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Neste anigo apresentar-se-h urn estudo preliniinar de urn trabalho de 
investiga$Zo em curso sobre atitudes e concepp5es dos professores do IBCiclo 
face i Matemitica. 

Em Portugal s3o rams OS estudos sobre OS professores do lÂ Ciclo. Ainda 
mais rdros sZo OS que se preocupam em investigar a sua relac20 corn a 
Matemitica. A investiga$Zo apoia a ideia que 6 nos primeims anos de 
escolaridadeque muitas das concep$&s eatitudes relativamentei Matemdtica 
se fomam e que essas concep$&s e atitudes sfio cada vez mais dificeis de 
alterar i medida que as criancas crescem. 

0 s  professores do 15Ciclo sZo generalistas, isto 6 ,  tern de ensinar todas as 
disciplinas e tradicionalmente, em Portugal, nZo t6m uma grande foma$Zo 
Matemstica. 

Na literature o interessepelasatitudes e concep@es dos professores perante 
a Matemhtica e o seu ensino tern vindo a crescer na ultima decada. Urn dos 
motives deste facto pode serdevido 2 conviqio crescente que as atitudes dos 
professores podem inkluenciar as suas priticas de ensino. 

De acordo corn Hyde (1989) "0 que OS professores fazem na sala de aula 6 
fim$Zo do quepensam sobre a MatemAticae como senrem a Matemitica e o seu 
ensino. A componente conhecimento esti claramente presente. mas existe 
dentro duma estrutura mais lata de atitudes, crencas e sentimentos" (p. 226). 
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Thompson (1984) verificou que"existem razks fortes paraque as concep- 
c6es dos professores (as suas crencas, visks e preferencias) acerca da 
Matedtica e do seu ensino joguem urn papel importante afectando a sua 
efidcia w m o  principais mediadores entre o conteiido e OS alunos" (p. 105). 
Afirma ainda que "se OS padroes de comportamento caractefisticos dos 
professores siio na verdade uma funqiio das suas visks, crenqas eprefetincias 
acerca da disciplina e do seu ensino, entEo qualquer tentativa para melhorar o 
ensino da Matemitica deve comecar pela compreensiio das concepc6es dos 
professores e como elas estiio relacionadas corn as suas priticas" (p. 106). 

A literatura supom a atirmaqao que as crcncas dos professores parccem actuarcorno 
filuos auavtfs dos quais OS professores interpretam e ambuem significados &S suas 
cxperiSnciasquando intcragemcorn as crianqas e adisciplina. Masao mesmo tempo. 
muitas das crencas c vis6es dos profcssores pareccm ter ongem e ser moldadas por 
experiSncias dc sala de aula. Ao iniengir corn o seu ambiente. corn todas as suas 
exigSncias e problemas, os professores parccern avaliar e reorganizar as sua crencas 
auav6s de actos refleciivos. alguns mais do quc ouuos (Thompson, 1992, p. 139). 

Por outro lado. a origem das crencas e concepc6es dos alunos sobre a 
Matemitica pode ser baseada numa variedade de causas, mas uma das mais 
imponantes situa-se ao nivel das experiencias directas, quer na escola quer 
junto dos adultos que lhesesliio pr6ximos. As concepgOes que as criancas mais 
novas desenvolvem influenciam niio s6 o seu pensamento e desempenho 
durante OS primeiros anos, mas tamb6m as suas atitudes e decis6es sobre o 
estudo da Matemitica em anos posteriores (NCTM, 1991). 

Umoutro aspectoprende-se coma naturezada Matemitica e a formacomo 
esta ciencia hes?  apresentada. Numestudo feitocom o objectivo de identificar 
as raz6es oferecidas por adultos, corn uma graduaqiio de nfvel superior, para 
as suas dificuldades, ansiedades, medos e incapacidade para cooperar com a 
Matematica. Quilter e Harper (1988) concluiram que as dificuldades estao em 
geral relacionadas niio corn complexidades conceptuais da Matematica, mas 
sim corn a sua rigidez e falta de relevhcia do assunto no ensino a que foram 
sujeitos. "0s pr6prios alunos acentuarama grande importinciado ambiente de 
aprendizagem (atitude e compet8ncia do professor) e da relevsncia e a sua 
influencia na motiva$iio" (p.127). 

