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RESUMEN 

 
En vista del objetivo general de esta investigación, que fue analizar la identificación de los 

maestros con la disciplina de las matemáticas en la enseñanza en los primeros años de la 

enseñanza fundamental (1º a 5º año), en el contexto de docentes de la red municipal de 

educación de Maceió y docentes-estudiantes del 8º período del Curso de Pedagogía, 

buscamos verificar la identificación del docente con las matemáticas asociada al sentimiento 

de agrado y, por tanto, los retos que enfrentan al enseñar matemáticas sin tener afinidad en 

su profesión docente. Los objetivos específicos fueron: conocer la importancia de la 

identificación con la disciplina matemática en la práctica docente; identificar cómo la 

identificación o gusto por las matemáticas influye en el desarrollo del docente; describir 

cómo los factores cognitivos influyen en la competencia de los profesores para enseñar 

matemáticas; y verificar si el déficit en la identificación con la disciplina es un factor que 

influye en la práctica docente. A través de una investigación no experimental, un estudio 

exploratorio que precedió a la investigación de alcance descriptivo y un enfoque cuantitativo 

con corte transversal, se utilizaron como procedimientos de recolección de datos: 

cuestionarios cerrados y formulario de análisis de documentos del Índice de Desarrollo de la 

Educación Básica (IDEB). /2019) de las escuelas municipales encuestadas. El análisis de los 

datos se llevó a cabo en tres etapas, de la siguiente manera: en la primera etapa se volcó al 

conocimiento de la percepción del foco de la investigación con una encuesta a datos de 

docentes que laboran en los primeros años de la Enseñanza Básica y la relación con los 

puntajes obtenidos en el IDEB en cuanto a la competencia en matemáticas por parte de las 

escuelas investigadas; en una segunda etapa, el análisis abordó el contexto de los estudiantes-

docentes pertenecientes al 4° año de formación de la Carrera de Pedagogía y en la última 

etapa un análisis amplio y relacional con todos los datos de las etapas anteriores y con una 

mirada comparativa en los antecedentes relevados en los años 2013 y 2014. La investigación 

tuvo como soporte teórico, la contribución de los autores a cuatro ejes investigativos, tales 

como: enseñar saberes (Freire (1996), Pimenta (1998, 2002), Gauthier et al. (1998), Tardif 

(2003) y Cunha (2004) ) ); habilidades docentes (Masetto (1998), Perrenoud (2000, 2002)); 

aprendizaje significativo (Shulman (1986), Ausubel (1982)); identificación/gusto por la 

enseñanza o identidad docente (Nóvoa (1992, 1995), Paulo Freire (1996), Gatti (1996), 

Libaneo (2002), Dubar (2005, 2009), Tiba (1996)) y conflictos cognitivos (Vigotsky ( 1984); 

Davydov (1988); Morin (2000)). Con el análisis, los resultados de los datos revelaron que 

entre los porcentajes encontrados nuestro público objetivo tiene falta de identificación en su 

práctica docente y en su praxis pedagógica y, aún, un sentimiento de desagrado por el área 

de las matemáticas con indicios de distanciamiento con las matemáticas en la formación 

anterior y actual para ser un buen profesional en el área, punto fundamental para el vínculo 

entre sus conocimientos previos y sus procesos de formación para propiciar un camino hacia 

la docencia con más entrega, sentimiento y amor. Es interesante conocer y comprender 

dichos comportamientos y sentimientos de los docentes, que si bien no son explícitos en los 

contextos educativos, producen efectos significativos en su profesión docente. Al mismo 

tiempo, la investigación trae valiosos aportes para pensar la enseñanza de las matemáticas 

sin identificación y sus consecuencias en futuros estudios, planteando nuevas perspectivas y 

formas de pensar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas por parte del 

estudiante.  

 

Palabras clave: Identificación docente. Enseñanza de las Matemáticas. Enseñanza 

fundamental. Enseñanza del conocimiento. 
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RESUMO 

 
Diante do objetivo geral desta investigação que foi analisar a identificação dos docentes com 

a disciplina da matemática ao ensinar nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), 

no contexto dos professores da Rede municipal de ensino de Maceió e alunos-professores 

do 8º período do Curso de Pedagogia, buscou-se verificar a identificação docente com a 

matemática associado ao sentimento de gostar e, portanto, os desafios enfrentados com o 

lecionar a matemática sem ter afinidade em seu ofício de ensinar. Os objetivos específicos 

foram: conhecer a importância da identificação com a disciplina de matemática na prática 

docente; identificar como a identificação ou gosto pela matemática influencia o 

desenvolvimento do professor; descrever como os fatores cognitivos influenciam a 

competência dos professores para ensinar matemática; e verificar se um déficit na 

identificação com a disciplina é um fator que influencia a prática docente. Através de uma 

pesquisa do tipo não experimental, um estudo exploratório que antecedeu a investigação de 

alcance descritivo e um enfoque quantitativo com corte transversal, foram utilizados como 

procedimentos de coleta de dados: questionários fechados e ficha de análise documental dos 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/2019) das escolas municipais 

pesquisadas. A análise de dados aconteceu em três etapas, sendo: na primeira etapa voltou-

se para o conhecimento da percepção do foco de pesquisa com um levantamento de dados 

dos professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a relação com as notas 

obtidas no IDEB referente a proficiência da matemática pelas escolas pesquisas; numa 

segunda etapa, a análise tratou-se para o contexto dos alunos-professores pertencentes do 4º 

ano de formação do Curso de Pedagogia e na última etapa uma análise ampla e relacional 

com todos os dados das etapas anteriores e com um olhar comparativo dos dados 

antecedentes pesquisados nos anos 2013 e 2014. A pesquisa teve como aporte teórico, a 

contribuição de autores para quatro eixos investigativos, como: saberes docentes (Freire 

(1996), Pimenta (1998, 2002), Gauthier et al. (1998), Tardif (2003) e Cunha (2004)); 

competências docentes (Masetto (1998), Perrenoud (2000, 2002)); aprendizagem 

significativa (Shulman (1986), Ausubel (1982)); identificação/gostar do fazer docente ou 

identidade docente (Nóvoa (1992, 1995), Paulo Freire (1996), Gatti (1996), Libaneo (2002), 

Dubar (2005, 2009), Tiba (1996)) e conflitos cognitivos (Vigotsky (1984); Davydov (1988); 

Morin (2000)). Com as análises os resultados dos dados revelaram que dentre os percentuais 

encontrados nossos públicos-alvo possuem uma falta de identificação em seu fazer docente 

e em sua práxis pedagógica e, ainda, um sentimento de não gostar da área da matemática 

com indicativos de distanciamento com a matemática em formações anteriores e atual para 

ser um bom profissional na área, ponto fundamental para que o enlace entre seus saberes 

prévios e seus processos de formação fomentem numa caminhada para um ensinar com mais 

dedicação, sentimento e amor. Interessa conhecer e compreender tais comportamentos e 

sentimentos docentes, que embora não explícito nos contextos educacionais, produzem 

efeitos significativos em seu ofício docente. Ao mesmo tempo, a pesquisa traz contribuições 

valiosas para pensarmos no ensino da matemática sem identificação e suas consequências 

em estudos futuros, suscitando novos olhares e formas de pensar para o processo de ensino 

e de aprendizagem da matemática no lado discente. 

 

Palavras chaves: Identificação docente. Ensino da Matemática. Ensino Fundamental. 

Saberes docentes. 
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ABSTRACT 

 

In view of the general objective of this investigation, which was to analyze the identification 

of teachers with the subject of mathematics when teaching in the early years of elementary 

school (1st to 5th year), in the context of teachers from the municipal education network of 

Maceió and 8th period student-teachers of the Pedagogy Course, it was sought to verify the 

teacher identification with mathematics associated with the feeling of liking and, therefore, 

the challenges faced in teaching mathematics without having an affinity in their teaching 

profession. The specific objectives were: to know the importance of identification with the 

discipline of mathematics in teaching practice; to identify how the identification or liking 

for mathematics influences the teacher's development; to describe how cognitive factors 

influence teachers' competence to teach mathematics; and to verify if a deficit in the 

identification with the subject is a factor that influences the teaching practice. Through a 

non-experimental research, an exploratory study that preceded the investigation of 

descriptive scope and a quantitative approach with a transversal cut, it was used as 

procedures of data collection: closed questionnaires and document analysis form of the Index 

of Development of Basic Education (IDEB/2019) of the surveyed municipal schools. Data 

analysis took place in three stages, as follows: in the first stage, it focused on the knowledge 

of the perception of the research focus with data collection of teachers working in the early 

years of Elementary School and the connection with the scores obtained in the IDEB 

referring to the proficiency of mathematics by the surveyed schools; in a second stage, the 

analysis dealt with the context of the 4th year student-teachers graduating in Pedagogy 

Course; and in the last stage a broad and relational analysis with all the data from the previous 

stages and with a comparative look of the previous data researched in 2013 and 2014. The 

research had a theoretical contribution of authors to four investigative axis, such as: teaching 

knowledge (Freire (1996), Pimenta (1998, 2002), Gauthier et al. (1998), Tardif ( 2003) and 

Cunha (2004)); teaching skills (Masetto (1998), Perrenoud (2000, 2002)); meaningful 

learning (Shulman (1986), Ausubel (1982)); identification/liking of teaching or teaching 

identity (Nóvoa (1992, 1995), Paulo Freire (1996), Gatti (1996), Libaneo (2002), Dubar 

(2005, 2009), Tiba (1996)) and cognitive conflicts (Vigotsky (1984); Davydov (1988); 

Morin (2000)). With the analysis, the results of the data revealed that among the percentages 

found our target audiences have a lack of identification in their teaching practice and in their 

pedagogical praxis and, still, a feeling of not liking the area of mathematics with indications 

of distance with the mathematics in previous and current formation to be a good professional 

in the area, a fundamental point for the link between their previous knowledge and their 

formation processes to promote a journey towards teaching with more dedication, feeling 

and love. It is interesting to know and understand such teaching behaviors and feelings, 

which although not being explicit in educational contexts, produce significant effects on their 

teaching profession. At the same time, the research brings valuable contributions to think 

about the teaching of mathematics without identification and its consequences in future 

studies, raising new perspectives and ways of thinking about the teaching and learning 

process of mathematics on the student's side. 

 

Keywords: Teaching identification. Teaching Mathematics. Elementary School. Teaching 

knowledge. 
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1 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

 

INTRODUÇÃO 

“A docência é um processo complexo que 

supõe uma compreensão da realidade 

concreta da sociedade, da educação, da 

escola, do aluno, do ensino-aprendizagem, 

do saber, bem como um competente 

repensar e recriar do fazer na área de 

educação, em suas complexas relações com 

a sociedade.” 

(Ildeu Moreira Coelho) 

 

Esta pesquisa se alicerça por três circunstâncias do contexto educacional nacional: 

primeiro se dar pelo último resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(Pisa, na sigla em inglês), divulgados no mês de dezembro de 2019, dados referentes à edição 

2018 (realizada a cada 3 anos) que menciona que dois terços dos estudantes brasileiros de 

15 anos têm um nível de aprendizado em matemática mais baixo do que é considerado 

"básico" pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

considerada uma referência na qualidade de Educação (PISA, 2018).  

A segunda circunstância preocupante ocorre com a avaliação estatal IDEB – Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (últimos dados de 2017 e 2019), menciona a 

qualidade do ensino da Educação Básica, que apesar de tido alguns avanços, permaneceu 

sem cumprir suas metas projetadas (Brasil, 2020). Pode-se perceber que estas constatações 

avaliativas da educação atual, em especial nos Estados nordestinos ou de uma forma geral 

do Estado Brasileiro, tanto nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano) do 

Ensino Fundamental, além do Ensino Médio, se reverberam não somente numa questão 

educacional, mas em contextos sociais, culturais e econômicos na formação do estudante 

como um ser social, profissional e cidadão.  

Portanto, ações e atitudes necessitam ser pensadas e realizadas para que reflexões e 

mudanças acerca de um ensino mais significativo nas áreas de estudos de português e 

matemática, ou melhor, na revitalização completa destas áreas de estudos, com o intuito de 

superar estes índices desfavoráveis e de poucos alcances das metas desejáveis que já 

incomodam há muito tempo.  

Terceira e última circunstância, que corrobora com a acima, é que ao olhar os 

resultados educacionais de aprendizagem do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
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(Saeb)1 2019, vê-se que apenas 57% das crianças brasileiras, ao final do 5º ano do Ensino 

Fundamental, são proficientes em Língua Portuguesa. Em matemática, a taxa é ainda mais 

baixa, apenas 47% dessas crianças estão com aprendizagem adequada (Fundação Lemann, 

2021).  

Acrescentam-se a este cenário e dados, atualmente, o MEC e INEP divulgaram ou 

resultados do Saeb e do Ideb 20212 (em setembro de 2022), onde impactos da pandemia 

tiveram especificidades que levaram às consequências para educação (Anexo H) e, assim, o 

desempenho em português e matemática caíram em todas as etapas do ensino. Em particular, 

a proficiência de matemática caiu de 228 pontos para 217, ou seja, 11 pontos nesse período.  

Estudar a Educação implica relacionar à profissão docente, permitindo repensar o 

processo de ensino, assim como enxergar resultados educacionais que devem ser uma 

responsabilidade de todos da comunidade escolar, e não apenas das redes de ensino e escolas. 

Neste sentido, faz-se necessário ter gestões educacionais que identifiquem motivos reais que 

vão de encontro às dificuldades de aprendizagem dos alunos, traçando propostas 

pedagógicas de políticas públicas com metas para que visualizem respostas para estes 

resultados que já maltratam nosso contexto educacional, em especial a matemática, a muito 

tempo. 

            No afã de procurar novos rumos e ter um olhar investigativo, podemos diagnosticar 

inúmeros fatores concretos e reais ou explícitos que sustentam estes índices e a imagem 

negativa que nossa Educação Pública apresentam nos mais diversos sentidos e direções, 

como: a falta de uma verdadeira política educacional que fomente uma formação continuada 

para os professores; currículos e formação de profissionais adequados; valorização 

profissional; integração família-escola-sociedade; e dentre outros.  Entretanto, apontar estes 

fatores claros ou que já estão explícitos e que todos já conhecem, dentro de nosso contexto 

educacional, é ter condições de efetuar gestão e, assim, saber e realizar planejamentos e 

desenvolvimentos de metas que elevam a formação do profissional a um plano educativo 

executável e, porque não, executá-los e resolvê-los de forma a dar respostas e planejamento 

de metas a serem adquiridas.  

Dessa forma, voltando as circunstâncias que assolam o contexto educacional, 

                                                
1 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em larga escala 

que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir 

no desempenho do estudante. https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-

educacionais/saeb  
2 Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021em https://www.gov.br/inep/pt-

br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados  

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados
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mencionadas no início desta introdução, buscou-se em nossa pesquisa descobrir algo, dentro 

de uma ocorrência que enxergamos está implícita, que possa melhorar ou refletir nosso 

ambiente educacional sobre as conjunturas que afeta o lado do professor como docente e a 

área de estudo da matemática. Neste sentido, um professor em sua ação educativa precisa 

ser flexível para acompanhar as transformações dinâmicas da sociedade, as mudanças 

educacionais dentro e fora da escola ou na sua área de atuação e ter equilíbrio em seus 

comportamentos cognitivos, e, portanto, trazer consigo um fator identitário ou gostar do que 

faz.  

Ensinar é um processo em movimento que deve ser continuamente interrogado e 

reinventado em suas ações, atitudes e prática (Fávero, 2010). De acordo com Silva (2011, 

p.13.) “… temos a necessidade de pensar a formação docente como esfera privilegiada de 

concretização de uma educação para a emancipação e autonomia do ser humano”.  

Nesta perspectiva, dentre as variantes de incertezas pedagógicas, este nosso trabalho 

tem como objeto de investigação fomentar uma verificação fundamental no contexto das 

problemáticas educacionais: “É possível ensinar algo que você não gosta ou que não se 

identifica?” 

À vista disto, este fator implícito que enxergamos em nossa pesquisa traz a razão de 

nosso estudo, e espera que nossos docentes busquem melhores condições de fazer o seu 

ofício de práxis e, portanto, supere conflitos cognitivos que os remetem a uma falta de 

identificação em seu ensinar docente. Corroborando, Freire (2006) menciona que cabe ao 

professor no exercício da tarefa docente a obrigação de cumpri-la com humildade e 

dedicação, e assumir preparo científico e responsabilidade ética. Ainda, segundo Ribeiro 

(2006, p. 140), o professor deverá ser o “mediador entre o sujeito e o objeto de conhecimento, 

se desejar promover a autonomia moral e intelectual dos educandos”. 

            Tomando essa indagação como fonte analítica, tratou-se de verificar a existência que 

a falta de identificação com o sentimento do não gostar no contexto matemático provoca no 

desenvolvimento comportamental cognitivo do fazer ensinar dos docentes, ou seja, se 

implica diretamente na questão de um domínio didático em sua práxis pedagógica em que 

os nossos docentes devem possuir saberes profissionais cheios de pluralidade (Tardif, 2000) 

vindos à tona no âmbito de suas tarefas cotidianas.  

Assim, discorrer sobre a identificação na prática docente associado a um sentimento 

de gostar exige que falemos de sujeitos que possuem um ofício do saber de uma arte com 

prazer em executá-lo, onde esta arte de ensinar se produz e utilizam saberes próprios deste 
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ofício no seu trabalho cotidiano nas escolas (Arroyo, 2011). Além disso, buscou-se verificar 

se fatores cognitivos recaíram na atuação docente de sala de aula com o ensinar a 

matemática, e se relaciona com a sua falta de identificação/gostar da matemática. Neste 

contexto de exercício da docência, (Shulman, 2005, p. 11) diz que o professor 

[...] deve compreender as estruturas da matéria ensinada, os princípios de organização 

conceitual e, ao mesmo tempo, ter o conhecimento pedagógico do conteúdo. Complementa 

que [...] o conhecimento pedagógico do conteúdo é o que distingue um excelente professor 

de outro que apenas sabe a sua disciplina. Ainda, traz [...] é um professor que sabe como 

transformar seu conhecimento da matéria em atividades e experiências que estimulam, 

envolvem e melhoram a aprendizagem ativa e a compreensão dos alunos (p. 11). 

              

Este enfoque de nossa pesquisa, que foi a identificação/gostar da matemática, não é 

difícil encontrar nas escolas, nas ruas, na família, no trabalho, enfim, em muitos lugares e 

setores, sejam profissionais ou não, pessoas que relatam que não gostam da matemática ou 

nunca se identificaram com a mesma. Muitos são os argumentos e explicações que geram 

este comportamento, como: não simpatizo com esta área de estudo ou nunca gostei da 

matemática ou até nunca entendi a matemática. Mas, por que isso acontece?  

Várias podem ser as respostas, sejam elas concretas ou abstratas, formais ou 

informais ou dentre outras formas, mas nosso propósito não foi entrar a fundo nesses 

contextos analíticos com a área de ensino da matemática e suas consequências, mas sim, 

descobrir se existe, dentro do universo dos professores, docentes atuantes em sala de aula 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental e futuros professores formando do Curso de 

Pedagogia numa situação de ensinar sem a devida identificação e sentimento de gostar. Neste 

sentido, para Tardif (2014, p. 16), o saber do professor deve ser compreendido “em íntima 

relação com o trabalho deles em sala de aula”. Então, a pesquisa enfocou, de forma principal, 

o contexto docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, dentro do ensino da 

matemática. 

Nossa temática investigativa se faz pertinente além de uma realidade de pesquisa que 

recaiu sobre o ensino docente na área da matemática, formações docentes ou atuação 

docente, mas pode ser alcançada, de forma indireta, em qualquer outra área de estudo que 

nossos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental precisam lecionar (português, 

ciências e estudos sociais), pois nosso público-alvo principal são chamados de professores 
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polivalentes3 devido atuarem simultaneamente com outras áreas de estudo.  

             Defendemos que nosso trabalho traz uma vinculação de conceitos de identificação 

docente ou profissional com sentimento de gostar. Entendemos que uma identificação é um 

processo de aquisições de uma formação profissional ou docente, enquanto que gostar de 

algo é um sentimento de se agradar como uma forma de conciliar o interesse na construção 

de algo com a motivação por este algo, ou seja, querer, procurar e fazer com que algo 

aconteça. Dentre estes argumentos, entendemos que a construção do processo pedagógico 

se fortalece com um sentimento que o motive e vice-versa. Portanto, partilham características 

que se completam para o propósito do nosso trabalho.  

Este entendimento também é afirmado por Lev Vygotsky (2003, p. 121) “As reações 

emocionais devem constituir o fundamento do processo educativo”. E, ainda Piaget (1983, 

p. 234) que diz 

Os sentimentos e as operações intelectuais não constituem duas realidades separadas e sim 

dois aspectos complementares de toda a realidade psíquica, pois o pensamento é sempre 

acompanhado de uma tonalidade e significado afetivo, portanto, a afetividade e a cognição 

são indissociáveis na sua origem e evolução, constituindo os dois aspectos complementares 

de qualquer conduta humana, já que em toda atividade há um aspecto afetivo e um aspecto 

cognitivo ou inteligente.  

 

Este contexto foi configurado, dentro de um viés teórico/prático de nossa 

investigação, com uma pesquisa de campo que retratou-se como um suporte de dados 

antecedentes realizados dentro desta problemática de pesquisa, onde em 2013 e 2014 um 

arcabouço de dados coletados de forma laboratorial sintetizou reflexões e interpretações 

pessoais vivenciadas, através de comportamentos, de discussões e observações no contexto 

escolar, para tanto, desenvolveu-se duas pesquisas não com o público discente, mas com a 

demanda de futuros professores do Curso Normal Médio (Ensino profissionalizante) que se 

encontravam no último ano de formação (4 ano), que chamamos de alunos-professores-

auxiliares (Santos, 2016)4.  

            Através desses dados antecedentes fortaleceu nossa inquietação de verificar a 

existência da não identificação na disciplina da matemática nos níveis Fundamental (anos 

                                                
3 São profissionais com conhecimentos básicos em diferentes áreas para desenvolver um trabalho 

multidisciplinar. Esse papel é desempenhado por Pedagogos nos anos iniciais da Educação Básica. 
4 Artigo do autor da Tese: A falta de empatia no ensino de matemática: um estudo da prática docente e sua 

afinidade com a área de formação. Diversitas Journal, Volume 1, Número1 (jan./abr.2016), 33-40. doi: 

https://doi.org/10.17648/diversitas-journal-v1i1.240        

https://doi.org/10.17648/diversitas-journal-v1i1.240
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iniciais) e Superior (Curso de Pedagogia) com o intuito de evidenciarmos que a não aptidão 

ou a falta de identificação apropriada com o sentimento do não gostar, no seu fazer docente, 

podem causar consequências relevantes em seu profissionalismo como docente e em suas 

formações continuadas, e, porque não, nas suas aprendizagens e formação como cidadão. 

Para reforçar este contexto de averiguação (Freire, 1996) menciona que só agimos sobre 

aquilo que se conhece, se conseguirmos analisar e transformar em forma de aprendizagem. 

           Além disso, pode-se dizer que nossa problematização está “mascarada” ou implícita 

dentro do processo educacional e nas formações de seus saberes prévios de nossos docentes 

atuantes de sala de aula, onde não gostando ou não se identificando com o seu fazer de ofício 

fomentam implicações atuais e futuras das mais preocupantes possíveis em sua prática 

docente, além disso, criando condições de distanciamento com a matemática e o seu ensinar. 

Nessa perspectiva, é importante refletir (Tiba, 1996) que cita que ensinar é transmitir o que 

você sabe para quem quer saber, portanto, é dividir sua sabedoria.  

            Em todo este cenário de estudo, espera-se que a escola sempre proporcione o melhor 

conhecimento aos seus alunos, portanto, contextualizar nosso objeto de pesquisa é ter a 

expectativa de que essa instituição escolar promova condições para que o aluno se 

desenvolva para contribuir com a sociedade contemporânea, usando o que aprende na escola 

e na vida, aplicando suas habilidades, competências e conhecimentos previamente 

adquiridos em seu desenvolvimento social. Para que esses objetivos sejam atingidos, é 

preciso que os docentes busquem reais condições em sua prática docente, superando 

conflitos cognitivos que possam remeter a uma falta de identificação em seu trabalho.  

Isso traz uma reflexão de como o docente que ensina vai lidar com diversos fatores 

sobre o constante processo de fazer sua prática e busca de sua identidade. Imbernón (2009) 

nos faz refletir que a história dos professores e de sua formação é de dependência e subsídios, 

de ser objeto de tudo e predominante da formação. Ainda, o [...] primeiro fio condutor é que 

o saber dos professores deve ser compreendido em íntima relação com o trabalho deles na 

escola e na sala de aula” (Tardif, 2014, p. 16-17).  

Outro fator a ser considerado são os saberes de um educador em sua ação educativa 

que precisam ser flexíveis para acompanhar as mudanças e os comportamentos cognitivos. 

Ensinar é um processo dinâmico que deve ser continuamente interrogado e reinventado em 

suas ações, atitudes e prática (Fávero, 2000).  

Para tanto, a razão que justifica este problema e identificar nosso foco de pesquisa, 

traz associadas algumas perguntas que sustentaram o querer estudar o nosso tema de 
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investigação, como: Quais as dificuldades de visualizar a identificação no ensino da 

Matemática por nossos docentes e futuros professores? A identificação com a matemática é 

um fator que influencia nos resultados da disciplina? Os resultados do IDEB seriam mais 

positivos se tivéssemos uma formação profissional de nossos docentes com mais 

identificação com a área de estudo? O “fazer” o ensino de forma concreta, inovadora e 

significativa é deixado de lado quando se ensina sem identificação com o que se faz? Os 

fracassos e os maus resultados na área de matemática podem ser atribuídos a identificação 

com área de estudo dos professores atuantes em sala de aula? A formação continuada docente 

em uma área de estudo está diretamente ligada a identificação do docente com a área? A 

inovações didáticas ou busca de melhorar suas aulas tem relação com a identificação com a 

área que atua? 

Portanto, ter indagações com angústias de uma área de atuação docente, é buscar 

compreender que a construção de uma Ciência como realização profissional só será feita no 

momento em que pudermos verificar as circunstâncias que interligam o conhecimento com 

a identificação profissional do docente com seu labor. Segundo Libaneo (2005), é 

fundamental indagar: que tipo de reflexão o professor precisa para desenvolver sua prática, 

pois para ele:  

A reflexão sobre a prática não resolve tudo, à experiência refletida não resolve tudo. São 

necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma sólida cultura geral, 

que ajudem a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e 

como mudar (Libaneo, 2005, p. 76). 

Então, podemos justificar nosso trabalho em uma visão geral do problema, que 

materializa um encontro de nossa trajetória acadêmica/profissional e nossa angústia de ver, 

sentir e ouvir esta área de estudo tão importante que é a matemática, sendo retratada de forma 

distante por aqueles que a fazem (docentes atuantes de sala de aula) ou irão fazer o seu 

processo de ensino (alunos-professores) em uma condução profissional bem longe do que a 

disciplina merece como importância e ciência que é.  

  Por tudo isso, buscou-se respostas na obtenção de nossos objetivos propostos, que 

retrata o nosso objeto de pesquisa como um fator de importância educativa e social que é ser 

professor com “problemas cognitivos de identificação”, mas apto a reconhecer e, porque 

não, futuramente obter condições de melhorar a sua práxis pedagógica de sala de aula 

fortalecendo o entender da importância que a identificação com o que prática o levará a ser 

um professor pesquisador, investigador, atualizado e com forte vontade de fazer suas 
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formações continuadas como docente e cidadão. Portanto, abordando estas questões, 

constatou-se que no desenvolvimento do ensinar com falta de identificação e com sentimento 

de não gostar da área de atuação, o docentes atuantes em sala de aula e alunos-professores 

continuam a perpetuar consequências em sua prática docente, a não busca de formações 

profissionais, a falta de empatia com a disciplina e, assim, verifica-se que a falta de 

identificação docente com a matemática como ciência reflete num distanciamento de sua 

práxis docente no desenvolvimento de suas atividades. 

Neste contexto, nosso trabalho utilizou-se um direcionamento metodológico de um 

estudo, em coerência com nossos objetivos de investigação, que podemos classificar como 

exploratório inicialmente devido ser realizado com um tema pouco estudado e que a revisão 

da literatura revelou que existem apenas orientações/estudos não pesquisados e, assim, 

antecedeu e deu preparo para um alcance descritivo na forma de uma pesquisa de 

levantamento. Isto porque nosso público alvo já é conhecido e queremos entender e definir 

o que pensam e como se comportam em suas práticas ou opiniões atuais. Portanto, nosso 

desenho metodológico não experimental descritivo dentro de um paradigma sócio-crítico, 

onde se baseou de linhas teóricas e práticas, ou seja, de embasamentos teóricos para uma 

construção/fortalecimento da proposta da pesquisa de campo que realçou-se o estudo 

descritivo, através dos instrumentos de pesquisa questionários fechados (sendo 1 para os 

professores atuantes de sala de aula do Ensino Fundamental 1 (anos iniciais) e outro para 

alunos-professores formandos (8 período) do Curso de Licenciatura em Pedagogia). 

Corroborando, Sampieri, Collado e Lucio (2013, pp. 61 e 102) coloca que  

… enfoque quantitativo trabalha com aspectos da realidade que podem ser observados e 

mensurados (p.61). Os estudos descritivos buscam especificar as propriedades, as 

características e os perfis de pessoas, grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer 

outro fenômeno que se submeta a uma análise. Ou seja, pretendem unicamente medir ou 

coletar informação de maneira independente ou conjunta sobre os conceitos ou as variáveis 

a que se referem, isto é, seu objetivo não é indicar como se relacionam (p.102).   

 

Optou-se nessa pesquisa por uma abordagem que não adentra-se nas consequências 

que nosso propósito investigativo constatou. Verificamos, de modo geral, alguns consensos 

em relação a pesquisa realizada anteriormente (dados antecedentes), e, através de nossos 

objetivos, onde buscou-se realizar nossa coleta de dados em espaços diferentes (escolas da 

Rede Municipal de Maceió/AL e Instituições de Ensino Superiores de Maceió com Curso de 

Licenciatura em Pedagogia) e realidade temporal educacional distinta. Diante desses espaços 
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de pesquisa, foram realizados a coleta de dados em duas fases distintas, sendo: a primeira, 

chamada de principal, tivemos o conhecimento da percepção do foco de pesquisa com um 

levantamento de dados dos docentes atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

através de um suporte analítico das notas obtidas no IDEB/2019 referente a proficiência da 

matemática das escolas pesquisadas; na segunda fase, chamada de secundária, foi o contexto 

dos futuros professores, que chamamos de alunos-professores, pertencentes do 4º ano de 

formação do Curso de Pedagogia5.  

Neste desenrolar investigativo podemos citar (Libaneo, 2004) que inferir em nosso 

público alvo da pesquisa retratando que não há reforma educacional, não há proposta 

pedagógica sem professores, já que são os profissionais mais diretamente envolvidos com 

os processos e resultados da aprendizagem escolar. Para (Tardif, 2002, p.54), o docente 

possui um “... saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições de 

formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana”. 

Esse grande pilar de coleta de dados teve como embasamentos teóricos autores que 

nortearam nossa peça de investigação, onde podemos mencionar: Vigotski (1999); Shulman 

(1986), Ausubel (1982), Ribeiro (2018) e Fiorentini (2005); Tardif (2002); Fávero (2010); 

D’Ambrosio (2005); Paulo Freire (1996) e Piaget (1976) e dentre outros que foram 

fundamentais, dentre fundamentações teóricas ou práticas, no fortalecimento de nossas 

conjecturas. 

          Falando dos temas embasadores de nossa fundamentação teórica, buscou-se agrupar 

cinco eixos investigativos e um eixo descritivo, como: Saberes docentes (Freire (1996), 

Pimenta (1998, 2002), Gauthier et al. (1998), Tardif (2003) e Cunha (2004)); Competências 

docentes (Masetto (1998), Perrenoud (2000)); Aprendizagem significativa (Shulman (1986), 

Ausubel (1982)); Identificação profissional docente/gostar do fazer docente (Nóvoa (1992), 

Paulo Freire (1996), Gatti (1996), Libaneo (2002), Dubar (2005), Tiba (1996)); Conflitos 

docentes e o eixo descritivo IDEB - Índice desenvolvimento da Educação Básica, conforme 

Figura 1. 

                                                
5 O curso de Pedagogia dura, em média, de três a quatro anos (a depender da instituição que o oferece) com 

uma titulação de licenciatura. Grande parte da grade curricular é formada por matérias ligadas diretamente à: 

Educação e Psicologia da Educação; Filosofia; História; Sociedade e Sociologia. Antes de concluir a 

graduação, o estudante ainda precisa passar por disciplinas relacionadas à prática em sala de aula, além 

de estágio supervisionado em pedagogia. https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/pedagogia  

https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/psicologia
https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/filosofia
https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/pedagogia/noticias/licenciatura-em-pedagogia-importancia-do-estagio-supervisionado
https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/pedagogia
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Figura 1: Eixos investigativos/descritivos 

Fonte: Elaboração própria. 
 

           Diante destes entendimentos e suporte teóricos buscou-se compreender que ter 

afinidade com o que se faz em sua atuação de professor, é indispensável em sua conduta 

profissional para a prática educativa, pois “... ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 52). 

Isso nos levou a descobrir e verificar que: a falta de habilidades de cognição por parte de 

nossos docentes em relação à matemática desenvolve dificuldades com o seu ensinar e, 

ainda, fatores cognitivos de distanciamento com a disciplina implica numa não busca de 

formação continuada, de querer aprender através do estudo, pesquisa e investigação e bem 

como na sua postura de se colocar como um professor-educador ou pesquisador.  

           Desse modo, constatou-se que o agente professor coloca-se num papel preocupante 

como mediador no desenvolvimento do ensino, agindo de forma não diferenciada no sentido 

de proporcionar a apreensão dos conteúdos de formas diversas. Pensando nisso, nossa 

pesquisa comunga com a ideia de que 

... o tornar-se consciente da responsabilidade de sua atividade educativa pode possibilitar ao 

professor, como se fora um alerta interior, a visão desses pressupostos ocultos de sua 

atividade e, assim, o instigar a uma prática pedagógica em matemática focada na busca de 

relações e inter-relações em situações didáticas numa perspectiva dialética. (Brandt; Moretti, 

2016, p. 220). 
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Assim, o que instigou a problemática que orienta esta pesquisa foi um fator implícito 

que realça em nossa investigação a existência do professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e alunos-professores formandos do Curso de Pedagogia que lecionam algo, em 

especial a matemática, com o qual não se identificam ou não gostam, constituindo uma ação 

implícita desfavorável, tanto na sua conduta profissional e formações acadêmicas e 

continuadas, como na sua postura de se colocar como um professor-educador. Esse elemento 

é indicador relevante para verificar se interfere no contexto do ensinar e aprender docente. 

A pergunta que norteou a pesquisa foi: É possível um professor dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental ensinar algo que não gosta ou que não se identifica? 

A resposta a esta pergunta se tornou mais urgente quando se verificou que as 

dificuldades e afinidades de aprender Matemática podem ocorrer por diversas situações, e é 

imprescindível que haja uma preocupação maior com relação a como se lidar com o seu 

ensinar, deixando de torná-lo distante, complexo e sem significado. Nessa perspectiva, o 

significado que o docente atribui ao seu exercício da docência repercute no desenvolvimento 

das competências profissionais, por conseguinte, na constituição da identidade profissional 

e desbanca em seus conflitos cognitivos. Ainda, podemos considerar que uma identificação 

docente se constitui a partir de características objetivas e subjetivas que se relacionam. 

Guimarães (2005, p.59) menciona que as objetivas advêm das “formas e estratégias de sua 

configuração na sociedade, conjunto de saberes e destrezas profissionais”, entretanto, as 

subjetivas “referem-se também às disposições pessoais em relação à profissão, a um 

determinado estado de espírito quanto a pertencer a um grupo de pessoas que têm, 

basicamente, um modo comum de produzir a existência”. 

O objetivo geral desta pesquisa consiste no analisar a identificação dos docentes com 

a disciplina da matemática ao ensinar nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). 

Para tanto, deve-se atender os seguintes objetivos específicos:  

1. Conhecer a importância da identificação com a disciplina de matemática na prática 

docente. 

2. Identificar como a identificação ou gosto pela matemática influencia o desenvolvimento 

do professor. 

3. Descrever como os fatores cognitivos influenciam a competência dos professores para 

ensinar matemática. 

4. Verificar se um déficit na identificação com a disciplina é um fator que influencia a prática 

docente. 
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A partir do resultado da coleta e análise dos dados, independente dos aspectos da 

identificação na prática docente com afinidade, julgamos relevante esta pesquisa, já que ela 

contribui para compreender a extrema importância de diagnosticar este comportamento e 

sentimento na aquisição de habilidades e competências para o ensino da matemática. Além 

disso, como é inerente à todos trabalhos de pesquisa em educação, não se espera encontrar 

soluções, mas sim levantar novas possibilidades de trabalhos futuros que impulsionam 

buscas em um contexto educacional em constante transformação, onde a reflexão e as 

necessidades de respostas se fazem necessária sempre e nunca é suficiente e se esgota.  

