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UMA MATEMATICAPROFISSIONAL PARA OURSOS 

ESPECIALIZADOSO 

Prof Kieber Farias Pinto 
Ii 

"0 PROFESSOR NAO ENSINA, 

AJtJDA 0 ALUNO A ATRENDERO 

Lauro de Oliveire Lima. 

No Brasil os 6rgos encarregados da educecao estao a cr1 

ar cursos de formaçao de tcnico de nveis mdio e superior. 

A Lel de Diretrizes e Bases possibilitou a integraçao do 

nivel mdio corn o elementar e al estao os curses prirnrios corn seis 

anos, ±'indo os quais pode o estudan -te ter melbores condiçoes de en 

frentar Un trabalho pro±'issional no cornroio na indstria Ou nos 

services pi1Dlicos, 

A Del também flea faculta a elaboracao de programas. 

Todo professor de Matemtica sente srias dificuldades / 

corn programs que tern a veneer0 

E seriern duas as causas fundamentals : 

s) felts de urn alicerce onde se possa lancer a es 

trutura para urns formacao especifice. 

b) inedequaçao dos prograrnasp 

No esquema detrabaiho dos 6rgaos educacionais no 	±1 
cii urns interferncia individual do p.rofessor de rnaterntica, viscn 

do corrigir as possIveis distorçoes no ambitode sue matria. 

da cornpe -tncia dos expositores dste Senilnrio,ap6s te 

rem anelisendo as irnplicaçoes do ensino da Materntioa corn a educa-
çao, melD social, cultura a desenvolvimento esta comuñicaçao dizen 

do des nossas inquietudes come professôres, teis como : 

1. - FALTA DE 'EMBASAMENTO 

Todo professor reolarna, em seus alunos, a deficiricie / 

de conhecirnentos 0  
1.1.- Nao pode o professor Universitrio / 

ministrar aulas de Clculo Infinite-

simal a alunos que chegarn Universi 

dade sern a formaçao minima dBda/ 

nos cursos de 29 dole. E l as he- 

- 	 róis do Vestibular. 
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1.2.— 0 Indice de reprovaçoes nos exames Vestibula-

res fator de calamidadee Urn pafs em fase de 

desenvolvimento so invs de estimular oirrs 

so nos cursos superiores de formacao •tcnica/ 

fecha suas portas impossivei pactuar corn a 

FALTA DE EIVIBASAIVJENTQ., 

1.3.— 0 professor dos primeiros arios de 22 ciclo,as 

sustadissirno corn o conhecimento pi'ecrio dos 

egressos do ginsio, vence o seu programs corn 

urn "desencargo do conoincia"0 Seus alunos sao 
capazes de entender a trigonornetria, a georne-

tria ana1tica e mesmo as derivadas. Infeliz-

inente, porm, nao chegarn so trmo das ques 

toes que ihes sao propostas porque "errarn 8na 

• virgula", ficam perplexos dian'te de 0001 v e 
nao conseguem entender o que 4 urns equaçso:ee 
tao incapazes de encontrar as solucoes pars e 

• 	quaçao do tipo 5x3 ... 0, 
o &insio foi conc1udo a cb1a" ajudou umpou 
coce n6s nao podernos nos recusar a encarar es 

te problema. Ele existe. 

1.4,— 0 professor do ginsio adrnite corno matria Co 

nhecida as operaQes corn fracoes ou entendi 
men -to l6gico do Sistema M&trico Decimal (as - 

sunto que a maioria nao domina) e d-1he nas 

3 refeiçes, o a1imento indispensve1 dos 5 

casos de fatoraçao Fica assustado, porém, / 

quando os resultados sao flegativOs Afinal de, 

Conta 1es ficararn 5 arios na Escola Priméri 

1.5.— E as nOsss professôras primrias - rnerecem / 

Y 
	 rneu mais profundo respeito - s voltas corn a 

psicologia infantii corn os 'planos de aula"e 

corn as reunioes, desdobram—se pars ensinar a 

maternética que conhecern. Mas ninguérn tern me - 

Thor conheciniento da eduöaçao ou da psicolo 

gia educacional que a pro±essra priniria,990 

dos profess6res do ensino mdo que me perdo-

ern. Os flOsss mestres universi -térios que is-
•mais me ouçam, 

1.6.— As mestras primrias vieram dos ginésios e ti 
verarn formaço especfica pars professras em 

