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REFLEXOES SOBRE 0 USO DA HISTORJA DA 
MA TEMATICA COMO CONTRIBUICAO PARA A MELHORIA 
DO ENS/NO DA GEOMETRIA ANALiTJCA (NiVEL 1° E 2° 
GRAUS)1 

Jose Roberto Boettger GIARDINETT02 

RESUMO 0 objetivo deste artigo e apresentar algumas considera<;:6es sobre a utiliza<;:ao da hist6ria da matematica 
para melhoria do ensino desta ciencia, para o caso especiftco do ensino da geometria analitica. Apresenta, como 
premissa para compreensao da utiliza<;:ao da hist6ria, a necessaria diferencia<;:ao entre a fun<;:ao metodol6gica 
desempenhada pela investiga<;:ao hist6rica no momento da fundamenta<;:ao te6rica do professor e a fun<;:ao 
metodol6gica da investiga<;:ao hist6rica no momento da elabora<;:ao e execu<;:ao de procedimentos de ensino. Nesse 
sentido, tece considera<;:6es sobre o desenvolvimento hist6rico da geometria analitica e sua possibilidade 
interventora na execu<;:ao e elabora<;:ao de procedimentos de ensino para efetiva compreensao do carater relacional 
entre algebra e geometria implicito na geometria analitica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educa<;:ao Matematica; Hist6ria da Matematica; Hist6ria da Geometria Analitica. 

ABSTRACT: REFLECTIONS ABOUT THE USE OF THE HISTORY OF THE MATHEMATICS AS A 
CONTRIBUTION TO IMPROVE THE TEACHING OF ANALITIC GEOMETRY ( 1 ~ AND 2~ DEGREES) 

The purpose of this article is to present some considerations on the use of history of mathematics to make better the 
teaching of this science, for the specific case of analytic geometry. It presents, as a premise for the comprehension 
of the use of history, the necessary differentiation between the methodological function of the historical investigation 
at the moment of the theoretical fundamentation by the teacher and the methodological function of the historical 
investigation at the moment of elaboration and execution of the proceedings of teaching. According to this these 
ideas, presents considerations about the historical development of the analytic geometry and its possibility of 
intervention in the execution and elaboration of procedures of teaching for the effective understanding of the 
relational character between algebra and geometry which is implicit in analytic geometry . 

KEY-WORDS: Mathematical Education; History of Mathematics; History of Analytic Geometry. 

'Esse artigo versa uma parte da disserta<;iio de mestrado do autor defendida em 1991 na Universidade Federal de Sao Carlos. Programa de 
P6s-Gradua<; iio em Educa<;:ao. Em 1994, tendo como referencia essa di sserta<;iio. o autor publicou um artigo no Boletim de Educa<;:iio 
Matematica (BOLEMA), UNESP de Rio Claro (ver bibliogratia), referente ao aspecto metodol6gico da utili zar;ao da hist6ria da 
matematica no ensino da matematica. Naquele momento, dada a preocupa<;:iio do autor em explicitar o aspecto metodol6gico da utili zar;ao 
da hist6ria num contexto mais geral. algumas questoes hist6ricas referentes ao ensino da geometria analitica acabaram aparecendo. porem 
de torma secundaria. Ja o objetivo do presente artigo, e o de destacar algumas considera<;oes hist6ricas da geometria analitica visando a 
melhoria de seu ensino. considera<;:oes essas apresen tadas tendo como pre-requisitos a compreensao do papel da hist6ria da matemati ca 
para a melhoria do ensino da matenu\ticaja devidamente explicitada no artigo publicado no BOLEMA. 

2 Departamento de Educat;ao- Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UN ESP - 19060-900- Presidente Prudente - Estado de Sao Paulo- Brasil. 
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0 emprego da historia da matematica no 
ensino desta ciencia tern sido uma alternativa muito 
apontada por educadores interessados na melhoria 
do ensino da matematica. 