Então, a tese defendida sustenta que a formação docente e seu verdadeiro 

profissionalismo perpassa do além do precisar dominar os saberes conceituais e 

metodológicos de sua área de atuação numa formação inicial ou continuada, pois entrelaça-

se no cultivar os sentimentos do gostar e sentir amor no que deseja ou está fazendo no seu 

ofício de práxis, e, assim, desenvolver o processo da identificação com um sentimento de 

gostar, pois nossos professores e a conjuntura atual do ensino da matemática necessita 

construir uma melhor desenvoltura no interesse e crescimento de ensino-aprendizagem desta 

área de estudo.            

Esta tese está dividida nas seguintes seções: iniciando nosso trabalho apresentar-se a 

introdução à pesquisa, na qual são apresentados os primeiros delineamentos teóricos, o 

problema e as razões para fazer o estudo, justificação do trabalho de pesquisa, um esboço da 

metodologia que impulsionou a investigação, perguntas e objetivos, resultados principais e 

a estrutura de trabalho.  

Na primeira seção, é descrito o Marco teórico, a qual são entrelaçadas as ideias dos 

pesquisadores/teóricos e os eixos investigativos que embasam a tese. Ainda, são retratados 

os trabalhos encontrados que apoiaram esta tese. Estes embasamentos teóricos são divididos 

em subseções representados em capítulos: Capítulo 1: Identidade profissional docente e sua 

subseção trabalhos pesquisados sobre Identidade profissional docente; Capítulo 2: 

Competências docentes e sua subseção trabalhos pesquisados sobre Competências docentes; 

Capítulo 3: Saberes docentes e sua subseção trabalhos pesquisados sobre Saberes docentes; 

Capítulo 4: Aprendizagem significativa e sua subseção trabalhos pesquisados sobre 

Aprendizagem significativa; Capítulo 5: Conflitos cognitivos e sua subseção trabalhos 

pesquisados sobre Conflitos cognitivos; e capítulo 6: IDEB – Índice de desenvolvimento da 

Educação Básica.  

Na segunda seção, temos os Procedimentos metodológicos explicando as 
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intervenções realizadas no desenrolar da peça de pesquisa, temos: Capítulo 7: Área do 

problema e objetivos e o Capítulo 8: Decisões metodológicas.  

A terceira e última seção, denominada Resultados e Discussões, são apresentados as 

análises específicas dos dados coletados, com apoio estatístico (Programa STATS6), onde 

tecem uma análise dos resultados encontrados no trabalho dividido em etapas planejadas 

para demonstrar nossos objetivos de estudo, como: Capítulo 9: Dados antecedentes: pesquisa 

realizada em 2013 e 2014; Capítulo 10: Dados preliminaries (estudo-piloto): pesquisa 

realizada em 2022; Capítulo 11: Resultados e discussão: dados professores dos anos iniciais 

Ensino Fundamental; Capítulo 12: Resultados e discussão: dados alunos-professores do 

Curso de Pedagogia; e Capítulo 13: Resultados e discussão: análise geral dos dados coletados 

da pesquisa.  

Ainda nesta seção teremos as Conclusões, onde buscou-se tratar de resgatar os 

objetivos, apresentando as conclusões para cada objetivo específico e as perspectivas para 

futuros trabalhos. Logo após coloca-se as Recomendações.  

Finalmente, têm-se as Referências bibliográficas relativas à introdução à pesquisa, à 

revisão de literatura, à análise dos resultados, discussões e às Conclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 O STATS™ 2.0 é um software estatístico gratuito e fácil de usar para pesquisadores. Requer um sistema 

operacional baseado em Windows para ser executado (o STATS™ 2.0 Desktop não é executado em 

computadores Mac). O STATS™ 2.0 executa várias funções. https://www.decisionanalyst.com/download/  

https://www.decisionanalyst.com/download/
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PRIMEIRA SEÇÃO: MARCO TEÓRICO 

 

“Ensinar é um exercício de imortalidade.  

De alguma forma continuamos a viver  

naqueles cujos olhos aprenderam a ver o  

mundo pela magia de nossa palavra.  

O professor, assim, não morre jamais.”  

(Rubem Alves) 

APRESENTAÇÃO 

 

Ao construirmos o marco teórico devemos nos centrar em nosso problema de pesquisa sem 

devagar em outros temas alheios ao estudo. Um bom marco teórico não é aquele que contém 

muitas páginas, mas que aborda com profundidade apenas os aspectos relacionados com o 

problema e que une de maneira lógica e coerente os conceitos e as proposições existentes em 

estudos anteriores (Sampieri, Collado e Lucio, 2013, p. 87). 

 

A fala acima sugere também uma abordagem ao problema da pesquisa, portanto, este 

estudo é resultado de inquietações na docência do Ensino Básico e Superior e pesquisou a 

identificação docente com sentimento de gostar em sua prática pedagógica no ensinar a 

disciplina da matemática pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

alunos-professores do último ano de formação no Curso de Pedagogia no Estado de Alagoas, 

Município de Maceió, e em particular na Rede Pública Municipal de Ensino 

(SEMED/Maceió) e Instituições de Ensino Superior (IES).  

Diante desta apresentação, o trabalho se encontra em convergência de localização de 

fontes de pesquisas realizadas com embasamentos literários de apoio a nossa temática de 

pesquisa. Tivemos dificuldades de achar assuntos abordados de forma correlata ou similar 

que fossem estritamente ligados ao nosso objeto de pesquisa que podemos resumir: como 

fazer algo que não identifico no âmbito estritamente do lado docente e com relação ao 

ensinar a matemática, dentro do espaço dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Desse modo, apesar de nossas buscas não discernir pesquisas anteriores que 

recomenda-se respostas para nossas perguntas de pesquisa, fizemos correlações de trabalhos 

científicos que tratavam de assuntos próximos mais que tivessem contribuições na 

construção de nossa peça de pesquisa e que mostrassem que nosso foco de investigação recai 

a uma realidade clara de conhecimento desejado e oferece sentido a ser seguido dentro da 



 

 

 

15 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

formulação de nosso estudo. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 86-87) ao retratar 

a existência de orientações ainda não pesquisadas e ideias vagamente relacionadas com o 

problema da pesquisa, colocam que 

Às vezes se descobre que poucos estudos foram realizados dentro do campo de conhecimento 

em questão. Nesses casos o pesquisador tem de buscar literatura que, embora não se refira 

ao problema específico da pesquisa, possa ajudá-lo a se orientar dentro dele (p.86). No 

entanto, quase sempre se conta com um ponto de partida. As exceções nesse sentido são 

muito poucas (p.87). 

 

Algumas literaturas utilizaram relações com a identificação profissional ou docente 

ou o gostar de ensinar, porém seus trabalhos não indicaram semelhança com a nossa proposta 

de pesquisa que é o não se identificar com o fazer ensinar focando o professor, que tem em 

seu ofício o ensino da matemática, como nosso público alvo. 

Neste sentido da dificuldade de encontrar temas correlacionados, nossa revisão 

literária revelou que existem poucos trabalhos próximos em suas concepções relacionadas 

com nosso problema de estudo. Então, após a revisão da literatura chegamos a conclusão 

que nosso trabalho de pesquisa começa sendo um estudo exploratório, servindo de preparo 

para um estudo descritivo, pois de acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 100) que 

mencionam  

Do que depende para que nosso estudo comece como exploratório… depende 

fundamentalmente de dois fatores: o estado da arte do conhecimento sobre o problema de 

pesquisa, mostrado pela revisão da literatura, e também da perspectiva que pretendemos dar 

ao estudo… pesquisa exploratória geralmente antecede as demais pesquisas.  

 

Outro fato importante dentro do propósito de nossa pesquisa, já mencionado 

anteriormente, recai que nossa intenção principal foi apenas verificar a existência da não 

identificação, associada ao sentimento de não gostar, pelos docentes atuantes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental com o ensino da matemática, não querendo explicar por que 

e como este fato ocorreu ou fazer comentários das consequências futuras que nosso alvo da 

pesquisa possa reproduzir como circunstâncias negativas. Neste sentido, não buscamos uma 

existência de uma teoria completamente desenvolvida capaz de explicar por que e como 

nosso fenômeno ocorreu. Então, não descobrimos uma teoria que explica muito bem o 

problema de nossa pesquisa, ainda, não queremos nos aprofundar em preposições 

interligadas, mas desejamos vislumbrar trabalhos futuros que aprofundem nossa descoberta. 

Enfim, a busca de uma revisão da literatura que nos proporcionou uma lista de 
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trabalhos relacionados com o problema específico pesquisado, e que servem para torná-los 

mais próximos de um contexto particular da identificação docente no contexto do ensinar a 

disciplina da matemática ou que sugere propostas de pesquisas futuras como consequências 

dos resultados obtidos de nosso trabalho. Portanto, tivemos o cuidado de obter referências 

ou outros materiais que fossem utilizados para nosso marco teórico específico e propósitos 

de nosso estudo com informações relevantes e necessárias. Neste quesito, Sampieri, Collado 

e Lucio (2013, p. 79) dizem que  

Às vezes, uma fonte primária pode se referir a nosso problema de pesquisa, mas não ser útil 

porque não considera o tema do ponto de vista que pretendemos adotar, porque novos estudos 

foram realizadas com explicações mais satisfatórias que invalidaram seus resultados ou 

foram contrários às suas conclusões, porque erros de método foram detectados ou porque 

foram realizadas em contextos completamente diferentes ao de nossa pesquisa, etc. 

 

Uma vez definido nossos objetivos, evidenciou-se uma consulta bibliográfica de 

materiais através da busca e análise de documentos de alguns trabalhos encontrados que 

embasaram nosso objeto de estudo. Apesar, como mencionado anteriormente, da dificuldade 

de encontrar trabalhos que entrelaça-se o espaço, públicos-alvo e objeto de estudo que 

levantou-se a temática pesquisada. Entretanto, publicações correntes deram buscas a 

resposta de nossa pergunta investigativa, como:  

Paula, E. F. (2016). Identidade Profissional de Professores que ensinam matemática: 

perspectivas de pesquisas nacionais e internacionais no período 2006-2016 e desafios 

futuros. Encontro Brasileiro de estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, 

Curitiba/PR. Recuperado de  

http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd7_enio_depaula.pdf.  

 

Pimenta, S. G. (1996). Formação de professores - Saberes da docência e identidade do 

professor. Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 72- 89. doi: 

https://doi.org/10.1590/S0102-25551996000200004  

 

Furtado, S. P. e Ana Paula, A. (2017). Docência nas séries iniciais do ensino fundamental: 

reflexões sobre a escolha da profissão e sobre o exercício profissional Educação, vol. 40, 

núm. 1, janeiro-abril, 2017, pp. 115-125. Educação ISSN: 0101-465X reveduc@pucrs.br. 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Brasil Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Brasil. doi: http://dx.doi.org/10.15448/1981-

http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd7_enio_depaula.pdf
https://doi.org/10.1590/S0102-25551996000200004
http://dx.doi.org/10.15448/1981-2582.2017.1.22019
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2582.2017.1.22019  

 

Sousa, A., R. y Melo, J. C. (2017). Como se constrói a identidade de professores na educação 

infantil. Revista Humanidades e Inovação, v.4, n. 1, pp. 117-128. 

 

Amorim, A. D. y Fernandes, M. J. S. (2018). A prática docente e a construção da identidade 
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propostos. A organização da estrutura assumida na apresentação dos embasamentos (Figura 

2), e a seguir, segue uma sequência com o critério de abrangência e especificidade do 

contexto de nosso estudo dividido em capítulos.  

 

Figura 2: Ligação dos eixos investigativos com objeto da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 1: IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE 

             

O tema identidade tem sido um objeto de estudo amplamente discutido nas áreas das 

Ciências Humanas devido à importância que apresenta para a compreensão das pessoas e 

das suas relações com o mundo. No contexto profissional, a identidade é influenciada por 

uma série de variáveis como: status social da profissão, remuneração, formação, contexto 

histórico da profissão e mercado de trabalho (Santos, A. M. y Silva, R. S., 2016). Ainda, os 

autores mencionam que o contexto profissional docente está devastado por uma série de 

dificuldades e conflitos, pois não se pode deixar de pensar em soluções para a educação sem 

considerar a mola mestra que move toda essa engrenagem: o professor. Segundo Pimenta 

(2000, p. 19) “Uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da 

profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das 

tradições.”  

             Em todas as profissões ou áreas de estudos ter conflitos, sejam eles explícitos ou 

implícitos, é um objeto de análise, portanto, quando voltado a prática docente no que refere-

se à uma discussão sobre a identidade profissional do professor dentro do contexto do ensinar 

a matemática percorre-se um caminho que podemos refletir sobre a existência ou não desta 

identificação com o que se faz ou na questão dos saberes que constituem a docência e 

retratam o desenvolvimento dos processos da prática docente. Neste sentido, para Pimenta 

(1996) a identidade docente se constrói pelo significado que cada professor dá para a sua 

profissão, enquanto autor e ator, conferindo à atividade docente, no seu cotidiano, a partir de 

seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e de seus anseios. 

             Nosso trabalho, dentro deste inicial embasamento teórico da identidade, apresenta 

visões de termos, que podemos chamar parecidos, mas possuem reflexões, significados e 

entendimentos amplos, que são: identidade profissional e identidade docente. Lasky (2005) 

considera que a identidade profissional é a forma como os professores definem a si mesmos 

e aos outros, ou seja, a forma como ele gostaria de ser visto como profissional e, porque não, 

a imagem que gostaria de passar em seu ofício. É uma construção do “eu” profissional que 

através do seu desenvolvimento profissional ao longo de sua vida acadêmica docente evolui 

a ponto “inclui o compromisso pessoal, a disposição para aprender a ensinar, as crenças, os 

valores, o conhecimento sobre a matéria que ensinam, assim como sobre o ensino, às 

experiências passadas, assim como a vulnerabilidade profissional” (Lasky, 2005). Portanto, 
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as identidades profissionais criam uma forma de como querem ser vistos como profissionais 

e, além disso, a imagem que querem passar e poderem ser uma “complexa rede de histórias, 

conhecimentos, processos e rituais” (Sloan, 2006).  

           Agora é preciso entender o conceito de identidade docente. Podemos dizer que a 

identidade do professor ou docente é algo a ser construído de forma diária em suas várias 

práticas pedagógicas, buscando refletir e transformar a sua conduta através de ações e 

atitudes que busquem significados e identificação no que faz. Logo, fazer o exercício da 

docência requer formação específica e ampla da área em que se pretende atuar. Além disso, 

associando a uma didática que precisa de atualização permanente, ela pode ser compreendida 

como particular é constituída por uma identidade pessoal e profissional, tendo, assim, um 

equilíbrio entre as características pessoais e profissionais. É preciso entender o conceito de 

identidade docente como uma realidade que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como 

coletivamente (Marcelo, 2009). E, ainda, o autor completa que: “A identidade não é algo que 

se possua, mas sim algo que se desenvolve durante a vida” (p.115). Sendo assim, a identidade 

pode ser entendida como uma resposta à pergunta “quem sou eu neste momento?” A 

identidade profissional não é uma identidade estável, inerente, ou fixa. É resultado de um 

complexo e dinâmico equilíbrio onde a própria imagem como profissional tem que se 

harmonizar com uma variedade de papéis que os professores sentem que devem 

desempenhar. (Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004). 

            Estas discussões ultrapassam as limitações deste trabalho, portanto, ressaltamos que 

queremos aqui nesta investigação verificar a identificação docente a partir de um olhar com 

o sentimento de gostar de algo que se está executando, possibilitando a reflexão sobre a 

identificação docente a partir de um olhar de apreciação ou sentir prazer com algo. Em suma, 

buscando reconhecer elementos que contribuem tanto nos momentos das várias formações 

ou saberes adquiridos, quanto nos momentos do exercício docente de sua prática docente de 

ensinar. Então, seja se tratando de identidade docente ou profissional, queremos descobrir 

se a identidade, dentro da profissão docente, assim como outras profissões, surge num 

contexto como resposta às necessidades postas pelas sociedades, constituindo-se num corpo 

organizado de saberes e um conjunto de normas e valores (BENITES, 2007).  

              Dentro do contexto que encontramos da não identificação docente com o ensinar a 

matemática, tivemos muita dificuldade para achar trabalhos que se enquadram na relação 

público alvo (professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental) e a variável que trata a 

identificação profissional docente como um sentimento do gostar. Entretanto, realçamos um 
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trabalho que tem um arcabouço teórico amplo de pesquisa sobre a investigação da identidade 

profissional de professores que ensinam matemática em consideradas pesquisas nacionais e 

internacionais no período 2006-2016. De acordo com o autor: 

Dos 33 trabalhos encontrados, 9 constavam também no mapeamento nacional inicial. Feito 

isso, buscamos os outros 24 trabalhos na íntegra para uma primeira análise. A partir daí 

excluímos os estudos que, embora estivessem entre os resultados da busca pela palavra chave 

“identidade profissional”, não discutiam efetivamente esse assunto ou estavam fora do 

intervalo temporal que escolhemos e ficamos com 14 trabalhos. Realizamos também uma 

busca na internet 5 para complementarmos/atualizarmos trabalhos mais recentes (a Base de 

Dados da Capes nos trouxe como resultado poucos estudos do ano de 2016) e encontramos 

4 trabalhos. Desse modo, aos 15 trabalhos presentes no mapeamento nacional inicial, 

adicionamos 14 do banco da CAPES e 4 obtidos pela internet, totalizam 33 dissertações e 

teses nacionais, que constituirão o corpus nacional de análise para nossa tese de 

doutoramento (Paula, 2016, p. 5). 

 

Ainda, Paula (2016, p. 5) diz que “utilizamos nesse momento como descritor de 

busca as sentenças “identidade profissional do professor de matemática”, “identidade 

profissional matemática”, “identidade do professor que ensina matemática” e “identidade 

profissional do professor que ensina matemática”. Portanto, verificamos que nossa 

dificuldade de encontrar trabalhos correlatos com nosso objeto de pesquisa fica esclarecido 

dentre dois aspectos: o da quantidade de trabalhos encontrados neste mapeamento teórico e 

pelos temas neste desenvolvidos que na Tabela 1 serão descritos.  

Tabela 1 

Trabalhos científicos sobre identidade profissional período 2006-2016 

 

Quantidade Trabalhos encontrados do Corpus de dissertações e teses nacionais 

sobre identidade profissional de professores que ensinam 

matemática considerados em pesquisas nacionais e internacionais 

no período 2006-2016 (Paula, 2016, p. 8-11). 

1 ARAÚJO, M. T. M. A identidade do professor que utiliza as tecnologias e as mídias 

na sua prática pedagógica. 2015. 197 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 

2 BATISTA NETO, J. J. O professor de Matemática enquanto sujeito e sua relação com 

a cultura. 2007. 179 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - 

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2007. 

3 BARBATO, C. N. A constituição profissional de formadores de professores de 

matemática. 2016. 322 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade São 

Francisco, Itatiba, 2016. 
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4 BELINE, W. Formação de professores de matemática em comunidades de prática: um 

estudo sobre identidades. 2012. 321 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 

5 BERANGER, M. Profissionalidade e identidade profissional do professor de 

matemática: o fenômeno do mal-estar docente e suas implicações. 2007.110p. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática). PUCSP, São Paulo, 

2007. 

6 BETERELI, K. C. As potencialidades da parceria universidade-escola para professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental: reflexões sobre as práticas de aprender e 

ensinar. 2013.168 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade São 

Francisco, Itatiba, 2013. 

7 BIERHALZ, C. D. K. Curso de Licenciatura em Matemática a distância: o entrelaçar 

dos fios na (re)construção do ser professor. 2012. 182 f. Tese (Doutorado em 

Educação) - PUCRS, Porto Alegre, 2012. 

8 CARVALHO, D. F. O estágio curricular supervisionado é a decisão do licenciado em 

querer ser professor de matemática. 2012. 137 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 

2012. 

9 CHAUVET, M. B. M. Identidade docente e suas implicações no trabalho pedagógico 

com adolescentes em situação de risco: uma leitura psicanalítica. 2008. 156 p. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília, Brasília, 2008. 

10 FREITAS, P. P. Utilização das Tecnologias Digitais por Professores de Matemática: 

um olhar para a região de São José do Rio Preto. 2015. 119 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação Matemática) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências 

e Ciências Exatas, Rio Claro, 2015. 

11 FURONI, S. P. Conhecimentos mobilizados por professores de matemática do Ensino 

Médio em suas relações com livros didáticos. 2014. 156 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 

2014. 

12 GARCIA, T. M. R. Identidade Profissional de Professores de Matemática em uma 

Comunidade de Prática. 2014. 164 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2014. 

13 GUIDINI, S. A. O futuro professor de matemática e o processo de identificação com a 

profissão docente: estudo sobre as contribuições da prática como componente 

curricular. 2010. 126 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) 

- PUCSP, São Paulo. 2010. 

14 JUNQUEIRA, S. M .S. Constituição da identidade de cursos de licenciatura em 

matemática à luz da modernidade líquida. 2010. 146 p. Dissertação (Mestrado em 
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Educação Matemática) – PUCSP, São Paulo, 2010. 

15 KUHN, M. O professor: identidade e protagonismo – os muitos modos de dizer o ser 

e o fazer do professor e de se dizer. 2016. 261 f. Tese (Doutorado em Educação nas 

Ciências) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 

2016. 

16 LEVY, L. F. A Formação Inicial de Professores de Matemática em Atividades 

Investigativas Durante o Estágio. 2013. 232 f. Tese (Doutorado em Educação em 

Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. 

17 MARTINS, R. M. Aprendiz de Professora: as narrativas sobre o processo de 

constituição da identidade docente dos licenciandos de Matemática. 2012. 162 f. 

Mestrado em Educação - UFMT, Rondonópolis, 2012. 

18 MARQUESIN, D. F. B. Espaços de formação e a constituição de profissionalidade 

docente: o estágio e o ensino da Matemática nos anos iniciais. 2012. 198 f. Tese 

(Doutorado em Educação Matemática) – PUCSP, São Paulo, 2012. 

19 MATHEUS. A. A. O. F. O professor de matemática e a constituição de sua identidade 

profissional frente às políticas públicas. 2008. 134p. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade São Francisco, Itatiba, 2008. 

20 MORAES, G. C. Identidade de professores que ensinam matemática: produzindo 

verdades sobre práticas pedagógicas. 2010. 131f. Dissertação (Mestrado em Educação) 

― Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2010. 

21 NASCIMENTO, S.V. Formação de professores de matemática: entre os saberes da 

docência e a práxis educativa. 2015. 111 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015. 

22 NETO, O. Z. Tempo e Saberes: a constituição do professor experiente em matemática. 

2009. 236 f. Tese (Doutorado em Educação Escolar) - Faculdade de Filosofia e 

Ciências – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2009. 

23 OLIVEIRA, J. R. Relações estabelecidas entre professores de matemática do Ensino 

Médio e livros didáticos, em diferentes fases da carreira. 2014. 163 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Campo Grande, 2014. 

24 OLIVEIRA, T. Aprendizagem e constituição profissional de uma professora de 

matemática: um estudo de si. 2015. 184 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e 

Matemática) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015. 

25 PAZ, M. L. A construção da identidade profissional do professor de matemática: o caso 

dos egressos do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes do 

CEFET/MG. 2008. 131p. Dissertação (Mestrado em Educação Tecnológica) – 

CEFET/MG, Belo Horizonte, 2008. 

26 SANTANA, V. F. Constituição de identidade docente em memoriais de licenciandos 

do curso de Ciências Naturais e Matemática a distância da UAB – MT. 2012. 109f. 
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Dissertação (Mestrado em Educação) – UFMT, Rondonópolis, 2012. 

27 SEVERINO, A. T. B. O programa EMAI: uma análise sobre seus pressupostos 

políticos, filosóficos e pedagógicos, seus aspectos estruturais e metodológicos e o 

discurso presente no texto que o sustenta. 2016. 131f. Dissertação (Mestre em 

Educação para Ciência) – UNESP, Faculdade de Ciência, Bauru, 2016. 

28 SILVA, A. G. O professor dos anos iniciais e o conhecimento da geometria. 2014. 111 

f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática) – 

Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2014. 

29 SOUSA, J. A construção da Identidade Profissional do professor de matemática no 

projeto de licenciaturas parceladas da UNEMAT/MT. 2009. 284p. Tese (Doutorado 

em Educação Matemática) - PUCSP, São Paulo, 2009. 

30 SOUZA, J. V. A Identidade Profissional do Professor de Matemática frente aos Ciclos 

de Formação e Desenvolvimento Humano do Município de Goiânia à luz da 

Etnomatemática. 2009. 137. Dissertação. (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009. 

31 TEIXEIRA, B. R. O estágio supervisionado e o desenvolvimento profissional de 

futuros professores de matemática: uma análise a respeito da identidade profissional 

docente. 2013. 184 f. Doutorado (Ensino de Ciências e Educação Matemática) – 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013. 

32 VIEIRA, A. C. Um estudo sobre as contribuições do PIBID-FURB para a formação 

inicial de professores de matemática. 2014. 99 f. Dissertação (Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) – Universidade Regional de Blumenau, 

2014. 

33 ZANINI, R. A identidade profissional do professor de Matemática frente ao trabalho 

docente no ensino fundamental em ciclos. 2006. 156p. Dissertação (Mestrado em 

Educação Matemática) - PUCSP, São Paulo, 2006. 

Fonte: Referenciais do Corpus Nacional da Tese (Paula, 2016, p. 8-11).  
 

Contudo, apesar de ser um bom estudo e marco teórico sobre o tema da identidade 

profissional ou docente dentre várias concepções educacionais, não encontramos um que 

abordasse de forma mais profunda e regular aspectos relacionados com o nosso propósito de 

pesquisa.   

 

1.1 Trabalhos pesquisados sobre identidade profissional docente  

           Além do trabalho de Paula (2016), mencionaremos, dentro de um arcabouço de 

trabalhos acadêmicos nos quais tratamos a identidade profissional docente em nosso estudo, 

um suporte de leitura e embasamento, onde podemos citar: Amorim, A. D. y Fernandes, M. 

J. S. (2017) em “A prática docente e a construção da identidade profissional do professor” 
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que se preocupou com o processo inicial de trabalho do professor em início de carreira e a 

constituição de sua identidade profissional. Em “Formação de professores e construção da 

identidade profissional docente” que investiga como a formação de professores ajuda a 

construir a identidade profissional docente de Filho y Ghedin (2018), traz, ainda, formação 

de professores, discussões e proposições acerca da formação destes profissionais, assim 

como reflexões acerca do próprio processo de formação como elemento que possibilite 

melhorias em sua prática docente, bem como a construção de sua identidade profissional. O 

trabalho de Pontes (2017) “A docência nas séries iniciais do ensino fundamental: reflexões 

sobre a escolha da profissão e sobre o exercício profissional” discute a iniciação à docência 

e os dilemas do exercício profissional na visão dos professores das séries iniciais do ensino 

fundamental. “A identidade docente: constantes e desafios” de Marcelo (2009) retrata os 

docentes comprometidos com a difícil tarefa de ensinar que, por sua vez, exige dos 

profissionais sentido e responsabilidade e, ainda, considera importante a reflexão que é 

através de nossa identidade que nos percebemos, nos vemos e queremos que nos vejam. Já 

Pimenta (1997) refere-se à discussão sobre a identidade profissional do professor, tendo 

como suporte teórico-metodológico a questão dos saberes que constituem a docência e o 

desenvolvimento dos processos de reflexão docente sobre a prática em seu trabalho 

“Formação de professores - saberes da docência e identidade do professor”. 
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CAPÍTULO 2: COMPETÊNCIAS DOCENTES 

             

A sociedade contemporânea dentro de um contexto de transformações nos mais 

diversos sentidos, traz uma Educação que precisa refletir sobre seu papel e, além disso, 

propor novos rumos, alterando de forma significativa os antigos paradigmas educacionais e 

disseminando novas concepções para o conhecimento humano de uma forma mais social e 

cidadã. Presenciamos, nas últimas décadas, grandes transformações sociais, econômicas e 

políticas que ocorreram na sociedade, em especial na Educação, como um todo foi 

desafiadora, pois podemos dizer que as mudanças ocorridas ao longo do tempo aumentaram 

as exigências para um tipo de profissional que tenha a enorme responsabilidade de formar 

pessoas no mundo de hoje. Isso traz, como decorrência, a necessidade de refletir sobre as 

competências dos professores e as mudanças pelas quais estes profissionais devem ter para 

preparar as futuras gerações, e fazer frente a essas mudanças. Dentre os aspectos a serem 

considerados está a necessidade de repensar o papel do docente, o que é corroborado pelas 

palavras de D’Ambrosio (1998), quando este ressalta que se faz necessário outro professor, 

formado de outro modo e que, além de ser capaz de renovar seus conhecimentos se 

conscientize de que seu papel tem sua ação bastante ampliada.  

            Isso traz à tona a necessidade de rever as características dos docentes e de determinar 

os conhecimentos, habilidades e atitudes que o professor deve elaborar durante sua 

formação, inicial ou continuada, sua prática pedagógica e, porque não, de sua identificação 

com o que faz para dar conta das novas tarefas que dele são exigidas. Portanto, podemos 

mencionar, de acordo com (Rabaglio, 2006), que a competência é um conjunto composto 

por conhecimento, habilidades e atitudes, tais características influenciam na qualidade de 

cada profissional, sendo assim, quando utilizadas na prática de atividades exercidas pelas 

pessoas acaba proporcionando um diferencial no desempenho e, consequentemente, nos 

resultados e objetivos alcançados. 

           Ainda, Rabaglio (2006) busca mostrar as características, conhecimento, habilidade e 

atitude, ao entendimento da competência com a denominação CHA (Tabela 2). 

Tabela 2  

Características de competencia (CHA). 

C H A 

CONHECIMENTO HABILIDADE ATITUDE 

Saber Saber fazer Querer fazer 
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O que sabemos mais 

não necessariamente 

colocamos em 

prática. 

 

O que praticamos, 

temos experiência e 

domínio sobre. 

As características 

pessoais, que nos 

levam a praticar ou 

não o que 

conhecemos e 

sabemos. 

Fonte: Rabaglio (2006, p. 22). 
 

            Os conceitos de conhecimentos, habilidades e atitudes, no âmbito educacional, estão 

presentes em diversos documentos brasileiros. Entre eles encontram-se os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997), os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000) e na Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2018). Também são destacados em avaliações nacionais como o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – SAEB (BRASIL, 2008) e Provinha Brasil (BRASIL, 2011). 

            Portanto, vemos que as competências englobam conhecimentos, habilidades e 

também atitudes ligadas à prática docente, e ao vivenciarmos um mundo em constante 

mudança, seria desejável pensar o trabalho do professor como agente de mudança e, se a 

educação é um processo de formação do ser humano, será muito importante que o professor 

reflita e se conscientize de suas crenças, pois, afinal, ele traz para a sala de aula o que ele é 

como pessoa, e inevitavelmente a mudança tem que começar por si mesmo (Carmen, 2019). 

Corroborando, Tardif (2012, p.118), “ensinar é desencadear um programa de interações com 

um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos à 

aprendizagem de conhecimentos e à socialização”. 

          O ensino por competências implica desenvolver no estudante a capacidade de 

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para lidar com situações, problemas e 

dilemas da vida real, e sua inserção no currículo como um todo, por meio de articulação de 

tarefas, de metodologias ativas e de um processo avaliativo abrangente, capaz de priorizar a 

formação de pedagogos com melhor compreensão das necessidades da sua região e mais 

capacitados para o desempenho de suas atividades profissionais. Segundo Roldão (2005) a 

capacidade de mobilização e de convocação dos recursos necessários para atuar em face de 

uma situação, articulando-os de forma pertinente e oportuna, seria a própria essência da 

competência. 

          A abordagem das competências na educação, em especial a prática docente de sala de 

aula, fica evidenciada em nosso trabalho de pesquisa que procura decifrar como fica o 

ensinar sem identificação dentro das competências necessárias para a prática docente. Os 

professores e alunos-professores que atuarão com a disciplina da matemática precisam estar 
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capacitados para dialogar com essa realidade da sala de aula, atuando como mediadores e 

não mais como protagonistas na aprendizagem (Guimarães, Behar y Notare, 2019). Para 

isso, torna-se necessário pensar acerca das competências necessárias à função docente, 

refletindo a identificação docente no trabalho pedagógico. 

              

2.1 Trabalhos pesquisados sobre competências docente  

           Dentre os trabalhos acadêmicos que buscamos embasamentos sobre o tema 

competências docentes e nos influenciam com seus conceitos, mencionamos: Carmen (2019) 

em seu trabalho “Seis principais habilidades de ensino para o século 21” parte da noção de 

competência como soma de conhecimentos, habilidades e atitudes, que implica numa nova 

articulação de diferentes dimensões em contato com a prática docente dando ao professor 

uma nova posição e uma maior capacidade de atuação. O trabalho “Competência Emocional 

entre Futuros Professores: Um Estudo sobre Inteligência Emocional e Níveis de Empatia” 

coloca que na formação inicial e permanente do professor é necessário incluir na formação 

de docentes o desenvolvimento de competências socioemocionais para futuros docentes 

práticos, onde Carmona, Dueñas, Fernández y Salas (2020) avaliam os formandos de 

Educação do primeiro e quarto ano e percebem seu próprio nível de Inteligência Emocional 

(IE) e Empatia e explora se existem diferenças entre outros cursos universitários. Guimarães, 

Behar, y Notare, (2019) em seu trabalho académico fazer um mapeamento para a construção 

de uma matriz de competências docentes em matemática, através de seu artigo 

“Competências docentes em matemática por meio do ensino híbrido: um olhar para a 

recomendação pedagógica”. 
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CAPÍTULO 3: SABERES DOCENTES 

            

Segundo (Grutzmann, 2019, p.1) “O tema saberes docentes está vinculado ao chão 

da sala de aula e remete a uma conversa com o professor, buscando conhecê-lo e conhecer 

sua formação, práticas, vivências e experiências, em ações do cotidiano da vida escolar.”.             

           Para Tardif (2011) os classificam em saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais. Já Pimenta (1997), os categoriza em saberes da 

experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos. Tais autores, dentro de suas 

classificações a respeito dos saberes, enfatizam a importância que há, em tempos atuais, em 

exigir constante aperfeiçoamento de práticas, conhecimentos e saberes em torno de uma 

prática docente para melhorias na qualidade da educação.  

            Desse modo, a contínua formação do profissional docente deveriam ser pautadas em 

seus saberes bem como a reflexão sobre os mesmos, onde o professor envolve em seu 

trabalho docente características vindas de sua experiência ou prática e do processo 

formativo, o que torna cada professor em seu profissionalismo, didática e no ofício de uma 

forma única. Então, alguns autores (Tardif, 2014; Saviani, 1996; Pimenta, 1997; Grossman, 

1990; Shulman, 1986; entre outros) têm chamado esses conhecimentos de saberes, inserindo-

os num contexto mais amplo de competências e habilidades que o professor realiza 

concretamente as suas diversas tarefas em todo o seu trabalho profissional.  

           A atuação do professor como um profissional necessita que ele estimule os saberes 

que possui e reflita sobre sua prática, assim, proporcionando momentos de aprendizado e 

reflexão, num contínuo ir e vir profissional (Grützmann, 2019). Nesse sentido, trazendo tal 

problemática para o âmbito de nosso trabalho investigativo, buscou-se indagar, a partir dos 

saberes que servem de base ao ofício do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

I e alunos-professores do último ano do Curso de Pedagogia, em quais foram os momentos 

que os saberes dos professores de matemática tiveram distanciamento com a não mobilizam 

em sua prática docente devido a falta de identificação com área de atuação.  

A importância de nosso estudo vem pelo fato de que, enquanto docentes, que atuam 

ou atuarão na Educação Básica, possuem diferentes saberes, que os acompanham até mesmo 

antes do início da formação inicial e que, com o passar do tempo, se modificam, se 

contextualizam e acabam influenciando a prática cotidiana no chão da sala de aula 

(Grützmann, 2019).  

Tardif (2014, p. 32), através de perguntas que indicam a existência de uma relação 



 

 

 

30 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

problemática entre professores e os saberes, nos ajuda a refletir sobre nosso objeto de 

pesquisa, onde 

(...) sabem decerto alguma coisa, mas o que, exatamente? Que saber é esse? São eles apenas 

“transmissores” de saberes produzidos por outros grupos? Produzem eles um ou mais 

saberes, no âmbito de sua profissão? Qual é o seu papel na definição e na seleção dos saberes 

transmitidos pela instituição escolar? Qual a sua função na produção dos saberes 

pedagógicos? As chamadas ciências da educação, elaboradas pelos pesquisadores e 

formadores universitários, ou os saberes e doutrinas pedagógicas, elaborados pelos ideólogos 

da educação, constituem todo o saber dos professores?  