Jurdak (1991) notou que as concepc6es dos professores acerca dos funda- 
mentos da MatemAtica estZo relacionados corn OS comportamentos de ensino 
e consequentemente OS professores corn diferentes concepcks acerca dos 
fundamentosda Matematica temdiferentesconcepq6esda EducacZo Matemi- 
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tica. 

As v i s k s  da natureza da Matematica eslao ligadas e reflectem-sc em formas 
altemativas dc ensinar Matemitica. no sentido que uma perspectiva epistemol6gica 
uaz corn ela conscquEncias para a prstica da educacao matcmitica (Lerman, 1986, 
p. 157). 

Outros estudos tern encontrado discrepincias entre as crenqas professadas 
pelos professores acerca da Matemitica e as suas pdticas (Brown, 1986). 
Thompson (1984) encontrou, durante a investiga@o j i  referida, professores 
cujas creneas professadas eram consistentes corn as priticas de ensino, 
enquanto que para outros havia uma grande disparidade. As inconsistencias 
reveladas nestes estudos indicam que as concepq5es dos professores sobre o 
ensino e a aprendizagem da Matemitica nioestgo relacionadas numa simples 
relacgo de causa/efeito corn as suas priticas de ensino. Em vez disso, surgem 
numa relacgo complexa, corn muitas fontes de influsncia ao mesmo tempo; 
urna dessas influencias 6 o contexto social onde o ensino da Matemitica toma 
lugar, corn todos OS constrangimentosque imp* e oportunidades que oferece 
(Thompson, 1992). Incluidos neste contexto estio OS valores, as crenqas e as 
expectativasdos alunos, dos pais, dos colegas, o programa oficial, a inspecc20, 
etc. 

Este estudo constituiu uma primeira tentativa de identificacio das concep- 
~ 6 e s  dos professores do lQ Ciclo sobre a Matedtica e sobre a Educacio 
Matemitica. Aprincipal inten950 era terum prirneiro quadro global das vis5es 
dos professores. corn vista a focalizar futuramente alguns aspectos. 

Corn vista a investigaras concepqoes sobre a Matedtica e o seu ensino de 
professores do l*  Ciclo do Ensino Bisico, foi desenvolvido um questionirio 
corn49 itens numaescala de Likertedois itens deordenacXo (verAnexo) . Este 
questionirio foi aplicado a urna amostra de 40 professores do IQ Ciclo do 
Ensino Bfisico corn diferentes forma@oeexperiencia comoprofessor. Alguns 
deles eram apenas professores M urn ano e tinham feito a forma$%o inicial 
numa Escola Superior de EducacEo, outros eram professores h i  muitos anos 
(Tabela l). Este questionirio foi completado por pequenas entrevistas indivi- 
duais, realizadas a dez professores de entre OS que tinham respondido ao 
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questiodrio, corn o objective de perceber qual o entendimento que aqueles 
tinham feito de alguns dos itens. 

Tabela 1. Ncmero de professores por anos dc expcriÂ£ncia 
Anos como professor NUmero de professores 

<5 5 
5-9 0 

10-14 6 
15-19 4 
20.24 6 
25-29 9 
30-34 4 
35-39 1 

Noia. Tfis professores nio responderam a esta questao. 

Como j i  foi dito, OS professores do IQ Cich tern namahnente uma fraca 
preparacxo matemitica. uma vez que s6 a partir de 1976 a Matemitica foi 
introduzidanoscursos de f o m q % o  inicialnas escolasdo Magisl6rio Primirio 
e cerca de 80% dos professores em exercicio em 1990/91 tinham feito a 
formaq20 inicial anteriomente a 1976. Assim decidimos elaborar o nosso 
prc5prio questionirio. tendo a preocupac5o de incluir itens que correspondes- 
sem a algumas das preocupa@es expressas nos novos programas. 