1 ano (o primeiro) do Curso NormaL Nao cons. 
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ta que 3aja fundamental preocupaço dosnos-

sos dirigentes corn b Curso de Materntica do 

EnsinoNormal encaminhando pars 14 Os profes 

sares mais expressivos. E me refiro a conjun 

turs nacionaL E, tambm, nao sei se oso Os 

alunos.mais interessados em conhecer os mean 

dros da Matema'tica que, por isso, procuram / 

se formar em profess6res primrios., 
Picamas indagaçoes: 

So v1ids as ob.servaçes acima? 
1.6.2.— Comb ten -tar corrigir a falta de emba 

sarnento? 

2 - INADEQUAQO DOS PROGRAMAs 

2.1.— Escola Primria 

2.1.1.— Os conhecimen -tos exigidos des nossas 

crianças poderao etar complexos,des 

necessriamente extensos, ou profun-

dos pars as reais necessidades do gj 
nsio, ou pars sue rnente 

2.1.2,— Pode—se crer no desin -tersse da or± 

ança em aprender duranteThulas e au 
las o que o mundo moderno j ihe e 

sinou Havens que se dan forms a eA s 
tes conhecimentos e estrutur-1os, 

2.1.3.,— H que se considerar a necessidade / 

da±ormaç'o profissional do estudan-

te da Escola Primria, nos cursos do 
6(seis) anos, 

2,1.4,— Esteremos corn necessidade de simpli- 

ficaço dos programas? Como reagirialu 
I 	

a urna flossa sugestao as mestras pri- 
mrias? 

2.2.— Esoola Mdia - Os assuntos tretados nos gins 
sios sofrem permanente modificaçes e h 1±-

berdade ne formuiaço de curriculos, Temos / 

assistido a urnsrrnutaço das diversas e 

tradicionais peças do curriculo de matemti-
cae Dis -to resultarn novos .programas Se fizs 

semos cornbinaçes dsses elementos n e n e / 
distribuissemos os grupamen -tos pelos diver-
sos cursos profissionais especializados, ju 
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tando-se a cads urn indispensve1 contri-

buitao dos conhecimen -tos que a civiliza-

çao nos oferece, ±erIamos muita chance / 

de acertar corn urn born progrsrna 0  
Vejarnos alguns exemplos: 

2.2.1,- 0 Curso Secundrio - Seria 	urn 

curso especializado em humanida-. 

• 	 de0 
• 	2.2,2.- 0 Curso de Ele±r6nica - U.saria a 

• 	 rgua de c1cu1opara as opera - 

çoes, substituindo, nos casos / 

prticos, a tbua de logaritimos. 

Estudar-se-jam os 4bacos em no - 

çoes prticas de Nomografia, Es-

tatistica, eto, 0 etc. ficaria a 

cargo de urn born profissional em 
• 	

eletr6nica, 0 professor demate- 
• 	 rn4tica seria ouvido, 

2.2.3.- Para urn Curriculum de Matemtica 

do Curso de Secretariado, OUV±rI 

• 	 amos os administradores sempre / 

descontentes corn seus secretri- 
• 	 os de en-tender a "tabela Price" 

- 	 ou sentir se escrever" 0,40/00 / 

de 50 igual a 20" 	urn absurdo / 
ou 	coisa razove1, 

3 CURSO NOTtJRNQ E CURSO DIURNO 	 - 

3.1.- J4 conhecemos o problems local onde mais de 
50% da popu1aço escolar freqenta o Curso / 

S 

	

	 Npturno. Os problemas de inadguaco e falta 

de embasamento, anteriormerite suscitados, 

florarn aqui corn uma pJnitude surpreenden -te, 
3,2.- A mente do adultô cOrn formaço ou deformaçao 

•  profissional é urn novo elemen -to que torna / 
mais dificil vencer os obstculos j4 comenta 
dos.. 