No entanto, o uso da historia no ensino 
tern se concretizado em ar;:6es que nao tern 
apontado para uma possivel intervenr;:ao na propria 
elaborar;:ao dos conceitos. 0 que se tern visto, e a 
historia da matematica sendo utilizada como urn 
recurso informativo ou ilustrativo para o ensino de 
determinado conceito ou topico (Jardinetti, 1994, 
1996t 

Embora seja importante a utilizar;:ao da 
historia da matematica da forma ilustrativa ou 
informativa, essa utilizar;:ao pouco contribui para o 
entendimento da propria logica dos conceitos. 

A historia da matematica demonstra que 
esta ciencia e elaborada segundo uma logica 
dinamica que possibilita relar;:6es sobre relar;:6es. No 
entanto, o ensino da matematica tern promovido 
procedimentos em que a apropriar;:ao dos conceitos 
tern sido dada sem relar;:6es entre eles. Verifica-se 
existir uma situar;:ao contraditoria. Ao mesmo tempo 
que o professor fala aos alunos da historia de uma 
ciencia belissima, uma ciencia cuja evoluyao se da 
de forma dinamica e por relar;:6es, esse mesmo 
professor realiza urn ensino em que os conceitos sao 
apropriados sem a compreensao das relar;:6es 
existentes entre eles, atraves de mecanismos 
arbitrarios de memorizar;:ao. 

E preciso promover profundas reflex6es 
quanta a relar;:ao entre a historia da matematica e 
seu ensino de maneira que os procedimentos de 
ensino reflitam a riqueza e dinamicidade encontrada 
na historia. E preciso buscar na historia, os 
elementos necessaries para a elaborayao de 
sequencias logicas de ensino, de forma que essas 
sequencias reflitam a historia quanta a logica 
intrinseca que rege a evolur;:ao dos conceitos. 

Entre outros aspectos, e preciso entender 
a necessaria diferenciayao entre a funr;:ao 
metodologica desempenhada pela investigar;:ao 
historica no momenta da fundamentar;:ao teorica do 
professor e a funr;:ao metodologica da investigayao 
historica no momento da elaborayao e execur;:ao de 
procedimentos de ensino. 

Visando possibilitar uma melhor reflexao 
sobre a necessidade dessa diferenciayao, a seguir 
serao apresentadas algumas considerar;:6es sobre o 
uso da historia no ensino da matematica para o caso 
particular do ensino de geometria analitica 
(Jardinetti, 1991 ). 

Primeiramente, e preciso observar que o 
ensino da geometria analitica nao tern promovido 
procedimentos de ensino coerentes para a 
compreensao da logica de elaborar;:ao dos conceitos 
da geometria analitica. As abstrar;:6es algebricas 
reduzem-se no ensino atual, a abstrar;:6es vazias, 
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desvinculadas de qualquer relayao com seus 
correspondentes geometricos. A relar;:ao entre os 
conceitos algebricos e os conceitos geometricos no 
interior dos conceitos da geometria analitica, e 
reduzida a uma mera associar;:ao mecanica entre 
curva e equar;:ao com enfase na manipular;:ao das 
equar;:6es algebricas. 0 aluno recebe urn conjunto de 
informar;:6es que sao assimiladas atraves da 
operacionalizar;:ao de determinadas formulas. Nao 
sao apresentados procedimentos de ensino que 
far;:am o aluno entender o processo de evolur;:ao da 
geometria analitica, a sua logica de elaborar;:ao. Da
se enfase no calculo algebrico, assim entendido 
enquanto manipular;:ao de formulas por 
memorizayao, impossibilitando a compreensao da 
relar;:ao ali existente entre conceitos algebricos e 
geometricos. Ao procederem desta forma, esses 
procedimentos reduzem todo o processo de 
unificar;:ao entre as curvas e as equar;:6es a uma 
associar;:ao meramente mecanica entre urn e outro. 

Para a superar;:ao da ausencia de relar;:ao 
entre algebra e geometria promovida nos 
procedimentos de ensino da geometria analitica, se 
faz necessaria compreender a genese de seus 
conceitos. Para isso, a investigayao historica revela 
ser urn fundamento para a compreensao da logica 
de elaborar;:ao da geometria analitica. 

