveriam representar os numeros falados pela 

professora usando palitos, graos e tampas. Foram usados exemplos 

contextualizados do tipo: "Na nossa escola estudam aproximadamente 390 alunos". 

"Cajazeiras fara 145 anos este ano". No decorrer da aula percebemos que muitas 

criangas nao conseguiam ler numeros de tres algarismos, alem de apresentarem 

grande deficiencia para grafar por extenso os nomes dos numeros. Diante dessa 

segunda deficiencia a qual enumeramos podemos perceber a ligagao que ha (ou 

deve haver) entre as disciplinas do curnculo. Nesse caso a deficiencia de leitura e 

escrita refletiu na matematica. 

Em um momento seguinte fizemos a ligagao entre os assuntos: Sistema de 

Numeragao, Sistema Monetario Brasileiro e Adigao, a fim de tomar a aula mais 

significativa. Para isso, trabalhamos com panfletos de pregos de uma loja de moveis 

e eletrodomesticos bem conhecida da nossa cidade. Atraves dos panfletos 

exploramos leitura de pregos, o produto mais caro ou mais barato e a soma de 

valores de dois produtos. Percebemos que grande maioria das criangas le oralmente 

valores em Real, porem ha dificuldade para grafar por extenso os valores. A 

atividade com exploragao dos panfletos esta representada na figura que segue: 
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Sabemos que os panfletos de precos fazem parte do dia-a-dia das criancas, bem 

como tambem a apresentacao constante de valores (precos) atraves de diversos 

meios de comunicacao. Portanto, durante o trabalho com os panfletos notamos o 

interesse e habilidade das criancas em falar o preco dos produtos oralmente, porem 

quando levamos para o calculo escrito as criancas por si so pareciam fazer um hiato 

entre o cotidiano e a escola. 

Em relagao a esta questao N. Carraher (1995, p. 46) questiona, 

"Por que essa diferenca ente a matematica como habilidade de 

sobrevivencia e a matematica da escola? As diferencas entre uma situacao 

de venda em uma feira e uma situacao escolar sao tantas que e dificil 

saber o que leva as criancas a se sairem muito bem nos problemas da vida 

e a demonstrarem tantas dificuldades ao resolverem problemas na escola". 

Constatamos na pratica a questao exposta por N. Carraher quando fizemos um 

"Supermercado simulado" na sala usando rotulos e embalagens de produtos 

(vazios). Criangas que geralmente nao acompanham os conteudos propostos 

respondiam sem pestanejar quanto e, por exemplo, um produto que custa um real e 
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setenta centavos mais outro que custam dois reais e vinte centavos. Ficando-se 

claro que ele sabe por que pratica no cotidiano. 

Dando continuidade a nosso trabalho, levamos um jogo de argolas. Nesse jogo, as 

criancas deveriam arremessar as argolas em garrafa (dez) enumeradas de um ao 

dez. A equipe que conseguiu acertar o maior numero de garrafas e formar mais 

pontos foi a vencedora. A soma de pontos foi feita pela turma. Depois a partir da 

soma de valores foi revertido um Real. Vejamos a representacao do jogo de argolas: 

A seguir apresentamos cedulas e moedas (didaticos) onde as maiorias das criancas 

conseguiram conhecer os valores e cor das cedulas e moedas, que formam o 

dinheiro brasileiro. Algo que nos chamou atencao durante a apresentacao das 

cedulas foi um comentario de uma aluna quando falou que nao existia cedula de 

cem reais, porque nunca viu, outras falaram que existe, porem em pequena 

quantidade, por isso quase nao as vemos. 
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O comentario descrito a cima sobre a cedula de cem reais nos fez refletir sobre a 

questao do acesso dessas criancas ao dinheiro geralmente elas tern o habito de 

conviver com valores pequenos, visto que a maioria e de familia baixa renda e quase 

todas vivem do Programa Bolsa Familia. 

Na continuagao do nosso trabalho, elaboramos com as criangas uma lista de 

produtos que elas sabiam que ha para vender numa mercearia em frente a escola. 

Em seguida fomos a esta mercearia e fizemos a pesquisa de precos. Vejamos a foto 

das criangas fazendo a pesquisa. 