 

            Trabalhar com estudos sobre os saberes docentes é conhecer abordagens diversas 

sobre o assunto, onde Borges (2004) argumenta que essa variação ocorre a partir de 

diferentes perspectivas das ciências humanas e sociais e fazem referência à questão de 

classificar ou não classificar os saberes docentes. Neste sentido, Shulman (1986) desenvolve 

estudo sobre o Knowledge Base (a base de conhecimentos para o ensino) têm contribuído 

sobremaneira para a compreensão dos saberes necessários à docência. O autor apresenta três 

classificações básicas presentes no desenvolvimento profissional: o conhecimento do 

conteúdo da disciplina, o conhecimento pedagógico da disciplina e o conhecimento 

curricular. Para Nóvoa (1995), o desenvolvimento dos saberes docentes no âmbito 

internacional traz uma abordagem que dá a voz ao professor, analisando sua trajetória, 

história de vida, deixando-o como foco central nos estudos e debates, buscando produzir um 

novo tipo de conhecimento, aproximado da realidade educativa e do quotidiano docente. 

            Pimenta (1997, p. 6) menciona que “... construir uma identidade não é um dado 

imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas, é um processo de construção do sujeito 

historicamente situado”. Portanto, uma identidade profissional se constrói, pois, “a partir da 

significação social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; 

da revisão das tradições” (p. 7).  

            Desse modo, acredita-se que nossa proposta possa contribuir de forma reflexiva para 

a compreensão de que devemos ter identificação com o nosso fazer docente e, portanto, 

construir verdadeiros saberes, interesses de formações continuadas e um profissional da 

educação dentro e fora de sala de aula (Figura 2).   
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Figura 3: Construir um fazer docente 

Fonte: Revista Construirnotícias nº35 ano 2007 p.53 

 

3.1 Trabalhos pesquisados sobre saberes docentes  

          O tema saberes docentes serve para entendermos o ofício do ser professor, ou seja, 

seus conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as habilidades que o envolvem em sua 

prática pedagógica. A importância deste embasamento teve em nosso trabalho o suporte dos 

seguintes trabalhos e seus autores: Tardif (2014) em sua obra “Saberes docentes e formação 

profissional” descreve quais são os saberes que servem de base aos professores para 

realizarem seu trabalho e, ainda, busca respostas a esta questão. Pimenta, (1996) se volta à 

análise das práticas docentes como caminho para re-pensar a formação inicial e contínua de 

professores no capítulo de livro intitulado “Formação de professores - Saberes da docência 

e identidade do professor”.    
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CAPÍTULO 4: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

O termo matemática vem do grego mathema e significa aprendizagem. Embora cada 

civilização ao longo da história da humanidade tenha dado o seu significado a essa ciência, 

privilegiando diferentes áreas, como, por exemplo, os gregos mais a geometria, os árabes 

mais a álgebra, é inegável, como ressalta D’Ambrósio (1990, p. 10), que:  

A Matemática é, desde os gregos, uma disciplina de foco nos sistemas educacionais, e tem 

sido a forma de pensamento mais estável da tradição mediterrânea que perdura até os nossos 

dias como manifestação cultural que se impôs, incontestada, às demais formas. Enquanto 

nenhuma religião se universalizou [...], a matemática se universalizou, deslocando todos os 

demais modos de quantificar, de medir, de ordenar, de inferir e servindo de base, se impondo 

como o modo de pensamento lógico e racional que passou a identificar a própria espécie.  

             
            A realidade de nossas escolas demonstra que o ensino dessa ciência universal, 

conforme podemos ver na citação, é, frequentemente, tido como uma difícil tarefa. Um dos 

aspectos responsáveis por tal visão é a falta de clareza do papel dessa disciplina no contexto 

do querer aprender, ou também, do querer ensinar por parte dos professores de forma 

interessante e significativa. Sobre esse assunto, Libaneo (1985, p. 19) fala que “… o modo 

como os professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam os conteúdos escolares, 

ou escolhem as técnicas de ensino e a avaliação, tem a ver com pressupostos teórico-

metodológicos, explícita ou implicitamente. Nesse sentido, as propostas de ensino e 

aprendizagem sempre estão ligadas às necessidades econômicas, políticas e sociais. Cabe ao 

professor decidir a favor do quê e para quem está voltada sua práxis, se é conivente com o 

modelo de sociedade atual ou se mudanças são necessárias (Biasotto, L. C., Faligurski, C., 

y Kripka, M. L., 2020). Ainda, os autores (p.1), colocam que “os processos de ensino e de 

aprendizagem em matemática são, geralmente, complexos e desafiadores, pois a 

compreensão necessita de práticas que favoreçam a formação de conceitos”. 

Corroborando com os autores, Müller (2000, p.136) indica que 

O uso tradicional dos problemas, reduzidos à aplicação e sistematização dos conhecimentos, 

atrai a antipatia e o desinteresse do aluno, impedindo o seu pleno desenvolvimento 

intelectual. O treino excessivo de definições, técnicas e demonstrações se torna uma 

atividade rotineira e mecânica, em que se valoriza apenas o produto final. A desconsideração 

das etapas de exploração e comunicação das idéias lógico-matemáticas impede a necessária 

construção dos conceitos. 
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Observa-se também, que o professor deve adquirir essencialmente um papel de 

liderança para internalizar a importância da matemática. A matemática expressa ideias e 

conceitos que permitem à humanidade dar um grande salto social, científico e tecnológico 

com a participação dos alunos que devem "viver" e "sentir" a matemática em maior 

profundidade. Neste sentido, um professor de matemática em seu fazer docente deve 

executar em sua prática não apenas interpretação de uma linguagem matemática “fria” ou 

“mecânica” de seus estudos, mas também se envolver no mundo da matemática 

desenvolvendo sentimentos do gostar e de se identificar que inspiram seu trabalho e que 

acrescente um estímulo maior no querer mergulhar em novos conhecimentos de uma maneira 

diferente, internalizando e interpretando corretamente o seu trabalho de forma muito melhor 

(Santos, 2021). Neste sentido, 

[...] identifica os distintos corpos de conhecimento necessários para ensinar.  Ele representa 

a combinação do conteúdo e pedagogia, no entendimento de como tópicos específicos, 

problemas ou questões são organizados, representados e adaptados para os diversos 

interesses e aptidões dos alunos, e apresentados no processo educacional em sala de aula 

(Shulman, 2014, p. 207). 

 

O ensino da matemática, portanto, sempre foi um fator que nos trouxe várias 

indagações sobre seu ensino e o seu aprender, ou seja, sobre sua afinidade com o seu fazer. 

Assim, quanto mais vivenciamos os problemas relacionados à área, e também em relação ao 

fazer ensinar de nossos docentes é que indagamos: "O que deve saber e saber/fazer um 

professor para ser um ótimo profissional?" (Carvalho y Gil, 1993, p.108). Nessa linha, 

investigamos que o desafio de desenvolver conhecimentos específicos para ensinar 

matemática vão além de seu saberes que “não são definidos apenas pelos conteúdos, mas 

também pela prática docente dos professores para que possam ser aprendidos pelos alunos” 

(Cenci., Becker & Mackedanz, 2015, p. 33). Também, a integração do matemático ao 

pedagógico foi proposta inicialmente por Shulman (1986) quando clama que, para o ensino 

não basta o conhecimento do conteúdo matemático.   

           As questões que se colocam sobre o ensino da matemática e os problemas que se 

apresentam no dia a dia da sala de aula não são novos, como mencionam os autores, mas 

com o passar do tempo a sala de aula continua enfrentando problemas com novos nomes 

(Silveira y Miola, 2013).             

            De uma forma ou de outra, apesar D’Ambrosio (1993, p. 7) afirmar que “a 

matemática é a única disciplina escolar que é ensinada aproximadamente da mesma maneira 
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e com o mesmo conteúdo para todas as crianças do mundo”, professores de diversos níveis 

do Ensino Básico e Superior têm se preocupado em buscar novos caminhos pedagógicos 

para melhorar o ensino e aprendizado da matemática.   

            O estudo desta situação ou de outras, bem como das suas variantes no contexto do 

ensinar, pesquisadores e estudiosos trazem estratégias ou teorias que contribuem para a 

solução ou reflexão. Um deles seria a teoria da aprendizagem de Ausubel (1982) propõe que 

os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, para que possam construir 

estruturas mentais e permitir descobrir e redescobrir outros conhecimentos, caracterizando, 

assim, uma aprendizagem significativa, prazerosa e eficaz. Conforme o autor, a 

aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às 

estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação 

com seu conhecimento prévio. Ainda, o autor, diz que quando o conteúdo escolar a ser 

apreendido não consegue consolidar-se a algo já conhecido, ocorre o que ele chama de 

aprendizagem mecânica, ou seja, quando as novas informações são apreendidas sem ter 

ligação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, acontece a 

“decoreba” das fórmulas, conceitos e teorias, mas sem o entendimento significativo para 

uma verdadeira aprendizagem.  

           Portanto, para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso entender um 

processo de modificação do conhecimento (Ausubel, 1982), em vez de comportamento em 

um sentido externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais têm 

nesse desenvolvimento. As ideias de Ausubel também se caracterizam por basearem-se em 

uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, em vez de tentar somente 

generalizar e transferir à aprendizagem escolar conceitos ou princípios explicativos extraídos 

de outras situações ou contextos de aprendizagem (Biasotto, L. C., Faligurski, C., y Kripka, 

M. L., 2020).  

              Outro olhar para a aprendizagem significativa, dentro do contexto da relação 

ensinar com significado, o autor Shulman (1986) coloca em sua teoria que para o ensino da 

matemática é necessário que o professor possua o conhecimento pedagógico do conteúdo 

articulado entre o conteúdo específico da disciplina e o pedagógico. Enfim, o autor, refere-

se à intersecção entre conteúdo e pedagogia e, assim, a capacidade de um professor para 

transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente 

poderosas e adaptadas às variações dos estudantes levando em consideração as experiências 

e bagagens dos mesmos. Para Shulman, é essa capacidade de transformação do conteúdo 



 

 

 

35 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

que distingue um professor de um especialista na matéria. 

           Outra teoria baseada no conhecimento do professor que denota a aprendizagem 

significativa é denominada de “Conhecimento Interpretativo” (Jakobsen, Ribeiro y Mellone, 

2014), que no trabalho de Ribeiro (2017, p. 11) diz que 

Este conhecimento do professor, de acordo com os autores, corresponde aquele que é 

(deveria ser) mobilizado no sentido de possibilitar desenvolver o conhecimento, 

competências e capacidades matemáticas dos alunos tendo como ponto de partida as suas 

produções e comentários, que exteriorizam os seus entendimentos e raciocínios matemáticos. 

Este conhecimento interpretativo é aquele que permitirá ao professor atribuir significado 

matemático às produções e comentários dos alunos de modo a poder, posteriormente, 

fornecer um feedback construtivo – perseguindo os objetivos matemáticos delineados em 

termos das aprendizagens dos alunos – e desenvolver uma prática que tenha efetivamente 

essa preocupação central de partir dos entendimentos dos alunos e de não impor, à partida, a 

forma de ver, de fazer e/ou entender do professor. 

           Dentre os teóricos mencionados e defensores desta temática da aprendizagem 

significativa todos desenvolvem uma proposta de teorias que envolvem o agente professor 

no seu fazer docente de sala de aula. Neste contexto, podemos que dizer: Shulman, retrata 

os conhecimentos da docência e seus estudos nos eixos teóricos do conhecimento presentes 

no desenvolvimento cognitivo do professor: conhecimento do conteúdo, conhecimento 

pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular; Ausubel (1982) analisa a aspectos 

cognitivos envolvidos no processo de apropriação de conhecimentos pelos professores e 

desenvolveu a Teoria da Aprendizagem Significativa; Ribeiro (2017), interpreta a Teoria do 

Conhecimento Interpretativo que permitirá ao professor atribuir significado matemático às 

produções e comentários dos alunos. 

           Todos trazem como foco a postura pedagógica do professor e nosso trabalho enxergar 

que ao fazer sua prática docente sem identificação ter condições de percepções prejudiciais 

num contexto da prática da ação docente, da sua formação continuada como docente e 

cidadão e, assim, acarreta distorções dentro das teorias propostas pelos autores.            

 

4.1 Trabalhos pesquisados sobre aprendizagem significativa  

          Dentre os trabalhos pesquisados com seus teóricos neste assunto da aprendizagem 

significativa podemos mencionar “A teoria da aprendizagem significativa de David Paul 

Ausubel: uma alternativa didática para a educação matemática”, dos autores Biasotto, 

Faligurski y Kripka (2020) que retratam um estudo teórico sobre a Teoria da Aprendizagem 
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Significativa, com objetivo de socializar seus pressupostos como uma possibilidade didática 

viável para o ensino e para a aprendizagem significativa em matemática. Shulman (1986) 

em seu estudo propôs três categorias teóricas de conhecimento presentes no 

desenvolvimento cognitivo do professor: conhecimento do conteúdo, conhecimento 

pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular. O trabalho de Ribeiro (2017) contempla 

a necessidade de potenciar o desenvolvimento de um conhecimento do professor que permita 

assumir como ponto de partida para a prática posterior os conhecimentos, raciocínios e 

produções dos alunos (Conhecimento Interpretativo) em seu estudo “Conhecimento 

Interpretativo para Ensinar Matemática e História da (Educação) Matemática: contributos 

para a Formação”. 
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CAPÍTULO 5:  CONFLITOS COGNITIVOS 

            

O conflito cognitivo acontece quando uma pessoa ao ter uma situação pela frente e 

percebe que suas condições normais não são suficientes para resolver a situação, assim, gera 

um desequilíbrio cognitivo. Em outras palavras, toda a interpretação das informações 

armazenadas pelo cérebro é de competência cognitiva. Esse processo é o que nos permite 

entender as situações e nos posicionar em relação a elas de alguma forma; sem ele, seríamos 

incapazes de assimilar, interpretar e imaginar coisas. Dentre estes entendimentos, apesar de 

entendermos que o conflito cognitivo é um aliado aos nossos outros eixos investigativos e 

ao processo de ensino-aprendizagem, a nossa pesquisa não pretende esgotar esta temática. 

Em relação aos teóricos que embasam seus estudos sobre conflito cognitivo podemos 

mencionar Jean Piaget, Jerome Bruner, Vygotsky, Davydov, Morin e Wallon.  

           De acordo com Vygotsky (1984) o ensino é meio pelo qual os alunos se apropriam 

das capacidades humanas formadas historicamente e objetivadas na cultura material e 

espiritual. O autor completa falando que essa apropriação se dá pela aprendizagem de 

conteúdos, habilidades, atitudes, formadas pela humanidade ao longo da história. E conclui 

(...) A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas 

constitui o aspecto característico da psicologia humana (1984, p. 65). 

           Morin (2000) menciona seu posicionamento com muita convicção a exigência de se 

desenvolver uma inteligência geral que saiba discernir o contexto, o global, o 

multidimensional, a interação complexa dos elementos. Portanto, diz que  

(...) o desenvolvimento de aptidões gerais da mente permite melhor desenvolvimento das 

competências particulares ou especializadas. Quanto mais poderosa é a inteligência geral, 

maior é sua faculdade de tratar problemas especiais. A compreensão dos dados particulares 

também necessita da ativação da inteligência geral, que opera e organiza a mobilização dos 

conhecimentos de conjunto em cada caso particular. (...) Dessa maneira, há correlação entre 

a mobilização dos conhecimentos de conjunto e a ativação da inteligência geral (Morin, 

2000, p. 39). 

 

           Muitos estudiosos compreendem que a tarefa da escola ou do professor 

contemporâneo não consiste em dar aos alunos uma soma de fatos já conhecidos, mas em 

ensiná-los além das informações propriamente científicas das áreas de estudos. Isto significa 

que o professor deve ensinar os alunos a pensar, quer dizer, desenvolver as condições 

necessárias para o desenvolvimento do pensamento e da personalidade dos alunos, 
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impulsionando um ensinar mais amplo de suas capacidades em um desenvolvimento social 

e cidadã. Isto traz implicações importantes para o ensino, pois se o que está mudando é a 

forma como se aprende, os professores precisam mudar a forma de como se ensina. Então, 

o fato da formação da atividade humana depende da educação e do ensino, podemos chamar 

esta teoria de “ensino de desenvolvimental” (Davydov, 1988). 

          A teoria do ensino desenvolvimental de Davydov (1988) representa uma 

decomposição de partes e aplicação pedagógica da teoria histórico-cultural desenvolvida por 

Vigotski (1984), em especial, nas aplicações no que fala a respeito das relações entre 

educação e desenvolvimento humano. 

          Conforme Davidov (1988), para que o ensino esteja voltado para o desenvolvimento 

das capacidades intelectuais dos alunos, é preciso que o professor conheça a área de estudo 

em que irá ensinar. Em outras palavras, para aprender a pensar e a agir com base nos 

conteúdos de uma matéria de ensino é preciso que os professores dominem aquelas ações 

mentais associadas aos conteúdos que irá lecionar, pois entenderá os procedimentos lógicos 

e investigativos próprios da ciência que dão origem a esses conteúdos. Assim, de acordo 

com o autor, um professor não basta dominar o conteúdo, é preciso que tenha três 

características: a) saber o processo de pesquisa pelo qual se chegou a esse conteúdo, ou seja, 

a epistemologia da ciência que ensina; b) por quais métodos e procedimentos ensinará seus 

alunos a se apropriarem dos conteúdos da ciência ensinada e, especialmente, das ações 

mentais ligadas a esses conteúdos; c) quais são as características individuais e socioculturais 

dos alunos e os motivos que os impulsionam, de modo a saber ligar os conteúdos com esses 

motivos. 

 Em síntese, os estudos mencionados (Vigotsky (1984); Davydov (1988); Morin 

(2000)), no processo do ensinar e a pensar em um campo de conhecimento, coloca o 

professor como papel ativo e sujeito do fazer ensinar, e, especialmente, da necessidade de 

desenvolver habilidade de pensamento, competências cognitivas, como meio para 

compreender, melhorar e atuar no mundo da profissão docente, com um fazer profissional 

mais cidadão e social. Nesse sentido, pensar é desenvolver processos mentais pelos quais 

chegamos aos conceitos e os transformamos em ferramentas para fazer generalizações 

conceituais e aplicá-las a problemas específicos (Davydov, 1988). 

           Esse papel profissional docente, de acordo com nosso objeto de pesquisa, precisa unir 

uma ação mental peculiar pela qual se efetue uma reflexão (Davydov, 1988) e combinar com 

o fator cognitivo da identificação na área de estudo que está exercendo para que não aconteça 
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um desenvolvimento negativo de ações ou atitudes de conflitos mentais que possam 

distanciar seu processo de sua prática, conteúdo, empatia com a área de atuação, formações 

continuadas, enfim, interferir no seu modo próprio de pensar, pesquisar, investigar e agir no 

seu ofício de ensinar docente como um formador da ciência, da sociedade e do trabalho. 

            Dentre as chamadas teorias implícitas, ou seja, as teorias Direta, Interpretativa e 

Construtiva, iremos complementar nosso referencial teórico com o estudo da Teoria 

Interpretativa. Como características específicas neste campo de estudo relacionado às 

dificuldades de aprendizagem, a teoria interpretativa identifica aspectos cognitivos, sociais 

e afetivos que se comunicam com o ensinar da matemática, conduzindo o professor a 

participar de sua ação.  

            A Teoria Interpretativa aparece como uma fase de transição entre as teorias Direta e 

Construtiva. Embora existam diferenças entre as teorias Direta e Interpretativa, Pozo e 

Scheuer (1999) afirmam que entre elas existe um pressuposto epistemológico comum de que 

é possível ter acesso a uma única verdade absoluta (Alves y Pozo (2020)). No entanto, os 

que pensam a partir da Teoria Interpretativa assumem que o aprendizado é um processo 

demorado e requer esforço deliberado. É a teoria implícita mais frequente nos espaços 

educacionais já investigados (Scheuer; Pozo, 2006, Pozo; Loo; Martín, 2016). Os 

professores com este tipo de pensamento creem que, para lidar com as dificuldades discentes, 

devem ser criados grupos especiais de aprendizagem, para um trabalho em separado (Pérez 

Echeverría et al., 2006). 

            Existe um trabalho de Piaget (1981) que aborda especificamente o tema das relações 

entre cognição e personalidade. Nele reforça continuamente a ideia da íntima relação que 

existe entre o afetivo e o cognitivo. Segundo ele, afeto e cognição são inseparáveis e 

constituem dois aspectos diferentes de todo ato sensório-motor ou simbólico. Piaget (1981) 

argumenta que o afeto encontra-se relacionado com a função da inteligência, atuando como 

uma força emergente do desequilíbrio entre assimilação e acomodação. Defende a ideia de 

que os componentes afetivos da personalidade combinam-se com esquemas cognitivos, 

focalizando o interesse em uma coisa ou idéia específica. Na medida em que tem influência 

na escolha individual ou no estabelecimento de valores, o fator afetivo funciona como 

regulador da ação, dirigindo a tendência para selecionar uma atividade. Sendo assim, Piaget 

(1981) acredita que o afetivo influencia a velocidade com a qual os sujeitos desenvolvem o 

conhecimento, acelerando-o em algumas áreas e diminuindo-o em outras. 
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5.1 Trabalhos pesquisados sobre Conflitos cognitivos (Teoria Interpretativa)   

           Na busca do desenvolvimento sobre Conflitos Cognitivos, trabalhos com os teóricos 

Vygotsky (1984) e Davydov (1988) e suas obras sustentaram o desenrolar da temática. 

Muitos trabalhos correlatos que mencionam os autores foram lidos e tomamos observações, 

mas sempre direcionamos nossas leituras para interligar nosso objeto de pesquisa. Neste 

contexto, mencionamos: Teoria do ensino desenvolvimental: contribuições para a formação 

de conceitos matemáticos nos anos iniciais do ensino fundamental das autoras Brito, L. S. y 

Brito, S. S. (2019) e outro trabalho de Urquijo (2000) “Aprendizagem por conflito sócio-

cognitivo em interação com aspectos psicodinâmicos da personalidade”, tese de Doutorado 

pela Universidade Estadual de Campinas que explora relações da personalidade com 

processos de aprendizagem por conflito sócio-cognitivo. Dentro da Teoria Interpretativa 

buscamos trabalhos como: Alves y Pozo (2020) com o tema “Teorias implícitas de 

professores universitários de cursos de formação docente sobre dificuldades de 

aprendizagem”, que opina sobre a Teoria Interpretativa que assume que o aprendizado é um 

processo demorado e requer esforço deliberado. 
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CAPÍTULO 6: IDEB – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO  

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

            

Nossa intenção ao mencionarmos IDEB/2019 (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) neste espaço de embasamentos teóricos, foi de contextualizar esta 

modalidade de avaliação estatal como apenas um suporte teórico em nossa investigação, 

servindo de apoio no contexto da seleção de nossa amostragem para coleta de dados. Ou 

melhor, formar um espaço apenas descritivo em nosso trabalho recaindo na proposta de 

traçar uma amostragem de um grupo (escolas que realizaram o IDEB/2019) dividida em 

subgrupos (notas obtidas na proficiência matemática) independentes com o intuito de 

comparação dos dados referentes ao nosso objeto de pesquisa, “descobrir a existência ou não 

da identificação docente com o ensinar matemática”.  

           O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações de 

desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB) – obtido pelos estudantes ao 

final das etapas de ensino (5ª e 9ª anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – 

com informações sobre rendimento escolar (aprovação). O IDEB é realizado de 2 em 2 anos 

e calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) 

e no fluxo escolar (taxa de aprovação) (Brasil, 2011).  

Neste contexto avaliativo, podemos fazer uma analogia sobre os indicativos de notas 

obtidas e a relação das metas a serem conquistadas com um exemplo de uma “esteira de 

caminhada” muito utilizada nas academias. Aqui podemos observar que até um limite 

aumentar a velocidade fica fácil de superar este aumento, mas a partir de um certo momento 

o aumento da velocidade e novos objetivos na performance fica mais difícil de se obter. 

Assim, olhamos os índices do SAEB (Prova Brasil) que geram a nota do IDEB de cada escola 

que até um limite da meta as escolas conseguem obter seus resultados esperados (notas entre 

4 e 5), mas a obtenção da nota 6 ou resultados superior pelas escolas é um fator que deve ser 

estudado, não objeto de nossa investigação, devido às dificuldades que muitas escolas têm 

para atingir estes índices e não se distanciar das metas propostas.   

           Em virtude disso, são muitas características de indicadores que modelam o estudos e 

análises sobre esta avaliação e a qualidade educacional, contudo, este mesmo sistema 

educacional reprova sistematicamente seus alunos, fazendo com que grande parte deles 

abandone a escola antes de completar a educação básica, o que não é desejável. Por outro 

lado, um sistema em que todos os alunos concluíram o ensino médio no período correto não 

seria ideal caso os alunos aprendessem muito pouco na escola. Em suma, um sistema de 
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ensino ideal seria aquele em que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, 

não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a escola precocemente e, ao 

final de tudo, aprendessem com qualidade (Brasil, 2013).  

            Sabe-se que, no Brasil, a questão do acesso à escola não é mais um problema, já que 

quase a totalidade das crianças ingressam no sistema educacional. Entretanto, as taxas de 

repetência dos estudantes são bastante elevadas, assim como a proporção de adolescentes 

que abandonam a escola antes mesmo de concluir a educação básica. Outro indicador 

preocupante é a baixa proficiência obtida pelos alunos em exames padronizados (Brasil, 

2013). Fator de destaque e referência neste trabalho investigativo com relação o contexto da 

proficiência da matemática. 

             Agora, iremos conhecer o IDEB que foi desenvolvido para ser um indicador que 

sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre 

rendimento escolar sob o olhar de entendimento de seus cálculos. 

O cálculo do IDEB  

A forma geral do Ideb é dada por:  

IDEBji = Nji Pji;                             0 ≤ Nj ≤ 10;    0  ≤  Pj  ≤ 10    e      0 ≤ IDEBj ≤ 10          

em que, i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar;  

Nji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um 

indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame 

realizado ao final da etapa de ensino;  

Pji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos 

da unidade j. 

            Abaixo (Figura 3) representa os resultados e metas dos anos de 2005 a 2019 em 

relação às projeções para o Brasil e, ainda, as metas previstas para o ano de 2021 (sem 

resultado divulgado até o momento).    

 

Figura 4: IDEB - Resultados e Metas (nível Brasil). 

Fonte: SAEB/Censo Escolar (http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=4844420) 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=4844420
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           Nossa intenção de análise de dados não decorre da nota final do Ideb, mas sim da nota 

obtida por cada escola no contexto da proficiência da matemática e suas separação em seus 

determinados níveis obtidos com a nota, em especial nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1° ao 5° ano), que determina uma suposta relação entre nosso objeto de 

pesquisa, a identificação com a matemática versus ensinar com as notas da proficiência em 

matemática, sobre os dados do IDEB/2019 (já divulgado) e no contexto espacial da Escolas 

Municipais do Município de Maceió/AL. Antes de comentarmos os resultados obtidos neste 

espaço e tempo, iremos mostrar (Figura 4) os resultados e metas obtidos por esta Rede de 

Ensino de Maceió/AL num comparativo dos anos de 2017 e 2019. 

  

 

Figura 5: IDEB - Resultados e Metas (nível Munícipio Maceió/AL – Rede Municipal Ensino). 
Fonte: Saeb e Censo Escolar (http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=4844697) 

 

           O resultado do IDEB mostra que, enquanto nos anos iniciais do ensino fundamental 

a meta estipulada para o ano de 2019 foi de 4,3 pontos, a rede pública alagoana conseguiu 

ultrapassar e chegar a 5,3 pontos – um resultado 7,54% maior que em 2017, quando a rede 

pública alcançou 4,9 pontos. Portanto, de acordo com o site QEdu.org.br (acessado em 

17/02/2022), o IDEB 2019 nos anos iniciais da rede municipal atingiu a meta e cresceu, mas 

não alcançou 6,0. E de acordo com a Figura 5 mostra que a proficiência da matemática não 

houve uma alteração significativa (de 36% para 41%). 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=4844697
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Figura 6: IDEB – Proficiência na Matemática anos de 2017 a 2019 (Rede Municipal Ensino de Maceió). 

Fonte: QEdu.org.br    

 

Portanto, através dos dados coletados pela Secretaria Municipal de Educação de 

Maceió (SEMED), base de dados do Governo Federal e órgão de imprensa do Município de 

Maceió, os dados mostram que Maceió ultrapassou a meta estabelecida pelo IDEB/2017, 

nos anos iniciais da grade para 2019, e, ainda, chegou na meta projetada para 2021, 

alcançando 5.4. A projeção estabelecida pelo Inep era de 5.1. Esta foi a segunda vez 

consecutiva que Maceió superou a meta projetada. Em 2017, quando a projeção era de 4.8, 

o Município atingiu 5.0. A cada edição do IDEB, tem havido uma evolução em linhas 

ascendentes, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais da grade curricular. Comparando 

os resultados atuais com os de 2017, observa-se que Maceió cresceu 0.4 pontos nos anos 

iniciais, saindo de 5.0 para 5.4. Em termos percentuais, esse valor representa um avanço de 

8% entre 2017 e 2019.  

          Vamos definir os resultados obtidos no IDEB/2019 pelas Escolas que realizaram a 

avaliação na Rede Municipal de Ensino de Maceió (SEMED/AL). 

Total de escolas avaliadas IDEB/2019: 95 

Total de escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1 ao 5 ano): 82 

Total de escolas dos anos finais do Ensino Fundamental (6 ao 9 ano): 13 

 

Tabela 3 

Intervalo de notas obtidas pelas Escolas IDEB/2019 (Elaboração própria). 

 
NOTAS OBTIDAS (x) POR 

ESCOLA NOS 
INTERVALOS 

 
QUANTIDADE DE ESCOLAS 

4 ≤ x < 5 20 (24%) 

5 ≤ x < 6 48 (59%) 

x ≥ 6 14 (17%) 

Total: 82  
Fonte: https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/IDEB 

https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb
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Tabela 4 

Situação IDEB 2017/2019 (Elaboração própria). 
 

SITUAÇÃO DA ESCOLA EM 
RELAÇÃO NOTAS OBTIDAS  

ATUAL/ANTERIOR (IDEB 
2017/2019) 

 
QUANTIDADE DE ESCOLAS 

Alerta 14 (17%) 

Atenção 16 (19%) 

Manter 12 (15%) 

Melhor 40 (49%) 

Total: 82 
Fonte: https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb 

 

Situação das escolas 

Alerta: Escolas em situação de alerta não cresceram no Ideb, não atingiram sua meta e estão 

abaixo de 6.0. Têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. 

Atenção: Escolas em situação de atenção não foram bem em dois critérios entre os três 

analisados. Têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. 

Melhorar: Escolas que podem melhorar cresceram o Ideb e atingiram a sua meta. Têm o 

desafio de manter o crescimento do índice para atingir as metas planejadas e superar o 6.0. 

Manter: Escolas que devem manter sua atual situação cresceram o Ideb, atingiram a sua 

meta e superou o 6.0. Têm o desafio de manter o crescimento do Ideb para garantir o 

aprendizado de todos os alunos. 

 

Tabela 5 

Crescimento referido IDEB/2017 das Escola Municipais de Maceió (Elaboração própria). 

 
 

QUANTIDADE DE ESCOLAS QUE 
CRESCEU NOTA EM RELAÇÃO 

ÚLTIMO IDEB/2017 

 
 

QUANTIDADE DE ESCOLAS 

Sim 62 (76%) 

Não 20 (24%) 

Total: 82 

Fonte: https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb 

 
Tabela 6 

 Níveis e intervalos – Proficiência em Matemática (Elaboração própria). 
 

NÍVEIS / INTERVALOS – PROFICIÊNCIA EM 
MATEMÁTICA IDEB/2019 

QUANTIDADE DE ESCOLAS EM CADA 
NÍVEL DA PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA 

1 / Abaixo 150 - 

2 / De 150 a 174 - 

3 / De 175 a 199 11 (13%) 

4 / De 200 a 224 53 (65%) 

5 / De 225 a 249 18 (22%) 

6 / De 250 a 274 - 

7 / De 275 a 299 - 

8 / De 300 a 324 - 

9 / De 325 a 350 - 
Fonte: https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb 

https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb
https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb
https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb
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SEGUNDA SEÇÃO: METODOLOGIA 

 

CAPÍTULO 7: ÁREA DO PROBLEMA E OBJETIVOS 

Este trabalho tem em seu objeto de pesquisa uma situação prévia que se refere: “É 

possível ensinar algo que você não gosta ou que não se identifica?”. Neste contexto, a 

abordagem e formulação que procuramos analisar com a investigação recai numa pergunta 

fundamental no contexto das problemáticas educacionais: “A ausência de identificação com 

a matemática acarreta(rá) transtorno no fazer ensinar dos professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental (1ª a 5ª ano)” e alunos-professores formando (8º período) do Curso de 

Pedagogia? 

           Acrescenta a este cenário investigativo ter afinidade com o que se faz em sua atuação 

de professor, que é indispensável em sua conduta profissional para a prática educativa, pois 

“... ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção 

ou sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 52). Isso nos buscou a descobrir e verificar que: a 

falta de habilidades de cognição por parte de nossos docentes em relação à matemática 

desenvolve dificuldades com o seu ensinar e, ainda, fatores cognitivos de distanciamento 

com a disciplina implica numa não busca de formação continuada, de querer aprender através 

do estudo, pesquisa e investigação e bem como na sua postura de se colocar como um 

professor-educador ou pesquisador.  

           Assim sendo, observamos que nosso propósito de estudo é relevante porque 

desenvolvemos uma pesquisa no lado docente visando verificar a importância do sentimento 

do se identificar com o que faz para que os comportamentos, derivados dos conflitos 

cognitivos, não geram fatores estruturais cognitivos que distanciam a pessoa do seu ofício, 

pois constatando esta situação problema observa-se que podemos ter mais chances de 

entender que um bom profissional na área precisa esta entrelaçado com seu sentimento de 

identificação, ponto fundamental para que o enlace entre seus saberes prévios e os processos 

de formação futura de nossos docentes atuantes em sala de aula nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e alunos-professores formando do Curso de Pedagogia fomente uma jornada 

de sucesso na aquisição de ser um educador, e elimine as diversas questões que possam criar 

obstáculos à caminhada para um ensinar com dedicação, sentimento e amor.  

           Após conhecer as razões que levaram nosso estudo, dentre perguntas, entende-se 

melhor a matemática, como área de estudo de nossa pesquisa, que exerce papel fundamental 

no desenvolvimento de uma sociedade. Esta área de estudo nos permite compreender 
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fenômenos, construir representações significativas e argumentar em diferentes contextos, 

possibilitando a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades 

sociais (Brasil, 1997). Já nos primeiros anos, segundo Piaget (1976, p. 73), os fundamentos 

matemáticos são estabelecidos e de acordo com o autor, a 

... aprendizagem matemática constrói-se por meio da curiosidade e do entusiasmo das 

crianças e cresce naturalmente a partir das suas experiências [...]. A vivência de experiências 

matemáticas adequadas desafia as crianças a explorarem ideias relacionadas com padrões, 

formas, número e espaço de uma forma cada vez mais sofisticada (pág. 73). 

 

           Então, podemos observar que este estágio de exploração para uma preliminar 

formação matemática se inicia na Educação Infantil com o que podemos chamar de 

numeracia7. De acordo com a Política Nacional de Alfabetização (Brasil, 2019, p.24), a 

“numeracia não se limita à habilidade de usar números para contar, mas se refere antes à 

habilidade de usar a compreensão e as habilidades matemáticas para solucionar problemas e 

encontrar respostas para as demandas da vida cotidiana”. 

           O desenvolvimento matemático é continuado no Ensino Fundamental, foco de nossa 

investigação, apresentando mais conceitos e observações das grandes áreas – Números, 

Álgebra, Geometría, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística, acordo novas 

orientações da BNCC (Brasil, 2018). Uma das responsabilidades do Ensino Fundamental 

nos anos iniciais é o desenvolvimento do letramento matemático (Brasil, 2018). 

           De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, 2012), 

 
Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar, e interpretar a 

matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e 

utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar 

e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática 

exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer 

julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. 