No entanto, nao basta somente ir a 
historia. Nao se trata somente de dominar certos 
aspectos da historia da geometria analitica, pois, o 
que se procura na historia e a compreensao da 
logica de elaborar;:ao da geometria analitica. 
Portanto, o que se busca na investigar;:ao historica 
nao sao fatos meramente historicos, mas sim, fatos 
na historia que expliquem a logica da elaborar;:ao da 
geometria analitica e, tendo em maos esses 
elementos, verificar o que se tern feito hoje no ensino 
atual de geometria analitica que tern determinado 
uma ausencia de relar;:ao entre algebra e geometria. 

A geometria analitica hoje presente no 
ensino de matematica retrata, como todo conceito 
escolar, os trar;:os essenciais de toda a produr;:ao 
historica desse conceito. Trata-se daquilo que e 
fundamental para que todo individuo possa se 
apropriar do conceito sem ter que refazer todos os 
percalr;:os da evolur;:ao historica. Portanto, nao 
denota toda a historia da geometria analitica, mas 
sim, aquila que e essencial da evolur;:ao do conceito, 
isto e, os trar;:os historicos essenciais. 

Percebe-se assim, que ir a historia e 
condit;:ao necessaria para se captar a 16gica do 
conceito, porem nao e condiyao suficiente para a 
elaborayao e execur;:ao de sequencias de ensino 
eficazes para a garantia da assimilayao da logica 
desse conceito. A historia meramente factual nao 
fornece a necessaria organicidade logica para 
execur;:ao de procedimentos de ensino. Em outras 
palavras, a historia dos conceitos da geometria 
analitica nao se realiza na mesma sequencia logica 
dos aspectos essenciais de sua evolur;:ao presentes 
nos procedimentos de ensino. A historia factual, 
cronologica, apresenta uma serie de informar;:6es, 
elementos, caminhos nao so desnecessarios para a 
compreensao, pelo educador, da logica de 
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elaborayao dos conceitos, como ate mesmo 
desviadores em rela<;:ao aos aspectos fundamentais 
(Engels in Duarte, 1987, p.25). 0 educador, nao 
dispondo de urn instrumental metodol6gico
investigativo nao consegue diferenciar os momentos 
fundameritais daqueles nao fundamentais com vista 
a elabora<;:ao e execuyao de procedimentos de 
ensino relacionais e dinamicos. 

Portanto, nao se trata de sismplesmente 
reproduzir a hist6ria, mas sim, de reproduzir a 
essencia da 16gica das rela<;:6es do conhecimento na 
sua forma atual, os tra<;:os essenciais que sintetizam 
de forma 16gica o desenvolvimento hist6rico desse 
conteudo. Nao basta utilizar a hist6ria como urn 
fundamento para o professor ter urn maior 
entendimento da genese dos conceitos, e preciso 
utilizar a hist6ria para promover a elaborayao e 
execu<;:ao de procedimentos de ensino. 

Diante destes fatos, o ponto de partida da 
investiga<;:ao hist6rica para a interven<;:ao no ensino 
da geometria analitica sao os conceitos atuais que 
comp6em o ensino de geometria analitica. Ora, esse 
ensino nao promove uma rela<;:ao entre algebra e 
geometria. 

0 que se verifica em muitos livros 
didaticos, e a existencia de muito pouca referencia 
hist6rica a respeito da genese da geometria analitica 
(por exemplo lezzi(1983, p.1-g) e Bongiovanni, Leite, 
Laureano (1993, p.133)). Em linhas gerais, os livros 
didaticos tao somente informam que a geometria 
analitica e urn ramo da matematica elaborado por 
Descartes (interessante verificar que em sua maioria, 
nao fazem referencia a Fermat) a partir do 
desenvolvimento dos conceitos algebricos num 
estagio em que foi possivel a utiliza<;:ao desses 
conceitos na analise dos procedimentos geometricos 
dos antigos ge6metras gregos. Criava-se assim, a 
possibilidade de unificayao entre algebra e 
geometria. 

No entanto, ao mesmo tempo que os 
livros didaticos fazem referencias a hist6ria da 
geometria analitica, esses mesmos livros didaticos 
nao explicitam a 16gica interna que possibilitou essa 
unifica<;:ao e, muito menos, promovem 
procedimentos de ensino que viabilizem a 
apropria<;:ao dessa 16gica e a consequente 
compreensao do que seja efetivamente geometria 
analitica. 

