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MATEMATICA 
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RESUMO· Ha varias questoes que interessam .ao futuro professor de 
Matematica no Ensino Fundamental e Media. Algumas delas nem 
chegam a ser formuladas durante sua vida academica no curso de 
Licenciatura e, as vezes , nem ao Iongo da sua trajet6ria, depois que se 
torna professor daqueles niveis de ensino. Entendendo que, para a 
formaQaO do professor, nao e suficiente levantar quest6es, mas que e 
igualmente necessaria buscar uma compreensao minima das mesmas, 
pretendo aqui refletir sabre alguns dos pontos pertinentes ao campo de 
interesse do futuro professor de Matematica. 
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THE CHALLENGE OF BECOMING A MATHEMATICS TEACHER 
ABSTRACT: There are many questions regarding the future 
Matematics Teacher at Basic and Medium Teaching Levels. Some of 
them are not even formulated during their academic life in the College 
Course and, sometimes, not even during their whole trajectories, after 
they become teacher for those teach ing levels. Understanding that, to 
the teacher formation , it's not enough to raise questions, but it's also 
necessary to search for a minimal comprehension of those questions, 
intending here to reflect about some of the topics that belong to the filed 
of interest of the future Mathematics teacher. 
KEY-WORDS: Teacher Formation ; Mathematics Teaching; K- 12. 

PRIMEIRAS CONSIDERAc;OES 

Ha um grande numero de questoes que dizem respeito a quem 
ensina ou pretende ensinar Matematica, em qualquer nivel de 
escolaridade, as quais sao permanentes e, por isso, merecem, com 
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freqUencia, nossa aten<;ao. Se nao temos respostas satisfat6rias para 
todas elas, o exercicio de pensar sobre a natureza do nosso trabalho, por 
que e como o realizamos e a condi<;ao primeira para que aconte<;a 
alguma coisa interessante e se encontrem possiveis respostas. 0 
universe de quest6es relacionadas com o ensino de Matematica define-se 
a partir de quatro elementos: o professor, o aluno, o saber mateinatico e o 
meio/contexto, tornados em rela<;ao, cada um com todos os outros. A 
partir desses quatro elementos, nossa aten<;ao pode se voltar para 
quest6es do seguinte tipo: 

• Quais saberes sao importantes e necessaries a nossa 
forma<;ao como docentes de Matematica da Escola 
Fundamental e Media? 

• Que campo de conhecimento e esse que se prop6e ao estudo 
das quest6es relativas ao ensino e aprendizagem da 
Matematica? 

• A Matematica e de fato necessaria a forma<;ao dos cidadaos? 
Em que sentido? 

• Como se relacionam a teoria e a pratica na forma<;ao do 
futuro professor de Matematica? 

• Qual ou quais perspectivas curriculares podem orientar o 
trabalho numa sala de aula de Matematica? 

• Qual Matematica e necessaria a forma<;ao do professor de 
Matematica desse ou daquele nivel de ensino? 

• Qual Matematica e necessaria a forma<;ao do aluno de 
qualquer nivel de ensino? 

• 0 que se pretende com o ensino de Matematica? 

• Como o ensino de Matematica pode ser significative para os 
alunos? Alias , o que e um ensino significative? 

• Qual a melhor maneira de trabalhar um determinado 
conteudo? 

• Que rela<;6es podem ser estabelecidas entre a Matematica e 
outras areas do conhecimento, numa sala de aula? 

• Quais materiais didaticos sao mais apropriados ao se 
trabalhar com determinadas no<;6es matematicas? E 
necessaria utilizar materiais no ensino de Matematica? 

• Quais dificuldades de aprendizagem dos alunos podem ser 
observadas nas aulas de Matematica? E o que pode ser feito 
para sana-las? 
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• Como deve ser a avalia9ao da aprendizagem em 
Matematica? 

etc. 

Se escolhermos, ao acaso, uma dessas quest6es para 
analisarmos veremos, sem surpresas, que qualquer uma das outras 
estara a ela relacionada, configurando uma especie de mosaico, em que 
cada pe9a e igualmente importante para dar forma ao desenho do ensino 
da Matematica. Na falta de uma delas esse desenho pode ser imaginado, 
porem resulta truncado. 