Na constm~30 do questionirio pareceu-nos importante percebermos o que 
OS professores pensam acerca da Matemitica escolar e qual o papel que 
consideram que a Matemitica deve terneste nivel de ensino, bem como sobre 
a utiliza@o de materiais, a organiza~io da sala de aula, o valor que atribuem 
a Matemhtica e a sua atitude pessoal relativamente i Matemitica. 

Assim OS itens foram agrupados em cinco categorias: 
- natureza da Matemitica 
- matemitica escolar 
- educacao matemitica 
- o valor da Matemitica 
- o gosto pela Matemitica (da pane do professor). 
0 s  itens forarn escritos tanto duma forma negativa como duma forma 

positiva para evitar enviesamento das respostas. Por exemplo, OS seguintes 
dois itens: 
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41. Eu gosto de resolver problemas dc Makmiitica corn as ouuos professores 
discorda cm absoluto discorda concorda concorda em absoluto 

42. Eu "50 gosto de resolver problemas de Matemitica quando nZo tcnho de o fazer. 
discorda em absolute discorda concorda concordn em nbwluto 

0 concordar em absoluto para o primeiro item significa gostar de resolver 
problemas de Matemitica enquanto para o segundo indica nZo gostar de 
resolver problemas. Um valornum6ric0, entre 1 e 4, foi atribuido a cada ponto 
da escala. Respostas aos itens favoriveis foram marcadas de 1 a 4 e na ordem 
inversa para OS itens desfavoriveis. Porque queriamos forcar OS professores a 
fazer uma escolha, decidimos nio incluir uma opcio "sem opiniSo", logo a 
pontuaqao total (score) possivel do questionirio variava entre 49 e 196. As 
respostas as duas pergunias de ordena~Zo foram analisadas separadamente. 

Resultados 

ApontuacSo totaldosquestioniriosvarioude 127 a 167. Emtemos globais 
podemos considerar que menos do que 50% tÂ£ uma atitude positiva (Tabe- 
la 2). mas para OS outros nio existe uma atitude negativa clara. A anilise que 
se segue 6 baseada nas cinco categorias mencionadas anteriormente. 
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Tabela 2. Dismbui$Zo das ponNaq5es (percentis, dximo e minima) 

nas cinco categorias. 
nqitens Mfnirno P 10% P=% P% P75% P90% Mfairno 

Natureza 
Malcmdtica 12 17 28 30 32 34 36 42 

Matcmdtica 
cscolar 8 15 21 23 25 26 28 30 
EducqSo 
Matemitica 15 41 42 44 48 50 52 55 

Valor da 
Matedtica 5 8 13 14 15 17 18 19 
Gosto pela 
Matem&ica 9 18 23 24 26 28 32 36 

Toul 49 127 134 141.5 145.5 150.5 157 167 

A natureza da  Matemitica 

Em primeiro lugar, OS professores parecem ter uma visio dinimica da 
Matemitica orientada para a resolu$ao de problemas. visto que 95% estao de 
acordo (concordam ou concordamem absoluto) com "A Matemdtica ndo turn 
produto acabado, mas consiste numprocesso deperguntas e respostas, cujos 
resultados contiwam abertos a revisao". 

Segundo. parece haver uma contradiqao entre aquele facto e a visio da 
Matemitica como urn corpo estitico e unificado de conhecimentos. que pode 
serexpresso pelos itens 3 e 2 (parcialmente). Mais do que 85% concordam ou 
concordam em absoluto corn o item 3 "A Matemdica i descoberto. n5o i 
criada" e 95% corn o item 2 "A Matemdtica 6formada por urn conjunto de 
regras e factos muito heis". Isto parece estar em contradiqio corn o facto de 
mais de 85% discordarem do item 11 "AMatemdtica n io  icriativa, tudo estd 
criodo". 

Terceiro, 92.5% discordant ou discordam em absoluto corn o item 1 "A 
Materndtica 6 forn~ada por unl conjunto de regras efactos ncio relacionados 
entre SF.  Da anilise das entrevistas pode concluir-se que o problema esti no 
n i o  relacionados*', o que esti de acordo corn uma visio hierirquica da 
Matemitica que 6 considerada por mais de 60% dos professores. 