E preciso entao recuperar na hist6ria, a 
16gica que possibilitou a rela<;:ao entre geometria e 
algebra, constituindo assim, a geometria analitica e, 
entao, executar a elaborayao de procedimentos de 
ensino fieis a essa 16gica. Essa recupera<;:ao se da a 
partir da analise dos conceitos atuais de geometria 
analitica. Se a geometria analitica possibilitou uma 
unifica<;:ao entre algebra e geometria, e preciso 
verificar na hist6ria o desenvolvimento da geometria, 
0 desenvolvimento da algebra e porque, antes de 
Descartes, nao foi criado condi<;:6es para essa 
unifica<;:ao. 

A sintese dessa investigayao hist6rica 
pode ser assim retratada (maiores detalhes podem 

138 

ser lidos diretamente na obra do autor (Jardinetti, 
1991, p.72-208)). 

A geometria analitica foi inicialmente 
elaborada por Rene Descartes(1596-1650) e 
Fermat(1601-1655). Em Descartes, as primeiras 
ideias da geometria analitica foram apresentadas na 
obra "Geometria", urn apendice do seu livro 
"Discurso do Metoda - Para Bern Conduzir a Razao e 
Buscar a Verdade nas Ciencias" publicado em 1637 . 
Ja em Fermat essas ideias estao presentes na sua 
obra "Ad locus pianos et solidos isagoge" 
("lntrodu<;:ao aos Lugares Pianos e S61idos") 
publicada somente ap6s sua morte. 

Os conceitos apresentados nessas obras 
foram elaborados a partir da utiliza<;:ao dos conceitos 
algebricos desenvolvidos nessa epoca na analise 
dos resultados da geometria euclidiana. Essa 
utiliza<;:ao determinou uma unifica<;:ao entre os 
processos algebricos e geometricos ate entao 
existentes, propiciando urn avan<;:o para a 
compreensao das pr6prias especificidades presentes 
na algebra e na geometria. 

Ate entao, havia processos de 
constru<;:6es geometricas que, apesar, de bastante 
desenvolvidos, eram, entretanto, heterogeneos. 
Cada matematico utilizava urn processo proprio. 

A geometria analitica surge como um 
recurso inovador porque passou a utilizar processos 
algebricos para homogeniza<;:ao dos procedimentos 
geometricos, atraves de uma reorienta<;:ao com base 
na similariedade de ideias de cada problema. 

Se, por urn !ado, na geometria analitica ha 
o esclarecimento das constru<;:6es geometricas pelo 
enfoque algebrico, por outro !ado, as pr6prias 
express6es algebricas atraves de suas equa<;:6es, 
passaram a ser melhor interpretadas pelo auxilio de 
suas representa<;:6es geometricas construidas pelos 
conceitos reelaborados pela geometria analitica. 

Na Grecia antiga, as propriedades 
intrinsecas da figura geometrica eram analisadas 
atraves dos conceitos da geometria euclidiana. 

A riqueza da geometria grega permitiu o 
surgimento dos primeiros trabalhos algebricos, 
trabalhos estritamente vinculados as figuras 
geometricas. Mas a geometria euclidiana, se, por urn 
!ado, permitiu o surgimento dos primeiros resultados 
algebricos, por outro !ado, logo se revelaria 
cerceadora do pleno desenvolvimento algebrico. 

Ocorre que a base numenca da 
matematica grega nao era flexivel o bastante para a 
elaborayao de simbolos algebricos pr6prios. 0 
tratamento geometrico dado a grandezas 
incomensuraveis determinou o desenvolvimento de 
uma "algebra" com fei<;:6es totalmente geometricas. 
Essa "algebra geometrica" vai determinar urn 
impulso cada vez maior a processos heterogeneos 
de constru<;:6es geometricas, bern como, determinar 
a impossibilidade de se elaborar instrumentos 
algebricos pr6prios desvinculados dessa empiria 
geometrica. 
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E importante observar que para o 
entendimento da geometria analitica, a investiga<;ao 
historica no momenta da analise da geometria 
antiga, tambem aponta um outro elemento 
fundamental. Trata-se da no<;ao de coordenadas 
geometricas. E muito interessante esse fato porque a 
geometria euclidiana lan<;a os primeiros indicios 
daquilo que Descartes, muitos seculos mais tarde, 
pode apreender sob a optica de uma algebra ja 
bastante desenvolvida e assim, lan<;ar as bases 
fundamentais da geometria analitica. 