QUE TIPO DE PROBLEMA PODE SER IDENTIFICADO? 

Quando aval iamos o ensino que recebemos ou que praticamos, 
temos a sensa9ao de contemplar uma obra que necessita ser restaurada, 
pais, no estado em que a vemos, temos uma vaga ideia do que foi ou 
deveria ser. E razoavel acreditar que formar, hoje, um professor de 
Matematica ou um aluno de ensino fundamental e media ainda e um 
processo a ser melhorado, tendo em vista problemas de toda ordem a 
que estamos acostumados. 

Um dos aspectos que, do meu ponto de vista merece ser 
destacado, e o fato de que n6s que formamos professores e, par 
extensao, nossos alunos e as alunos dos nossos alunos somas formados 
em condi96es que deixam a desejar. 0 que configura um cfrculo vicioso, 
em que o efeito e a causa sao a mesma coisa . Ja deu para observar 
tambem que solu96es milagrosas nao acontecem, mas que e possfvel 
tentar a quebra desse cfrculo e ate romper alguns dos seus elos, num 
esfor9o de realizar o principia de que nada e natural , quando o que esta 
em questao e a real iza9ao de um projeto de ensino, com finalidades que 
devem estar bem definidas. A forma9ao matematica do aluno do ensino 
basico e/ou de um professor e um processo que exige reflexao, 
planejamento, avalia9ao, redefini9ao de rumos ate para que o imprevisfvel 
e imponderavel tenha um encaminhamento adequado na sala de aula. 

Lidar com todas as variaveis no ensino e uma tarefa 
presumivelmente diffcil , porem, ao nosso alcance. E um desafio para o 
professor na sua sala de aula como e tambem um desafio para as curses 
de forma9ao de professores. No primeiro caso, do professor ja formado, 
tem-se a frente uma realidade multipla, dinamica, amea9adora com 
inumeras exigemcias (salas de aulas numerosas, alunos com todo tipo de 
dificuldade, entre elas as dificuldades cognitivas, indisciplina, 
desinteresse, falta de material didatico etc.), quase sempre contrariando 
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as nossas melhores intenr;oes, afrontando o nosso pouco tempo e 
estimulando o inc6modo recurso a solur;oes mais c6modas, aquelas que 
quase nao nos obrigam a pensar, como, por exemplo, a ador;ao cega de 
um livro didatico, ou de receituarios elaborados por terceiros, uma vez 
que nao fomos preparados satisfatoriamente. No segundo caso, do futuro 
professor, os cursos parecem muito te6ricos e distantes dessa realidade, 
faltando uma relar;ao mais estreita com as questoes que efetivamente 
acontecem numa sala de aula para a qual estamos sendo 
profissionalmente preparados. E nao se trata necessariamente de uma 
aproximar;ao ffsica que pode ser suprida como estagio supervisionado ao 
final do curso. Trata-se de uma conexao entre o princfpio formative do 
curso e os objetivos do conjunto de disciplinas nele oferecidas. Sejam 
disciplinas especfficas, sejam disciplinas gerais. 

Sao evidencias de insuficiencia em dois mementos do trabalho 
docente, que tem sido inevitavel , mas que pode ser diminufda, tanto em 
um caso como no outro, em varios aspectos. A reformular;ao dos 
currfculos em muitos dos cursos de licenciatura do pafs ou mesmo 
algumas das ar;oes voltadas para a formar;ao continuada do 
professorado, parecem se inspirar no reconhecimento dessa insuficiencia. 
Ou mais precisamente, na necessidade de responder a muitas das 
questoes anteriormente formuladas, procurando celebrar uma relar;ao de 
dupla via entre teoria e pratica, de modo a realizar a especificidade 
profissionalizante de um curso de formar;ao de professores. Nao ha 
indfcios de que reformular;oes e ar;oes de 6rgaos competentes tenham 
dado conta de resolver o problema como um todo. Se, por outro lado, 
tiverem operado mudanr;as, mesmo pequenas, mesmo localizadas, ja e 
um grande feito. 