Podemos ver uma esp6cie de visa0 instrumentalists na resposta ao item 2 
combinada corn a resposta ao item 6 "Em Maiemdtica deve sempre obter-se a 
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respostapara umproblema"onde cerca de 46% concordam ou concordam em 
absoluto e coma do item 10 "Para um problems i sempre imporfanie obier a 
resposta exactamente correcto" onde mais de 35% concordam ou concordam 
em absoluto. Da anilise destes resultados resulta alguma contradic50, que j i  
foi notada por Thompson (1992) quando escreveu "6 muilo conceblvel, na 
verdade provivel, que a concepqio que um professor tern da Matemitica 
inclua aspectos de mais do que uma das vis6es - mesmo aparentemente 
contraditfirias" (p. 132). 

A maior parte dos professores (80%) estio de acordo (concordam ou 
concordamem absoluto) corn "Oprincipal objectivo daMatemdtica na escola 
6 fazer con] que OS alunos oprecieni e gosteni de Maten~dica". 

Embora 32.5% discordem corn o item 15 - Estimara ordem de grandezd 
de urn resultado? tio importantecomocalcularo resultadoexacto -40% dos 
professores concordam corn "Algun~aspessoas t h  cobecapara a Mateni6tica 
outras n d o .  

Para 40% dos professores o curricula de Matemitica na escola 6 detemi- 
nado pelos alunos epara 35% pelos manuals. S6 17.5% p& oprograma oficial 
em primeiro lugar, mas 70% Fe-no em Ultimo. 

Relativamente i importincia das diferentes disciplinas ningu6m conside- 
rou a Matemitica como a mais importante. Para nove professores todas as 
disciplinas tern a mesma importancia, a Matemitica 6 colocada em segundo 
lugar por 50% dos professores e para 80% a mais imponante 6 a lingua 
matema. 

A atitude positiva 6 expressa mais claramente nesia categoria onde 314 dos 
professores tÂ£ uma atitude positiva. 

A maioria dos professores concorda corn a utiliza$io dos materials (mani- 
pulativos e calculadoras), embora a percentagem de acordo corn a utiliza@o 
das calculadoras seja menor do que corn OS outros materiais. 

Acerca da metodologia encontrarnos algumas contradi$&s, porque ao 
mesmo tempo que 25% concordam corn "OS alunos ncio aprendem de 
respostas erradas", tamb6m concordam corn "OS alunos podem aprender 
tamo duma resposta errada como duma resposfa certa". A pdtica como uma 
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das formas de aprender Matedtica 6 defendida por 60% dos professores - 
"Em Matemdtica aprende-se essencialmente atraves da prdtica". 

Valor da  Matemhtica 

Mais uma vez a maioriaesta de acordo corn uma visioda Matemiticacomo 
sendo util para o "desenvolvimento do pais", "0 progresso da humanidade", 
etc. 

A maior pane das respostas concordamcomo valor da Matemiticae so no 
item 38 - "Para arranjar um born emprego i importante a Matemdtico" - 
h i  um gmpo de 48% que discorda, 

Gosto pela Matemfitica 

Comoera deesperar60%nioconsideraa Matemitica como a suadisciplina 
preferida. mas SO 15% concordam corn "EM nunca gostei de Matentdtico 
quando era aiuna". Contudo 30% discorda de "Sinto-nte a vontade quando 
estoii a ensinar Matentdtico". A maioria (95%) concordam corn "Eu gosto dc 
resolver problen~as de Matemdtica con1 outros professores", mas 27,5% 
concordam corn "Eit mio gosto de resolver problemas qiiando ndo ten110 de o 
fazer". 

A atitude positiva so aparece a panir do percentil 75. Isto pode ser 
considerado como a confirmacFio de algumas crenqas sociais acerca &a 
Matemitica -a maior parte das pessoas nFio gosta de Matemitica e isto 6 
considerado perfeitamente nonnal. 