 

           O letramento matemático permite que os alunos, e porque não os professores, 

                                                
7 A Política Nacional de Alfabetização (PNA) estabelece a Numeracia como a habilidade de aplicar o 
conhecimento dos números e suas relações aos usos práticos do dia a dia, em diferentes situações 

comunicativas. Pesquisadores como Ubiratan D’Ambrosio (no Brasil), Vince Geiger (na Austrália), João Pedro 

da Ponte (em Portugal) e Lynn Steen (nos EUA) embasam discussões e investigam cientificamente o termo 

“Numeracia”, suas acepções a partir de diferentes perspectivas de estudo e a relação com a didática da 

matemática para a compreensão didático-pedagógica dessa forma de estruturação do trabalho com a área do 

conhecimento da matemática pelas famílias e os sistemas de ensino. Fonte: 

https://www.edocente.com.br/blog/educacao/o-que-e-numeracia/ 

https://www.edocente.com.br/blog/educacao/o-que-e-numeracia/
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reconheçam como a matemática está presente em situações do dia a dia, proporcionando que 

façam a transferência dos conceitos estudados na escola para o seu cotidiano. Dessa forma, 

o aprender pode ser prazeroso, desenvolvendo o raciocínio lógico e crítico e estimulando a 

investigação. A escola tem o papel de educar o aluno por meio de um ensino significativo 

de qualidade, que parta do princípio de formação do ser humano em sentido mais amplo 

(Brasil, 2019).  

Por isso, é importante garantir que os professores possam se expandir em suas ações 

e atitudes pedagógicas, e, assim, junto ao professores atuantes ou que irão exercer o seu fazer 

docente (alunos-professores), tenham as condições de identificação com o que leciona, ou 

seja, ter o sentimento do gostar desta área de ensino para que o seu ofício seja realizado de 

forma prazerosa e significativa, dentro do seu ensinar e aprender, e relacione identificação 

com crescimento profissional na área, vontade de fazer formações continuadas e exercer um 

ensino matemático no anos iniciais do Ensino Fundamental de forma cidadã, não somente 

aplicando uma matemática engessada em livros didáticos e planejamentos mecânicos sem 

contextualização, mas tendo condições de executar um ensino da matemática para vida e que 

seja de fora para dentro da escola ou vice versa. 

           Isso nos reporta novamente a Tardif (2014), quando ele nos faz pensar sobre os 

saberes curriculares, afirmando que os profissionais devem se apropriar desses saberes 

durante a formação. Para este autor, estes saberes apresentam-se concretamente sob a forma 

de programas escolares que os professores devem aprender a aplicar. Ele ressalta ainda que 

o conjunto de saberes que fundamentam o ato de ensinar no ambiente escolar provém de 

fontes diversas, como formação inicial e continuada, conhecimento das disciplinas, 

currículo, entre outros. Em virtude das colocações do autor correlacionando com nosso 

objeto de pesquisa ao falar a respeito do ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e refletir sobre o papel docente no seu ensinar, podemos reafirmar este 

entrelaçamento de propósitos com uma reflexão sobre a capacidade de identificar e 

compreender o papel da matemática, seja do lado docente ou discente, de tal forma a tornar 

a matemática uma ciências interessantes para sala de aula, com o objetivo de atender às 

necessidades de fazer uma disciplina social e cidadão em seu ensinar docente. Então, a 

BNCC (2018, p. 266) menciona que 

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento 

matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, 

comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 
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conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, 

utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o 

letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos 

matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter 

de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso. 

 

           É importante reafirmar que a área de estudo de nosso objeto de pesquisa salienta uma 

discussão sobre o ensinar docente da matemática, nosso agente de pesquisa e objeto de 

conhecer o seu sentimento sobre sua identificação com o ensinar a matemática foi o professor 

no espaço escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental e, ainda, buscando 

embasamentos de conceitos atuais dentro de uma legislação específica e contemporânea que 

é a BNCC8 (Brasil, 2018). Com base nesta estratégia, através de metas e uma sequência de 

ações, ficou evidenciado que nossos professores, dentro do contexto e propósito principal da 

pesquisa, que não compartilhem seu sentimento de identificação com o que realizam em seu 

fazer docente, a fim de que não conseguem perceber e relacionar o seu real profissionalismo 

dentro do contexto do ensino matemático.  

Em virtude do exposto, buscou-se delimitar um eixo central a ser pesquisado, onde a 

partir dessa delimitação se especificaram os objetivos da pesquisa e a metodologia utilizada. 

Assim, como objeto de estudo entendeu-se que fazer uma pesquisa para conhecer a 

existência da identificação ou gosto pela matemática no contexto docente dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e último período do Curso de Licenciatura em Pedagogia trás um 

fator que influencia na prática docente, pois considera-se que um bom profissional no fazer 

o seu ofício de práxis precisa ter identificação com o que está transmitindo/ensinando em 

seu desenvolvimento como professor/docente, em especial na disciplina da matemática. 

Como mostraremos nos objetivos, que nesses viés mencionados acima, as 

interpretações dos conflitos cognitivos e formações de seus saberes docentes refletem a 

existência de um fator implícito que influencia a competência dos professores e futuros 

professores para ensinar matemática. 

 

 

                                                
8 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 

e modalidades da Educação Básica. Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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7.1. Objetivos 

 

Objetivo principal: Analisar a identificação dos docentes com a disciplina da matemática ao 

ensinar nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). 

 

Objetivos específicos: 

1. Conhecer a importância da identificação com a disciplina de matemática na prática 

docente;  

2. Identificar como a identificação ou gosto pela matemática influencia o desenvolvimento 

do professor;  

3. Descrever como os fatores cognitivos influenciam a competência dos professores para 

ensinar matemática; e  

4. Verificar se um déficit na identificação com a disciplina é um fator que influencia a prática 

docente.            
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CAPÍTULO 8: DECISÕES METODOLÓGICAS 

 

Os Procedimentos Metodológicos remetem ações que norteiam um conjunto de 

tomada de decisões quanto à escolha das técnicas de pesquisa e método para o 

encaminhamento de um trabalho científico. Portanto, este momento da pesquisa busca 

apresentar o percurso metodológico da investigação e suas características, bem como os 

instrumentos utilizados na pesquisa de campo, os sujeitos e todos os caminhos para sua 

realização. Neste percurso, buscamos apresentar inicialmente embasamentos de conceitos 

próprios para uma construção científica, ou seja, entender sobre conhecimento, ciência e 

pesquisa. Assim, Prestes (2014, pp.19-28) coloca que:  

… o conhecimento pode ser conceituado como a apreensão intelectual de um fato ou de uma 

verdade, como o domínio (teórico ou prático) de um assunto, uma arte, uma ciência, uma 

técnica, etc (p.19); … a palavra ciência pode significar, simplesmente, conhecimento, 

qualquer tipo de saber (p.27); … a palavra pesquisa designa o conjunto de atividades que 

têm como finalidade descobrir novos conhecimentos, seja em que área ou em que nível for 

(p.28).              

 

           Dessa forma, este trabalho buscou adquirir conhecimentos e dar soluções aos nossos 

objetivos específicos, portanto, dentro de nossos procedimentos metodológicos, esta 

pesquisa classifica-se como: pesquisa de levantamento; com relação à abordagem do 

problema é quantitativa; quanto os objetivos é exploratória inicialmente e se desenvolve 

descritiva; já os procedimentos técnicos utilizados basearam-se na busca de coleta de dados, 

sendo utilizado para isso questionários fechados. Em nossa metodologia todos os aspectos 

apresentados, juntamente, com os procedimentos adotados na pesquisa, se complementam 

em fases de coleta de dados e etapas de análise dos dados obtidos necessárias na obtenção 

dos resultados e com as respectivas atividades executadas, que destacamos a seguir. 

 

8.1 Tipo de investigação 

           Sampieri, Collado e Lucio (2013, pp. 21-22) dizem que:  

A pesquisa científica é, em essência, como qualquer tipo de pesquisa, só que mais rigorosa, 

organizada e realizada de maneira mais cuidadosa (p.21). Ainda, os autores (p. 22), 

mencionam que esse tipo de pesquisa cumpre dois propósitos fundamentais: a) produzir 

conhecimento e teorias (pesquisa básica) e b) resolver problemas (pesquisa aplicada).  

            

            Dentro destas definições, o nosso presente estudo  traz uma abordagem do problema 
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de forma quantitativa para seu desenvolvimento com método não experimental que nos 

permitiu, apesar que nossa intenção em nosso trabalho foi não querer se aprofundar no estudo 

e análise do comportamento humano e seus processos mentais como suas identificações, 

suas emoções, suas aprendizagens, identificação, valores, atitudes e formações futuras, 

descobrir uma realidade inerente dentro do contexto educacional, em especial a identificação 

docente com o seu fazer de ofício. 

Nesse sentido, por meio de uma pesquisa de levantamento em que os próprios 

participantes da pesquisa responderam os questionários sobre seus comportamentos 

profissionais, seus sentimentos e sua práxis pedagógica, procuramos de forma presencial ou 

indireta, acompanhar a coleta de dados em todos os momentos, seja indo pessoalmente à 

todos locais pesquisados, conversando com diretores, coordenadores de escolas, Instituições 

Superiores e professores e, ainda, fazendo de forma própria o recolhimento dos 

questionários, para observar e sentir os locais e os pesquisados que fizeram parte do 

fenômeno estudado.  

Além disso, em nosso método de pesquisa, a relação entre as variáveis não foram 

controladas ou manipuladas, e suas interpretações e observações dos dados foram dirigidos 

para chegar às conclusões reais que os dados coletados foram obtidos em relação ao que 

propomos como problemática de nossa pesquisa. Neste contexto, Sampieri, Collado e Lucio 

(2013, p. 31) colocam que “… a pesquisa quantitativa deve ser a mais objetiva possível. Os 

fenômenos observados e/ou medidos não devem ser afetados pelo pesquisador. E também 

que os estudos realizados possam ser replicados”. 

  

8.2 Enfoque 

           O tipo de estudo foi de uma pesquisa descritiva de corte transversal, com um estudo, 

coleta de dados, análise, registro e a interpretação de nosso objeto de investigação e, assim, 

realizou-se a descrição de suas análises, sem interferências ou julgamentos de cunho pessoal. 

Ao desenvolver um enfoque descritivo o que nos interessou foi descobrir nosso principal 

foco de investigação “É possível ensinar algo que você não gosta ou que não se identifica?”. 

           Contudo, dentro do processo de pesquisa quantitativa e após a revisão literária, nosso 

alcance inicial começou como sendo exploratório devido a relação dos objetivos específicos 

e o elemento básico do objeto de pesquisa “A percepção do ensinar a disciplina da 

Matemática sem identificação nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)”, onde 

constatou-se ser um problema pouco estudado na âmbito docente, ter uma perspectiva 
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inovadora de público alvo e área de estudo e ser uma fonte riquíssima para preparar novos 

estudos futuros. 

Assim, nosso interesse principal foi descobrir “A ausência de identificação com a 

matemática acarreta transtorno no fazer ensinar dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1ª ao 5ª ano)” e alunos-professores do 4º ano do Curso de Pedagogia?”. Enfim, 

o estudo exploratório serviu para conhecer, entender e preparar o que realmente queríamos 

fazer e nos mostrar a natureza e que propósito era nosso estudo.  

           Então, mesmo depois da revisão da literatura, decidiu-se que a pesquisa seria 

realizada com outro processo em seu alcance final de pesquisa, assim, dentro de nossa 

estratégia de pesquisa, a perspectiva que pensou-se e pretendeu-se dar ao nosso estudo recaiu 

num desenrolar que pode-se estimar que nosso estudo final da pesquisa foi um 

desenvolvimento descritivo na forma de uma pesquisa de levantamento, isso porque, nosso 

público alvo já é conhecido e queremos entender e definir o que pensam e como se 

comportam em suas práticas ou opiniões atuais. Além disso, o estudo descritivo descreve a 

inclinação predisposta para algo de um grupo ou população, suas características, perfis de 

pessoas ou qualquer outro fenômeno que se submeta a uma análise (Sampieri, Collado e 

Lucio, 2013). Ainda, os autores (p. 102) dizem que: “… os estudos descritivos pretendem 

únicamente medir ou coletar informação de maneira independente ou conjunta sobre os 

conceitos ou as variáveis a que se referem, isto é, seu objetivo não é indicar como estas se 

relacionam”. 

           Por fim, entendemos que o estudo exploratório trouxe a concepção de preparação do 

terreno ou antecedeu o alcance descritivo que mostrou a arte de nossa pesquisa dentro das 

dimensões que nossos objetivos foram alcançados. De acordo com os autores Sampieri, 

Collado e Lucio (2013), os diferentes estudos realizados em nosso trabalho podem ser 

retratados (Tabela 7) através dos propósitos e importância dos diferentes alcances das 

pesquisas.  

Tabela 7 

Propósitos e importancia dos diferentes alcances das pesquisas.  

  

Alcance Propósito das pesquisas Importância 

 

 

 

Exploratório 

É realizado quando o 

objetivo é examinar um 

tema ou problema de 

pesquisa pouco estudado, 

sobre o qual se têm muitas 

dúvidas ou que não foi 

Ajuda o pesquisador a se 

familiarizar com fenômenos 

desconhecidos, obter 

informação para realizar 

uma pesquisa mais completa 

de um contexto específico, 
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abordado antes. pesquisar novos problemas, 

identificar conceitos ou 

variáveis promissoras, 

estabelecer prioridades para 

pesquisas futuras ou sugerir 

afirmações e postulados. 

 

 

Descritivo 

Procura especificar as 

propriedades, as 

características e os perfis de 

pessoas, grupos, 

comunidades, processos, 

objetos ou qualquer outro 

fenômeno que possa ser 

submetido a uma análise. 

É útil para mostrar com 

precisão os ângulos ou 

dimensões de um fenômeno, 

acontecimento, 

comunidade, contexto ou 

situação. 

Fonte: Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 107). Adaptado. 

 

8.3 Desenho de investigação  

           Dentre nossas perguntas e objetivos de estudo, nosso desenho de pesquisa buscou 

alcançar as informações que foram respondidas pelos sujeitos da pesquisa para as análises e 

interpretações dos resultados finais. Entre os métodos e técnicas escolhidos para o tipo de 

pesquisa que se desenvolveu, nosso desenho de pesquisa teve o tipo não experimental, pois 

realizou-se nosso estudo sem manipular as questões da pesquisa, observando como 

ocorreram e depois analisou-se. Assim, procurando não interferir e nem influenciar nas 

variáveis pesquisadas que foram analisadas de acordo como elas vieram respondidas. Para 

Mertens (2005) diz que a pesquisa não experimental é apropriada para variáveis que não 

podem ou devem ser manipuladas ou que é complicado fazê-lo.  

           Portanto, nosso desenho não experimental foi classificado em transversal, pois nossa 

coleta de dados ocorreu de forma única, ou seja, em um momento determinado. Além disso, 

teve-se informações coletadas sobre 02 (dois) públicos-alvo, professores atuantes em sala de 

aula e alunos-professores do último período de formação do Curso de Pedagogia em 

Licenciatura, através do emprego dos instrumentos de pesquisa questionários fechados. 

           Assim, nosso desenho de pesquisa (Figura 7) foi do tipo de uma pesquisa de 

levantamento, pois desejou-se que as respostas das questões respondidas por nossos 

públicos-alvo manifestassem seus comportamentos, sentimentos e opiniões.    
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Figura 7: Desenho da Pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

8.4 Contexto, população e participantes 

           Os procedimentos utilizados para calcular o tamanho da amostra de nosso trabalho 

foram definidos de acordo com seus momentos de coleta de dados na pesquisa em acordo 

com os objetivos previstos. Além disso, nossa investigação, dentro dos públicos-alvo 

escolhidos, foi dividida em situações de coletas de dados (fases) e, posteriormente, de análise 

dos resultados (etapas).  

           Nossos públicos-alvo foram professores atuantes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Município de Maceió/AL e formandos, que 

chamamos de alunos-professores, do último ano (8º período) do Curso de Pedagogia - 

Licenciatura. Estes públicos-alvo tiveram seus dados coletados, verificados e analisados em 

momentos diferentes e separados, mas com propósitos interligados aos nossos objetivos de 

investigação.  

            Assim, tivemos 03 (três) fases para coleta dos dados e 03 (três) etapas para análise 

dos dados obtidos. As etapas de análise tiveram um suporte de dados antecedentes de 02 

(duas) pesquisas anteriores, anos 2013 e 2014, com os mesmos propósitos atuais. Então, as 

fases foram: primeira fase, chamamos de fase inicial com poucas escolas para diagnosticar 

e entender melhor nossa coleta de dados e caminhos de nossa investigação; segunda fase, 

chamamos de fase final, onde envolveu-se um número maior de escolas na coleta dos dados; 

e terceira fase, se deu com a coleta de dados em Instituições de Ensino Superior (IES). As 

02 (duas) primeiras fases foram com o público-alvo de professores atuantes em sala de aula 

no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e a terceira fase teve como público-alvo alunos-

professores do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Desenho 

da 

Pesquisa 

Transversal

Não 

experimental
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Para a análise e resultados da pesquisa tivemos as seguintes etapas: primeira etapa, 

análise das informações obtidas com os professores atuantes do anos iniciais do Ensino 

Fundamental nas escolas pesquisadas, que chamamos de etapa principal; segunda etapa, 

análise das informações obtidas com os alunos-professores do último ano (8º período) do 

Curso de Pedagogia – Licenciatura, que chamamos de etapa secundária, e terceira e última 

etapa, uma análise geral entre os públicos-alvo professores atuantes nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e formandos do último ano (8º período) do Curso de Pedagogia – 

Licenciatura das Instituições de Ensino Superior, que chamamos de etapa final, pesquisadas 

dentre as variáveis que denotam a identificação, com sentimento de gostar, com o ensinar à 

matemática. Como mencionado anteriormente, as etapas de análise dos dados tiveram 

suporte dos dados antecedentes das pesquisas realizadas nos anos de 2013 e 2014, com o 

intuito de ter uma relação comparativa entre os resultados anteriores e com os atuais.  

           Dentro do contexto de coleta e análise de dados da etapa principal, foi selecionado 

um público participante estatisticamente representativo e que seus resultados foram 

generalizados para o contexto pesquisado. Em relação o público-alvo dos alunos-

professores, etapa secundária, foram analisados e verificados seus resultados das respostas 

contidas no instrumento de coleta de dados num quantitativo amostral que não teve uma 

amostragem representativa para o contexto dos alunos formando no Curso de Pedagogia das 

IES do Município de Maceió/AL.  

           A seleção de nosso público participante, dentro dos propósito de nossos objetivos, 

após ser delimitada acima, foi do tipo probabilística estratificada, pois os participantes foram 

selecionados por escolas em acordo com o contexto das pontuações obtidas na proficiência 

da matemática, ou seja, divididos e analisados por segmentos utilizando o procedimento para 

calcular o tamanho com emprego de fórmula (Programa STATS) para precisar o tamanho 

do número de escolas pesquisadas que realizaram o IDEB/2019 e, assim, todos os elementos 

tiveram a mesma possibilidade de seleção aleatória em suas unidades de análise.       

           Enfim, como selecionar a amostra, Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 194) relatam 

como 

Com frequência lemos e ouvimos falar de amostra representativa, amostra por sorteio, 

amostra aleatória, como se simplesmente com os termos pudéssemos dar mais seriedade aos 

resultados. Na verdade, nem sempre é possível medir toda a população e é por isso que 

obtemos ou selecionamos uma amostra, e o que pretendemos é, sem dúvida, que esse 

subconjunto seja o reflexo fiel do conjunto da população. Todas as amostras – dentro do 
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enfoque quantitativo – devem ser representativas; portanto, a utilização desse termo é 

extremamente inútil. Os termos por sorteios e aleatório denotam um tipo de procedimento 

mecânico relacionado com a probabilidade e com a seleção de elementos; mas também não 

conseguem deixar claro o tipo de amostra e o procedimento de amostragem.  

 

           Contudo, apesar das afirmações dos autores, buscou-se em um de nossos momentos 

de coleta e análise (professores atuantes na sala de aula dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental) trazer uma amostragem representativa dentro do contexto quantitativo de 

análise das escolas que realizaram o IDEB/2019, onde pretendeu-se que este parâmetro 

desejado executa-se uma análise estatística que fomentou nosso propósito investigativo.  

           Então, a escolha de nossa amostra probabilística em nosso desenho de pesquisa 

transversal descritivo com tipo de pesquisa de levantamento, foi definida como: 

População e amostra: Escolas Municipais de Ensino Fundamental I anos iniciais (1º ao 5º 

ano) no Município de Maceió/AL – Brasil (nas fases: inicial (*) e final (**)) e Instituições de 

Ensino Superior (IES) com alunos-professores do Curso de Pedagogia (último ano formação 

– 4º ano/8º Período) na fase final (***).   

                                * 100 professores – 10 Escolas Municipais Ensino Fundamental I (fase inicial). 

                                ** 45 Escolas Municipais Ensino Fundamental I – total de professores atuantes nas escolas pesquisadas (aprox. 500 

professores) e *** 02 IES (alunos-professores do 4ª ano do Curso de Pedagogia – 25 estudantes) – total de alunos enturmados nas 

Instituições pesquisadas (fase final).    

 

 

Figura 8: As amostras da pesquisa e suas fases. 

Fonte: Elaboração própria. 
            

Aproximação do tamanho da amostra: 421 participantes (professores + alunos-

professores) que responderam os instrumentos de pesquisa (acordo Tabela 8). 

 

Os critérios para seleção dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

foram os seguintes: fazer parte da escola pesquisada e estar atuando dentro de sala de aula 

nos anos de 1º ao 5º ano. 

Cabe ressaltar, em acordo com a escolha do público-alvo dos alunos-professores, que 

a legislação educacional prevê que o Curso de Licenciatura em Pedagogia volta-se à 

formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 
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Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

[...] ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo 

conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e 

objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 

linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação científica e 

cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, 

em diálogo constante entre diferentes visões de mundo (§ 1º do Art. 2º - RESOLUÇÃO 

CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015). 

 

Este público-alvo teve como critério de seleção estar cursando o último período do 

Curso e estar matriculado regularmente na IES. 

Todo o nosso esforço para alcançar o processo de coleta de dados estabeleceu-se por 

um planejamento que foram utilizados caminhos e escolhas pedagógicas diante de vários 

pontos relacionados ao quantitativo populacional de nossa peça de investigação que 

encaminharam nossos parâmetros estatísticos. Isso fica norteado quando Gil (1994) coloca 

que uma pesquisa científica pode ser caracterizada de diversos tipos, procedimentos técnicos 

e técnicas específicas. 

Então, de acordo com o Departamento de Gestão do Ensino Fundamental da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em seu setor de Ensino Fundamental a Rede 

Municipal de Maceió, atualmente, a Rede de Ensino Municipal possui 93 (noventa e três) 

escolas de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano cadastradas no Censo Escolar de 2022 no 

site do INEP/MEC, onde 03 (três) escolas estão desativadas e, assim, 90 (noventa) escolas 

estão consideradas com atendimento. No ano de 2022 o setor da SEMED informa que 04 

(quatro) escolas estão transitando para o Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano. Portanto, 

atualmente a Rede Municipal de Educação de Maceió/AL têm 86 (oitenta e seis) escolas para 

o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano com um total aproximadamente de 774 (setecentos e 

setenta e quatro) professores atuantes em sala de aula (retirando professores de educação 

física, reforço, sala de recurso e dentre outros que devido suas formações e ações direta e 

indireta na escola não lecionam a matemática de forma sistemática).   

             Neste contexto, buscou-se iniciar nosso procedimento de coleta de dados, chamado 

de fase inicial, dando suporte aos embasamentos teóricos de nosso estudo. Assim, através da 

aplicação de uma investigação prévia, usando o emprego de um questionário fechado com 

um grupo de 75 professores atuantes de sala de aula nos anos  iniciais, sendo realizado em 
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10 (dez) escolas da Rede Pública Municipal de Maceió/AL (SEMED), sendo dividido este 

quantitativo de escolas nesta fase em 05 (cinco) escolas com nível 3 (pontuação de 175 a 

199 pontos) de acordo com os parâmetros definidos pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – proficiência em matemática) e outra 05 (cinco) escolas com nível 5 

(pontuação de 225 a 249 pontos). A definição dos níveis na proficiência em matemática 

ocorreu devido às escolas da Rede Municipal de Ensino de Maceió, referente às escolas que 

realizaram o IDEB/2019, estarem classificadas, dentro dos 9 níveis definidos pelas normas 

(BRASIL, 2013) de classificação dos anos iniciais do Ensino Fundamental pelo MEC 

(Ministério de Educação e Cultura), nos níveis 3, 4 e 5, acordo tabela 6.  

             Após esta fase inicial de obtenção de dados podemos continuar o processo de coleta 

dos dados (fase final) aplicando o mesmo instrumento de pesquisa, questionário (perguntas 

fechadas), a uma quantidade maior de professores polivalentes, aqueles que lecionam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental com habilitações de saberes básicos de diversas áreas 

do conhecimento, que atuam em diferentes anos iniciais do Ensino Fundamental e que são 

docentes atuantes de sala de aula e que pela sua formação de Pedagogo lecionam a disciplina 

da Matemática. Continuamos a realizar esta fase de coleta de dados em Escolas Municipais 

do Município de Maceió/Alagoas (SEMED) que apresentam notas/índices diferenciados no 

IDEB/2019 na proficiência da matemática (níveis 3 e completando com nível 4 e de nível 5) 

e, assim, fazer uma análise tendo um olhar investigativo das notas de proficiência de 

matemática destas Escolas Municipais (adquirida no IDEB 2019). Neste contexto, iremos 

selecionar 45 (quarenta e cinco) escolas, onde será dividida em 32 (trinta e duas) escolas 

com níveis 3 e 4 (regular meta/proficiência matemática) no IDEB/2019 e 13 (treze) com 

nível 5 (boa meta/proficiência matemática), totalizando um número aproximado de 571 

professores (número estimado mencionado por gestores/coordenadores das escolas 

pesquisadas). Sendo que 396 participaram/responderam o questionário (69,4%). 

            Ainda, como última fase teremos um outro segmento de análise de dados que foram 

os estudantes de nível superior em fase formação, onde chamamos de alunos-professores do 

Curso de Pedagogia. Neste universo proposto, buscou-se realizar a coleta de dados em 02 

(duas) Instituições de Ensino Superior (IES) do Município de Maceió, estimando uma 

amostra total de pesquisados de 37 alunos-professores. Sendo que 25 

participaram/responderam ao questionário (67,6%). 

Portanto, o número total de participantes de nossa pesquisa, entre professores 

atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e alunos-professores formandos do Curso 
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de Pedagogia, foi de 421.   

Tabela 8 

Participantes da pesquisa. 

GRUPOS  

(PÚBLICOS-ALVO) 

QUANTIDADE 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

GRUPO A: Professores atuantes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental 

571 396 (69,4%) 

GRUPO B: Alunos-professores formandos 

do Curso de Pedagogia 

37 25 (67,6%) 

Total 608 421 (69,2%) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

8.5 Instrumentos: construção e validação 

Nosso desenho metodológico foi não experimental descritivo dentro de um 

paradigma sócio-crítico, onde se baseou-se de linhas teóricas e práticas, ou seja, de 

embasamentos teóricos para uma construção/fortalecimento da proposta da pesquisa de 

campo que realizou o estudo descritivo, através do instrumento de pesquisa questionário 

fechado, com apoio estatístico (Programa STATS). 

           Portanto, para alcançar os nossos objetivos, usou-se para obtenção das informações 

estratégicas de nossa pesquisa o método quantitativo empregando o questionário fechado em 

todas as fases de pesquisa (inicial e final) como um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidos por escrito de forma 

presencial. Quanto à aplicação, os questionários foram elaborados com perguntas fechadas 

para 02 (dois) públicos-alvo (professores atuantes nos anos iniciais do Ensino fundamental 

e alunos-professores do Curso de Pedagogia) e em 03 (três) fases, como: fase inicial - 

professores atuantes nas séries iniciais do Ensino Fundamental com poucas escolas nesta 

fase e fase final – continuidades dos professores atuantes com um número maior de escolas 

e a terceira e última fase com os alunos-professores do último período do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia de Instituições de Ensino Superior (IES).  

           As técnicas e instrumento definido para coleta dos dados, em acordo com a 

formulação de nossos objetivos de pesquisa, utilizados foram capazes de atender as 

expectativas da pesquisa mediante aos requisitos de confiabilidade que o instrumento de 

pesquisa ofereceu as respostas do estudo executado e, assim, obtendo resultados consistentes 

e coerentes no tocante ao problema proposto. Além disso, a técnica escolhida proporcionou 

validez em que um instrumento mede a variável que pretende medir dentro das evidências 
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observadas e a objetividade em que o instrumento é flexível às preferências e tendências 

(Sampieri, Collado e Lucio, 2013). Dentre estes fatores descritos, nossa coleta de dados se 

desenvolveu com procedimentos, inclusos em etapas/fases, que modelam um plano 

detalhado com propósitos específicos. 

Antes de definirmos o desenrolar de nossa técnica de investigação, ou seja, nossa 

parte prática na execução da pesquisa, queremos relacionar nossa técnica aos objetivos da 

pesquisa (Tabela 8). 

Tabela 9 

Técnicas relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 

Objetivos da pesquisa Técnicas Fontes de Informação 

Conhecer a importância da 

identificação com a 

disciplina de matemática na 

prática docente. 

 

 

Questionário fechado 

Professores atuantes dos 

anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Alunos-

professores formandos do 

Curso de Pedagogia 

Identificar como a 

identificação ou gosto pela 

matemática influencia o 

desenvolvimento do 

professor. 

 

 

Questionário fechado 

Professores atuantes dos 

anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Alunos-

professores formandos do 

Curso de Pedagogia 

Descrever como os fatores 

cognitivos influenciam a 

competência dos 

professores para ensinar 

matemática. 

 

 

Questionário fechado 

Professores atuantes dos 

anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Alunos-

professores formandos do 

Curso de Pedagogia 

Verificar se um déficit na 

identificação com a 

disciplina é um fator que 

influencia a prática docente. 

 

 

Questionário fechado 

Professores atuantes dos 

anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Alunos-

professores formandos do 

Curso de Pedagogia 

Fonte: Elaboração própria. 

Antes de iniciarmos nossa demonstração dos caminhos que foram realizados para as 

análises dos dados coletados, iremos descrever o percurso de validação de nossos 
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instrumentos de coleta de dados, questionários, e processo de autorização para realização da 

pesquisa nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Maceió/AL 

(SEMED/AL). Primeiro realizamos nossos instrumentos de coleta de dados, 02 (dois) 

questionários com perguntas fechadas para os segmentos professores atuantes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e para os alunos-professores do último período do Curso de 

Pedagogia de acordo com nosso objeto de investigação e objetivos propostos. Num segundo 

momento os instrumentos foram enviados para o orientador para as devidas correções, 

sugestões e observações, onde foram acatadas. Tendo feitas as correções preliminares, pelo 

orientador, os instrumentos foram enviados para 05 (cinco) especialistas da área com 

formações específicas e titulação stricto sensu (Pós-graduação Doutorado e Pós-Doutorado) 

para as devidas análise técnicas com critérios de confiabilidade, validade e objetividade da 

relação tema proposto, objetivos e as perguntas que sintetizam as variáveis desejadas para 

se chegar aos resultados. Assim, conforme Campoy que diz: 

Respeito a validez das técnicas, se entende que a validação é um processo contínuo que inclui 

procedimentos diferentes para verificar se um questionário mede o que realmente diz medir. 

Dito de outra maneira, tem que ver qual é o tipo de conclusões ou inferências que se pode 

realizar a partir das pontuações obtidas em uma prova (Campoy, 2018, p. 96).      

              
De posse das respostas dos especialistas, que muito contribuíram em suas 

contribuições para corrigir, melhorar e visualizar caminhos antes não observados, 

reestruturamos os questionários e, assim, passamos para a etapa da coleta de dados 

propriamente. Mas, antes de adentrarmos nas escolas da Rede Municipal fizemos um 

processo administrativo de número 6500/15856/2022 junto a Secretaria Municipal de 

Educação de Maceió (Anexo A) solicitando autorização para pesquisa científica nas 

Unidades escolares da Rede de Ensino, fato este autorizado em 20/maio/2022.  

             Dando início a coleta de dados, nos deparamos em organizar procedimentos para 

que pudéssemos ter melhores resultados, ou seja, um planejamento para que a execução de 

nossas ações fossem da melhor forma possível na apuração dos resultados. Esta preocupação 

recai nos dados coletados que precisam ser analisados com muita cautela, pois a partir da 

boa interpretação dos mesmos é que se conseguem bons resultados e obtenção de insights 

que levem o pesquisador a tomar decisões mais assertivas.  

             À seguir, dentro do planejado para fazer uma coleta de dados eficiente e otimizada 

com os objetivos propostos, seguimos os seguintes procedimentos: 

- Realizamos um levantamento das escolas da Rede Municipal de Ensino de Maceió 
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(anos iniciais do Ensino Fundamental) que realizaram o IDEB/2019 e, 

conjuntamente, analisamos os resultados obtidos com a proficiência em matemática 

e a distribuição dos níveis conhecimento obtidos por suas notas de cada escola; 

- Coletamos os dados de forma primária, chamada de fase inicial, junto a 10 (dez) 

escolas da Rede Municipal, sendo 5 com nível 3 e outras 5 com nível 5 em relação a 

nota obtida na proficiência da matemática no resultado do IDEB/20219. Neste 

momento pretendemos conhecer nosso público alvo, sentir o espaço de pesquisa e ter 

um conhecimento prévio de respostas ou resultados de nossa problemática de 

pesquisa. Uma reflexão para as ações futuras de nossa pesquisa; 

- Através da análise preliminar dos dados coletados da fase inicial, após discussão com 

o orientador, procuramos realizar um artigo, em conjunto com o orientador, para 

divulgação desde resultados e observar os comentários de nossos pares/especialistas 

sobre nossos dados iniciais;  

- Numa segunda fase da coleta dos dados tivemos uma ampliação no universo do 

segmento professores atuantes de sala de aula nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, conjuntamente, com o aumento de escolas pesquisadas e a coleta de 

dados do segmento de alunos-professores formando do Curso de Pedagogia. Esta 

fase teve uma análise de seus resultados de forma separada entre os dois segmentos. 

A análise do segmento professores de sala de aula nos anos iniciais teve um 

comparativo de suas respostas e obtenção de resultados com as notas e posição no 

nível obtido no IDEB/2019 na proficiência da matemática. Queremos constatar de 

forma não conclusiva, pois vários devem ser outros mecanismos para uma melhor 

comprovação, se existe uma relação do não se identificar com a matemática e a nota 

obtida na avaliação estatal IDEB. Iremos unir os resultados da primeira fase e 

segunda fase deste segmento para termos uma resposta que nos leve a uma inferência 

em relação às escolas da Rede Municipal de Ensino de Maceió, isso porque, de 

acordo com o programa STATS, das 82 escolas que realizaram o IDEB/2019 na Rede 

de Ensino (escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental) o programa determina 

como uma amostra representativa de 39 escolas e nossa pesquisa realizou sua 

pesquisa em 55 escolas (Figura 5). A análise do segmento alunos-professores do 

Curso de Pedagogia ocorreu de forma separada em suas análises e resultados das 

respostas obtidas, pois o instrumento questionário desse público-alvo foi diferente. 
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Figura 9: Demonstração amostra Programa STATS.  

Fonte: Aplicativo programa STATS 

 

- Por fim, dentre as análises dos dois segmentos (públicos-alvo) poderemos definir se 

nossos objetivos de pesquisa são semelhantes para os dois segmentos ou não.        

 

8.6 Estudo da validade dos instrumentos 

O passo de validação dos instrumentos de coleta de dados foi realizado por meio da 

análise de 05 (cinco) especialistas, entre professores e especialistas da área de Educação, 

Psicologia e da Matemática. Neste sentido, Urbina (2007) menciona que as evidências 

devem ser também avaliadas por outros pesquisadores que não apenas os autores do 

instrumento, incrementando ainda mais sua validade. Com este procedimento, os 

especialistas/avaliadores indicaram a associação entre o item e o respectivo construto9 

apontando se possuía a pertinência da coerência e clareza (Apêndice A) e, assim, registrando 

“sim” e “não”, onde nesta segunda alternativa colocavam suas observações.  

 

Figura 10: Validação do instrumento de pesquisa  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

                                                
9 Conceito ou construção teórica, puramente mental, elaborada ou sintetizada com base em dados simples, a 

partir de fenômenos observáveis, que auxilia os pesquisadores a analisar e entender algum aspecto de um estudo 

ou ciência. Fonte: Internet https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/constructo/  

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/constructo/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/constructo/
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Esta etapa do processo teve por objetivo verificar se os itens, conjuntamente, com 

suas respostas estavam compreensíveis com os objetivos propostos da pesquisa e os 

públicos-alvo. Em outras palavras, esse procedimento buscou investigar se as formulações e 

instruções das perguntas/itens estavam claras, se os termos presentes nos itens eram 

adequados, se as expressões correspondem àquelas utilizadas pelos públicos-alvo, entre 

outros aspectos observáveis pelos avaliadores especialistas. Tais validações serviram para 

assegurar que os itens apresentam garantias de validade e são procedimentos que investigam 

a adequação de cada item às teorias ou objetivos propostos para o estudo. 