As primeiras no<;oes abstratas de 
coordenadas geometricas surgiram nos estudos 
geometricos de Menaecmo(375-325 a.C.) e de 
Apol6nio(aproximadamente 260 a 200 a. C.). Trata-se 
de um conceito de coordenadas muito distante do 
conceito hoje entendido. 

As coordenadas em Menaecmo e 
Apol6nio apareciam atraves de eixos de referemcias 
utilizados posteriormente a curva para o estudo de 
suas propriedades. 

Interessante observar que nos trabalhos 
desses ge6metras, as equa<;oes eram obtidas pelas 
curvas , e nao que as curvas fossem obtidas pelas 
equa<;oes que as representassem. Nao existia, nos 
procedimentos adotados, uma biunicidade entre 
curva e equa<;ao, biunicidade essa, hoje existente na 
geometria analitica . Porem, os estudos de 
Menaecmo e Apol6nio foram decisivos para as 
inova<;oes matematicas apresentadas por Descartes 
seculos mais tarde. 

0 atrelamento a figura geometrica, se 
antes era motivo de avan<;o das expressoes 
algebricas, com o tempo revelou-se entrave para seu 
desenvolvimento. Tornou-se indispensavel para o 
plena aprimoramento algebrico, novas condi<;oes 
que nao fossem as que fundamentavam a geometria 
euclidiana. Essas condi<;oes foram dadas pela 
matematica hindu e arabe. 

0 que se ve, com a colabora<;ao desses 
povos, e um impulso maior para 0 desenvolvimento 
algebrico, apesar de uma fase inicial muito ligada a 
influencia grega, tanto que os resultados algebricos 
obtidos eram confirmados em sua veracidade logica 
pelos procedimentos geometricos gregos. Mas aos 
poucos a algebra foi se firmando em sua autonomia. 
No entanto, a constru<;ao dessa autonomia foi se 
realizando na sua dicotomia em rela<;ao a geometria 
grega, isto e, os processes algebricos e euclidianos 
foram sendo interpretados de forma dissociada. 

A autonomia algebrica vai encontrar seu 
limite maximo, quando se transforma em instrumento 
proprio de investiga<;ao dos proprios procedimentos 
geometricos que, historicamente, foram sua origem. 

E o momenta da sintese entre algebra e 
geometria com o surgimento dos primeiros conceitos 
da geometria analitica com Descartes e Fermat. 

Particularmente Descartes, ao perceber a 
rela<;ao entre as coordenadas e as figuras a partir do 
estudo sobre os trabalhos de Apol6nio, acaba 
unificando as expressoes algebricas as formas 
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concretas das figuras geometricas mediante a 
associa<;ao entre curvas e equa<;oes. 

Trata-se de uma reinterpreta<;ao dos 
processo de constru<;oes geometricas dos gregos 
em que Descartes utilizou-se da algebra ja 
totalmente desenvolvida em sua epoca. Essa 
reinterpreta<;ao se deu pela analise do problema das 
tres ou quatro retas formulado pelo matematico 
Papus de Alexandria. 

Descartes percebeu que as dificuldades 
dos gregos residiam no fato deles nao terem 
conseguido desenvolver processes algebricos que 
levassem a elabora<;ao do calculo para 
aprimoramento do estudo das figuras. Foi 
exatamente o fato de ter compreendido estes limites 
da geometria grega que levou Descartes a 
considerar a importancia dos calculos algebricos 
desenvolvidos em sua epoca. Ele percebeu que a 
algebra ja desenvolvida e OS metodos geometricos 
que vinham sendo desenvolvidos de forma cada vez 
mais heterogeneos se completavam, possibilitando 
um desenvolvimento mutuo. 