No outro extrema podem ser considerados os esforr;os de 
reformular;ao curricular dos ensinos fundamental e media. Se 
considerarmos as reformas curriculares ocorridas nas tres ultimas 
decadas pode-se perceber uma transir;ao em que a dimensao 16gica do 
conhecimento matematico e afirmada como elemehto importante nesses 
nfveis de ensino, mas nao exclusivamente, a dimensao hist6rica e o 
significado referencial desse conhecimento, felizmente, tambem 
passaram a ser valorizados. · 

A relar;ao de dupla via entre teoria e pratica e outra face do 
principal desafio a ser enfrentado pelos cursos de formar;ao de 
professores de Matematica. Se ha uma limitar;ao que e inerente a 
natureza dessa formar;ao, dado o seu carater potencializador de unia 
futura ar;ao, nao se deve ignorar a possibilidade de se buscarem 
respostas, ainda que parciais, aquele conjunto de questoes formuladas no 
infcio deste texto e criar condir;oes para que as teorias veiculadas nos 

86 NUANCES: estudos sobre ed uca9ao- ano VIII, 11° 08 - Setembro de 2002 



~ 

cursos contribuam para estruturar o pensamento matematico do futuro 
professor e capacita-lo para realizar o ensino. 

Por vezes, o esforc;:o para promover a aproximac;:ao do estudante 
com a pratica, no periodo de formac;:ao inicial, pode resultar extremamente 
artificial ou descontextualizado (algumas das iniciativas de regencia de 
aulas nas classes em que realizam estagios) por tratar-se de uma 
simulac;:ao, pois a realizac;:ao completa dessa mediac;:ao tende a acontecer, 
quando estamos inseridos na realidade de uma escola. Tal inserc;:ao, as 
interac;:oes por ela proporcionadas, a familiaridade com as quest6es do 
cotidiano escolar, em particular as relativas ao ensino e aprendizagem da 
Matematica, o esforc;:o de refletir sobre elas e buscar solu~6es constituem 
a oportunidade da plena relac;:ao entre teoria e pratica. 

0 QUE OS PROFESSORES DE MATEMATICA NECESSITAM SABER E 
ACREDITAR? 

Um dos aspectos que tem dificultado a escolha profissional como 
professor de matematica e uma formac;:ao competente do futuro professor 
decorre em parte de motivac;:oes externas: a formac;:ao matematica 
precaria que os alunos trazem da escola fundamental e media e a 
desvalorizac;:ao social e financeira em que se encontra a profissao de 
professor de primeiro e segundo graus. Ha tambem razoes hist6ricas, 
internas as Universidades, a dificuldade de realizar a especificidade 
profissionalizante do curso de Licenciatura, tendo como conseqUencia a 
freqUente confusao deste curso com um bacharelado "barateado", que, 
por sua vez, e resultado de uma cultura, da qual a Universidade nao esta 
isenta, em que o ensino e o professor sao pouco valorizados, as 
atividades de pesquisa e os cursos de licenciatura sao considerados 
"menos nobres". lsso de algum modo revela uma confusao entre o que 
pode ser considerado como um saber tecnico, por um lado, e, por outro, o 
que pode ser tomado como um saber cientifico. Resultando daf, no ponto 
de vista do fil6sofo da ciencia Gilles-Gaston Granger, uma cegueira que 
conduz alguns a idolatrar o que acreditam ser a ciencia e outros a 
desprezar um conhecimento tido como terra a terra e dotado de um 
alcance apenas material. 0 trabalho do professor, subliminarmente, 
estaria identificado com este ultimo, uma vez que, poderia ser reduzido a 
tecnicas e receitas. Mas e um grande equivoco. 

Ensinar Matematica significa fazer mediac;:oes necessarias para 
transformar um saber, um conhecimento produzido social e 
historicamente, em alga que possa ser ensinado/aprendido de acordo 
com certas condic;:oes do meio e dos sujeitos envolvidos na 
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aprendizagem. E nao se faz isso sem muito conhecimento, sem teoria, 
sem pesquisa. 