Portanto, a validade dos instrumentos de coleta de dados foi procedido por meio da 

análise de 05 (cinco) especialistas/avaliadores, sendo: 04 (quatro) professores/pesquisadores 

da área de Educação/Matemática e 01 (um) de Educação/Psicologia, onde entre profissionais 

02 (dois) são docentes/pesquisadores da UNEAL (Universidade Estadual de Alagoas), 01 

(um) da UFBA (Universidade Federal da Bahia), 01 (um) da UAA (Universidade Autônoma 

de Assunção) e 01 (um) da UTIC (Universidade Tecnológica Intercontinental – Paraguai). 

Ainda, como complemento de informações sobre as formações acadêmicas dos 

validadores/especialistas, temos: 04 (quatros) doutores em Educação e 01 (uma) Doutora em 

Psicologia/Educação. Ainda, 03 (três) especialistas possuem a formação em Matemática e 

02 (duas) formação/mestrado em Educação.   

Para a coleta de dados, utilizamos questionários fechados com os públicos-alvo, onde 

após as observações feitas pelos especialistas/avaliadores foram construídos os referidos 

instrumentos de coletas de dados que foram aplicados de forma presencial para o público-

alvos dos professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e de forma híbrida, 

presencial e online, para o público-alvo alunos-professores formandos do Curso de 

Pedagogia. 

 

8.7 Cuidados Éticos  

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Alagoas (CEP - UFAL), aprovado por meio de 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE: 58553022.5.0000.5013 (Anexo 

E). 

A participação dos sujeitos envolvidos na investigação se deu a partir da aplicação 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE - Apêndice D), conforme os 

procedimentos adotados nesta pesquisa que obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme as Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de 
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Saúde. Ressalta-se o cuidado empregado para a apresentação e análise dos dados, de modo 

a garantir o sigilo da identidade de cada um dos participantes. 

Ainda, de acordo com os cuidados éticos no desenvolvimento do processo de coleta 

de dados, pode-se mencionar a TCLE (realizado pelo Autor) 

Esta pesquisa possui os seguintes riscos: (1) quebra de sigilo que será minimizado através da 

não solicitação do meu nome no instrumento de coleta de dados; (2) desconforto emocional 

em não saber responder alguma pergunta do questionário, sendo minimizado através das 

alternativas “não desejo responder” ou não respondendo a pergunta; (3) Incômodo em 

responder o questionário no horário do intervalo da aula, que será minimizado com um 

questionário curto, com poucas perguntas, todas fechadas, com tempo médio entre 3 a 4 

minutos. Portanto, os riscos relacionados ao estudo podem ser mal-estar, constrangimento e 

desconforto emocional, porém o risco de ocorrência é baixo e você pode parar de responder 

a pesquisa a qualquer tempo, não trazendo complicações legais. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade. Mas, reafirmamos que este estudo não prevê 

complicações legais ou risco à dignidade pessoal ou profissional. Que, sempre que desejar, 

serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. Sim, e, 

especialmente, os participantes e instituições pesquisadas. Assim, as informações coletadas 

neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e o orientador terão 

conhecimento dos dados. Sendo assim, o participante deste estudo não precisará informar 

sua identificação e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa poderá desistir a qualquer 

momento.  

 

Figura 11: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)   

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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TERCEIRA SEÇÃO: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

ENTENDIMENTOS DOS MOMENTOS DE COLETA DE DADOS    

            Vamos preliminarmente relatar que os resultados e discussões estão apresentados em 

consonância com os objetivos específicos e teorias estabelecidas, sejam eles dos dados 

antecendentes (pesquisa 2013 e 2014) ou do trabalho atual de investigação (pesquisa 2022). 

Vale salientar que todo o processo de coleta, análise e interpretação dos dados emergiram 

das respostas dos sujeitos, ao longo das etapas realizadas com os 02 (dois) públicos-alvo, 

dadas na situação pesquisada.  

Nessa perspectiva, o elemento norteador de análise do estudo concebeu o que pode-

se denominar da não identificação, sem o sentimento de gostar, da matemática em seu 

ensinar, o qual ao norteou as respostas dos participantes, pois um fator essencial no contexto 

educacional é que se educa quando todos estiverem comprometidos em educar com 

identificação com o que se faz. A ideia não foi simplesmente descobrir a identificação ou 

gosto pela matemática, mas verificar se os professores atuantes de sala de aula ou futuros 

professores (alunos-professores) estão tendo a identificação por aquilo que executam em sua 

práxis de ofício, em especial com a matemática. É claro que não se consegue impor ou 

“fabricar” esse sentimento ou motivar pessoas para que sintam o gostar do que fazem, mas 

foi possível descobrir e analisar a sua falta que provoca tal emoção nos professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e formandos dos Curso de Pedagogia.            

           Estes contextos de análises acima foram determinados por etapas de coletas dados e 

um suporte, puramente de apoio analítico, de dados antecedentes10 (Capítulo 9) que apoiado 

pelo objetivo geral de analisar a identificação dos docentes com a disciplina da matemática 

ao ensinar nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), pode-se expor os 

resultados, com suas devidas discussões, obtidos com a aplicação da pesquisa junto 

professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e aluno-professores do Curso 

de Pedagogia em três frentes diferentes de exposição de seus resultados, e, depois, fazer uma 

análise geral, através de perguntas bases, que relacionam os dados obtidos nestes dois 

públicos-alvo pesquisados em 2022 com o público-alvo de 2013/2014 (dados antecedentes) 

no intuito puramente comparativo de três realidades de docência relacionados com nosso 

objeto de pesquisa.  

                                                
10 Dados informados nesta Tese para fins de auxiliar as premissas numa reflexão da problemática num contexto 

temporal anterior.  
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Com base nesses propósitos, buscamos explicar a modelagem de coleta de dados de 

duas formas: primeira com uma ilustração (Figura 12) demonstrando as etapas propostas, 

com suas ligações, das coletas de dados e análise dos resultados. Numa segunda forma, 

tratou-se de descrever cada etapa, através de capítulos, que determinaram os procedimentos 

específicos em cada momento e suas interligações entre eles (Capítulos 10, 11 e 12). Assim, 

conforme as etapas eram realizadas foram ocorrendo entendimentos para uma análise 

seguinte e o resultado final (Capítulo 13).  

 

Figura 12: Esboço das etapas e suas correlações na coleta e análise dos resultados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).  
 

           Portanto, este entrelaçamento de dados validou-se os resultados obtidos e foram 

apresentados em consonância com os objetivos específicos e teorias estabelecidas, os quais 

foram ordenados, tendo em vista a realização da aplicação dos questionários fechados aos 

professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e o questionário fechado aos 

alunos-professores do Curso de Pedagogia. São eles: 

1. Conhecer a importância da identificação com a disciplina de matemática na prática 

docente;  

2. Identificar como a identificação ou gosto pela matemática influencia o 

desenvolvimento do professor;  

3. Descrever como os fatores cognitivos influenciam a competência dos professores 

para ensinar matemática; e  

4. Verificar se um déficit na identificação com a disciplina é um fator que influencia a 

prática docente.            

CAPÍTULO 13: 
Resultados e discussão: 
análise geral dos dados 

coletados  

CAPÍTULO 10 e 11: 

Etapa principal do 
público-alvo 

professores atuantes 
nos anos iníciais do 
Ensino Fundamental

CAPÍTULO 10: 

Dados preliminares: 
pesquisa realizada em 

2022  

CAPÍTULO 11: 
Resultados e discussão: 
dados professores dos 
anos iniciais Ensino 

Fundamental  

CAPÍTULO 12: 
Resultados e discussão: 

dados alunos-professores 
do Curso de Pedagogia  

CAPÍTULO 9: 

Dados antecedentes: 
pesquisa realizada em 

2013 e 2014  
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CAPÍTULO 9: DADOS ANTECEDENTES:  

PESQUISA REALIZADA EM 2013 E 2014 

 

Nesta seção inicial, não buscou-se analisá-los e interpretá-los em nosso trabalho atual 

estes dados, apenas expor como dados antecedentes pesquisados num trabalho de pesquisa 

realizado nos anos 2013 e 2014.  

O objetivo desta apresentação de dados foi gerar uma reflexão convergente sobre 

nossa temática em forma de dados pesquisados (acordo figura 13). Portanto, esta 

investigação foi realizada com alunos-professores do Curso Magistério Médio no último ano 

(4º ano), publicado como artigo (Santos, 2016) “A falta de empatia no ensino de matemática: 

um estudo da prática docente e sua afinidade com a área de formação” e registrado na 

Plataforma Brasil pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) número 

do CAAE 22359613.0.0000.5013.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 13: Demonstração do fator convergente dos dados antecedentes com a pesquisa 2022 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Toda a motivação desta temática de pesquisa deu-se com um processo de observação 

direta dentro de sala de aula, onde surgiu a angústia que desenrolou esta problematização de 

“podemos fazer bem algo que não identificamos, ou seja, não temos o sentimento de gostar 

do que fazemos?”. Portanto, este fator ocorreu numa Escola Estadual de Curso de Magistério 

Nível Médio no Município de Maceió/AL. Esta escola, também chamada de Instituto de 

Educação, atuava na modalidade de Curso Integrado profissionalizante para a formação 

Magistério, não era um Curso Superior, mas de Nível Médio com habilitação para formar 

professores lecionarem na Educação Infantil e professores auxiliares nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, onde dentre suas funções está a docência, ou seja, o ensino e a 

Educação, de um Curso com duração de 04 (quatro) anos de estudo.  

           Dentro deste ambiente de formação, num período de 12 anos (anos de 2006 à 2018) 

Pesquisa atual 
realizada em 

2022

Dados 
antecedentes: 

pesquisa 
realizada em 
2013 e 2014 
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tivemos várias turmas formadas no Curso de Magistério e vários acadêmicos de Faculdades 

Privadas de Maceió/AL, incluindo a Universidade federal de Alagoas (UFAL) e outras IES 

que passaram pela Escola para realizarem seus estágios obrigatórios e outras disciplinas 

práticas com seus projetos pedagógicos no Curso para conclusão de seus Cursos Superiores. 

Nestes momentos de interação com acadêmicos do Curso de Pedagogia tive-se, também, a 

noção que a falta da identificação com a disciplina matemática, associado ao sentimento do 

não gostar da área de estudo, era um fato explícito por parte dos estudantes, sejam dos alunos 

de nossa escola de Magistério e, também, dos acadêmicos do Curso de Pedagogia em 

formação nível Superior.    

Este fator de ver, sentir e ouvir a área de estudo da matemática ser exercida tão 

distante ou sem a identificação necessária da importância que é como Ciência e para a vida, 

incentivou a executar um trabalho de pesquisa realizado nos anos 2013 e 2014, que hoje 

coloca-se como referência de dados antecedentes e com correlação ao nossos objetivos de 

pesquisa atual.  

            Dentre os fatos expostos, realizamos nossa pesquisa, que chamaremos de estudo 

antecedente ou dados antecedentes, sendo o público alvo os alunos-professores do Curso de 

Magistério Médio no último ano (4º ano) e publicado no artigo (Santos, 2016) “A falta de 

empatia no ensino de matemática: um estudo da prática docente e sua afinidade com a área 

de formação” (DOI: 10.17648/diversitas-journal-v1i1.240 Volume1, Número1 (jan./abr. 

2016) pp:  33-40. ISSN 2525-5215 www.kentron.ifal.edu.br/index.php/diversitas_journal© 

Diversitas Journal (Anexo F). 

            Como resultado das análise dos dados deste estudo antecedente mostraram  que  a  

falta  de  empatia  necessária para que o fazer  ensinar  da  matemática  seja  construído  de  

forma  diferenciada  do  que  vemos e necessitamos  atualmente  é  uma  problemática  que  

devemos compreender,  discutir  e refletir  para  que  decisões  sejam  tomadas  e  

implementadas,  no  intuito  de  encontrar  em nossos  futuros  professores  ou  os  que  já  

atuam  em  sala  de  aula  uma  empatia  com  um outro olhar para a disciplina, 

consequentemente, trazendo uma melhoria de seu processo de ensino-aprendizagem (Santos, 

2016). Assim, a pesquisa  aplicada  teve  início  no  ano  de  2013  e  serviu  para  

identificarmos  o verdadeiro alcance de nosso objeto de estudo, onde participaram 70 alunos 

do 4º ano do Ensino Normal, dos quais 62% registraram a falta de identificação com a área 

de estudo. No ano de 2014 foi aplicado um novo questionário para 59 alunos do 4º ano, onde 

34%  registraram  que  não  gostam  da  matemática  e  54%  declararam  que  é  regular  ou 
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péssima  sua  identificação  com  a  área  de  estudo  da  matemática.  Neste  contexto  de 

distanciamento  da  matemática,  28%  se  mostraram  que  não  se  sentem  em  condições  

de lecionar  a  matemática  nos anos iniciais  do  Ensino  Fundamental,  Ensino  Infantil  ou 

EJA.  Em  relação  à  continuidade  dos estudos,  78%  dos  pesquisados  mostram  que  não 

pretendem  cursar  algum  curso  de  capacitação  na  área  da  matemática  após  a  conclusão 

de seu curso. Como  continuação  da  proposta  aqui  apresentada,  propõe-se  levantar  e  

analisar  os dados referentes aos alunos formandos do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de   Alagoas   (UFAL)   e   do   Centro   Universitário   CESMAC   e,   assim,   

visualizar   e confrontar seus dados com os objetivos da pesquisa. Como  proposta  de  

trabalho  futuro,  pode-se  expandir  a  pesquisa  com  o  intuito  de propor  elementos  que  

fomentem  propostas  didáticas  junto  à  comunidade  acadêmica  para diminuir a falta de 

empatia com a matemática e aumentar a transformação concreta que esta área de estudo 

necessita em sua postura de aprender e ensinar (Santos, 2016).  
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CAPÍTULO 10: DADOS PRELIMINARES (ESTUDO-PILOTO): 

PESQUISA REALIZADA EM 2022 

             

Para entendermos que nossos instrumentos de pesquisa estavam prontos para 

aplicação, realizamos de forma condicional um estudo-piloto. O estudo-piloto refere-se a 

uma aplicação prévia do instrumento em uma pequena amostra que reflita as características 

da amostra/população-alvo (Gudmundsson, 2009). Nesse processo, mais uma vez, de forma 

direta com o público-alvo foi avaliado a adequação dos itens em relação aos seus propósitos 

e à existência de alguma dificuldade de compreensão, bem como as suas instruções de 

preenchimento.  

Este teste desenvolveu-se com o instrumento de pesquisa validado pelos 

especialistas/avaliadores e foram incorporados nos dados atuais do trabalho (acordo Figura 

14). Tal procedimento se deu devido não serem observados relatos de dificuldades, dúvidas 

ou falta de entendimentos das perguntas, e, ainda, da aplicação e o tempo de realização que 

estava de acordo com o previsto no TCLE. Portanto, foi aproveitado os dados coletados para 

nossa concepção investigativa e, posteriormente, fazer uma artigo para apreciação dos pares.    

 

Figura 14: Demonstração da incorporação dos dados do estudo-piloto na pesquisa 2022 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Este passo da coleta de dados da pesquisa serviu e nos deu uma prévia dos resultados 

e discussões para podermos entender o contexto geral dos dados obtidos na próxima fase do 

estudo que foram apresentados em consonância com os objetivos específicos e teorias 

estabelecidas. Assim, nossa proposta de trabalho concebe o que pode-se denominar da não 

identificação, sem o sentimento de gostar, da matemática e de seu ensinar, o qual ao nortear 

as respostas de todos os participantes, descobriu-se que se educa quando todos estiverem 

Estudo-
piloto

(10 escolas 
da Rede 

Municipal 
de 

Maceió/AL)

Dados 
preliminares 
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realizada 
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comprometidos em educar com identificação com o que se faz e, porque não, com o 

sentimento do gostar da que está exercendo.  

           Pode parecer estranho falar de algo tão delicado e confuso como a identificação 

docente como parte integrante de um modelo estratégico pedagógico com o gostar de fazer 

o seu profissionalismo, mas este sentimento é parte fundamental do princípio de ser 

Educador. É claro que não se consegue fabricar esse sentimento ou motivar pessoas para que 

sintam o gostar do fazem, mas foi possível pesquisar e analisar a sua falta que provoca tal 

emoção nos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

           Este procedimento, que chamaremos de fase prévia (estudo piloto) da análise, 

aconteceu com 10 (dez) escolas da Rede Municipal de Maceió/AL e serviu para 

identificarmos o verdadeiro alcance de nosso objeto de estudo, além do objetivo de 

consolidar o instrumento de pesquisa, onde foram convidados a participar todos os 

professores das 10 escolas num total de 96 professores (número coletado diretamente das 

escolas) que estão atuando em sala de aula do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Deste 

universo, 75 professores (aproximadamente 78%) responderam o instrumento de coleta de 

dados. O questionário com 25 (vinte e cinco) perguntas foi organizado em 5 partes: Dados 

pessoais (6 perguntas); Identificação com a matemática (11 perguntas); Área de trabalho (2 

perguntas); Continuidade de estudo (3 perguntas) e Formação profissional recebida (3 

perguntas). 

           Esta seção não apresenta os dados separados em sociodemográficos dos públicos-alvo 

e, em seguida, os resultados obtidos com os instrumentos usado, pois entendeu-se que a 

pesquisa envolve perguntas que devem ser analisadas separadamente pela importância de 

sua interpretação dentro do contexto do estudo pesquisado. Um exemplo que define este 

contexto é a pergunta P1 (Gênero).  

Contudo, dentre as perguntas do questionário, iremos analisar e interpretar algumas 

perguntas, separadas por partes específicas do contexto das perguntas que foram delimitadas 

nos instrumentos de coleta de dados (Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV e Parte V), que nos 

mostraram relevantes e evidenciaram pontos preliminares importantes para nosso trabalho, 

como: 

 

PARTE I - Dados pessoais (sociodemográficos) 

P1 – Gênero:  
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Figura 15: Gênero 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

89% dos participantes são professoras. Isso mostra que permanece sendo as mulheres a 

maioria no Ensino Básico, onde de acordo os dados do Censo Escolar de 2020 o Brasil é um 

país de professoras: elas são 81% dos docentes de escolas regulares, técnicas e EJA e sofrem 

com a desigualdade de gênero; pois em média, os professores homens recebem 12% a mais 

que as mulheres e esta disparidade de salários é causada principalmente pelo fato de as 

mulheres estarem mais presentes em níveis escolares mais baixos e regiões com salários 

menores (Brasil, 2020). 

 

PARTE II - Identificação com a matemática  

P4 – Possui Curso Superior de Pedagogia?  

 

Figura 16: Curso Superior de Pedagogia 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

20% dos participantes informaram que não possuem o Curso de Pedagogia. Acreditamos 

que este percentual é relevantes para uma atividade desafiadora de ensino dos anos iniciais 

Feminino
89%

Masculino
11%

GÊNERO DOS PESQUISADOS

Feminino Masculino
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do Ensino Fundamental que requer um docente específico em sua formação inicial, de acordo 

com a legislação, e, assim, com conhecimento sobre o ser humano, suas habilidades e o 

processo de desenvolvimento sócio emocional que podem ajudar os alunos e a escola a 

concretizarem seus objetivos de aprendizagem. 

 

P6 – Nas suas formações anteriores (Fundamental e Médio – Educação Básica) como era 

sua identificação com a matemática?  

 

Figura 17: Formações anteriores 
Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

Dentre as opções Péssima (4%), Regular (31%) e Boa, mas não gostava (16%), podemos 

notar que 51% dos participantes não tinham uma relação adequada no contexto de suas 

formações acadêmicas anteriores com a matemática. Agora 49% mencionam que tiveram 

boa ou ótima identificação no Ensino Básico, onde 29% registraram que sua identificação 

com a matemática era “boa e gostava” e 20% disseram que era “ótima e sempre gostei”. 

Entendemos que uma identificação com a matemática em suas formações anteriores é um 

fator importante para que os professores tenham condições para que nos anos iniciais possam 

desenvolver um ensino da matemática com importância para os alunos, dar suporte para as 

demais séries, desenvolver nos alunos a um pensamento lógico matemático e, ainda, busca 

condições de capacitação e formação continuada. 
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P7 – Em relação ao seu gosto pela matemática, ele sempre foi?  

 
 

Figura 18: Gosto da Matemática 
Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

Registraram Ótimo (21%) e Bom (34%) totalizando 55% que acham que sua relação de 

gostar sempre foi relevante. Este resultado se assemelha com o resultado do P6, mostrando 

que as respostas estão tendo coerência. Contudo, 38% dos participantes relataram que é 

razoável e 7% que é fraco gosto pela matemática. Um percentual de 45% de razoável e fraco 

pode-se demonstrar que temos uma situação de distanciamento professor x matemática, 

através da falta de identificação.   

 

P13 – Você acredita que cumpre os objetivos básicos de ensino nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?  

 

Figura 19: Cumpre objetivos de ensino 
Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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73% relatam que sim, ou seja, que cumpre os procedimentos básicos de ensinar, apesar de 

que na pergunta P7 houve um percentual 45% de professores que seu gosto sempre não foi 

bom. Entretanto, 11% disseram que não cumpre os objetivos básicos e 16% falam que 

cumpre às vezes.  

 

P14 - Você atualmente acredita que tem dificuldade para lecionar a matemática?  

 

Figura 20: Dificuldade de lecionar a Matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

Responderam sim 29% que mostram que sentem dificuldade em lecionar a matemática. 

Interessante quando comparamos P16 e P14 ficamos mais preocupados, pois 39% relataram 

que não se identificam com a matemática e temos apenas 29% que sentem dificuldade em 

ensinar, demonstrando que a há diferença entre dificuldade de ensinar a área de estudo e o 

seu identificar com a área. 

 

P16 - Você atualmente acredita que se identifica ou possui o sentimento de gostar ao lecionar 

a matemática?  

 

Figura 21: Identificação com a Matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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Obtemos que 61% registraram sim e 39% registraram não. Isso nos mostra preliminarmente 

que apesar da maioria dos participantes responderem que acreditam que se identificam ou 

possuem sentimento de gostar com a matemática, tivemos quase 40% que registraram que 

não possui identificação ao lecionar a matemática. Apesar de na comparação de percentuais 

haver uma superioridade para que se identifica 61%, acreditamos que 39%, ou seja, 29 

professores de 75 professores pesquisados é um percentual marcante para o contexto da 

identificação com a matemática. Além disso, há uma diferença importante quando 

comparamos P16 com P14, pois a relação de identificação está diferente da dificuldade de 

ensinar.  

 

PARTE III - Área de trabalho 

 

P20 – Você tem vontade de cursar ou já fez algum curso de formação continuada buscando 

aperfeiçoamento com a área da matemática?  

 

Figura 22: Curso de formação continuada 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

Neste quesito de estudo 67% relatam que sim, ou seja, tem vontade ou já fizeram alguma 

formação continuada com a matemática. Fator importante para termos professores 

atualizados e melhores preparados para fazer o ensino matemático diferenciado em sala de 

aula. Contudo, 33% registraram que não fizeram e nem tem vontade de realizar.  

 

PARTE VI - Continuidade de estudo 

P23 – Em sua opinião, como você avalia as suas formações acadêmicas 
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(Fundamental/Médio/Superior) em relação ao seu preparo para o ensinar a matemática (uma 

visão de modo geral)?  

 

Figura 23: Formação acadêmica com relação a Matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

52% dos participantes, entre Ótimo (1%)e Bom (51%), dizem que seu contexto formativo 

acadêmico foi adequado para hoje ensinar a matemática. Agora 48%, entre Regular (41%) e 

Ruim (7%), menciona que não foram boas suas formações. Observamos que há uma 

diferença de respostas entre as P6 e P23, pois quando ocorre as formações do Ensino Básico 

e depois busca entender as formações de forma geral, com a inclusão do Ensino Superior, 

observa-se que a identificação com a matemática não há tantas discrepâncias nas respostas. 

De 49% com apenas o Ensino Básico vai para 52% com o Ensino Superior quando se fala 

em identificação anterior e de 51% no Ensino Básico cai para 48% quando inclui o Ensino 

Superior.   

 

10.1 Elementos de análises e interpretações dos objetivos propostos            

Nesta subseção analisamos os resultados preliminares em relação às respostas obtidas 

pelos sujeitos da pesquisa e os objetivos propostos no estudo. Neste sentido, os dados 

realçados acima mostram-se relevantes como uma visão inicial de uma preocupação com a 

identificação docente e a importância do ensinar a matemática na prática docente. Assim, 

observamos que dentro das respostas obtidas pelos participantes os objetivos deste estudo 

estão sendo atingidos de forma pontual.  

Estes percentuais apresentados deixam claro que o fator da não identificação ou não 

gostar da matemática é uma circunstância que influencia na competência dos professores e 

de sua prática docente de ensinar a matemática. Portanto, os dados obtidos ao longo desta 
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análise preliminar, a partir das respostas dos professores atuantes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, aderiu com base nos seguintes objetivos específicos do estudo: (i) Conhecer a 

importância da identificação com a disciplina de matemática na prática docente (O1)11; e (ii) 

Identificar como a identificação ou gosto pela matemática influencia o desenvolvimento do 

professor (O2). 

Além disso, apesar da pesquisa não adentrar profundamente nas questões cognitivas 

deste processo da não identificação docente, pode-se observar nas respostas obtidas que 

conflitos cognitivos (O3) e déficit em formações de saberes anteriores e atuais são elementos 

que interferem no fazer o processo de conhecer algo ou gostar de algo (O4). 

Todo este desenvolvimento da pesquisa e resultados e discussões prévias foram 

colocados para apreciação em 02 (dois) Congressos (internacional e nacional) no âmbito da 

educação neste ano de 2022. Estas submissões tiveram como objetivos verificar, junto aos 

pares, uma exposição do tema e compartilhar a pesquisa, dentro de um alcance preliminar 

dos dados obtidos, com fins de análises e contribuições positivas e negativas dos 

especialistas avaliadores. Os artigos foram aceitos, com aval do orientador da pesquisa, nos 

seguintes Congressos: aprovado para apresentação e publicação no Congresso 

INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES – CMD 2022 (Anexo F) e artigo aceito 

no VIII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONEDU 2022 (Anexo G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Nessa Tese iremos decifrar os objetivos específicos com a letra O, como: (O1) Conhecer a importância da 

identificação com a disciplina de matemática na prática docente; (O2) Identificar como a identificação ou gosto 

pela matemática influencia o desenvolvimento do professor; (O3) Descrever como os fatores cognitivos 

influenciam a competência dos professores para ensinar matemática; e (O4) Verificar se um déficit na 

identificação com a disciplina é um fator que influencia a prática docente.             
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CAPÍTULO 11: RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ETAPA PRINCIPAL:  

DADOS PROFESSORES ATUANTES DOS ANOS INICIAIS ENSINO 

FUNDAMENTAL 

             

Antes de apresentarmos os resultados e iniciarmos as discussões dos dados referente 

ao público-alvo, professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 55 

(cinquenta e cinco) escolas da Rede Municipal de Educação (SEMED) de Maceió/AL, que 

chamamos de etapa principal devido retratar a essência deste estudo nos seus sujeitos 

pesquisados, queremos salientar a incorporação dos dados adquiridos das 10 (dez) escolas 

do estudo-piloto no contexto do espaço amostral de nosso estudo investigativo de 2022 

(acordo Figura 15).  

 

Figura 24: Demonstração do quantitativo da amostra das escolas municipais na pesquisa de 2022 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
 

Depois de entendermos nosso espaço amostral (Apêndice E) referente às escolas 

pesquisadas da Rede Municipal de Educação de Maceió/Al (SEMED) de acordo com: 

Quantidade de Escolas Pesquisadas; Nome da Escola em código; Nota obtida proficiência 

matemática IDEB/2019; Nível da Escola em relação nota obtida IDEB/2019; Endereço da 

Escola e confirmação sim ou não da pesquisa realizada na Escola, pode-se decifrar alguns 

fatores que nos levaram a escolher a Rede de Ensino, as escolas e seu quantitativo.  

           A escolha de realizar a pesquisa nas escolas da Rede de Ensino Municipal de 

Maceió/AL foi devido o pesquisador deste trabalho ser professor efetivo/concursado nesta 

Secretaria de Educação desde 2007 como professor da Educação Básica para o ensino na 

Disciplina de Matemática com atuação sempre em sala de aula nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Em relação ao quantitativo de escolas da Rede de Ensino da Secretaria 

Municipal de Educação de Maceió (SEMED), de acordo com o último Censo/2021 e 

informações do Setor Estratégico do Ensino Fundamental, a Rede possui atualmente 93 
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escolas para o ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Infantil introduzidas 

no Censo Escolar, entretanto, 3 escolas estão desativadas (sem atendimento) e 4 escolas em 

processo de mudança para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 

Portanto, apenas 86 escolas estão com atendimentos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, onde 82 escolas realizaram o IDEB/2019 e, portanto, 55 escolas foi o 

quantitativo escolhido como amostra representativa para serem investigadas em acordo com 

o Programa STATS para determinação tamanho da amostra em sua decisão analítica de 

dados, onde foi inserido um tamanho de população de 82, resultou o número de 39 escolas 

no mínimo. O motivo que nos levou a pesquisar um número maior de escolas ocorreu devido 

à forma tranquila e rápida que desenvolveu a pesquisa, mesmo sendo um quantitativo alto, 

público-alvo da coleta, são profissionais que trabalham em dias e turnos de trabalhos diários 

e com horários pré-determinados e, portanto, podemos aumentar e estender a nossa amostra, 

em relação ao números de escolas, para 55 (cinquenta e cinco) escolas pesquisadas. Com 

relação à escolha das escolas específicas para investigar, foi levado em conta as escolas que 

realizaram o IDEB/2019 e as notas obtidas por estas escolas com referência à proficiência 

da matemática em acordo com notas obtidas e suas colocações em cada nível específico. 

           Neste quesito é importante relatar que todas as escolas do Município de Maceió/AL, 

dentre os 9 níveis e suas referidas pontuações para o Ensino Fundamental, acordo Diretoria 

de Avaliação da Educação Básica – SAEB (Brasil, 2011), a Rede Municipal de Educação de 

Maceió estão no nível 3 que vai de 175 a 199 pontos, nível 4 de 200 a 224 pontos e nível 5 

de 225 a 249 pontos (acordo Tabela 6 Níveis e intervalos – Proficiência em matemática). 

Assim, de acordo com IDEB/2019 e dados publicados no site do Ministério da Educação 

(MEC), das 82 que realizaram a avaliação estatal, 11 escolas obtiveram o nível 3, 53 escolas 

o nível 4 e 18 escolas o nível 5 nas pontuações obtidas para a proficiência da matemática. 

Então, relacionamos para nossa pesquisa 7 escolas do nível 3 (64% do total que obtiveram 

nível 3), mais 30 escolas do nível 4 (56% do total que obtiveram nível 4) e 18 escolas do 

nível 5 (100% do total que obtiveram nível 5) totalizando 55 escolas pesquisadas. O objetivo 

era pesquisar todas de níveis 3 e 5 e complementar o quantitativo com escolas do nível 4 

com notas próximas dos níveis 3 e 5, ou seja, pontuações baixas e altas do nível 4 que se 

aproximasse dos parâmetros dos níveis 3 e 5. Tivemos um sucesso em nosso objetivo, 

contudo, algumas escolas do nível 3 não puderam ser pesquisadas por motivo de desativação 

(região de risco), problemas de atividades pedagógicas nas referidas escolas na época da 

pesquisa e outros fatores.  
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           Nesse viés, o tipo de amostra que realizamos para coleta dos dados das 55 escolas 

escolhidas (amparado Programa STATS) é de uma amostragem estratificada, onde a seleção 

consistiu em tomar como amostras as escolas em acordo com cada nível previsto para a 

proficiência da matemática em relação às normas do IDEB (notas obtidas IDEB/2019). Neste 

contexto, realizamos 5 roteiros (itinerários) específicos dos setores geográficos do Município 

de Maceió/AL e, assim, ordenamos as localizações das escolas em bairros próximos um do 

outro. Portanto, foram 5 (cinco) roteiros, 26 (vinte e seis) bairros, 55 (cinquenta e cinco) 

escolas e no período de 30/05/2022 à 27/06/2022 (Tabela 10). 

 

Tabela 10 

Roteiro de visitas das escolas pesquisadas da Rede Municipal de Educação de Maceió/AL. 

 

ITINERÁRIO PARA BUSCA DE DADOS 

(PLANEJAMENTO) 
 

Roteiros 

Bairros do 

Município de 

Maceió/AL 

Referidas Escolas 

Municipais  

Período da 

Pesquisa em cada 

setor (Roteiro) 

1º 

 

- Ponta Verde 

- Poço 

- Ponta Grossa 

- Vergel do Lago 

- Prado 

- Pontal da Barra 

- Trapiche 

- E36 

- E35 

- E11; E17; E45 

-E18; E43; E44 

- E30 

- E37 

- E 42 

 

30/05/2022 

à  

10/06/2022 

2º 

 

- Cruz das Almas 

- Ipioca 

- Jacintinho 

 

 

- Feitosa 

- E8; E20 

- E5; E29 

- E6; E16; E24; E25; 

E28; E46; E47; E48; 

E49. 

- E12; E50 

 

11/06/2022 

à 

22/06/2022 

3º 

 

- Farol 

-Pinheiro 

- Fernão Velho 

-Serraria 

- Ouro Preto 

- Barro Duro 

- Antares 

- São Jorge 

- E15; E31 

- E4 

- E7 

- E1; E4; E38 

- E22; E52 

- E51 

- E54 

- E53 

 

23/06/2022 

à 

27/06/2022 

4º 

 

- Jardim Petrópolis 

- Rio Novo 

-Santa Luzia 

- Tabuleiro do 

Martins 

 

E10; E41; E41 

- E9 

- E32; E55 

- E13; E26; E27; 

E39; E40 

 

11/06/2022 

à 

22/06/2022 
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5º 

 

- Benedito Bentes 

- Village Campestre 

- Cidade 

Universitária 

- E3; E34 

-E14; E23 

- E19; E33 

30/05/2022 

à 

10/06/2022 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                A tabela 11 nos dá um olhar quantitativo de toda nossa coleta de dados e um retrato 

dos resultados obtidos que iremos discutir a seguir.  

 

 

Tabela 11 

Participantes da pesquisa. 

 

Número de Escolas 

participantes 

Número de professores 

atuantes nas Escolas 

Números de professores 

participantes da pesquisa 

55 571 396 
Fonte: Elaboração própria. 

 

            Portanto, esta fase da pesquisa, que chamaremos de fase principal, vem no encontro 

de unir a coleta dos dados, tabulação dos dados e análise e discussão dos resultados das 55 

(cinquentas e cinco) escolas da Rede Municipal de Maceió/AL que trará o verdadeiro alcance 

de nosso objeto de estudo, onde foram convidados a participar todos os professores das 55 

escolas num total de 571 professores (número coletado diretamente das escolas através de 

informações dadas por seus coordenadores ou diretores escolares) que estão realmente 

atuando em sala de aula do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Deste universo, 396 

professores (aproximadamente 70%) responderam o instrumento de coleta de dados.  

O questionário com 25 (vinte e cinco) perguntas foi organizado em 5 partes: Dados 

pessoais (6 perguntas); Identificação com a matemática (11 perguntas); Área de trabalho (2 

perguntas); Continuidade de estudo (3 perguntas) e Formação profissional recebida (3 

perguntas). Este instrumento de pesquisa foi o mesmo utilizado na pesquisa preliminar (com 

10 escolas inicialmente) e, caso nos possibilite, iremos ao descrever os dados pesquisados 

verificar suas análises através de seus resultados iniciais que podem se manter ou modificar, 

sempre tendo em vista que os propósitos investigativos foram os mesmos.   

           Dando início aos resultados e suas discussões estaremos definindo “P” para pergunta 

do questionário, “O” para um objetivo específico proposto para este trabalho e “D” para 

depoimento de um professor participante que no final do questionário poderia, de forma 

facultativa, expor qualquer comentário sobre a pesquisa. Tem-se que afirmar que nosso 

instrumento de pesquisa utilizado para todos os públicos-alvo foram questionários fechados 
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e, portanto, os depoimentos que foram realizados tiveram caráter totalmente facultativo, não 

podendo caracterizar como sendo semi estruturados. Então, os motivos que deram-se a 

inserção de seus registros foi devido as relevâncias dos contextos escritos.  

 Decidiu-se nesta seção não apresentar os dados separados em sociodemográficos dos 

públicos-alvo e, em seguida, os resultados obtidos com os instrumentos usados, pois 

entendeu-se que a pesquisa envolve perguntas que devem ser analisadas separadamente pela 

importância de sua interpretação dentro do contexto do estudo pesquisado. Um exemplo que 

define este contexto é a pergunta P1 (Gênero).  

Além disso, buscou-se separar a apresentação dos dados com suas análises e 

interpretações de acordo com a ordem de inserção das perguntas no instrumento questionário 

e em suas devidas partes (Apêndice B), ou seja, separadas por partes específicas do contexto 

das perguntas que foram delimitadas nos instrumentos de coleta de dados (Parte I, Parte II, 

Parte III, Parte IV e Parte V), que nos mostraram relevantes e evidenciaram pontos 

preliminares importantes para análise do trabalho, como: 

 

PARTE I - Dados pessoais (sociodemográficos) 

P1 – Gênero: 

 

Figura 25: Gênero.  