Parece haver alguma contradi$ao nas respostas aos diferentes itens. De 
acordo corn Ponte (1992) "as pessoas tern dificuldade em expressar as suas 
concep$Qes, particularmente naqueles assuntos em que habitualmente n2o 
pensam duma forma muito reflexiva. A identificacao das concepqks exige 
portanto uma abordagem especialmente imaginativa, recorrendo a entrevistas, 
mais do que fazer perguntas directas, 6 precise propor tarefas, situacks e 
questks indirectas mas reveladoras que ajudem as concep$6es a evidenciar- 
se". Emest (1989) conclui que existem OS modelos defendidos sobre o ensino 
e aprendizagem da Matemitica e OS modelos postos em prdtica. Para Eisenhart 
(1988)nFio faznenhurn sentidocatalogaras crenqas acercada Matemitica. sem 
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considerar o contexto em que ocorrem. Por outro lado, Thompson (1992) 
considera que algumas inconsist~ncias entre as crencas professadas e as 
priticas observadas podem ser manifesta$Oes de ideais defendidos, masque 
n2o podem ser postos em prftica porque OS professores n2o possuem OS 

conhecimentos nem as destrezas necessdrias para OS implementar. Por outro 
lado, estudos de caso tÂ£ mostrado que pode haver uma grande disparidade 
entre OS modelos defendidos pelos professores e a sua prfitica (Brown, 1986; 
Thornpson, 1984). Deacordo comThompson (1992)"qualquer tentativa sdria 
p m  caracterizar a concepc5o do professor n2o se deve limitat a uma anilise 
das vis6es defendidas peloprofessor. Deve tambem incluiruma andlise real do 
local de ensino, das pdticas caracteristicas desse professor, e da relac20 entre 
as v i s k s  defendidas e a pdtica real do professor" (p. 134). 

Futuras direccoes 

A investigaqZo em curso esti agora a ser focalizada para o trabalho 
sistemitico corn urn gmpo de professores. EstZo a ser trabdlhddas propostas 
concretas que sao posterionnente postas em prftica na sala de aula. Prctende- 
se realizar um trabalho conjunio investigador-professores, elaborando propos- 
tas de actividades possiveis de realizar corn OS alunos, que s20 depois 
experimentadas na sala de aula e posterionnente disculida corn cada um dos 
professores a sua execusao prftica. Simultaneamente s e s o  realizadas entre- 
vistas corn OS professores sobre diferentes aspectos do ensinolaprendizagem 
da Matemitica. 
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Anexo 
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCACAO DE LISBOA 

~ " e  anos de serrfip. 
Para cada uma das seguintes frases wloque 1,2,3 ou 4, no espaqo a traceja- 
do, de awrdo Wm o seu orau de concordincia ou diswrdincia 11 - discorda ~ ~~ 

eni absoluto, 2 - discord;, 3 - concorda, 4 - conwrda em absoiuto). 
1. A Matemitica 6 formada Dor urn coniunto de rearas e lactos nao - 

relacionados entre si 
2. A Matematica 6 formada por urn conjunto de regras e factos. 

rnuito uteis. 
3. A Matematica 6 descoberta, nao 6 criada. 
4. A Matematica nao 6 urn produto acabado. mas cons ste num processo de 

nemuntas e resoostas. cuios resurtados continuam abertos arevis~o- 
5. A ~atematica eiige a igi&, nSo a intui@o. 
6. Em Matematica deve sempre obter-se a resposta para urn problema. - 
7. A Matemdtica exige uma boa mem6ria. 
8. Para fazer urn problema de Matematica ha urna forma meihor que as 

outras. - 
9, Faz-se Matematica trabalhando intensamente at6 resolver determinado 

problems. - 
10. Para urn problema 6 sempre importante obter a resposta exactamente 

corrects. - 
11. A Matematica nao 6 criativa, ludo esta criado. - 
12. A Matematica 6 essencialmente hiedrauica. isto 6. nÂ¤ se code anrender . . 