No percurso da formagao do professor sua atengao estara 
voltada para diferentes areas do conhecimento mas, no que se refere a 
sua capacitagao como professor de matematica, entre outros aspectos 
coloca-se a importante tarefa de conhecer o estatuto matematico dos 
conceitos envolvidos no ensino: sua ou suas possfveis definigoes, a 
relagao interconceitos, suas propriedades, aplicagoes etc. (Santos, 1990) 
Cabe tambem o esforgo de conhecer, par um lado, aspectos 
relacionados a origem, a hist6ria, as motivagoes e condigoes que 
permitiram a construgao hist6rica desses conceitos e, par outro, os tipos 
de hip6teses, de raciocfnios, estrategias e portanto, as condigoes que 
permitem a aprendizagem que os alunos do ensino fundamental 
realizam. Elementos como esses possibilitam uma melhor observa9ao e 
compreensao das praticas pedag6gicas que vem sendo realizadas e dao 
suporte ao desenho e execugao de agoes didaticas futuras ligadas ao 
saber matematico. 

Em consequencia, pensamos que a tarefa de formar professores 
de Matematica deve atender a necessidade de formagao de cidadaos que 
saibam tamar decisoes e sejam capazes de resolve( problemas nao s6 
matematicos. Formar professores" implica preocupar-se com a 
compreensao dos processes de aprendizagem, com o ensino da 
Matematica e tambem com a produ9ao de situagoes e materiais 
curriculares. Mas, implica tambem criar ambientes e formas em que as 
relagoes estabelecidas entre estudantes, de professor com seus 
professores, com equipes de profissionais das escolas onde realiza seus 
estagios e com os estudantes de ensino basico sejam espa9os de 
construgao e compartilhamento de significados relatives a ser professor. 
Par ultimo, a tarefa de formarprofessores para ensinar Matematica requer 
tambem a compreensao de que os domfnios de conhecimento vao muito 
alem do conhecimento do conteudo e do conhecimento didatico da 
materia e que a forma de aceder a esses conteudos e um processo 
complexo no qual as dimensoes cognitivas e sociais, relativas a sujeitos e 
contextos, interrelacionam-se continuamente. 

Em resumo, para realizar a tarefa de ensinar Matematica cabe ao 
professor e futuro professor conhecer o conteudo matematico (qual ?), 
conhecer a Matematica e cabe conhecer tambem como se aprende e se 
ensina Matematica tendo em vista os sujeitos com quem vai trabalhar. 
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0 VALOR FORMATIVO E INFORMATIVO DA MATEMATICA 

Talvez eu esteja fazendo aqui as vezes de mercador de um 
produto desvalorizado. Apesar das evidencias, resisto a me convencer 
desse fato. Qual e a profissao valorizada atualmente? As listas publicadas 
pelos jornais, apontam atraves da relac;ao numero de candidatos/vagas, 
para os cursos das Universidades Publicas, uma preferencia que 
provavelmente e definida a partir de uma valorizac;ao financeira. Mas, 
uma analise mais criteriosa da situac;ao vai dar elementos para se ver que 
todos os segmentos profissionais passam por uma crise: seja pela 
reduc;ao de numero de empregos, seja pela tendencia de questionamento 
de certas especializac;oes. Apesar da pressa e do pragmatismo de cada 
um para fazer a escolha profissional certa, tudo indica que a configurac;ao 
profissional mais tradicional, observada na sociedade atual , venha a se 
modificar. Fala-se com insistencia no profissional do futuro e .nao na 
profissao do futuro. 

Se nao devemos nos submeter aos ditames de uma determinada 
conjuntura, que nos impoem modismos, nao podemos perder de vista o 
que nos reserva o futuro e para onde devem ser direcionados os rumos 
do ensino, da formac;ao dos professores, para que nao tenhamos um 
ensino anacronico. As mudanc;as, como ja foi dito antes, nao ocorrem de 
uma hora para outra, mas a cada epoca ha um enorme trabalho a ser 
feito. E no que se refere a Matema,tica, que necessidades sao colocadas 
hoje, para o aprendizado de alunos de Ensino Fundamental e Medio, 
para que nao ensinemos a mesma Matematica ensinada nos tempos de 
Socrates e Platao? 