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

88% dos participantes são professoras. Isso mostra que permanece sendo as mulheres a 

maioria no Ensino Básico, onde de acordo os dados do Censo Escolar de 2020 o Brasil é um 

país de professoras: elas são 81% dos docentes de escolas regulares, técnicas e EJA e sofrem 

com a desigualdade de gênero; pois em média, os professores homens recebem 12% a mais 

Feminino
349 = 88%

Masculino
47 = 12%

Gênero dos professores pesquisados
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que as mulheres e esta disparidade de salários é causada principalmente pelo fato de as 

mulheres estarem mais presentes em níveis escolares mais baixos e regiões com salários 

menores (Brasil, 2020). Apenas 12% (47 professores) são homens. As mulheres continuam 

sendo as grandes contribuidoras para o magistério na Educação Básica no âmbito dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Mas, é importante dizer que o gênero não implica no melhor 

desempenho do trabalho, portanto, homens e mulheres são igualmente capazes de ensinar, 

independente do nível de escolaridade ou da idade dos estudantes. Além disso, ser uma 

professora não pode misturar ou ocupar o papel de mãe nem carregar essa responsabilidade 

dentro do processo educativo. Podemos inserir O1 (primeiro objetivo específico) que coloca 

a importância que a identificação está com o ensinar e sua prática, independente de seu 

gênero.  

 

P2 – Tempo de Magistério:  

Figura 26: Tempo de magistério dos professores pesquisados. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

90% dos professores da Rede de ensino pesquisada possuem mais de 10 anos de experiência 

de atuação na sala de aula, o que nos mostra que os índices (40% de 10 a 19 anos, 41% de 

20 a 30 anos e 9% acima de 30 anos) trazem condições de refletir e transformar o processo 

educativo com o conhecimento dos diferentes tipos de saberes adquiridos na docência ou na 

formação para ela, com condições de interferir e articular as diversas dificuldades da prática 

docente. De acordo com Freire (1996), o primeiro passo para uma boa formação do docente 

é a consciência de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas construir possibilidades 

para a sua produção ou construção. Podemos inferir O4 (quarto objetivo específico) que 

coloca o déficit na identificação como influência na prática docente, independente do tempo 
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de exercício do magistério. 

   

P3 – Qual o seu ano de atuação atual no preenchimento desta pesquisa? 

 

Figura 27: O ano em que os professores pesquisados atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

Verifica-se que 1 ano teve o maior número de participantes (professores atuando neste ano) 

desta pesquisa. Isso pode ser um reflexo das consequências da pandemia nos letivos de 

2020/2021, onde segundo pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgada em julho de 2021, 99,3% das escolas 

brasileiras suspenderam as atividades presenciais durante a pandemia da Covid-19, e, 

portanto, sendo um sinal de retorno dos alunos para as escolas com um número maior de 

turmas do 1 ano e um aporte aos impactos da pandemia para os alunos da Educação Básica 

com foco, em acordo com a BNCC,  na alfabetização e no desenvolvimento das linguagens 

e das habilidades sociais, cognitivas e motoras (Brasil, 2018).  

Além disso, vamos reportar um depoimento (D) de um participante que fez seu 

comentário de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “Nos anos iniciais o professor leciona com todas as disciplinas e eu considero que 

para o 4 e 5 ano deveria ter professor bem mais qualificado para a disciplina”. 
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P4 – Possui Curso Superior de Pedagogia?  

 

Figura 28: Os professores pesquisados possuem Curso de Pedagogia. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa.  

 

Conforme dados divulgados pelo Censo Escolar (2017), no Brasil, cerca de 15% dos 

professores da Educação Básica estão sem diploma em Ensino Superior. O maior percentual 

de professores sem curso universitário está na educação infantil, onde 24,3% não têm esse 

diploma. Neste sentido, observa-se que 78% dos profissionais pesquisados em nosso 

trabalho possuem o Curso de Pedagogia, 20% dos participantes informaram que não 

possuem o Curso de Pedagogia e 2% que, ainda, estão cursando o referido Curso. 

Acreditamos que este percentual é relevantes para uma atividade desafiadora de ensino dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental que requer um docente específico em sua formação 

inicial, de acordo com as legislações (BNCC, LDB e dentre outras) e, assim, com 

conhecimento sobre o aluno como ser humano social e cidadão, podem adquirir habilidades, 

competências com formação específica que podem ajudar os alunos e a escola a 

concretizarem seus objetivos de aprendizagem. Também, acreditamos que a grande 

finalidade do Curso de Licenciatura em Pedagogia é preparar professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental para enfrentar as mais diversas situações dentro e fora das escolas, 

oferecendo, ainda, suporte para capacitá-lo nas funções de Administração e Supervisão 

Escolar, Orientação Educacional, Tecnologia de Educação entre outras áreas de ação que um 

pedagogo pode atuar no contexto educacional. Fomentando ainda mais sua formação 

específica, seu entendimento e visão escolar e preparo para compreender e colaborar para a 
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melhoria da qualidade do contexto escolar no intuito de fazer um compromisso com a 

transformação social. Podemos inserir O1, O2, O3 e O4 (todos objetivos específicos) que 

retratam a identificação ou gosto pela matemática na construção da prática docente e de seu 

ensinar, dependente da formação acadêmica. 

 

P5 – Ao decidir pelo Curso de Pedagogia, você teve dúvida/preocupação se teria que ensinar 

a matemática nos anos iniciais? 

 

Figura 29: Dúvida/preocupação dos professores pesquisados com a matemática ao fazer o Curso de Pedagogia. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa.  

 

16% dos participantes registraram que já possuíam alguma dúvida/preocupação com o fato 

de ter que ensinar a matemática. De acordo com Jacobik y Andrade (2018) essa preocupação 

deve ser encarada para além da constatação de que algo vai muito mal em termos de sua 

preparação, mas uma positiva e legítima inquietação que pode ser revertida em processos de 

redescoberta de suas potencialidades no futuro. 

 

P6 – Nas suas formações anteriores (Fundamental e Médio – Educação Básica) como era 

sua identificação com a matemática? 
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Figura 30: Como era sua identificação com a matemática na Educação Básica. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

  

Dentre as opções Péssima (6%), Regular (27%) e Boa, mas não gostava (21%), nota-se que 

54% dos participantes não tinham uma relação adequada no contexto de suas formações 

acadêmicas anteriores com a matemática. Agora 46% mencionam que tiveram boa ou ótima 

identificação no Ensino Básico, onde 35% registraram que sua identificação com a 

matemática era “boa e gostava” e 11% disseram que era “ótima e sempre gostei”. Verifica-

se que há uma relação nas respostas de P5 e P6 no que refere ao que era seu sentimento com 

a matemática antes de ser um professor. Assim, entende-se que uma identificação com a 

matemática em suas formações anteriores ou em seus saberes prévios é um fator importante 

para que os professores tenham condições para que nos anos iniciais possam desenvolver 

um ensino da matemática com as devidas relevâncias, tendo saberes específicos para dar 

suporte para o ensino dos demais anos escolares, desenvolver nos alunos a um pensamento 

matemático significativo, contextualizado e prazeroso e, ainda, buscar vontade e motivação 

para formações continuadas. De acordo com Dubar, a formação “é essencial na construção 

das identidades profissionais porque facilita a incorporação de saberes que estruturam, 

simultaneamente, a relação com o trabalho e a carreira profissional” (DUBAR, 2003, p.51). 
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PARTE II - Identificação com a matemática 

 

P7 – Em relação ao seu gosto pela Matemática, ele sempre foi?  

 

Figura 31: Seu gosto pela matemática sempre foi. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Registraram Ótimo (14%) e Bom (41%) totalizando 55% que acham que sua relação de 

gostar sempre foi relevante ou boa. Este resultado não se assemelha com o resultado do P6, 

mostrando um contexto perceptivo muito interessante, pois P6 trata na pergunta de 

“identificação” enquanto que P7 pergunta sobre “gosto” pela matemática e teve uma pequena 

melhora de 46% para 55% de respostas numéricas entre identificação e gostar. Este fator 

pode ter acontecido pela falta de entendimento entre os dois termos ou até mesmo pelas 

corretas interpretações de suas definições, mas queremos mencionar que não buscamos em 

nosso trabalho de pesquisa fazer um distanciar os dois conceitos, ou seja, ao entender que 

gostar de algo é sentir prazer ou agradar-se com algo e identificação com algo é um processo 

de identitário com algo, gostaríamos de relacionar esta construção de processo identitário 

com o sentir prazer com o que está fazendo. Neste sentido, (Faria y Souza, 2011, p.7) diz 

que “... a compreensão do processo de constituição identitária do professor traria 

contribuições para sua formação e melhoria de sua prática nas instituições, o que resultaria 

em melhor qualidade do ensino. Contudo, é preocupante o percentual de 45% dos 

participantes que relataram que são razoável 33%, fraco 11% e 1% que é sem nenhuma 

aptidão seu gosto pela matemática. Este percentual pode-se demonstrar que temos uma 
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situação de distanciamento professor x matemática, através do sentimento de gostar da 

matemática.   

Agora, verifica-se um depoimento (D) feito de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “Infelizmente o estudo das áreas de exatas em geral foram usadas como medida 

intelectual por décadas, o que fez com que muitos profissionais da área se posicionarem 

como superiores, causando uma divisão de classes por assim dizer. Muitos alunos já chegam 

com pavor da disciplina, dificultando a aprendizagem”. 

 

P8 – Atualmente como se avalia em relação a sua identificação com a área de estudo da 

matemática? 

 

Figura 32: Sua identificação com a área de estudo da matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

39% é um fator preocupante quando se associa (razoável + fraco + sem nenhuma aptidão) 

como respostas para a atual identificação de estudo com a matemática. Apesar de termos 

61% que responderam ótimo e bom a sua identificação com a matemática, esta pergunta 

retrata uma nova visão de ensino/estudo que a matemática está vivenciando com novos 

recursos, metodologias ou técnicas, como: jogos digitais ou não, aprendizagens lúdicas com 

recursos ou não, aprendizagem significativa, TIC’s, e ferramentas digitais e dentre outras 

formas. Este fator de construção de uma nova identidade matemática pode se entrelaçar com 

o sentido do prazer de aprender a matemática. Voltamos à discussão sobre a relação de 

identificação ou gostar da matemática. Novamente não queremos aprofundar, apenas 
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relacionar os dois sentidos, pois podemos gostar de algo, mas sem vontade de aprender este 

algo ou podemos construir uma identidade com algo, mas sem sentir prazer com ele. 

Verifica-se que podemos ter uma pequena coerência nas respostas de P6 54% (péssima + 

regular + Boa, mas não gostava) e P8 39% (razoável + fraco + sem nenhuma aptidão) quando 

relacionam a identificação anterior e atualmente. É evidenciado que as novas posturas, 

recursos e ferramentas para o estudo/ensino da matemática traduziu num percentual de 

melhora na identificação com a matemática, quando o foco foi constatar a relação das 

dificuldades anterior e atual.  

Ainda, vamos a alguns depoimentos (D) de participantes que fizeram, seus 

comentários da pesquisa, de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “O mediador da sala de referência deveria dominar apenas um campo de atuação, 

talvez assim com atribuições definidas para uma só área do conhecimento, desenvolvendo 

um trabalho de excelência”. 

- (D2) “Não tive uma boa relação com a matemática, tudo isso, porque não tive professores 

que tivesse uma boa relação com os alunos. A maioria muito autoritários”. 

- (D3) “A matemática é uma área extremamente necessária para todos/as nós, pena muito de 

sua prática não faz sentido na vida prática que aprendemos, mas não sabemos para quê? 

Acredito ser isso um fator de mudança na área da matemática”. 

 

P9 – Em sua opinião, HOUVE MUDANÇA EM SUA AFINIDADE em relação a sua 

IDENTIFICAÇÃO COM A MATEMÁTICA na formação superior do Curso de Pedagogia 

com o seu gosto de hoje? 

 

Figura 33: Mudança de identificação com a matemática após realizar o Curso de Pedagogia. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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Observa-se que apenas 29% disseram que houve mudança em sua relação de identificação 

com a matemática e seu gosto atual pela matemática, apesar que evidenciamos nas perguntas 

P6 e P8 uma sentido de melhoria. Outro fator preocupante é que 52% relataram que não 

houve nenhuma relação de sua identificação com a matemática e seu gosto atual. Mas, 

verifica-se que este índice de 52% na P9 se aproxima com o percentual de 54% (péssima + 

regular + Boa, mas não gostava) que trata da não identificação com a matemática nas 

formações da Educação básica. Pode-se afirmar que apesar de os professores enxergarem 

uma matemática diferenciadas para seu ensino e estudo, ainda permanece um instinto de um 

distanciamento com esta área de estudo.    

Ainda, observa-se que o depoimento (D) do participantes envolve a pergunta da 

pesquisa:  

- (D1) “Eu tinha muita dificuldade em ensinar a matemática, por isso, meu TCC na 

Pedagogia teve como tema uma preocupação voltada para o ensino da matemática nos anos 

iniciais e isso me ajudou muito”. 

 

P10 – Em sua opinião, através dos seus conhecimentos e identificação pessoal (sentimento 

de gostar) com a matemática, você se acha um bom profissional no ensino da matemática? 

 

Figura 34: Você se acha um bom profissional no ensino da matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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indicadores demonstrados na perguntas P9 (29% para sim), P8 (39% para razoável, fraco e 

sem aptidão), P7 (45% para razoável, fraco e sem aptidão) e P6 (33% para regular e péssima). 

Estes percentuais são relevantes, e na questão “se acha um bom profissional no ensino da 

matemática” ele se torna preocupante, pois o professor que leciona nos anos iniciais de 

Ensino Fundamental precisa resolver desafios e situações na busca de alternativas para 

promover o verdadeiro conhecimento de forma significativa e contextualizada, que mostre 

curiosidade de aprender, que proporcione a reflexão, abrindo espaço para o diálogo e troca 

de informações em sala de aula, enfim, é indispensável que o professor domine o seu ser e o 

fazer como profissional. Para isso, devemos gostar do que estamos fazendo e a área de estudo 

da matemática precisa deste profissional apto, preparado e identificado com o que faz. 

Dentro do contexto da pergunta P11 - Caso negativo, por quê? (Escolha apenas uma resposta, 

aquela com a qual mais se identificar), tiveram 129 participantes que responderam, como: 

51 (39%) Minha formação na área da matemática é fraca; 26 (20%) Não gosto da matemática 

e por isso me sinto insegura(o); 44 (34%) Gosto da matemática, mas acho a disciplina muito 

difícil de ensinar; 06 (5%) Minha falta de segurança como profissional em sala de aula e 02 

(2%) Não me identifico como docente de uma forma geral. São respostas que precisamos 

analisar e entender com muita calma, pois novamente entende-se como um fator preocupante 

nem tanto pela questão quantitativa do número de respostas, mas pelas questões qualitativas 

que as respostas representam. Exemplo: Minha formação na área da matemática é fraca com 

respostas de 51 participantes que traduz num percentual de aproximadamente 13% do total 

pesquisado (396 participantes). Outro exemplo: Não gosto da matemática e por isso me sinto 

insegura(o) com 26 respostas que dão aproximadamente 7% do total de pesquisados do 

estudo.  

No sentido da pergunta, coloca-se alguns depoimentos (D) de participantes que 

fizeram seus comentários de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “Após a realização de formação com base no lúdico o meu olhar modificou muito”. 

- (D2) “Por sentir dificuldade durante toda a vida, me identifico mais com as séries iniciais 

pois gosto de trabalhar com as noções básicas e me saio bem”. 

- (D3) “Ensinar é uma arte. A matemática é a exatidão das objetividades na prática docente. 

Almejo sucesso nesta pesquisa. Pesquisa essencial diante de prática docente”. 

- (D4) “Buscando sempre melhores condições de trabalhar a matemática com alunos de 

escolas públicas, mesmo sem materiais, mas com muita criatividade, interação e integração 

de todos”. 
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- (D5) “O ensino abstrato de matemática no Ensino Básico, dificulta a compreensão concreta 

na aprendizagem futura”. 

 

P12 – De acordo com sua identificação ou sentimento de gostar com a disciplina da 

matemática, você se planeja e organiza suas aulas de matemática antes de entrar em sala de 

aula? 

 

Figura 35: Você se planeja e organiza suas aulas de matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

82% dos participantes mencionam que planejam e organizam suas aulas de matemática antes 

de entrar em sala de aula, fato de extrema importância para o contexto profissional e ensino 

da matemática. Mostra-se que 18% dos professores dizem que não (6%), às vezes (10%) e 

apenas usa o livro didático (2%) o não planejar e organizar suas aulas de forma coerente, 

percentual que implica em uma não organização de ações pedagógicas e, assim, um 

sentimento de frustração de não agir de forma satisfatória durante a aplicação de seu fazer 

ensinar. Esta porcentagem pode ser ou não o fato da não identificação com o sentimento de 

não gostar da matemática. Assim, um professor ao se planejar e organizar suas ações e 

atitudes para sua aula expressa uma postura profissional de fundamental importância para 

que haja êxito no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, as suas ausências podem ter 

como consequências, aulas “mecânicas” e sem significados, desencadeando o desinteresse 

dos alunos pela matemática em si, seus conteúdos e tornando as aulas sem serem prazerosas. 

Enfim, aqui podemos colocar nossa pergunta básica da problemática de nosso estudo: “É 

possível ensinar algo que você não gosta ou que não se identifica?”. 

Neste contexto, vamos a alguns depoimentos (D) de participantes que fizeram seus 

comentários de forma facultativa na pesquisa:  
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- (D1) “Muitos alunos sentem-se desmotivados em aprender matemática por pensar ser uma 

disciplina difícil. Acredito que se utilizássemos materiais lúdicos o rendimento seria bem 

mais satisfatório”. 

- (D2) “Sempre me identifiquei com a disciplina, seus conteúdos estudados, por isso, não 

apresentei dificuldade, mas é uma disciplina que depende do professor que leciona, pode 

trazer (causar) bastante aversão”. 

- (D3) “Tento aplicar de forma mais prática possível as aulas de matemática”. 

- (D4) “Atualmente com a BNCC o estudo da matemática torna-se mais fácil, pois o 

professor trabalha as habilidades não só em matemática em todas as áreas de ensino”.  

- (D5) “Trabalhar e estudar a matemática requer muita atenção e concentração, por isso é 

importante envolvê-la com o lúdico e fazer uso de diferentes estratégias”.  

 

P13 – Você acredita que cumpre os objetivos básicos de ensino nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?  

 

Figura 36: Você cumpre os objetivos básicos de ensino. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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que na pergunta P12 houve um percentual 82% de professores que disseram sim que 
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entre não e às vezes que cumpre os objetivos básicos de ensino, pode estar relacionada com 

P10, onde 33% dos participantes disseram não a se acham um bom profissional no ensino 

da matemática. Aqui temos uma diferença percentual de 6%, mas uma relação intrínseca nas 

essências das perguntas. Ainda, esta pergunta P13 pode haver relação com as respostas de 

P18 e P19.  

 

P14 - Você atualmente acredita que tem dificuldade para lecionar a matemática?  

 

Figura 37: Você tem dificuldade para lecionar a matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Responderam sim 36% que mostram que sentem dificuldade em lecionar a matemática. 

Interessante quando comparamos P16 e P14 ficamos mais preocupados, pois 29% relataram 

que não se identificam com a matemática ou possui o sentimento de gostar e temos 36% que 

sentem dificuldade em ensinar, demonstrando que a há diferença de 7% (em torno de 28 

participantes) entre dificuldade de ensinar a área de estudo e a sua identificação ou gostar da 

área. Outra relação que P14 com os 36% de sim “tem dificuldade para lecionar a matemática” 

se assemelha com P8 que ao perguntar “como se avalia em relação a sua IDENTIFICAÇÃO 

com a área de estudo da matemática” 39% responderam razoável (29%), fraco (8%) e sem 

aptidão (2%). Todos estes índices caracterizam um parâmetro de 35% a 40% que nossa 

pesquisa vem aferindo dos dados coletados sobre uma contexto da não identificação com o 

sentimento de não gostar da matemática.   

Fortalecendo a essência da pergunta P14 temos a pergunta P15 que diz: Você atribui 
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as dificuldades no ensino da matemática a qual fator? (Registre apenas uma, sendo a que 

mais te incomoda). Dentro das respostas obtidas pelos participantes, disseram que: 34% (136 

participantes) a “Falta de conhecimentos de base dos alunos”; 19% (74 participantes) a 

“Desmotivação ou desinteresse dos alunos”; 10% (39 participantes) o “Excesso de 

conteúdos”; 25% (99 participantes) a “Falta de formação adequada do professor” e 12% (48 

participantes) a “Falta de identificação ou de gostar da disciplina por parte do professor”. 

Observa-se que a primeira e segunda alternativa relacionam-se com dificuldades no ensino 

da matemática em relação ao aluno e soma-se 53%. A terceira alternativa recai numa 

situação geral que é o excesso de conteúdo que apenas 10% apontaram, mas quarta e quinta 

alternativas tem relação direta com situações do professor e soma-se 37% para as 

dificuldades no âmbito do professor. Este percentual de 37% fica próximo dos dados de P7 

(45% entre razoável+fraco+sem aptidão), P8 (39% entre razoável+fraco+sem aptidão) e, 

ainda, dentro do parâmetro de 35% à 40% que nossa pesquisa vem aferindo dos dados 

coletados sobre uma contexto da não identificação com o sentimento de não gostar da 

matemática.   

Ainda, vamos a alguns depoimentos (D) de participantes que fizeram seus 

comentários de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “A demanda de trabalho do professor do Ensino Fundamental não favorece a 

dedicação exclusiva ao componente curricular”. 

- (D2) “Para ensinar matemática busco instrumentos que facilitem trabalhar os conteúdos”. 

- (D3) “O uso de jogos matemáticos contribuem significativamente na aprendizagem”. 

- (D4) “Dificuldade para utilizar os conhecimentos teóricos da matemática com a vida prática 

(no dia a dia)”. 

- (D5) “Pesquisa pertinente para nos fazer refletir e repensar nossa prática do estudo da 

matemática em sala de aula”. 

 

P16 - Você atualmente acredita que se identifica ou possui o sentimento de gostar ao lecionar 

a matemática?  
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Figura 38: Você se identifica ou possui o sentimento de gostar ao lecionar a matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Verifica-se que 71% registraram sim e 29% registraram não. Isso nos mostra 

preliminarmente que apesar da maioria dos participantes responderem que acreditam que se 

identificam ou possuem sentimento de gostar com a matemática, tivemos quase 30% que 

registraram que não possui identificação ao lecionar a matemática. Apesar de na comparação 

de percentuais haver uma superioridade para que se identifica 61%, acreditamos que 29%, 

ou seja, aproximadamente 115 professores de 396 professores pesquisados é um número 

significativo para o contexto da identificação com a matemática com o sentimento de não 

gostar. Além disso, há uma diferença de 7% quando comparamos P16 com P14, pois a 

relação de identificação está diferente da dificuldade de ensinar.  

As respostas obtidas nesta pergunta P16 saíram de nosso parâmetro de 35% à 40% que nossa 

pesquisa vinha auferindo dos dados coletados sobre uma contexto da não identificação com 

o sentimento de não gostar da matemática nas perguntas anteriores. Nesse momento 

queremos relatar que algumas perguntas desta pesquisa puderam, não temos certeza ainda, 

ter um fator influenciador negativo ou indutivo nas respostas de nossos participantes. Este 

fator indutor acreditamos que tenha sido a autorização que tivemos da Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED) para realizar a pesquisa, pois de uma forma ou outra tivemos que 

informar e mostrar a parceria da SEMED com o desenvolvimento da pesquisa nas escolas 

pesquisadas e isso pode ter induzidos alguns participantes a não registrarem suas reais 

respostas. Este alerta ficou caracterizado quando comparamos nossas respostas anteriores e 

a relação direta entre as respostas das perguntas P16 e P17. 
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A P17 pergunta: Você acredita que a “falta de identificação de um professor com o ensinar 

da matemática” possa causar consequências negativas no aprendizado e identificação da 

disciplina pelo aluno e, também, em suas formações futuras?. Esta pergunta tiveram as 

seguintes alternativas e seu quantitativo de respostas: 11% (43 participantes de 396) disseram 

“Acredito pouco”; 63% (250 participantes de 396) registraram “Acredito”; 17% (69 

participantes de 396) disseram “Acredito muito”; 6% (23 participantes de 396) disseram 

“Não acredito” e 3% (11 participantes de 396) registraram “Não sei responder”. Nota-se que 

esta pergunta teve característica ampla em sua essência e propósito, mas com relação aos 

objetivos desta investigação aproximadamente 80% dos participantes disseram que 

acreditam que a falta de identificação traz consequências negativas até em suas formações 

futuras. Entende-se que há uma distância entre dizer algo é prejudicial e dizer que algo sobre 

si você tem ou não. Mas, trata-se de analisar um contexto de respostas que buscam se 

relacionar entre si para termos uma percepção geral de nosso objeto de pesquisa, e, isso, 

estamos obtendo dentro de um parâmetro.  

Dentre o exposto, observou-se depoimentos (D) de participantes que fizeram seus 

comentários de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “Em sala de aula a minha prática enquanto docente tenta alcançar a realidade de vida 

da criança de modo a torná-la apaixonada pela área do conhecimento. Sempre fazendo uso 

da ludicidade”. 

- (D2) “Gosto de matemática e quando o professor gosta do que ensina seus alunos também 

aprendem a gostar”.   
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PARTE III - Área de trabalho 

P18 – Qual o seu grau de satisfação com a ÁREA PROFISSIONAL em Educação na qual 

você atua? 

 

Figura 39: Qual sua satisfação com a ÁREA PROFISSIONAL em Educação. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

A realização profissional é algo muito importante para qualquer profissional. Ser um 

professor atuando com grau de satisfação no que faz é ter consciência de seu valor dentro da 

escola, na vida de seus alunos e, porque não, na alegria de atuar como docente. Neste sentido, 

esta pergunta P18 traz em suas alternativas as seguintes respostas: 16% para “Muito 

satisfeito”; 64% para “Satisfeito”; 5% para “Indiferente”; 13% para “Insatisfeito” e 2% para 

“Muito insatisfeito”. Verifica-se que 80% dos participantes estão satisfeitos com sua área 

profissional, contudo, 20% (79 participantes de 396) mostram alguma insatisfação com seu 

profissionalismo. É um fator preocupante no que tange à relacionar este percentual ao fato 

que são profissionais dentro de sala de aula praticando o ensino-aprendizagem da Educação 

Básica.  

Portanto, vamos a alguns depoimentos (D) de participantes que fizeram seus 

comentários de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “Amo ensinar e sou apaixonada pelo que faço, mas acho que deveriam investir mais 

na nossa formação”. 

- (D2) “Necessário investir na formação continuada para os professores na área de 

matemática”. 

Muito
satisfeito

Satisfeito Indiferente Insatisfeito
Muito

insatisfeito

Respostas 64 253 19 53 7

Muito satisfeito; 16%

Satisfeito; 64%

Indiferente; 5%
Insatisfeito; 13%

Muito insatisfeito; 2%0

50

100

150

200

250

300

Satisfação com a ÁREA PROFISSIONAL 



 

 

 

103 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

- (D3) “Cursos com muitas teorias, precisamos mais de oficinas e socialização entre os 

profissionais com experiências exitosas”.       

 

P19 – O seu DESEJO de continuar a trabalhar na área da EDUCAÇÃO é? 

 

 

Figura 40: Qual o seu DESEJO de continuar a trabalhar na área da EDUCAÇÃO. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Esta pergunta P19 traz em suas alternativas as seguintes respostas: 17% para “Muito alto”; 

42% para “Alto”; 33% para “Médio”; 7% para “Baixo” e 1% para “Muito baixo”. Verifica-

se que 59% dos participantes desejam continuar a trabalhar na área da educação, contudo, 

41% (162 participantes de 396) mostram médio ou pouco desejo em continuar atuando na 

área da educação. Observa-se que há uma diferença percentual grande, de 80% para 59%, 

quando se retratam os registros entre satisfação com a área profissional com o desejo de 

continuar trabalhar na área da educação. Quando se observa o outro lado dos registros entre 

P18 e P19, eles se tornam outro fator preocupante (P18 com 20% e P19 com 41%) no que 

tange à relacionar este percentual, ainda maior de P19, ao fato que são profissionais atuantes 

dentro de sala de aula praticando o ensino-aprendizagem da Educação Básica. 

Neste sentido, iremos relatar alguns depoimentos (D) de participantes que fizeram 

seus comentários de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “O problema da profissão são os baixos salários”. 

- (D2) “Mais investimentos e formações continuadas”. 

- (D3) “Falta de condições para continuar estudando”. 
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PARTE VI - Continuidade de estudo 

P20 – Você tem vontade de cursar ou já fez algum curso de formação continuada buscando 

aperfeiçoamento com a área da matemática?  

 

Figura 41: Qual sua vontade de cursar formação continuada na área da matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Neste quesito de estudo 67% relatam que sim, ou seja, tem vontade ou já fizeram alguma 

formação continuada com a matemática. Fator importante para termos professores 

atualizados e melhores preparados para fazer o ensino matemático diferenciado em sala de 

aula. Contudo, 33% registraram que não fizeram e nem tem vontade de realizar. Todo 

profissional, seja mais um professor, precisa se atualizar continuamente através de uma 

educação continuada, ou seja, a necessidade de obter saberes complementares. O contexto 

matemático precisa acompanhar este mundo dinâmico que vivemos e qualquer professor 

precisa ser reflexivo (Fávero, 2000) para ter sempre foco em suas formações continuadas 

que mostre o resgate da experiência no processo educativo e nos saberes que se 

complementam.   

Complementando a pergunta P20 sobre a vontade de cursar curso de formação 

continuada, coloca-se na P21 os motivos com seus quantitativos de participantes que 

optaram em dizer Não para formação continuada. Assim, tivemos: 24% (31 participantes de 

131) “Não gosto da matemática, portanto não me vejo interessado(a) nesta área”; 32% (42 

participantes de 131) “Apesar de gostar da matemática acho melhor me aperfeiçoar em outra 

área”; 14% (19 participantes de 131) “Não tenho vontade de me aperfeiçoar no momento, 
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tanto para a Matemática ou outra área”; e 30% (39 participantes de 131) disseram que “Ainda 

não sei responder ou ainda não houve oportunidade de me capacitar nesta área”. O percentual 

de 33% é relevante nesta resposta e suas respostas são variadas, mas uma alternativa e suas 

respostas trazem um olhar diferenciado quando 32% (42 participantes de 131) disseram que 

“Apesar de Gostar da matemática acho melhor me aperfeiçoar em outra área”, ou seja, uma 

situação inusitada que se afasta do foco de nossa pesquisa. 

 

P22 – Qual é, atualmente, seu olhar, postura, entendimento e gosto da matemática após suas 

formações acadêmicas (Fundamental/Médio/Superior), atuações docentes de sala de aula e 

de formações continuadas/capacitações (caso tenham ocorridos)? 

 

Figura 42: Qual seu olhar, postura, entendimento e gosto da Matemática após suas formações acadêmicas. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 

 

Observa-se nesta pergunta P22 uma aproximação nas respostas com relação a P6 e P9 no 

contexto que disseram melhorou pouco (45%) ou nada (3%) totalizando 48%. Apesar de 

52% terem dito que melhorou muito o gosto da matemática após suas formações acadêmicas, 

quase metade dos participantes dizem que sua matemática melhorou pouco ou nada. Índice 

elevado quando associamos as grandes evoluções para ensino da matemática através de 

muitos recursos e ferramentas digitais ou não disponibilizados atualmente para os 

professores e o contexto matemático. Entretanto, há coerência das respostas que se 

aproximam quando analisamos P6 (54% entre péssima+regular+boa, mas não gostava) “Nas 

suas formações anteriores (Fundamental e Médio – Educação Básica) como era sua 
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identificação com a Disciplina Matemática?” e P9 (52% da resposta não) “Em sua opinião, 

houve mudança em sua afinidade em relação a sua identificação com a matemática na 

formação superior do Curso de Pedagogia com o seu gosto de hoje?”. 

Assim, relaciona-se com a pergunta alguns depoimentos (D) de participantes que 

fizeram seus comentários de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “Minhas formações acadêmicas a maior parte deixaram a desejar, porém, como 

professor busco elementos que possam facilitar a aprendizagem do aluno”. 

- (D2) “Gostaria que houvesse formações de como melhorar o ensino da matemática em sala, 

como tinha antes”. 

- (D3) “Nossas formações continuadas de matemática são prazerosas e significativas”. 

- (D4) “Penso que deveria haver formações nas escolas. Os professores deveriam receber 

formação de matemática no horário de aula, pois depois de um dia de trabalho não 

conseguimos assimilar as formações à noite”. 
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PARTE V - Formação profissional recebida 

P23 – Em sua opinião, como você avalia as suas formações acadêmicas 

(Fundamental/Médio/Superior) em relação ao seu preparo para o ensinar a matemática (uma 

visão de modo geral)?  

 

Figura 43: Qual a relação suas de suas formações acadêmicas com seu preparo para o ensinar a matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

43% dos participantes, entre Ótimo (4%) e Bom (39%), dizem que seu contexto formativo 

acadêmico foi adequado para hoje ensinar a matemática. Agora 57%, entre Regular (42%), 

Ruim (13%) e Péssimo (2%), mencionam que não foram boas suas formações. Observamos 

que não há uma diferença de respostas entre as P6 e P23, pois quando ocorre as formações 

do Ensino Básico e depois busca entender as formações de forma geral, com a inclusão do 

Ensino Superior, observa-se que a identificação com a matemática há semelhanças nas 

respostas. 

Ainda, vamos a alguns depoimentos (D) de participantes que fizeram seus 

comentários de forma facultativa na pesquisa:  

- (D1) “Que haja mais formações continuadas na área da matemática (atualização)”. 

- (D2) “Deveria haver mais formações continuadas para o ensino de matemática e atividades 

práticas voltadas para o uso de material concreto (ábaco, material dourado, etc)”. 

 

P24 – Como você avalia os CONHECIMENTOS TEÓRICOS (conhecer/compreender para 

explicar) adquiridos em suas formações (Fundamental/Médio/Superior) para o contexto do 
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ensino da matemática? 

 

Figura 44: Qual os conhecimentos teóricos adquiridos em suas formações para o ensinar a matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

De acordo com a pergunta P24 verifica-se as seguintes respostas em suas alternativas:  

5% Ótimo (20 participantes de 396); 48% Bom (189 participantes de 396); 41% Regular 

(165 participantes de 396); 5% Ruim (19 participantes de 396); e 1% Péssimo (3 

participantes de 396). 

 

P25 – Como você avalia os CONHECIMENTOS PRÁTICOS (ação de explicar) em suas 

formações (Fundamental/Médio/Superior) para o contexto do ensino da matemática? 

 
Figura 45: Qual os conhecimentos práticos adquiridos em suas formações para o ensinar a matemática. 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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De acordo com a pergunta P25 verifica-se as seguintes respostas em suas alternativas:  

6% Ótimo (24 participantes de 396); 55% Bom (219 participantes de 396); 34% Regular 

(133 participantes de 396); 4% Ruim (17 participantes de 396); e 1% Péssimo (3 

participantes de 396). 

 

11.1 Elementos de análises e interpretações dos objetivos propostos     

Os resultados mostram-se a visão principal de nosso trabalho investigativo que dar 

um retrato de nosso público-alvo com a preocupação com a identificação docente com o 

ensinar a matemática, mas observamos que dentro das respostas obtidas pelos participantes 

os nossos objetivos de estudo estão sendo observados de forma relevante mais moderada, 

pois constata-se que há um parâmetro entre 35% a 40% em médias para respostas às 

perguntas principais que montam nossa obra investigativa (O1, O2 e O3). 

Um outro aspecto preocupante é o reconhecimento de que a falta de saberes 

anteriores da área (54% disseram péssima/regular/não gostava) permanecem nos 

sentimentos atuais dos docentes pesquisados (48% disseram melhorou pouco/melhorou 

nada), não possibilitando mudança (O3). A angústia dos professores com a matemática 

nasce, quase sempre, pela construção da sua falta de identificação, com o sentimento de não 

gostar, decorrente de vários fatores que se desenvolvem em seus saberes prévios teóricos e 

práticos e no desenvolvimento de processos cognitivos constituidores de suas competências 

e habilidades docentes, os quais se mostram, ainda, constituídos em seu ensinar (O3 e O4). 

Essa preocupação deve ser encarada para além da constatação de que algo vai mal em termos 

de sua práxis docente, mas uma legítima inquietação que se sustenta nas suas potencialidades 

profissionais desenvolvendo conflitos cognitivos em lidar com o ensino da matemática.  