No decorrer da atividade percebemos o entusiasmo e atencao das criangas. Ao 

voltar a sala exploramos os valores, o mais caro, o mais barato, os que tern o 

mesmo prego, a soma de valores. Atividade muito satisfatoria, pois conseguimos 

alcangar o objetivo da aula, alem de despertar o gosto das criancas pela aula. 

No ultimo dia do nosso trabalho, fizemos uma atividade de fixagao escrita 
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envolvendo os conteudos trabalhados durante o estagio. Atividade esta refletindo 

sobre o que descreve D' Ambrosio (1996, p. 70), 

"A avaliacao serve para que o professor verifique o que de sua mensagem 

foi passado, se seu objetivo de transmitir ideias foi atingido transmissao 

de ideias e nao a aceitacao e a incorporacao dessas ideias e muito menos 

treinamento". 

Diante da atividade para perceber o que as criangas haviam aprendido ficamos de 

certa forma intrigadas. Primeiro, pelo fato de dez criangas faltarem aulas sabendo 

que haveria a atividade (Qual a importancia que atribuem a escola?). Segundo, 

porque apesar de os conteudos terem sido bem "mastigados", algumas criangas nao 

conseguiram aprende-los, terceiro foi que uma crianga que nao consegue 

acompanhar o nivel da turma (questoes principalmente de leitura e escrita) 

conseguiu atingir boa nota na atividade. 

Neto (1994, p. 37) defende, 

"Assim como os povos nao evolveram com a mesma velocidade, tambem 

as criangas do mesmo modo, e os conceitos nao sao interiorizados 

simultaneamente. Dependem de diversos fatores. A experiencia de vida, na 

idade apropriada, e um fator decisivo; em casa no clube, na escola, na rua, 

em todo lugar. E ha sempre uma idade mais fecunda para cada 

experiencia". 

A forma como foram conduzidas as aulas, as atividades ludicas com jogos, 

portadores de numeros, material concreto, despertaram bastante atengao e 

interesse das criangas. Portanto fica claro que nao e dificil promover um ensino mais 

significativo para as criangas das serias iniciais. Entretanto, deixamos claro que a 

aula nao se encerra em nenhuma dessas atividades citadas a pouco, as atividades 

ludicas nao e um fim, mas um meio, um complemento de aula. 

A partir do nosso estagio pratico pudemos perceber na pratica que as criangas (da 

turma trabalhada) lidam satisfatoriamente com as atividades praticas e nao gostam 
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muito das atividades escritas. Elas demonstram bastante interesse quando atribuem 

opinioes e possuem conhecimento previo sobre diversos assuntos. Isso nao significa 

que os objetivos das aulas nao foram alcancados, pois a maioria demonstrou 

acompanharos conteudos propostos durante as aulas. 
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CONSIDERACOES PROVISORIAS 

0 nosso trabalho de Pesquisa realizado na Escola Municipal de Educagao Infantil e 

Ensino Fundamental Matias Duarte Rolim nos trouxe bastante crescimento para 

formacao e pratica pedagogica. De inicio pelo fato do proprio carater do trabalho: 

Pesquisa cientffica. Pudemos aprender como se faz esse tipo de trabalho. 

Consequentemente porque nos permitiu engrandecer nossos conhecimentos atraves 

da fundamentagao teorica, conhecemos varios autores que tratam da tematica 

"Educagao Matematica" e pontos de vistas diversos, bem como tambem 

conseguimos investigar como as professoras pesquisadas da preferida escola 

percebem a disciplina "Matematica" e ainda fizemos a relagao destas com os 

autores. 

Quanto ao nosso estagio pratico em sala de aula muito nos acrescentou 

intelectualmente. Levamos para a pratica o que alguns autores nos propuseram: a 

valorizagao do conhecimento previo das criangas, o uso do ludico e a relagao vida 

cotidiana x vida escolar. O que os autores apontam como dicas para um melhor 

aproveitamento escolar das criangas em relagao a Matematica foi de fato confirmado 

em nossa pratica em sala de aula. As criangas gostam sim da disciplina, desde que 

seja interessante para elas. 

Quando expomos a cima que as criangas gostam de matematica desde que seja 

significativa e porque na nossa pratica vimos o quanto uma aula bem preparada, 

contextualizada e conduzida atrai a atengao das criangas. Durante a execugao dos 

jogos e atividades em geral as criangas se sentiam desafiadas e procuravam 

participar ativamente passo a passo de tudo que Ihe eram apresentados. Entretanto, 
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algumas criangas sentiram dificuidade para resolver certas atividades escritas, 

principalmente as de escrever os numeros por extenso. 