Portanto, gra<;as aos instrumentos 
matematicos de sua epoca, isto e, a algebra 
desenvolvida na Renascen<;a e os processes 
geometrico dos antigos, Descartes elabora os 
primeiros conceitos da geometria analitica. 

Com o progressive desenvolvimento da 
geometria analitica, as propriedades geometricas 
das figuras passaram a ser profundamente 
esmiu<;adas pelo auxilio da analise algebrica sem 
que essas expressoes algebricas se limitassem as 
figuras geometricas que eram inicialmente o seu 
instrumento matematico de elabora<;ao. Da mesma 
forma, com a geometria analitica, os processes 
algebricos passaram a ser melhor compreendidos 
mediante sua representa<;ao geometrica. 

Como decorrencia, percebe-se que no 
desenvolvimento historico dos conceitos da 
geometria analitica os processes algebricos 
acabaram sendo instrumento para compreensao das 
figuras geometricas que lhe foram inicialmente ponto 
de partida e momentaneamente entrave para seu 
desenvolvimento. 

Diante da investiga<;ao historica, a partir 
dos aspectos essenciais presentes na constitui<;ao 
dos conceitos atuais de geometria analitica aqui 
apresentados, verifica-se que o seu ensino nao tem 
promovido a compreensao da rela<;ao entre algebra 
e geometria. Ve-se apenas uma exposi<;ao dos 
principais resultados algebricos mediante uma 
associa<;ao mecanica entre curva e equa<;ao. As 
expressoes algebricas sao reduzidas a formulas e as 
figuras geometricas recebem um papel secundario 
ao serem utilizadas apenas para justificar o modo de 
ser das expressoes algebricas, isto e, apenas para 
comprovar, ao nivel do desenho, a forma utilizada 
com simbolos algebricos. 

Se a evolu<;ao historica dos aspectos 
essenciais da geometria analitica retrata uma logica 
regida por uma reciprocidade existente entre algebra 
e geometria mediante um movimento de supera<;ao 
dos procedimentos geometricos pelos procedimentos 
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algebricos, entao o ensino da geometria analitica 
necessita refletir essa 16gica intrinseca a essa 
historicidade evidenciada. Em outras palavras, a 
execuc;;ao e elaborac;;ao dos procedimentos de ensino 
da geometria analitica necessita promover o 
desenvolvimento de um raciocinio por relac;;ao que 
surge a partir da analise da figura geometrica e da 
forma algebrica correspondente. 

Esse raciocinio por relac;;ao, deveria 
iniciar-se ja no momenta da apresentac;;ao das 
coordenadas geometricas. A investigac;;c3o hist6rica 
mostra o conceito de coordenadas cartesianas como 
sendo o elemento mediador na relac;;ao entre as 
figuras geometricas e suas correspondentes 
express6es algebricas. 

No entanto, nos procedimentos de ensino 
em geral, o conceito de coordenadas e apresentado 
de forma mecanica. Nao se esmiuc;;a os aspectos 
relacionais ai implicitos entre os processes 
algebricos e geometricos - a essencia da geometria 
analitica. Com os primeiros conceitos que se 
seguem, isto e, equac;;ao da reta, circunferencia , etc, 
0 sistema cartesiano frequentemente passa a nao 
ser empregado. As resoluc;;6es se dao atraves da 
execuc;;ao de formulas e quando as coordenadas sao 
utilizadas, isto se da apenas como uma tecnica para 
"desenhar" a reta ou c6nica encontrada atraves da 
equac;;ao algebrica. Com a absolutizac;;ao do calculo 
algebrico presente no ensino, toda a geometria 
analitica e direcionada para resoluc;;ao mecanizada 
de problemas que envolvam calculos algebricos. Na 
medida que a 16gica que permeia a elaborac;;ao dos 
conceitos nao e respeitada , o conceito das 
coordenadas quase nao e utilizado. Quando 
utilizado, restringe-se a procedimentos mecanicos 
para construc;;ao das figuras geometricas. Sua 16gica 
de elaborac;;ao e reduzida a uma tecnica para 
visualizar as figuras geometricas. 