determinado assunto sem saber OS anteriores. - 
13.0 desenvolvimento das ca~acidades de resolucao de problemas deve ser 

considerado como um aspecto essential da matem~tici escolar. - 
14. Saber estimar a ordem de grandeza do resultado de uma operaqao (ou ae 

urn prob-ema) 6 mais importante oo qne saber fazer a coma. 
15 Estimar a ordem ae grandeza de urn resJHado 6 MO importante como 

caicular o resultado exacto. 
16.0 cilculo mental e mais importante do que o ciiculo escrito 

(as contas). - 
17. 0 orincioal obiectivo do ensino baseado na resoluCSo de problemas e . . 

capactar os alunos para Idar corn situa$oes da vida real. - 
18.0 ~nncioal obiectivo da matemaiica na escola 6 fazer w m  cue os alunos 

apreciem e goitem de MatemAtica. 
19. OS alunos nao aprendem de respostas erradas. 
20. OS alunos podem aprender tanto duma resposta enada wmo duma 

resposta certa. 
21. A Maternatica ensina-ss melhor atrav6s de regras. 
22. Em ~ a t e m ~ t i c a  OS alunos podem trabalhar em peqdenos gmpos. - 
23. Em Matematica deve trabalnar-S@ sempre individualmente. 

25. Na aprendizagemda Maternalca. OS mftodos de desmberta s6 S60 
importantes nos wnceitos iniciais. wrno no conceit0 de numero ou na 
adieo. 
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26.0s rn6todos de descoberta seriam h i s  oara todos 0s alunos se o 
programa e 0 tempo 0 perrn;tissem. 

27. Aprender Matembtica 6 essencialmente urn process0 activo. - 
28. Aorender MatemAtica. na eswla. 6 orindoalrnente urn orocesso . .  . 

oassivo. 
7 - - ~  ~ 

29. Toda a aprendizagem da Maternatica 6 trabalho criativo. 
30. Em Matematica 6 imoortante trabalhar w m  materials manioulativos. - 
31. As calculadoras devem serusadas na eswla primaria para aprender 

Matematica. 
~ ~ - ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ - - ~  

33. E mau se OS aiunos precisam de usar materials por muito tempo. - 
34. A Matematica 6 essencial para resolver OS problemas da vida diaria. - 
35. A Matematlca 6 essencial 6 wmpreensao do mundo de hoje. 
36. A Matematica 6 de grande importanda para o desenvolvimento do nosso 

37. Na maioria dos ernpregos a Matematica 6 pouco necessaria. 
38. Para arraniar urn born empreao 6 importante a Matematica. 
39. As pessoas que sabem tiatekatica sao espenas. 
40. Algumas pessoas tern cabep para a Matembnca outras nao. 
41. EU aosto de resober problemas de Maternatica corn OS outros - 

pmfessores. 
42. Eu nao gosto de resolver problemas de Maternbtica quando nao tenho que 

o fazer. - 
43. Eu gosto de ler artigos sobre o ensino da Matematica. 
44. Oe Matematica so leio OS manuais dos aiunos. 
45. Eu gostaria de saber mais de Matematica. 
46. A Gnica razao porque ensino Maternatica 6 porque tenho de o fazer. - 
47. Sinto-me a vontade auando estou a ensinar Maternatica. - 
48 EU nunca gostei ae ~aternaiica quando era aluna 
49 Maternatica 6 a rninha disc pl.na prelenda 
50. DOS cinco itens seauintes ordene-OS. de 1 a 5. conforrne considera aue 

determinant a lormi como a Maternatica e ensinada na escola pnrnana ( l  o 
que consioera rnais determiname e 5 o rnenos aeterminante) 

manuais adoptados na escola 
alunos (desenvolvirnento) 
Conselho Eswlar 
outros professores (do mesmo anolfase) 
programa oficial 

51. Oas quatro disciplines seguintes ordene-as de 1 a 4 de awrdo corn 0 grau 
de importincia que acha que deviam ter na escola primaria (1 a mats 
importante e 4 a rnenos importante): 

Lingua Portuguesa 
Meio Fisiw e Social 

___ Matematica 
Expressoes 