Diante dessas dificuldades das criangas chegamos a conclusao de que o "fim" de 

uma trabalho com um determinado assunto nao deve ser considerado como um 

ponto final. No decorrer do ano e nos anos subsequentes de escolaridade este 

assunto e aprofundado, nao se encerra no momento que se faz o exercicio de 

verificagao da aprendizagem. Alem disso, muitas dificuldades apresentadas na 

Matematica sao reflexas da dificuidade de Portugues, por exemplo. Portanto, se 

valoriza tanto um ensino interdisciplinar. 

Levando em consideragao que a escola e uma instituigao cujo objetivo e promover o 

desenvolvimento psicossocial e intelectual do educando, se faz necessario que esta 

Ihe de condigoes e oportunidades que favoregam esse desenvolvimento. 

Diante das visitas a escola com intuito de coletar informagoes sobre a mesma foi 

percebido que todo trabalho educacional e contido por toda esfera escolar, 

favorecendo um espago de opinioes diversas, assim os resultados tendem a agradar 

a maioria. Entretanto, conforme o relato de alguns educadores ainda e necessario 

que haja um melhor acompanhamento dos pais na vida escolar dos seus filhos. 

Em relagao as instalagoes da escola pudemos verificar que e um espago amplo, 

porem nao muito bem conservado e aproveitado. A sala de video, por exemplo, 

necessitou ser transformada em refeitorio, quando se precisa usar televisao e video 

sao necessarios levar para sala de aula ou para a biblioteca que ja tern seus reais 

objetivos. 

Quanto aos materials didaticos - pedagogicos as vezes falta, impossibilitando a 
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realizacao de um melhor trabalho por parte do professor, porem os professores (em 

geral) nao devem esperar somente pelos recursos de que a escola dispoe, e 

necessario que haja um interesse maior para buscar novos meios para melhorar sua 

atuacao em sala de aula. 

Observando em ambito geral conseguimos verificar que a escola a qual estagiamos 

e constituida de uma gestao comprometida como o trabalho educacional, com 

professores atualizados que buscam promover um ensino de qualidade. 
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QUESTIONARIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO ACADEMICO DE EDUCAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caro professor, 

Solicitamos a voce que responda o questionario que se segue. O mesmo faz parte 

de um estudo sobre EDUCACAO MATEMATICA NAS SERIES INICIAIS do Ensino 

Fundamental como requisito indispensavel para a disciplina de Estagio em Docencia 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande. 

Ressaltamos que suas respostas servirao apenas para fins academicos e serao 

mantidas em absoluto sigilo. 

Esperamos contar com sua colaboragao. 

Atenciosamente: 

Carlene Maria de Souza Cardoso 

1. Para voce o que e Matematica? 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

2. Voce se identifica com a disciplina "Matematica"? 

( )Sim ( )Nao 

Por que? 

3. De que forma o ensino da disciplina aconteceu na sua vida estudantil? 

4. O que voce sabe sobre a historia da Matematica? 

5. A historia da Matematica apresenta diversos fatos interessantes e importantes que 



podem motivar os alunos no estudo da disciplina. De que forma voce trabalha a 
Historia da Matematica? 

( ) Atraves de textos que abordam o assunto. 

( ) Apresentando curiosidades em determinado momento. 

( ) Incentivando-os a fazerem pesquisas em diversas fontes. 

( ) Nao trabalho. 

6. Quais as principals dificuldades que seus alunos apresentam no estudo da 

Matematica? 

7. Como seus alunos lidam com as atividades propostas durante as aulas de 

Matematica? 

8. A escola a qual voce leciona dispoe de quais dos seguintes materials? 

( ) Abaco 

( ) Jogos matematicos 

( ) Material dourado 

( ) Livros didaticos 

( ) Outros. 

9. Voce costuma trazer para as aulas os conhecimento previos dos alunos em 

relagao a matematica? De que forma? 

10. Qual a maneira utilizada por voce para avaliar a aprendizagem dos conteudos 

matematicos de seus alunos? 

( ) Testes escritos 

( ) Atividades diarias 

( ) Conversas informais 

( ) Outros. 

r c DE CAMPINA GRAwnc^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRODE F0RMACfo DEPRJSL 