A correta apreeiisao do sistema 
cartesiano de coordenadas se da em func;;ao da 
16gica de elaborac;;ao da correspondencia biunivoca 
entre pontos e numeros reais a partir de um aspecto 
problematico que justifique sua genese, e nao numa 
forma imediata, dada, como um instrumento que com 
o decorrer dos conceitos justifica-se seu uso, mas 
nunca seu real significado. 

A genese do sistema cartesiano se deu a 
partir da necessidade de se interpreter os conceitos 
geometricos para a linguagem numerica atraves da 
quantificayao dos pontes que determinam uma figura 
qualquer. Para isso, tornou-se necessaria a 
elaborac;;ao de um instrumento matematico que 
propiciasse o estudo numerico da figura. Sendo 
assim, as coordenadas surgiram enquanto um 
procedimento proprio para determinar a posic;;c3o de 
um ponto da figura atraves de sua representac;;ao 
numerica. 

0 procedimento implicito ao conceito de 
coordenadas apoia-se na possivel correspondencia 
entre numeros reais e pontos de uma reta mediante 
a construc;;ao de um ponto de origem como 
referencia, uma unidade de medida e uma direc;;ao. 
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Diante da reciprocidade entre reta e 
numeros reais, fez-se possivel a elaborac;;ao do 
sistema cartesiano de coordenadas. As 
coordenadas, ao retratarem a representac;;ao 
numerica dos pontos de uma figura, determinaram 
desta forma, a sua representac;;ao algebrica reciproca 
atraves da equac;;ao elaborada pelos numeros 
correspondentes aos seus pontos. 

Como tal , a 16gica implicita presente nas 
coordenadas reflete o aspecto relacional entre 
algebra e geometria. A apresentac;;ao deste conceito 
em sala de aula precisa, necessariamente, se pautar 
na revelac;;ao desta correspondencia, sem o que o 
raciocinio relacional nao e apreendido pelo aluno. 

Como subsidio para elaborac;;ao futura de 
procedimentos de ensino, sugere-se que para o caso 
das coordenadas, esse conceito seja apresentado 
aos alunos de forma a evidenciar a reciprocidade 
entre algebra e geometria. lsto e, a construc;;ao do 
conceito de coordenadas deve-se se dar, 
inicialmente, partindo de elementos geometricos para 
se chegar a seu correspondente elemento algebrico 
e, vice-versa, partindo de elementos algebricos, 
chegar a seus correspondentes elementos 
geometricos (Jardinetti, 1991 , p. 263-75). 

Compreendida a relac;;ao entre as 
express6es algebricas e geometricas a partir da 
apreensao correta do sistema cartesiano de 
coordenadas, os demais conceitos podem ser 
reelaborados de forma a refletirem tambem essa 
reciprocidade. 

Se por um lado o conceito de 
coordenadas e o elemento mediador na relac;;ao 
entre as figuras geometricas e suas correspondentes 
express6es algebricas, por outro lado, a 16gica 
intrinseca a hist6ria da evoluc;;ao da geometria 
analitica evidencia tambem que a figura geometrica e 
a expressao concreta imprescindivel para apreensao 
das estruturas algebricas abstratas. Em outras 
palavras, a figura geometrica constitui o fio condutor 
do raciocinio para apreensao dos conceitos da 
geometria analitica. 

Assim, e fundamental para o ensino da 
geometria analitica , entender a figura geometrica 
como o elemento que vivifica a expressao algebrica 
abstrata. A forma algebrica, sem sua relac;;c3o com a 
representac;;ao geometrica , torna-se para o aluno, 
uma abstrac;;ab esterii.' 0 calculo algebrico 
processado na geometria analitica, se estrutura 
atraves do respaldo do concreto da figura 
geometrica. lsso no entanto, nao quer dizer, que na 
geometria analitica a algebra estaria "dependente" 
da geometria. A algebra apresenta autonomia, 
porem na geometria analitica, ela precisa ser 
entendida na relac;;c3o com a geometria. 