0 professor Luiz Santal6 em seu artigo: Matematica para nao
matematicos destaca que na atualidade um dos motives para a 
Matematica figurar no ensino devem ser as necessidades praticas de 
poder entender e utilizar com proveito as tecnolog ias. Que o ensino de 
Matematica deve continuar prescrito para todos, tanto nos niveis 
superiores, para os criadores no mundo das ideias ou na esfera 
tecnol6gica, como para o homem comum, que sem ser criador necessita 
de conhecimentos matematicos para sua atuac;ao no campo do trabalho e 
para compreender, ainda que superficialmente, as bases e as 
possibilidades da moderna tecnologia, sem recorrer a crenc;a em mitos ou 
milagres. Documentos oficiais como a Proposta Curricular para o ensino 
de Matematica (1988), do Estado de Sao Paulo e os Parametres 
Curriculares Nacionais (1997), s6 para citar alguns, apresentam os 
objetivos do ensino de matematica numa perspectiva proxima da sugerida 
pelo professor Santal6 (1996) e que pode ser resumida nos seguintes 
termos: 
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~ "Aos professores de Matematica compete selecionar entre toda a Matematica, a 
classica e a moderna, aquela que possa ser util aos alunos em cada urn dos 
diferentes niveis de educa9ao. Para a sele9ao temos de levar em conta que a 
Matematica tern urn valor formative, que ajuda a estruturar todo o pensamento e a 
agilizar o raciocinio dedutivo, porem, que tambem e uma ferramenta que serve 
para a atua9ao diaria e para muitas atividades especificas. 0 sentido da 
Matematica deve ser urn constante equilibrio entre a matematica formativa e a 
matematica informativa. A primeira, mais estavel, e a segunda, muito variavel 
segundo o tempo, o Iugar e a finalidade perseguida pelos alunos. E precise 
formar, mas, ao mesmo tempo informar das coisas uteis adequadas as 
necessidades de cada dia e de cada profissao. Por outre lado, cada aspecto 
informative tern urn substrate formative, de maneira que a regra pode ser 
FORMAR INFORMANDO ou INFORMAR FORMANDO." 

No atual. momenta, em que ha um debate no pais sobre diretrizes 
dos cursos de forma<;ao de professores, nao e demais perguntar e fazer 
algum esfor<;o para responder: como os cursos de Licenciatura em 
Matematica aceitam o desafio de oferecer um curso instigante e eficaz 
para os alunos, que concilie uma forma<;ao especffica, com uma formac;ao 
didatica adequadas e fundamentais para o futuro professor e por ultimo, 
que cumpra, ate onde for possfvel, o papel de formar profissionais 
interessados no magisterio, ou, se for o caso, formar estudantes 
(professores ou nao) interessados em continuar seus estudos voltados 
para a pesquisa em Matematica ou em Educac;ao Matematica? 

CONSIDERA~OES FINAlS 

Hoje, ha uma area relativamente jovem, mas com grande 
potencial que se ocupa do fen6meno educative da Matematica e das 
questoes a ele pertinentes que, em alguns parses, entre eles o nosso, foi 
denominada de Educa<;ao Matematica e de Didatica da Matematica, em 
outros paises. Nao se configura exatamente como uma disciplina a ser 
ministrada nos cursos de Licenciatura em Matematica, de Pedagogia ou 
de P6s-Gradua<;ao (embora possa ser) mas, como um campo de 
interesses, um campo de pesquisas que, obrigatoriamente, deve fazer 
parte do repert6rio de questoes que interessam ao professor ou futuro 
professor de Matematica em cjualquer nfvel de ensino. Voce pode estar 
na sala de aula como professor de primeiro e segundo graus, como aluno 
de licenciatura ou como aluno de p6s-gradua<;ao e continuar seus estudos 
conectado com este campo de interesses da maior relevancia social, que 
faz parte do presente e fara , inquestionavelmente, parte do futuro , uma 
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vez que, o ensino, pelas vias que venha a se estabelecer, continuara uma 
necessidade ind iscutfvel e precisara de professores competentes. Arrisco 
dizer que, pelas caracterfsticas do nosso pafs, a profissao de professor e 
uma das que ainda tem uma longa sobrevida. Vale a pena investir. 
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