Um terceiro aspecto foi evidenciado ao oferecer aos professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental uma oportunidade de ter uma matemática que relaciona a prática e 

teoria no processo de construção da identificação docente. Este fator ficou demonstrado nos 

depoimentos (D), inseridos no questionário de forma facultativa, dos professores 

participantes da pesquisa, que ao responderem o questionário fechado podiam registrar uma 

observação/comentário de forma não obrigatória. Dentre os depoimentos que realçam este 

ponto de vista em nossa pesquisa, onde iremos denominar (D), tivemos: 

D1 – “Precisamos de mais formações para aprimorar nosso conhecimento”. 

D2 – “Bom participar deste questionário pois nos leva a refletir sobre nossos sentimentos e 
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ensinos. Bom seria ter na REDE formações que nos mostrasse as práticas do mundo real dos 

alunos, práticas matemáticas com os recursos que nos ofereçam realmente atividades 

realizadas em laboratório”. 

D3 – “Observo que às vezes até quem vai lá na formação fica só no conteúdo, não consegue 

trazer coisas práticas”. 

D4 – “Acredito que o ensino deveria ser mais prático e com suporte de um laboratório de 

matemática”. 

D5 – “Uma ótima pesquisa, melhor ainda se tiver a prática”. 

D6 – “Deveria haver formações que contribuíssem de forma mais significativa para o 

aperfeiçoamento do ensino de matemática nas séries iniciais”. 

D7 – “A dificuldade com a matemática é uma realidade da maioria dos docentes. É 

necessário formações continuadas e cursos para nos ensinar a ensinar”. 

D8 – “A formação do professor fica sempre muito nos conceitos e teorias e deixa a prática 

em segundo plano. Precisa melhorar”. 

D9 – “Acredito que os conteúdos trabalhados deveriam ser revistos, principalmente sua 

aplicabilidade na vida real”. 

D10 – “Identifico essa pesquisa como uma reflexão na nossa prática pedagógica no ensino 

de matemática”. 
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CAPÍTULO 12: RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ETAPA SECUNDÁRIA: 

DADOS ALUNOS-PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

            

Esta etapa da pesquisa iremos chamar de “Etapa secundária”, pois além de buscarmos 

uma participação relevante dos professores atuantes em sala de aula dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da Rede de Ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) que 

tratamos acima como “Etapa principal”, esta etapa tem sua importância no contexto 

investigativo e objetiva-se na organização estrutural desta pesquisa científica, ou seja, 

mostrando um outro olhar complementar na compreensão de nossa indagação de estudo com 

a coleta de dados de um público-alvo que está ingressando nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ou de alguns que já estão atuando na sala de aula (acordo Figura 16). Este 

público, que chamamos de alunos-professores, está cursando o último ano do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia e nosso objetivo é alcançar em suas análises um comparativo dos 

dados obtidos em cada uma das etapas.  Constituindo-se, portanto, em etapas ordenadas, as 

quais trataremos de analisá-las para conhecê-las e, assim, numa etapa final comparar seus 

resultados. 

 

Figura 46: Demonstração dos públicos-alvo da pesquisa de 2022 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

           Antes do tratamento dos dados coletados nesta etapa iremos falar um pouco sobre o 

histórico e o que é o Curso de Pedagogia.  

           A trajetória dos cursos de Pedagogia no Brasil, regulamentado no ano de 1939, foi 

marcada por uma dicotomia e fragmentação que persistiram ao longo dos anos na área de 

formação do educador: professor versus especialista, bacharelado versus licenciatura, 

generalista versus especialista, técnico em educação versus professor.  

            Ao longo dos tempos, várias foram as iniciativas oficiais para sua reformulação, 

como a que ocorreu no ano de 1969, quando o Conselho Federal de Educação aprovou o 

Parecer 252/69 regulamentando o currículo mínimo para o curso de Pedagogia e criou as 

habilitações em Orientação Educacional, Administração, Supervisão, Inspeção Escolar e 
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Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 2º Grau. As mudanças na área da Pedagogia, 

naquele ano, atribuindo ao curso a formação de especialistas, ocasionaram fragmentação 

ainda maior na formação do educador, o que provocou embates teóricos entre educadores e 

pesquisadores em defesa do curso como espaço necessário para o estudo dos problemas 

educacionais brasileiros, debatendo alternativas para torná-lo mais adequado às necessidades 

da maioria da população em sua luta pela educação e pela escola pública.  

            A superação da indefinição da identidade do curso ocorreu quase 60 anos após sua 

regulamentação, desencadeada com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB nº 9394/96, seguida pela publicação do Parecer CNE/CP Nº 9/2001 - 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, instituídas pela Resolução CNE/CP 

Nº 1/2002. Mantendo a coerência legal, três anos após a publicação das Diretrizes acima, o 

campo da educação, no que toca especificamente à oferta do Curso de Pedagogia, passou a 

embasar seus projetos de formação no Parecer CNE/CP Nº 5/2005 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia, instituídas pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de 

Maio de 2006 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, que traz no art. 2º: “As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 

aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação 12 Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”.  

           Definiu-se, assim, a identidade do Curso, com a proposição de projetos, a partir de 

2006, que se voltam fundamentalmente à formação docente, configurada como base da 

formação do pedagogo; determinou-se a extinção das habilitações criadas em 1969 -“As 

habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção, 

a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução” (Art.10).  

Nos dias atuais, as Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem cursos de 

licenciatura, dentre eles o de Pedagogia, enfrentam desafios não mais relacionados à 

identidade de formação do profissional, mas sim à baixa atratividade da carreira docente e 

ao perfil socioeconômico dos que têm buscado a formação. Trata-se de um cenário em que 

a docência passou a ser uma opção profissional pouco procurada pelos jovens, e quem 

escolhe o magistério é oriundo, em sua maioria, das classes C e D, o que não pode passar 

despercebido pelas IES, requerendo urgentes políticas nacionais voltadas à valorização da 
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carreira docente. 

Tabela 12 

Relação das Instituições Superiores (IES) com o Curso de Pedagogia pesquisadas. 

 

Nome da Instituição de 

Ensino Superior (IES) 

População do Curso de 

Pedagogia de cada 

Instituição Superior (IES) 

Quantidade de sujeitos 

que responderam o 

Instrumento de pesquisa 

Universidade Federal de   

Alagoas   (UFAL) 
24 16 

Faculdade Estácio de 

Alagoas 
13 09 

TOTAL 37 25 

Fonte: Elaboração própria.  
            

Esta fase da pesquisa, chamada de fase secundária, vem no encontro de unir a coleta 

dos dados, tabulação dos dados e análise e discussão dos resultados de 02 (duas) Instituições 

de nível superior (Tabela 12), uma Faculdade particular e uma Universidade Federal, que 

trazem o alcance de nossos objetivos de estudo nesta etapa, onde foram convidados a 

participar os alunos-professores das 02 instituições superiores de ensino, do turno noturno, 

num total de 37 alunos-professores (número coletado diretamente nas instituições pelo 

pesquisador da pesquisa através de informações dadas pelos próprios participantes) que estão 

realmente matriculados e estudando no 8 período do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Deste universo, 37 alunos-professores (aproximadamente 68%) responderam o instrumento 

de coleta de dados. O questionário com 20 (vinte) perguntas foi organizado em 4 partes: 

Dados pessoais (8 perguntas); Identificação com a matemática (7 perguntas); Área de 

trabalho (2 perguntas) e Continuidade de estudo (3 perguntas). 

Antes de passarmos para a discussão dos resultados obtidos, gostaríamos de 

mencionar que a coleta de dados aconteceu entre os dias 03/06 a 23/06 na forma presencial 

e online pelo Google Forms (link: https://docs.google.com/forms/d/1s73vi_IU4D-

m9MEglp1Q1JcKkTd-vDzRgzuy5owQkek/prefill) e por ser num período de conclusão de 

Curso, término de estágio e realização do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) não foi 

possível ter um percentual maior de participantes respondentes na pesquisa. Mas, 

entendemos que um percentual de 68% traz um suporte significativo para o contexto 

investigativo que queremos alcançar.   

           Dando início aos resultados e suas discussões iremos definir (P) para pergunta do 

questionário, (O) para um objetivo específico proposto para este trabalho e (D) para 

depoimento de um aluno-professor participante que no final do questionário poderia, de 

https://docs.google.com/forms/d/1s73vi_IU4D-m9MEglp1Q1JcKkTd-vDzRgzuy5owQkek/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1s73vi_IU4D-m9MEglp1Q1JcKkTd-vDzRgzuy5owQkek/prefill
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forma facultativa, expor qualquer comentário sobre a pesquisa. 

Decidiu-se nesta seção não apresentar os dados separados em sociodemográficos dos 

públicos-alvo e, em seguida, os resultados obtidos com os instrumentos usados, pois 

entendeu-se que a pesquisa envolve perguntas que devem ser analisadas separadamente pela 

importância de sua interpretação dentro do contexto do estudo pesquisado. Um exemplo que 

define este contexto é a pergunta P1 (Gênero).  

Além disso, buscou-se separar a apresentação dos dados com suas análises e 

interpretações de acordo com a ordem de inserção das perguntas no instrumento questionário 

e em suas devidas partes (Apêndice C), ou seja, separadas por partes específicas do contexto 

das perguntas que foram delimitadas nos instrumentos de coleta de dados (Parte I, Parte II, 

Parte III, Parte IV e Parte V), que nos mostraram relevantes e evidenciaram pontos 

preliminares importantes para análise do trabalho, como: 

 

PARTE I - Dados pessoais (sociodemográficos) 

 

P1 – Gênero:  

 

Figura 47: Gênero dos alunos-professores pesquisados 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Permanece sendo a grande maioria, 80% dos participantes, do sexo feminino os estudantes 

do Curso. De acordo com o último Censo da Educação Superior, no ano de 2019, Pedagogia 

é o Curso que mais forma profissionais no país, de 1,2 milhão de pessoas que se formaram 

em cursos de graduação no País, desse total 124,4 mil eram concluintes do Curso de 

Pedagogia. Além disso, quando se considera as relações de gênero nas profissões e nos 
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contextos sociais, é, ainda, identificável, dentro de um parâmetro de características 

consideradas femininas ou masculinas, que de acordo com a formação profissional em 

Pedagogia, caracteriza-se como um espaço dominante de formação feminina, trazendo um 

discurso insistente social e cultural que associa o cuidado e a educação de crianças às 

mulheres. Contudo, 20% (5 alunos-professores) são homens. Assim, mulheres continuam 

sendo as grandes contribuidoras para o magistério na Educação Básica no âmbito dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Infantil, mas reafirmamos que o gênero não implica 

no melhor desempenho do trabalho, portanto, homens e mulheres são igualmente capazes de 

ensinar, independente do nível de escolaridade ou da idade dos alunos.  

 

P2 – Tempo de Magistério (os alunos que já atuam em sala de aula registrar os anos, caso 

negativo, nenhum ano): 

 

 

Figura 48: Tempo de Magistérios dos alunos-professores pesquisados 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Um dado importante no contexto de formação de profissionais da Educação é que 48% dos 

alunos-professores das Instituições Superiores de Ensino (IES) pesquisadas já se encontram 

lecionando ou já lecionaram algum período.  Ter experiências de docência durante a 

participação num Curso de formação docente possibilita a construção de saberes inerentes à 

prática docente e poder construir formas relacionadas ao saber-fazer docente, a partir da 

vivência em sala de aula. Além disso, a construção desses saberes possibilita a compreensão 

de atividades que auxiliam nos contextos inerentes ao seu profissionalismo, como: planejar, 
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organizar, emprego de diferentes metodologias e recursos, conhecimento curricular e 

interação com alunos e comunidade escolar. Reiterando, segundo Carmo (2015), o professor 

precisa conhecer o conteúdo que vai ensinar, definir objetivos a serem alcançados, selecionar 

metodologias e recursos que melhor se adequam às atividades, elaborar instrumentos de 

avaliação e estabelecer uma relação saudável com seus alunos. 

 

P3 – Qual o ano do Ensino Fundamental 1 que mais gostariam de atuar (acredita que mais 

se identificará)? 

 

 

Figura 49: Desejo de atuação dos alunos-professores pesquisados 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Verifica-se, fator de extrema importância e até de preocupação, que 20% dos participantes 

registraram que não têm nenhuma escolha de identificação com qualquer ano do Ensino 

Fundamental 1, pois não pretendem atuar. É indiscutível o papel do professor para a 

sociedade e a importância de seu trabalho. Entretanto, não querer adentrar a sala de aula 

recai em muitos fatores que vai do salário, falta de condições de trabalho, falta de educação 

dos alunos, falta valorização, ou seja, sempre uma falta de algo que recai numa falta de 

políticas públicas que possam começar a mudar essa visão do que é ser professor. Nossa 

investigação não busca responder este fato, mas consideramos um percentual relevante que 

mostra o afastamento dos estudantes ao pensar em se tornar professor de sala de aula. 
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PARTE II - Identificação com a matemática 

 

P7 – Ao decidir realizar o Curso de Pedagogia, você teve dúvida/preocupação se teria que 

ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

 

 

Figura 50: Dúvida com o ensinar a matemática pelos alunos-professores pesquisados 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

40% dos participantes registraram que já possuíam alguma dúvida/preocupação com o fato 

de ter que ensinar a matemática. São inúmeros fatores que podem trazer uma não 

identificação com a disciplina e que gerem conflitos cognitivos na aquisição de saberes em 

formações anteriores de um docente. Assim, cria-se aversão à disciplina e sua imagem 

tornando numa situação que pode trazer consequências futuras em seu querer aprender e 

ensinar a área de estudo e, assim, criando um distanciamento ainda maior com a matemática 

para suas aprendizagens significativas. 

 

P8 – Nas suas formações anteriores (Ensino Básico) como era sua identificação (sentimento 

de gostar) com a matemática? 

 

 

Figura 51: Identificação nas formações anteriores dos alunos-professores pesquisados 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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Dentre as opções Péssima (36%) e Regular (20%) nota-se que 56% dos participantes não 

tinham uma relação adequada no contexto de suas formações acadêmicas anteriores com a 

matemática. Se, ainda, somarmos a opção “Boa, mas não gostava” (16%) seriam um 

percentual de 72% dos alunos-professores que tinham algum distanciamento ou problema 

de identificação com a matemática. Acreditamos que uma identificação prévia de algo traz 

condições ou suporte de se ter menos conflitos com a área de estudo e fortalecer futuros 

saberes de forma significativa. Agora, apenas 28% mencionam que tiveram boa ou ótima 

identificação com a matemática no Ensino Básico. Aqui entende-se que uma identificação 

com a matemática em suas formações anteriores ou em seus saberes prévios é um fator 

importante para que os professores tenham condições para que nos anos iniciais possam 

desenvolver um ensino da matemática com as devidas relevâncias, tendo saberes específicos 

para dar suporte para o ensino dos demais anos escolares, desenvolver nos alunos a um 

pensamento matemático significativo, contextualizado e prazeroso e, ainda, buscar vontade 

e motivação para formações continuadas. 

 

P9 – Atualmente como se avalia em relação a sua identificação (sentimento do gostar) com 

a área de estudo da matemática? 

 

 

Figura 52: Identificação, com sentimento de gostar, atual com a matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Registraram Ótimo (20%) e Bom (16%) totalizando 36% que acham que sua relação de 
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mostrando um contexto perceptivo muito interessante, pois P8 trata na pergunta de 

“identificação/gostar de saberes anteriores” enquanto que P9 pergunta sobre 

“identificação/gostar de saberes atual” pela matemática e teve uma pequena variação 

percentual de 28% para 36% nas respostas entre comparar o antes e o atual da 

identificação/gostar. Agora com relação aos quesitos péssima, regular e sem aptidão que se 

refere ao identificação/gostar, atualmente tivemos um total de 64% dos registros dos 

participantes. Um dado preocupante é o percentual de 16% dos participantes que relataram 

que é sem nenhuma aptidão seu gosto pela matemática. Este percentual evidencia que temos 

uma situação de distanciamento professor x matemática, através do sentimento de 

identificação/gostar da matemática.   

 

P10 – Em sua opinião, houve mudança em sua afinidade em relação a sua identificação com 

a matemática no decorrer desta formação superior do Curso de Pedagogia com o seu 

gosto/identificação anterior? 

 

 

Figura 53: Mudança de afinidade com a matemática no decorrer do Curso de Pedagogia 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Observa-se que apenas 60% disseram que não houve mudança em sua relação de 

identificação com a matemática e seu gosto atual pela matemática. Continuamos com um 

cenário preocupante neste contexto da não identificação com a matemática e, ainda, 

evidenciamos uma semelhança com os resultados das perguntas P8 e P9 no sentido de um 

distanciamento com a matemática por parte dos alunos-professores. Ter apenas 40% que se 
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mostraram com uma melhora em sua afinidade com a matemática no decorrer do Curso de 

Pedagogia traz uma reflexão na forma de estruturação dos saberes docentes com a 

matemática nas formações acadêmicas.  

 

P11 – Em sua opinião, através dos seus conhecimentos e identificação pessoal (sentimento 

de gostar) com a matemática, você acredita que será um bom profissional no lecionar a 

matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

 

 

Figura 54: Você acredita que será um bom profissional no lecionar a matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Apesar de 44% dos participantes da pesquisa registrarem que são um bom profissional no 

ensino da matemática, através dos seus conhecimentos e identificação pessoal (sentimento 

de gostar) com a matemática, e, ainda, temos 56% que acreditam que não serão um bom 

profissional no ensino da matemática. Este percentual do “Não”, que consideramos muito 

relevante, se torna preocupante, pois os professores que irão (ou já estão lecionando) lecionar 

nos anos iniciais de Ensino Fundamental precisam resolver desafios e situações na busca de 

alternativas para promover o verdadeiro conhecimento de forma significativa e 

contextualizada, que mostre curiosidade de aprender, que proporcione a reflexão, abrindo 

espaço para o diálogo e troca de informações em sala de aula, enfim, é indispensável que o 

professor domine o seu ser e o fazer como profissional. Para isso, devemos gostar do que 

estamos fazendo e a área de estudo da matemática precisa deste profissional apto, preparado 

e identificado com o que faz. 
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P14 – Você atualmente acredita que terá dificuldade para lecionar a matemática?         

 

Figura 55: Terá dificuldade para lecionar a matemática 
Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Um boa parte dos participantes 68 % responderam que “Sim”, terão dificuldade para ensinar 

a matemática. Isso mostra que há sentimento de conflito cognitivo que permeia o contexto 

da matemática, agora, no sentido de ter dificuldade em lecionar a matemática. Interessante 

que quando comparamos os resultados de perguntas anteriores, apesar de suas semelhanças 

de aproximação percentual, realmente ficamos preocupados com a aferição dos dados 

coletados sobre uma contexto da não identificação com o sentimento de não gostar da 

matemática.   

 

P15 – Você acredita que a “falta de identificação, com sentimento de não gostar, de um 

professor com o ensinar da matemática” possa causar consequências negativas no 

aprendizado e identificação da disciplina pelo aluno e, também, em suas formações futuras? 

 

 

Figura 56: Você acredita que a falta de identificação com a matemática traz consequências 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
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Esta pergunta com o seu resultado traz uma base do entendimento de nosso trabalho 

investigativo, pois mesmo tendo várias variantes dentro da análise de nossa problematização 

de pesquisa, onde cada participantes pode entender ou se posicionar de acordo com várias 

situações, ter 84% dos participantes registrando que “acredita que a “falta de identificação, 

com sentimento de não gostar, de um professor com o ensinar da matemática” possa causar 

consequências negativas no aprendizado e identificação da disciplina pelo aluno e, também, 

em suas formações futuras” corrobora com nossa proposta de pesquisa. Este entendimento 

fica mais fortalecido quando se observa que nenhum participante registrou “Não acredito”.  

 

P16 – Seu desejo de trabalhar na área da Educação é? 

 

Figura 57: Desejo de trabalhar na Educação 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Esta pergunta traz uma reflexão no contexto de nossa pesquisa, onde apesar das menções em 

suas respostas dos participantes desta pesquisa nas perguntas anteriores que mostram sua 

não identificação com o contexto da matemática, nesta pergunta 76% dos participantes 

responderam “Muito alto e Alto” seu desejo de atuar na área da Educação. Isso pode mostrar 

que mesmo tendo dificuldades ou não identificação/gosto com a matemática eles, futuros 

professores, querem superar os desafios, as dúvidas ou até os sentimentos. 
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PARTE III - Área de trabalho 

 

P18 – Após a conclusão do seu Curso de Pedagogia, você tem vontade de cursar algum curso 

de formação continuada buscando aperfeiçoamento com a área da matemática? 

 

 

Figura 58: Vontade de cursar formação continuada na área da matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Este resultado de 60% “Sim” traz uma coerência no resultado da P16, pois fortalece nossa 

análise da vontade dos alunos-professores, apesar da relação com a matemática, superar 

desafios e suas dúvidas indo mais além do apenas obter uma formação, mas visualizar uma 

perspectiva de melhoria ao propor cursar algum curso de formação continuada buscando 

aperfeiçoamento com a área da matemática. Isso caracteriza reestruturar seus saberes 

docentes e resolver conflitos cognitivos, trazendo reformulação de sua identidade docente 

através de aprendizagens significativas da área.  
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PARTE VI - Continuidade de estudo 

 

P20 – Atualmente, você acredita que será um bom profissional, atento às capacitações e 

motivado(a) em sua prática profissional, em especial com a matemática?         

 

 

Figura 59: Você acredita que será um bom profissional, em especial com a matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

Este resultado demonstra uma volta a coerência das resultados obtidos nas perguntas 

anteriores, onde 56% dos participantes registraram “Não é nem tanto” para a preocupação 

com o ensino da matemática quando se pergunta “você acredita que será um bom 

profissional, atento às capacitações e motivado(a) em sua prática profissional, em especial 

com a matemática”. Apesar de termos respostas positivas nas perguntas P16 e P18, a relação 

com a matemática, seja ela de identificação ou gostar, retrata uma preocupação dentro do 

fazer docente.  

 

12.1 Elementos de análises e interpretações dos objetivos propostos            

Finalizando esta etapa de análise dos dados fica evidenciado que os Cursos 

Superiores de Pedagogia não consegue transformar a não identificação, com sentimento de 

não gostar, da matemática nos profissionais que irão exercer a docência para crianças nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (O1). Dessa forma, os Cursos precisam garantir uma 

melhor condição para este fator, que chamamos de implícito no contexto da formação 

docente, seja contornado, discutido e modificado para que esses profissionais aprendam 

sentir uma melhor afinidade com a área que irão atuar.  

Esta situação de distanciamento com a matemática, de acordo com os resultados da 
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pesquisa, criou-se e se intensifica ao longo da trajetória da aquisição dos seus saberes no 

transcorrer de suas formações, onde se baseia unicamente na abordagem de teorias e 

conceitos sobre Educação e não capaz de preparar os alunos-professores para os seus 

próprios conflitos cognitivos que encontrarão em aula de aula. Assim, é impossível falar de 

identificação versus ensinar docente na formação de professores sem está alicerçada entre 

teoria e a prática, ou seja, sem abordar algum tipo de teoria que nossa proposta de pesquisa 

esteja complementada num contexto ter identificação/gostar do ensinar e o querer 

procurar/entender ensinar, pois se não gostamos de algo não temos muita vontade de 

pesquisar/investigar algo a mais no nosso fazer docente (O3). Portanto, o conceito e a prática 

do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC), ideia desenvolvida por Shulman (1986, 

1987), se encontra na raiz de nossa proposta de gostar de algo, procurar entender este algo e 

fazer este algo.  
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CAPÍTULO 13: RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS DAS ETAPAS PRINCIPAL E 

SECUNDÁRIA 

 

13.1 Apresentação dos resultados a partir dos objetivos específicos delineados 

Os resultados são apresentados a partir da análise dos dados obtidos com os diferentes 

instrumentos usados. Eles foram organizados de acordo com a problemática proposta e os 

objetivos específicos, conjuntamente, com os instrumentos aplicados aos professores 

atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental (chamamos etapa principal) e alunos-

professores formando do Curso de Licenciatura em Pedagogia (chamamos de etapa 

secundária). 

Antes, iremos separar estes públicos-alvo pesquisados em 02 (dois) Grupos para 

melhor delinear as conclusões de cada objetivo específico, sendo: Grupo A – Professores 

atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e GRUPO B – Alunos-professores 

formandos do Curso de Pedagogia. Também, iremos definir cada objetivo específico como 

O1, O2, O3 e O4, respectivamente, como se encontram dispostos na quarta seção.  

Agora, em função aos objetivos da investigação apresentamos as seguintes 

conclusões a partir dos objetivos específicos delineados, concluímos que:  

 Em relação ao objetivo 1: (O1) Conhecer a importância da identificação com 

a disciplina de matemática na prática docente. 

Foi possível evidenciar que este objetivo específico foi constatado nos resultados 

concretos que a pesquisa alcançou e, ainda, contribuiu para o alcance do objetivo geral. 

Verificou-se que as respostas obtidas nas perguntas P1, P4, P7, P8, P16 e P22 no Grupo A e 

nas perguntas P7, P8, P13, P14 e P20 do Grupo B revelaram um contexto preocupante com 

relação a não identificação ou o não gostar da matemática como fator existente no contexto 

da prática docente. Entretanto, apesar de termos constatado percentuais relevantes para este 

O1, também, ficou demonstrado que o Grupo B teve um percentual entre 55% a 68% de 

respostas que caracterizam a não identificação ou o não gostar da matemática, enquanto, que 

o Grupo A declarou-se entre 29% a 48%. Esta diferença quantitativa no percentual pode ser 

verificada pelo receio que o Grupo A pode ter tido ao responder uma pesquisa que estava 

sendo autorizada pela a Secretaria de Educação (SEMED) e, assim, não tendo um alcance 

maior. Acreditamos que o percentual obtido do Grupo B alcança uma objetividade mais 

apropriada para a meta ou propósito dos resultados buscados em O1.  
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 Em relação ao objetivo 2: (O2) Identificar como a identificação ou gosto pela 

matemática influencia o desenvolvimento do professor. 

Este objetivo específico (O2) foi alcançado nos resultados concretos que a pesquisa 

alcançou e, ainda, contribuiu para o alcance do objetivo geral. Verificou-se que as respostas 

obtidas nas perguntas P4, P10, P13, P17, P23, P24 e P25 no Grupo A e nas perguntas P9, 

P11, P15 e P18 do Grupo B constatou-se de forma relevante o entender a identificação ou 

gosto pela matemática no desenvolvimento do professor como profissional. Dentro deste 

contexto de análise dos resultados obtidos ficou evidenciado que o Grupo A apresentou entre 

27% a 80% de forma objetiva em suas respostas para o O2. Ainda, o Grupo B alcançou um 

percentual entre 56% a 84% de respostas que caracterizam o entendimento da identificação 

com o ensinar e a prática docente. Fica evidenciado que a maioria dos participantes 

entenderam o propósito do O2 e acreditam que há uma influência entre ter identificação ou 

gosto pela matemática com o profissionalismo docente.  

 

 Em relação ao objetivo 3: (O3) Descrever como os fatores cognitivos 

influenciam a competência dos professores para ensinar matemática.  

Dentre a percepção da imagem que O3 deseja alcançar no sentido de caracterizar os 

fatores cognitivos que influenciam a competência dos professores para ensinar matemática, 

ficou claro nas respostas dos participantes da pesquisa que este objetivo específico atingiu a 

sua meta ou propósito desejado e, ainda, contribuiu para o alcance do objetivo geral. Então, 

constatou-se as respostas obtidas nas perguntas P4, P6, P9, P15, P18, P19, P20 e P21 no 

Grupo A e nas perguntas P7, P15, P16 e P17 do Grupo B uma imagem expressiva que 

revelam fatores de conflitos cognitivos que influenciam na questão do ensinar matemática. 

Neste sentido, identificando percentuais significativos para este O3, onde fica demonstrado 

que o Grupo A teve um percentual entre 33% a 54% de respostas que caracterizam existir 

conflitos cognitivos no ensinar e aprender docente. O Grupo B registrou entre 40% a 84%. 

Apesar de nossa pesquisa não adentrar no contexto explicativo dos fatores cognitivos 

propriamente dito, a cognição e seu desequilíbrio faz parte do desenvolvimento intelectual 

em qualquer profissão, portanto, nossa pesquisa questiona este fator de forma superficial nos 

processos mentais docentes que influenciam o comportamento de cada professor no seu ato 

de exercer sua atividade de ensinar. Isso fica identificado nos percentuais obtidos nas 

respostas dos participantes, onde se percebe que questões inconscientes trazem problemas 

no fazer docente.  
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 Em relação ao objetivo 4: (O4) Verificar se um déficit na identificação com 

a disciplina é um fator que influencia a prática docente. 

Foi possível verificar que a falta de identificação com sentimento de não gostar é um 

fator/problema implícito no contexto educacional do ensino da matemática e acarreta um 

déficit que influencia a prática docente. Assim, além das respostas dos participantes vários 

foram os depoimentos, registro de forma facultativa, que deixam claros a existência de uma 

falta de empatia com a matemática por boa parte dos pesquisados com reflexos na prática 

docente. Isso afirma o objetivo específico (O4) e contribuiu para o alcance do objetivo geral. 

Reações deste contexto ficaram registradas nas respostas obtidas nas perguntas P2, P4, P5, 

P10 e P14 no Grupo A e nas perguntas P3, P9, P10, P14, P15, P18 e P20 do Grupo B que 

revelaram um contexto preocupante na existência de fatores que podem interferir de forma 

negativa nas formações anteriores ou atuais dos docentes. Assim, dentro de percentuais 

relevantes para este O4 fica demonstrado que o Grupo A teve um percentual entre 16% a 

63% de respostas que caracterizam ser um fator implícito a não identificação ou o não gostar 

da matemática. Além disso, o Grupo B declarou-se entre 56% a 68%. As dificuldades 

docentes generalizam algum déficit que afetam sobre suas práticas de ensino e não são 

suficientemente compreendidas de forma que muitas vezes estas dificuldades permanecem 

implícitas dentro de suas aquisições de saberes e construção de sua identidade docente. 

 

13.2 Apresentação geral reflexiva dos dados obtidos entre Etapa Principal, Etapa 

Secundária e Dados Antecedentes 

Adentrar neste espaço de análise geral foi construir, inicialmente, uma relação 

reflexiva do passado (dados antecedentes dos anos 2013/2014) com uma visão atual de nossa 

pesquisa (ano 2022). Nesta prévia de olhar relacional de uma situação investigativa que 

tiveram mesma essência em períodos apenas distintos, mas com mesmos propósitos de 

angústia e problematização (acordo Figura 17). 
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Figura 60: Demonstração da pesquisa de 2022 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

  

Esta reflexão comparativa, de forma prévia nesta análise geral dos dados coletados, 

se dará através de uma pergunta comum relacionada aos 03 (três) públicos-alvo pesquisados 

antes e depois: alunos-professores-auxiliares (dados antecedentes), docentes atuantes nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e alunos-professores formandos do Curso de 

Pedagogia.    

P1 – Você acredita que será um bom profissional ao lecionar a matemática. 

 

Figura 61: Será um bom profissional no lecionar a matemática 

Fonte: Elaborada da própria pesquisa. 
 

O resultado acima em percentual se refere a resposta “Não” em relação a pergunta. E, 

também, queremos mencionar que os percentuais indicados no gráfico são os resultados reais 

obtidos em cada pergunta em seu respectivo questionário. Então, observa-se que a soma dos 
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percentuais não indicam um total de 100%, mas os espaços a que se refere cada público-alvo 

está proporcional com os valores. Agora, analisando os resultados se observa que os alunos-

professores dos Cursos de formações possuem comportamento semelhante em suas 

respostas, enquanto, que os docentes já atuantes em sala de aula possuem um olhar no 

contexto do ensinar a matemática de forma menos negativa e dificultosa. Isso pode ser 

respondido pela as experiências docentes já adquiridas, formações continuadas e dentre 

outros fatores. Independente dos motivos ou fatores, devemos enxergar estes percentuais 

expressivos e significativos para o contexto específico de acredita que será um bom 

profissional no lecionar a matemática. Chegar a descobrir estes resultados confirma 

angústias e problematização que tínhamos e se fazem respondidas nestes resultados 

alcançados preocupantes para a área da matemática em seu contexto de ensinar, de fazer sua 

prática, seu ofício, ou seja, de fazê-la aprender.  
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CONCLUSÕES  

Em virtude de tudo apresentado, gostaríamos de concluir nosso trabalho refletindo 

sobre o papel da identificação na formação e no fazer ensinar da prática docente. Neste 

contexto, entender que ter um sentimento de uma identificação com o que se faz é de extrema 

importância na aquisição de habilidades e competências para o ensino da matemática, e, 

ainda, um fator que cria condições para que nossos professores que atuam nas salas de aula 

nos anos iniciais do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental tenham condições de envolverem 

os alunos para o ensino da matemática levando-o à capacidade de aprender os conteúdos 

matemáticos de forma científica, social e cidadã. Ou seja, pensar na construção de uma 

educação mais identitária é refletir sobre sentimentos que fazem a diferença no motivar uma 

dinâmica de um ensinar mais significativo, prazeroso e com menos conflitos cognitivos.   

            Pelo exposto, queremos nortear que este estudo não visa expor o sentimento de 

identificação com a área de estudo da matemática de forma a resolver ou verificar as 

consequências que sua falta ou não possa trazer no contexto de sua práxis de seu dia a dia 

em sala de aula. Estes fatores propomos como trabalhos futuros, pois nossos objetivos 

focaram somente no contexto do descobrir se esta situação de identificação docente com o 

sentimento de gostar acontece. Assim, ficou evidenciado em nossos dados coletados com o 

universo pesquisado que dentre as perguntas que se relacionam com a sua relação com a área 

de estudo da matemática, seja ela anterior ou atual, está entre 35% a 40% da falta ou 

dificuldade desta situação cognitiva. Ainda, quando olhamos os resultados do público alvo 

alunos-professores formando do Curso de Pedagogia (grupo B) temos índices superiores 

entre 55% a 68% da não identificação com a matemática. 

             Neste sentido, os resultados obtidos permitiu constatar dos professores um olhar 

mais crítico sobre o seu contexto profissional de sala de aula, favorecendo reflexões sobre 

suas práxis docente, onde a formação docente e seu verdadeiro profissionalismo perpassam 

no além do precisar dominar os saberes conceituais e metodológicos de sua área numa 

formação inicial ou continuada, mas entrelaçam-se no cultivar os sentimentos do gostar e 

sentir amor no que deseja fazer do ensinar e aprender, pois nossos alunos e a conjuntura atual 

do ensino da matemática necessitam construir uma melhor desenvoltura no interesse e 

crescimento de aprendizagem desta área de estudo. 

            Em virtude do exposto, ressaltamos no início de nossa introdução uma situação 

baseada numa pergunta: “… temos que observar que podemos ter um fator implícito que 
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realça em nossa problemática de investigação: o professor das séries iniciais do Ensino 

Fundamental lecionar algo com o qual não se identifica ou não tem a mínima afinidade 

constituindo uma ação implícita desfavorável, tanto na sua conduta profissional e formações 

acadêmicas e continuadas, como na sua postura de se colocar como um professor-

educador?”. Percebeu-se que este questionamento tem respostas em nossos dados 

pesquisados quando na pergunta (P10) 33% dos participantes disseram “Não” para a 

pergunta: em sua opinião, através dos seus conhecimentos e identificação pessoal 

(sentimento de gostar) com a matemática, você se acha um bom profissional no ensino da 

matemática. Este contexto fortalece-se quando em P16 29% responderam “Não” ao 

responder que: atualmente acredita que se identifica ou possui o sentimento do gostar ao 

lecionar a matemática. Estes dois percentuais não são expressivos, mas preocupantes e se 

comprovam com P14, onde 36% relataram que “Sim” atualmente acredita que tem 

dificuldade para lecionar a matemática. Estes resultados se relacionam aos contextos teóricos 

da ter identificação docente, fazer uma aprendizagem significativa e aquisições dos saberes 

docentes. 

            Nossos questionamentos referem-se também sobre suas formações continuadas ou 

suas relações com suas formações anteriores. Na pergunta P6 mostrou-se que mais de 50% 

das participantes (54%) não gostava ou era regular ou péssima suas formações anteriores em 

relação à matemática. Neste sentido de formação acadêmica, P23 registrou que 57% dizem 

que é regular, ruim e péssima a avaliação de suas Formações acadêmicas 

(Fundamental/Médio/Superior) em relação ao seu preparo para ensinar a matemática (uma 

visão de modo geral). Nesta análise observa-se uma preocupação com sua identificação 

docente, o desenvolvimento de seus saberes docentes e a formação de conflitos cognitivos.  

Dentro de um contexto de revisão da literatura é notório que os anos iniciais do ensino 

fundamental (1º ao 5º anos) correspondem ao início da trajetória educacional escolar, de 

forma que os conhecimentos adquiridos nesta fase são basilares para o desenvolvimento 

humano global em suas diversas dimensões - cognitiva, afetiva, social, cultural e física – e, 

com certeza, impactando ao longo de toda a Educação Básica. É de especial importância, 

portanto, que os professores atuantes neste processo garantam o alinhamento do ensino e 

aprendizagem e que sejam capazes, cada vez, de dar a qualidade e os resultados mais 

adequados às necessidades da educação, da escola e da sociedade.  