0 problema do ensino atual e que a 
autonomia algebrica e relevada ao extrema, 
perdendo-se com isso a necessidade da relac;;ao com 
a geometria. 0 ensino da geometria analitica atual 
limita-se a proceder calculos algebricos e, com isso, 
perde-se a possibilidade de entendimento da relac;;ao 
com a geometria, essencia do significado do que 
seja geometria analitica. 
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As figuras geometricas, de ponto de 
referencia da relar;:ao com a algebra, aparece no 
ensino atual como ilustrar;:ao dos dados obtidos pelas 
formulas algebricas. Os dados geometricos nao sao 
abordados pelo enfoque da ·relar;:ao de reciprocidade 
com os resultados algebricos. A utilizar;:ao ocorre 
atraves de uma redur;:ao dos aspectos relacionais, 
extraindo os dados geometricos estritamente 
necessaries que justificam as formulas. Os dados 
geometricos ai aparecem sempre como elementos 
justapostos e nao como condutores de um processo 
de apreensao dos conceitos desde o estagio de 
captar;:ao da logica do processo de formar;:ao desses 
conceitos ate o estagio de apreensao desses atraves 
da elaborar;:ao de exercicios. 

Portanto, no ensino atual de geometria 
analitica, verifica-se que as express6es algebricas 
sao reduzidas a formulas e as figuras geometricas 
recebem um papel secundario ao serem utilizadas 
apenas para justificar o modo de ser das express6es 
algebricas, isto e, apenas para comprovar ao nivel 
do desenho a forma utilizada com simbolos 
algebricos. Dessa forma, a figura geometrica 
aparece como justaposir;:ao ao calculo algebrico. 
Com isso, ela perde sua funr;:ao de direr;:ao do 
raciocinio do aluno, direr;:ao esta que faz o aluno 
"visualizar" a figura geometrica no ato de 
desenvolver 0 calculo algebrico. 

Portanto, com a investigar;:ao historica 
desenvolvida a partir dos trar;:os essenciais da 
geometria analitica, verificou-se que a estrutura 
conceitual da geometria analitica retrata, na sua 
essencia , uma reciprocidade existente entre algebra 
e geometria mediante um movimento de superar;:ao 
dos procedimentos geometricos pelos procedimentos 
algebricos, atraves de uma inclusao desses em 
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relar;:ao a aqueles. Em funr;:ao dessa 16gica de 
elaborayao, a execur;:ao de procedimentos de ensino 
ocorre. mediante o ·desenvolvimento de um raciocinio 
por relar;;Bo que surge a partir da analise da figura 
geometrica e da forma algebrica correspondente. 

Se esse raciocinio por relayao foi aquele 
que possibilitou o desenvolvimento do conhecimento 
matematico e o proprio surgimento da geometria 
analitica, os procedimentos de ensino precisam 
garantir uma sequencia 16gica de raciocinio que 
permita ao aluno ir usando os dados por relar;:ao e 
nao por justaposir;:ao. lsto, desde o momento da 
apropriar;:ao dos dados conceituais ate a execur;:ao 
dos exercicios. 

As considerar;:oes aqui colocadas 
evidenciaram a importancia da hist6ria para a 
elaborar;:ao e execur;:ao de procedimentos de ensino. 
Atraves da investigar;:ao hist6rica dos trar;:os 
essenciais hoje constituidos no ensino de geometria 
analitica, foi possivel entender a 16gica que permeia 
a evolur;:ao desse t6pico da matematica. 

Interessante notar como os trar;:os 
essenciais hoje constituidos se, porum lado, revelam 
aspectos norteadores para a investigar;:ao hist6rica, 
por outro lado, escondem aspectos que s6 mediante 
a investigar;:ao hist6rica, podem ser clarificados. Em 
outras palavras, a 16gica do produto revela e 
esconde a 16gica do processo (Duarte, 1987, p.13). 
No entanto, a 16gica do processo acaba apontando 
para aspectos fundamentais que hoje no ensino sao 
colocados como aspectos secundarios, e por 
apresentarem-se de forma secundaria, nao sao 
plenamente evidenciados, contribuindo para uma 
compreensao parcial e fragmentaria da 16gica dos 
conceitos. 
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