S 

3,3,- Ao Curso Noturno ernergern os alunos que vo/ 
tentar exames v6stibularespOissao criaturas 

corn as mesmas vicissitudes e anseios dos seus 

•  colegas do diurno. E, se nos ativermos ao / 

problems de BrasIlia vamos e.ncontrar nesta/ 

multido dos nossos estudantes do CEIVB no - 
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turno, que nao cabem fIsicarnente den- 
tro do prdio, aqu1es estudantes fun 
cionrios do curso-matincl cjue fo± 7 
transferido pars CursoVespertino. Que 

tratamento se poderiadar pars estes 

estudantescansados, mal alimentados, 

corn a1as em perlodosmenores, corn con 
cei -tos j4 ±'orrnados, diante deprofes-

• s.6res que, em vr1os emprgos, buscam 

alcançar a legItima posiço social de 

dignidade, ôorno mestre, dentro de urns 
coletividade? 

3.4.-. Nao 	demsis recordar que 0 Govrno / 
trata o problems dos profess6re 	do 

ensino mdjo corn 4 anos universitrios 

corn aqule conhecido artigo das diver 
sas leis salarisis: 

110 PROPISSIONAL DE NVEL UNIVERSIT.RIO 

COM CURSOS MNIMOS DE 3 ANOS PICA CLAS 

SIPICADO NO NVEL 21 E 22. 05 PROPES 

SORES DO ENSINO MDIO FICAM NO T1V41i 

19". 

3.5.— 0 Ensino particular acompanha a posi-

ço o.ficial. 

3.6.— Concluso: 

qu e se conseguir rendi - 

mento corn o trinrnio: 

1 - professorThoturno 

2 - aluno noturno 

3 - rnatemtica - cincia 

exata. 

• 4 - DID.&TICA E A MOTIVAQ70 

4.1.— N8o acreditanios na f6rça de urns didtica p 

dronizada pars o tratamento da rnatemtics / 
no ensino mdio, 

4,2,—. A rnotivaço 	c..uss do.mornento, 
4,3.— 0 professor nao ensina, Ajuds 0 aluno a a. - 

pxerider. 

5 - CONSIDERAgES FINAlS 

5.1.— Os profess6res de rnatem -tica reunidos em Se 
minrio devem analisar Os Itens expostos e, 
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quando v1±dos, conoluir corn sugestoes vi 

ve±s visando: 

5o1,1(,- P6rrnulas quo melboren 0 nIvel do 

ensino corn maior OSSD±iOQ8O pelos esu 

dantes: 

5*1.2G— Meihoria do nivel do professorado 

51.3.- Reforrnu1sço dos curriculos obje-

tivando urns rnaternS'tica profissional pars 

os cursos especializados0 

5.1.4,— Ampliaçeo dos campos de conheci - 

rnerito, atualizando o ensino, para acompa-

nhar a onda desenvolvimentlsta da tcnica 
•e do cincia 

5.105,—Dgr condiçoes razoveis de traba-

iho pars o professor. 

5,16— Sugests que possam prornover urns 
ponte entre 0 ensino priinrio - mdio / 
superi or 0  

5.17.— Atitudes pars corn os estudantes / 

dos cursos Noturnos em Ocndicoesprecri-

as deaprendizagern 

6 - OBJETIVO - FIM 

ste Seminrio coLa conhecirnEnto de causa, 

em o dever de ernitir urn comunicado s6bre 

problemas do ensino da Mat?rntica. 

Ou ter pecado por ornissac 

Bras1ia, 12 de junho de 1967 

KLEBER FARIAS PINTO 