Para isso, esta Tese de Doutorado teve como objetivo geral analisar a identificação 

dos docentes com a disciplina da matemática ao ensinar nas séries iniciais do ensino 
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fundamental (1º a 5º ano) e, ainda, apresentaram objetivos específicos que foram alcançados 

nos resultados analisados. Assim, os objetivos 2 e 3 foram atingidos, respectivamente, pois 

todos os sujeitos do estudo, professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

alunos-professores do Curso de Pedagogia participaram da investigação e deram sua 

perspectiva sobre a identificação com a matemática, mediante a aplicação dos questionários 

fechados e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Pesquisas sobre desenvolvimento profissional docente destacam a figura do 

professor, um ser humano com necessidades e potencialidades que importa revelar, valorizar 

e auxiliar a desenvolver. Acreditamos nisso e partimos do pressuposto das análises que nossa 

pesquisa visa aprimorar o processo de desenvolvimento profissional dos docentes e que estes 

possam refletir sobre suas ações e atitudes.   

No processo de desenvolvimento profissional, os professores revêem, renovam e 

desenvolvem o seu compromisso como agentes de mudança. Entretanto, são eles que devem 

assumir a participação no processo. Isso depende, em grande parte, de sua insatisfação com 

os saberes e práticas de ensino atuais que possui, do quanto isto o incomoda e do seu interesse 

e dedicação para desenvolvê-los e aprimorá-los. A partir deste trabalho de pesquisa, os 

professores devem ser levados a uma reflexão sobre a importância da formação continuada, 

suas práticas docentes, sua identificação docente com o sentimento de gostar e a motivação 

pela matemática e sobre suas metodologias de ensino. Neste sentido, Brandt e Moretti (2016, 

p. 10)  

As dificuldades escolares que estão relacionadas à aprendizagem da matemática são 

atribuídas a diversos fatores, entre eles, a principal é a atuação do professor, dado que a ação 

docente pode produzir, cristalizar ou superar essas dificuldades”. Ainda, os autores 

complementam “…por sua vez, a principal variável que influencia as possibilidades de 

atuação do professor é a sua formação inicial e continuada. 

Como fator negativo observado nesta pesquisa, Curi (2005) e dentre outros autores 

lidos que corroboram, seja de forma direta ou indireta, que os professores formados para 

ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental acabam criando sua forma de 

ensinar com base nas experiências e aprendizados que tiveram com as disciplinas, enquanto 

alunos da Educação Básica. Neste contexto, estes autores reforçam dizendo que pode ser 

bom ou ruim ter estes referenciais de aprendizagem para introduzir no seu fazer como 

docente de sala de aula, pois está condicionado à relação de aprendizagem que tiveram com 

cada disciplina.  
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De todo modo, mesmo que tenham sido experiências boas não se tem garantia de que 

os conhecimentos da profissão docente, que não são apenas os conteúdos ou as teorias, e a 

construção de saberes docentes desenvolvam a sua forma de ensinar que vá oportunizar 

condições reais para os alunos tenham um verdadeiro aprendizado significativo e 

transformador numa formação social e cidadã e numa melhoria para o ensino da matemática. 

Assim, Tardif diz:  

… o professor, ao realizar seu trabalho, se apoia nos conhecimentos disciplinares, didáticos 

e pedagógicos adquiridos na escola de formação; nos conhecimentos curriculares veiculados 

em programas e livros didáticos, mas considera ainda que eles são provenientes também de 

sua cultura pessoal, de sua história de vida e de sua escolaridade anterior e no seu próprio 

saber proveniente de experiências profissionais. (Tardif, 2002, apud Curi, 2005, p.5). 

 

Como ponto positivo, mesmo com contornos negativos, nossa pesquisa nos permitiu 

descobrir que há um percentual significativo de professores atuantes em sala de aula nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e um percentual maior de alunos-professores que estão 

próximo a sua inserção em sala de aula que se declaram sua não identificação com a 

matemática, tanto nos seus saberes atuais com em formações anteriores, evidências e rumos 

possíveis para se compreender a prática do professor que ensina matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Ainda, que estes percentuais preocupantes tragam uma reflexão 

para que outras Redes de ensino façam a sua pesquisa com seus docentes de sala de aula. 

Esta situação é importante e positiva por descobrir, comprovar, atentar e poder 

aprofundar nosso propósito investigativo, e, assim, a pesquisa traz provocações no sentido 

de contribuições valiosas para pensarmos no ensino da matemática sem identificação e suas 

consequências em estudos futuros, suscitando novos olhares, intervenções e formas de 

pensar para o processo de ensino e de aprendizagem da matemática no lado docente, e porque 

não, no lado discente.  Neste sentido, Campos (1999) coloca que  

Ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de aprimorar em si 

mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos que não domina, a constituição de 

significados que não compreende nem a autonomia que não pôde construir. (Campos, 1999, 

p. 7). 

 

Embora o curso de formação de professores, licenciatura em Pedagogia, não venha 

sendo capaz de proporcionar aos docentes os conhecimentos necessários para desenvolver e 

orientar a aprendizagem matemática para os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, de acordo com os resultados obtidos, não podemos afirmar que ele esteja 
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destinado a desenvolver uma formação pouco eficiente ou que tenha limitações. Este não é 

objeto de nossa pesquisa. Entretanto, a falta da construção da identificação docente com o 

ensinar a matemática associada ao sentimento de não gostar da disciplina está diretamente 

relacionada a sua prática docente e reflete sobre sua ação pedagógica e à determinação em 

complementar suas formações continuadas futuras, segundo os dados levantados e 

analisados nesta pesquisa e aqui apontados.  

Neste viés, e por tudo que foi exposto, dentro de evidências que sustentam nossos 

eixos investigativos, identificação docente, saberes docentes, competências docentes, 

conflitos docentes e aprendizagem significativa, e corroendo os objetivos específicos na 

interligações de nossos dados coletados e transformados em informações que exploram 

nosso tema central, iremos refletir um depoimento de um aluno-professor do 8º período do 

Curso de Pedagogia, que diz:  

Creio que o processo de ensino e aprendizado na área da matemática vai além do gostar. É 

preciso refletir e analisar as práticas usadas para o ensino, adequar as especificações dos 

alunos e se preciso, reformulá-las e torná-la mais interessante para o aluno (Depoimento 

aluno-professor (2022)).   

 

Dentro desta reflexão deixada como depoimento, queremos concluir respondendo 

nossas indagações prévias de nosso estudo de pesquisa e, ainda, deixar como uma proposição 

que expressa nosso pensamento com um sentido amplo que indica a estrutura de nossa peça 

investigativa:  

“É possível ensinar algo que você não gosta ou que não se identifica?”. Não. 

“A ausência de identificação com a matemática acarreta(rá) transtorno no fazer 

ensinar dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 5ª ano)” e alunos-

professores do 4º ano do Curso de Pedagogia? Sim.   

 

Proposta de trabalhos futuros   

Como propostas de trabalho futuro, sugerimos:  

a) Como continuação dos resultados apresentados, propõe-se dar continuidade do 

tema abrangendo o lado cognitivo do docente, onde decifre quais fatores o distanciam do seu 

fazer ensinar, como, por exemplo, investigar o grau da não identificação com o sentimento 

de não gostar da matemática e quais consequências que estes sentimentos influenciam o seu 

profissionalismo de sala de aula e de formações continuadas.  Nesta busca, para Nóvoa 

(1995, p.  33), “(...)os professores não constroem a sua identidade somente por referência 
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aos saberes (práticos e teóricos), mas também por adesão a um conjunto de valores 

adquiridos ao longo da vida”. 

    b) Também como futuro trabalho, pode-se expandir a pesquisa, empregando o mesmo 

foco da não identificação docente, com o lado discente, por exemplo, verificar se a não 

identificação docente com o seu ofício reflete consequências nos alunos que assistem uma 

aula de um professor que não se identifica ou gosta da matemática. Também nesta concepção 

de realização Piaget (1972, p.55), menciona: “[...] é acima de tudo, através da interação com 

outros, combinando sua abordagem de realidade com a de outros que o indivíduo conhece a 

fundo novas abordagens". 

c) Fazer uma análise mais profunda nos resultados das avaliações estatais, como 

SAEB, PISA e dentre outras, buscando relacionar resultados bons e ruins com nossa 

problemática da não identificação docente com o sentimento de não gostar.  

d) Outro passo adiante seria construir uma análise mais ampla sobre as questões da 

identificação docente e o não gostar de uma disciplina. Ou seja, buscar elementos que 

distanciam ou aproximam estes temas de forma científica, mas sempre relacionando-os com 

o lado docente. 

e) Finalizando nossas propostas, ao entender que um professor dos anos iniciais é um 

profissional polivalente, ou seja, deve ter conhecimento em diversas áreas, já que cabe a ele 

a responsabilidade de ensinar conteúdos de matemática, Português, História, Geografia, etc., 

então, um bom estudo, mas de forma profunda, seria como os Cursos de Licenciatura em 

Pedagogia dão condições para esse professor para conhecer as distintas áreas que irão atuar. 

Neste sentido, os autores mencionam que: “cada área do conhecimento tem uma 

especificidade própria que justifica a necessidade de se estudar o conhecimento do professor 

tendo em vista a disciplina que ensina” (Shulman,1992, apud Curi, 2005, p. 4).   
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RECOMENDAÇÕES   

 Entendendo que o desenvolvimento emocional e comportamental dos 

acadêmicos, futuros professores, é essencial para que ele possa obter sucesso 

pessoal e profissional, buscamos sugerir uma forma de enxergar e buscar 

tratar um fator implícito que a área de estudo da matemática carrega de forma 

cultural que é ser uma disciplina complexa no ensinar e aprender e que muitos 

não conseguem aprender por outros vários fatores. Nossos professores, 

também, se encontram nesta realidade de não gostar, sem identificação e até 

ter medo ou receio. Neste entendimento, e dentro do que foi observado neste 

trabalho científico recomendamos como sugestão que os departamentos 

acadêmicos das Universidades, Centros Universitários e Faculdades se 

conversem de forma que a imagem da matemática seja melhor reconhecida, 

onde a sua falta de identificação, amor e até seu receio ou medo da disciplina 

seja atenuado e, assim, possibilita que seu ensino e aprendizado seja mais 

lúdico, prazeroso e significativo com um sentimento de gostar. Então, não 

propomos mudança de currículo na IES, mas sim uma adaptação em algumas 

UC’s (unidades curriculares) da grade curricular como a disciplina Psicologia 

da Educação seja lecionada de forma conjunta com o departamento de 

psicologia, ou seja, que uma carga horária de 60h ou 40h (de acordo com cada 

Instituição) seja dividida, por exemplo, 60h entre 40h com o departamento de 

Educação (CEDU) e 20h o departamento de Psicologia. Assim, que 

profissionais específicos (com especialização em conflitos cognitivos) 

ligados a problematização sejam oferecidos aos acadêmicos professores com 

questões voltadas para o medo ou receio de uma certa disciplina e que mostre 

caminhos e contrapontos específicos que possam discutir pontos reais, 

mostrar alternativas e até ajudar na resolução ou amenização deste fator que 

tanto influencia de forma implícita o contexto docente de ensinar e de se 

aperfeiçoar. Outras UC’s podem, também, ter este compartilhamento de 

departamentos acadêmicos. Observa-se que não apenas profissionais de 

departamentos ajudem a Pedagogia e seus pedagogos, mas que o 

departamento de Educação com seus pedagogos possam ajudar outros 

departamentos. Seria uma troca de forma específica e com propósitos 
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profissionais. 

 Uma outra questão que podemos recomendar seria quanto às formações 

continuadas, onde chamaremos de formação inversa. Este fator ficou bem 

evidenciado em nossa pesquisa quando tivemos uma grande quantidade de 

depoimentos, de forma facultativa, pelos participantes de nossa pesquisa que 

registraram os pontos positivos e negativos de suas formações continuadas. 

Neste momento não queremos discutir os referidos depoimentos, mas deixar 

uma sugestão para estes momentos de formações sejam feitos de forma 

diferente e, também, de forma compartilhada e colaborativa num contexto de 

troca de experiências entre professores, projetos executados e ideias 

inovadoras própria de cada docente, dentro e sempre buscando realidades 

comuns de escolas e comunidades. Assim, uma formação de 8h mensal, por 

exemplo, pode-se ser dividida entre 4h de busca de reais aprendizados 

teóricos da disciplina e que são empregados em sala de aula com suas devidas 

explicações, exemplo: toda fração é uma divisão; na resolução de uma 

equação algébrica não há troca de sinal e sim operação inversa; 2 + 2 = 4, ou 

seja, 2 inteiros + 2 inteiros = 4 inteiros e dentre outras. Nas horas da parte 

prática podemos inserir a demonstração de projetos realizados nas escolas da 

Rede, atividades bem executadas e avaliadas, propostas de ideias docentes 

para serem discutidas sua viabilização e dentre outras ações que tragam a 

interligação de uma Rede de Ensino para os contextos de escolas, sempre 

buscando uma ligação inversa, ou seja, da “Escola para Formação e não 

Formação para Escola”. 

 Neste contexto de sugestão, falar e não dar um exemplo desta ligação inversa 

seria contraditório. Portanto, para realizar este contexto inverso é proposto 

que a formação continuada seja realizada numa escola que um projeto ou uma 

atividade exitosa esteja acontecendo. O professor responsável e a escola iriam 

ser valorizados e a proposta pedagógica teria uma contexto real e significativo 

de seus objetivos e de sua realidade escolar. Um exemplo interessante seria a 

escola que atua com monitoria no Ensino Fundamental, onde uma conversa 

com os gestores da escola, professores envolvidos e até os alunos monitores 

seria um grande oportunidade de ser ter um olhar diferenciado para uma 

proposta que pode ser implementada ou até não. A capacitação ir a escolar e 
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não a escolar ir a capacitação (isso seria a Formação inversa).         
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APÊNDICE A 
Validação dos instrumentos de pesquisa: questionário 1 (professores 

atuantes) questionário 2 (alunos-professores Curso de Pedagogia) com 

assinaturas dos docentes (Doutores). 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN 

Facultad de Ciencias Humanísticas y de la 

Comunicación  

Doctorado en Ciencias de la Educación 

Formulário para validação dos instrumentos de pesquisa 

                                                                             Doctorando: Allan Gomes dos Santos  

                                                                 Orientador: Prof. Dr. Luis Ortiz Jimênez 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Este formulário destina-se à 1ª fase da validação dos instrumentos que serão utilizados 

na coleta de dados da pesquisa de campo do Doutorado em Ciências da Educação pela 

Universidade Autónoma de Assunção – UAA, cujo tema é: 

 

IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE: VERIFICAÇÃO 

DOCENTE COM O ENSINAR A DISCIPLINA DA MATEMÁTICA 

NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º a 5º ano). 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar a identificação dos docentes com a 

disciplina da matemática ao ensinar nas séries iniciais do ensino fundamental (1º a 5º ano). 

Os objetivos específicos que norteiam essa pesquisa são: 1. Conhecer a importância da 

identificação com a disciplina de matemática na prática docente; 2. Identificar como a 

identificação ou gosto pela matemática influencia o desenvolvimento do professor; 3. 

Descrever como os fatores cognitivos influenciam a competência dos professores para 

ensinar matemática; 4. Verificar se um déficit na identificação com a disciplina é um fator 

que influencia a prática docente.  

Para isso, solicito sua análise no sentido de verificar se há adequação entre as questões 

formuladas e os objetivos referentes a cada uma delas, além da clareza na construção 

dessas mesmas questões em relação ao objeto de pesquisa. Caso julgue necessário, fique à 

vontade para sugerir melhorias utilizando para isso o campo de observação deixado ao final 

do formulário. 

As colunas com SIM e NÃO devem ser assinaladas com (X) se houver, ou não, 

coerência entre perguntas, opções de resposta e objetivos. No caso da questão ter suscitado 

dúvida assinale a coluna (?) descrevendo, se possível, as dúvidas que a questão gerou no 

campo de observação ao final de cada formulário. 

Sem mais para o momento antecipadamente agradeço por sua atenção e pela presteza 

em contribuir com o desenvolvimento da minha pesquisa. 
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QUESTIONÁRIO FECHADO APLICADO  

AOS PROFESSORES ATUANTES NAS SÉRIES INICIAIS DO  

ENSINO FUNDAMENTAL (1º a 5º ano). 

(Fase inicial/final da pesquisa) 

1. Conhecer a importância da identificação com a disciplina de matemática na prática 

docente. 

2. Identificar como a identificação ou gosto pela matemática influencia o desenvolvimento 

do professor. 

3. Descrever como os fatores cognitivos influenciam a competência dos professores para 

ensinar matemática. 

4. Verificar se um déficit na identificação com a disciplina é um fator que influencia a 

prática docente. 

PARTE I – PERGUNTAS PESSOAIS 

Sobre a falta de identificação dos professores nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental I com o ensino da 

matemática, desenvolvendo assim, comportamentos 

cognitivos prejudiciais no seu fazer ensinar de ofício. 

   COERÊNCIA CLAREZA 

 

SIM 

 

NÃO 

 

? 

 

SIM 

 

NÃO 

 

? 

1) Gênero: 

a(    ) Feminino 

b(    ) Masculino 

      

2) Tempo de Magistério: 

a(    ) menos de 1 ano      

b(    ) 1 a 9 anos       

c(    ) 10 a 19 anos         

d(    ) 20 a 30 anos 

e(    ) acima de 30 anos 

      

3) Qual a série de atuação atual no preenchimento desta 

pesquisa?  

a(    ) 1º ano 

b(    ) 2º ano 

c(    ) 3º ano 

d(    ) 4º ano 

e(    ) 5º ano 

      

4) Em que tipo de escola cursou o Ensino Fundamental 

(1a. a 8a. Série)? 

a(    ) Somente em escola pública 

b(    ) Somente em escola particular 

c(    ) Maior parte em escola pública 

d(    ) Maior parte em escola particular 

e(    ) EJA – Educação de Jovens e Adultos 

      

5) Em que tipo de escola cursou o Ensino Médio (2° 

grau)? 

a(    ) Somente em escola pública 

b(    ) Somente em escola particular 

c(    ) Maior parte em escola pública 

d(    ) Maior parte em escola particular 

e(  ) Caso possua o Curso Normal Médio (antigo 

Magistério), marque também. 
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6) Possui Curso Superior de Pedagogia? 

a(      ) Sim 

b(      ) Não 

c(      ) Estou ainda cursando o Curso de Pedagogia 

      

7) Ao decidir realizar ou não o Curso de Pedagogia, você teve 

dúvida/preocupação se teria que ensinar matemática nas séries 

iniciais? 

a(     ) Sim 

b(     ) Não 

c(     ) Nem pensei 

d(     ) Não fiz o Curso de Pedagogia 

      

8) Nas suas formações anteriores (Fundamental e Médio) 

como era sua identificação com a Disciplina Matemática? 

a(     ) Péssima 

b(     ) Regular 

c(     ) Boa, mas não gostava 

d(     ) Boa e gostava 

e(     ) Ótima e sempre gostei 

      

9) Qual o nível de escolaridade do seu Pai?  

a(     ) Analfabeto      

b(     ) Ensino Fundamental incompleto  

c(     ) Ensino Fundamental completo 

d(      ) Ensino Médio incompleto  

e(     ) Ensino Médio completo     

f(      ) Ensino Superior incompleto 

g(      ) Ensino Superior completo      

h(      ) Não me lembro 

      

10) Qual o nível de escolaridade da sua Mãe?  

a(     ) Analfabeto      

b(     ) Ensino Fundamental incompleto  

c(     ) Ensino Fundamental completo 

d(      ) Ensino Médio incompleto  

e(     ) Ensino Médio completo     

f(      ) Ensino Superior incompleto 

g(      ) Ensino Superior completo      

h(      ) Não me lembro 

      

11) Você lembra se os seus pais (mãe e pai) gostam ou 

gostavam da matemática? 

a(    ) Não lembro 

b(    ) Ambos não gostavam 

c(    ) Ambos gostavam 

d(    ) Meu pai sim, minha mãe não 

e(    ) Minha mãe sim, meu pai não 

      

PARTE II – IDENTIFICAÇÃO COM A MATEMÁTICA 

12) Em relação ao seu gosto pela matemática, ele sempre foi? 

a(    ) Ótimo                            

b(     ) Bom                                         

c(     ) Razoável        

d(     ) Fraco                            
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e(     ) sem nenhuma aptidão 

13) Atualmente como se avalia em relação a sua EMPATIA 

(Identificação) com a área de estudo da matemática? 

a(    ) Ótimo                            

b(     ) Bom                                         

c(     ) Razoável        

d(     ) Fraco                            

e(     ) sem nenhuma aptidão 

      

14) em sua opinião, como foi o seu aprendizado da 

matemática antes do Curso de Pedagogia (no Ensino 

Fundamental e Médio)? 

a(    ) Ótimo                            

b(     ) Bom                                         

c(     ) Razoável        

d(     ) Fraco                            

e(     ) sem nenhuma aptidão 

      

15) Em sua opinião, houve mudança em sua empatia 

(afinidade) em relação a sua identificação com a matemática 

na formação superior do Curso de Pedagogia com o seu gosto 

de hoje? 

a(     ) Sim      

b(     ) Não                        

c(     ) Não fiz o Curso de Pedagogia 

      

16) Comparando/Observando seus colegas professores que 

estão lecionando matemática nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental de sua Escola atual, como está o seu NÍVEL DE 

INTERESSE com relação à disciplina da Matemática? 

a(     ) Nunca tive interesse  

b(    ) Estou no grupo de professores de menor interesse  

c(   ) Estou entre os professores com maior interesse 

      

17) Como avalia o ensino da matemática no Curso Pedagogia 

que está concluindo ou já concluiu? 

a(     ) Ótimo                            

b(     ) Bom                                         

c(     ) Razoável        

d(     ) Fraco                               

e(     ) Não fiz o Curso de Pedagogia 

      

18) Você acredita que os conhecimentos teóricos lecionados 

(estudados) na área da matemática no seu curso de formação 

(Curso de Pedagogia) deram condições para lecionar a 

matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental? 

a(    ) Sim     

b(    ) Não                           

c(   ) Não fiz o Curso de Pedagogia 

      

19. Caso negativo, por quê? (Escolha apenas uma resposta, 

aquela com a qual mais se identificar).  

a(     ) sua falta de empatia (identificação) com área da 

matemática sempre foi grande 

b(     ) sua formação sempre foi de forma fraca em seus 
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aprendizados da matemática 

c(   ) seus professores que passaram por toda sua vida escolar 

não ajudaram a entender melhor a matemática 

d( ) o Curso de Pedagogia não apresenta 

conteúdos/programáticos para o ensino matemática nas séries 

iniciais 

e(     ) não me identifico com nenhuma acima 

20. Na graduação teve contato com disciplinas que abordaram 

os conteúdos matemáticos que ensina hoje na sua sala de aula?  

a(     ) Sim e foram suficientes para subsidiar minha prática 

atual  

b(     ) Sim, mas não foram suficientes para subsidiar minha 

prática atual  

c(     ) Não 

d(     ) Não fiz o Curso de Pedagogia 

e(     ) Não entendi pergunta 

      

21. Como HOJE avalia a sua POSTURA DIDÁTICA DE 

SALA DE AULA com relação ao lecionar a matemática? 

a(   ) Ótima     

b(   ) Boa     

c(   ) Regular  

d(   ) Ruim     

e(   ) Péssima 

      

22. Em sua opinião, através dos seus conhecimentos e 

identificação pessoal com a matemática, você se acha um bom 

profissional no ensino da matemática? 

a(     ) Sim    b(     ) Não 

      

23. Caso negativo, por quê? (Escolha apenas uma resposta, 

aquela com a qual mais se identificar) 

a(    ) minha formação na área da matemática ser fraca 

b(    ) não gosto da matemática e por isso me sinto insegura(o) 

c(    ) gosto da matemática, mas acho a disciplina muito difícil 

de ensinar 

d(    ) minha falta de segurança como profissional em sala de 

aula 

e(     ) não me identifico como docente de uma forma geral 

      

24. Dentre as séries iniciais do Ensino Fundamental, qual seria 

a que você acredita que tem maior habilidade e gosto de atuar 

no ensino da matemática? 

a(    ) 1º ano           

b(     ) 2º ano             

c(     ) 3º ano            

d(     ) 4º ano            

e(     ) 5º ano 

      

25. A escolha acima da série de atuação foi determinada por 

que? 

a(     ) realmente é a série que mais me identifico para o ensino 

da matemática 

b(     ) acredito ser a série mais fácil para ensinar a matemática 

c(     ) gosto da matemática, portanto acredito que esta série iria 
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me identificar em ensinar 

d(    ) não gosto da matemática, portanto vejo nesta série menos 

condições de demonstrar minha insegurança com a matemática 

e(     ) não gosto da matemática e qualquer série teria 

dificuldade  

26. De acordo com sua identificação ou gosto com a disciplina 

da Matemática, você se planeja e organiza suas aulas de 

matemática antes de entrar em sala de aula?  

a(    ) Sim 

b(    ) Não 

c(    ) Às vezes 

d(    ) Apenas o uso  livro didático 

      

27. Você acredita que cumpre os objetivos básicos de ensino 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental (realizar operações 

básicas com números inteiros e racionais, compreender 

grandezas e medidas, reconhecer os processos de tratamento 

de informação, etc)?  

a(    ) Sim  

b(    ) Não  

c(    ) Às vezes 

      

28. Em qual eixo para o ensino da matemática você sente mais 

dificuldade para desenvolver o trabalho em sala de aula? 

a(    ) Espaço e forma  

b(    ) Números e operações  

c(    ) Tratamento da Informação  

d(    ) Grandezas e Medidas  

e(    ) Em todos  

      

29. Você atribui as dificuldades no aprendizado/ensino da 

matemática a qual fator? (registre apenas uma, sendo a que 

mais te incomoda). 

a(    ) falta de conhecimentos de base dos alunos  

b(    ) desmotivação ou desinteresse dos alunos  

c(    ) excesso de conteúdos  

d(    ) falta de formação adequada do professor  

e(    ) falta de identificação ou de gostar da disciplina por parte 

do professor 

      

30. Dentro do olhar de sua identificação ou gosto com a 

matemática, você consegue desenvolver ou ver uma relação 

direta entre o conteúdo matemático que ensina e o cotidiano do 

aluno?  

a(    ) Sim  

b(    ) Não 

c(    ) Nem sempre 

      

31. Dentro do olhar de sua identificação ou gosto com a 

matemática, você procura desenvolver/usar métodos não 

tradicionais de ensino, como o construtivismo, lúdico, TIC’s e 

dentre outros?  

a(    ) Sim, com certeza uso ou usarei 

b(    ) Sim, tento usar ou irei tentar usar  

c(    ) Não, nem sempre uso ou vou usar 
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d(    ) Não, sou tradicional  

e(    ) Não, nem entendo e nem sei usar 

32. Você atualmente acredita que se identifica ou gosta de 

lecionar a matemática?         

a(    ) Sim                  b(    ) Não 

      

33. Você acredita que este sentimento de “falta de identificação 

ou de não gostar da matemática” cria uma desmotivação 

PROFISSIONAL em ensinar esta área de estudo? 

a(     ) Sim               

b(     ) Não                     

c(     ) Não tenho este sentimento 

      

34. Você acredita que a “falta de identificação de um professor 

com o ensinar da matemática” possa causar consequências 

negativas no aprendizado e identificação da disciplina pelo 

aluno e, também, em suas formações futuras?  

a(     ) Acredito pouco 

b(     ) Acredito 

c(     ) Acredito muito 

d(     ) Não acredito  

e(     ) Não sei responder 

      

35. De acordo com sua identificação atual com a matemática, 

você humaniza o ensino da matemática e seus conteúdos 

utilizando exemplos e estudos de caso relevantes e 

significativos para auxiliar os alunos na compreensão e na 

aplicação do conteúdo na vida do(a) aluno, fazendo um 

processo de aprendizagem mais significativo para ele?  

a(     ) Sim, sempre 

b(     ) Sim, às vezes  

c(     ) Não, mas dependendo do assunto, às vezes 

d(     ) Não, porque não tenho identificação para fazer 

      

PARTE III - PERGUNTAS SOBRE SUA ÁREA DE TRABALHO 

36. O seu DESEJO de continuar a trabalhar na área DA 

EDUCAÇÃO é? 

a(    ) Muito alto    

b(    ) Alto     

c(    ) Médio  

d(    ) Baixo     

e(    ) Muito baixo 

      

37. Qual o seu grau de satisfação com a ÁREA 

PROFISSIONAL em Educação que atua? 

a(    ) Muito satisfeito     

b(    ) Satisfeito    

c(    ) Indiferente 

d(    ) Insatisfeito    

e(    ) Muito insatisfeito 

      

PARTE IV – CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 
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38. Você tem vontade de cursar ou já fez algum CURSO DE 

CAPACITAÇÃO buscando aperfeiçoamento com a área da 

Matemática? 

a(    ) Sim     

b(    ) Não 

      

39. Se Não. Qual a relação com a Matemática? 

a(    ) Não gosto da matemática, portanto não me vejo 

interessado(a) a me capacitar nesta área 

b(    ) Apesar de gostar da matemática acho melhor me 

aperfeiçoar em outra área 

c(    ) Não tenho vontade de me aperfeiçoar no momento, tanto 

para a Matemática ou outra área 

d(    ) Ainda não sei responde ou ainda não houve oportunidade 

de me capacitar nesta área 

      

40. Atualmente, você acredita que é um bom profissional, 

atento às capacitações e motivado(a) em sua prática 

profissional, em especial a matemática?         

a(    ) Sim                    b(    ) Não                    c(    ) Nem tanto 

      

41. Qual é, atualmente, seu olhar, postura, entendimento e 

gosto da matemática após suas formações acadêmicas 

(Fundamental/médio/Superior), atuações docentes de sala de 

aula (se tiver) e de formações continuadas/capacitações (caso 

tenham ocorridos)? 

a(    ) Melhorou muito 

b(    ) Melhorou pouco 

c(    ) Melhorou nada 

      

PARTE V – AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL RECEBIDA 

42. Em sua opinião, como avalia as INSTITUIÇÕES de sua 

Formação acadêmica (Fundamental/Médio/Superior) em 

relação ao seu preparo para ensinar a matemática (modo 

geral)? 

a(    ) Ótimo     

b(    ) Bom     

c(     ) Regular  

d(    ) Ruim     

e(    ) Péssimo 

      

43. Como avalia os CONHECIMENTOS TEÓRICOS em suas 

formações no contexto da área de estudo da matemática? 

a(     ) Ótimo     

b(     ) Bom     

c(     ) Regular  

d(     ) Ruim     

e(     ) Péssimo 

      

44. Como avalia os CONHECIMENTOS PRÁTICOS em suas 

formações no contexto da área de estudo da matemática? 

a(     ) Ótimo     

b(     ) Bom     

c(     ) Regular  
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d(     ) Ruim     

e(     ) Péssimo 

45. como avalia, de uma forma geral, a qualificação dos seus 

professores de matemática em suas formações 

(fundamental/médio/superior) no contexto da área de estudo da 

matemática? 

a(     ) Ótimo     

b(     ) Bom     

c(     ) Regular  

d(     ) Ruim     

e(     ) Péssimo 

      

46. como foi o seu curso de pedagogia em relação a sua 

expectativa? 

a(     ) Superou as expectativas     

b(     ) Atendeu as expectativas 

c(     ) Atendeu razoavelmente as expectativas  

d(     ) Não atendeu as expectativas              

e(     ) Não fiz o Curso de Pedagogia 

      

Obrigado pela colaboração! 

QUESTÃO ABERTA: Registre aqui (somente no caso que achar necessário) outros 

comentários dando suas sugestões, seus elogios e suas reclamações sobre a sua experiência 

com sua atuação de ensino com a matemática com ou sem identificação/gosto no processo 

de ensino e aprendizagem desta área de estudo tão combatida, distante e com resultados 

sempre defasados para nós professores como nossos alunos:  

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

DADOS DO AVALIADOR 

          Nome completo: Wellyngton Chaves Monteiro da Silva   

          Formação: Matemática, Doutor em Educação   

          Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL 

   

          Assinatura do Avaliador:    

 

 

DADOS DO AVALIADOR 

Nome completo: Sérgio Brandão Defensor Menezes  

Formação: Pós-Doutorado e Doutor em Educação/Mestrado em 

Matemática/Graduação em Matemática (UFBA).  

Instituição de Ensino: Professor da Faculdade Evangélica de 

Salvador/Universidade Tecnológica Intercontinental/Prefeitura Municipal de 

Macaúbas 
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 Assinatura do Avaliador:   

  

DADOS DO AVALIADOR 

Nome completo: Daniela Ruíz Díaz Morales 

Formação: Dra en Psicología - Master en Educación 

 Instituição de Ensino: UAA- UNA _ U. Americana 

Assinatura do Avaliador:  

 

 

 
 

Nome completo: Sandra Siqueira Santos   

Formação: Professora PhD em Educação - Universidad Columbia-PY 

Instituição de Ensino: FAC- Faculdade de CandeiasBA-Brasil;UTIC - 

Universidade Tecnologica-PY Intercontinental    

Assinatura do Avaliador:   

 

Nome completo: João Ferreira da Silva Neto 

Formação: Doutor em Educação 

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL 

      Assinatura do Avaliador:    

 

QUESTIONÁRIO FECHADO APLICADO 

COM OS ALUNOS PROFESSORES  

FORMANDO (4º ANO) CURSO DE 

PEDAGOGIA  

(Formação: Professores de Ensino da 1ª a 5ª ano do 

Ensino Fundamental - (Fase final da pesquisa) 
1. Conhecer a importância da identificação com a disciplina de matemática na 

prática docente. 

2. Identificar como a identificação ou gosto pela matemática influencia o 

desenvolvimento do professor. 

3. Descrever como os fatores cognitivos influenciam a competência dos 

professores para ensinar matemática. 

4. Verificar se um déficit na identificação com a disciplina é um fator que 

influencia a prática docente. 
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PARTE I – PERGUNTAS PESSOAIS 

Sobre a falta de identificação dos professores nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental I com o ensino da 

matemática, desenvolvendo assim, comportamentos 

cognitivos prejudiciais no seu fazer ensinar de ofício. 

COERÊNCIA CLAREZA 

 

SIM 

 

NÃO 

 

? 

 

SIM 

 

NÃO 

 

? 

1) Gênero: 

a(    ) Feminino 

b(    ) Masculino 

      

2) Tempo de Magistério (os alunos que já atuam em 

sala de aula registrar os anos, caso negativo, nenhum 

ano): 

a(    ) nenhum ano      

b(    ) 1 a 5 anos       

c(    ) 6 a 10 anos         

d(    ) 11 a 15 anos 

e(    ) 16 a 20 anos     

f(    ) acima de 20 anos  

      

3) Qual a série do Ensino Fundamental 1 que mais 

gostariam de atuar?  

a(    ) 1ª série  

b(    ) 2ª série 

c(    ) 3ª série 

d(    ) 4ª série 

e(    ) 5ª série 

f(    ) Nenhuma, não pretendo atuar 

      

4) Em que tipo de escola cursou o Ensino Fundamental 

(1a. a 8a. Série)? 

a(    ) Somente em escola pública 

b(    ) Somente em escola particular 

c(    ) Maior parte em escola pública 

d(    ) Maior parte em escola particular 

e(    ) EJA – Educação de Jovens e Adultos 

      

5) Em que tipo de escola cursou o Ensino Médio (2° 

grau)? 

a(    ) Somente em escola pública 

b(    ) Somente em escola particular 

c(    ) Maior parte em escola pública 

d(    ) Maior parte em escola particular 

e(    ) EJA – Educação de Jovens e Adultos 

f(    ) Não possuo curso do Ensino Médio (2º grau) 

g(    ) Caso possua o Curso Normal Médio (antigo 

Magistério), marque também. 

      

6) Possui outro tipo de Curso Superior? 

a(      ) Sim 

b(      ) Não, somente este que estou no último ano 
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7) Ao decidir realizar o Curso de Pedagogia, você teve 

dúvida/preocupação se teria que ensinar matemática nas 

séries iniciais? 

a(     ) Sim 

b(     ) Não 

c(     ) Nem pensei 

      

8) Nas suas formações anteriores (Fundamental e Médio) 

como era sua identificação com a Disciplina Matemática? 

a(     ) Péssima 

b(     ) Regular 

c(     ) Boa, mas não gostava 

d(     ) Boa, e gostava 

e(     ) Ótima, sempre gostei 

      

9) Qual o nível de escolaridade do seu Pai?  

a(     ) Analfabeto      

b(      ) Fundamental séries iniciais (4a série incompleto)  

c(     ) Fundamental séries iniciais completa (4a série)  

d(      ) Fundamental (5a a 8a incompleto)  

e(     ) Fundamental completo (8a série)  

f(     ) Ensino Médio incompleto (2° grau incompleto) 

g(     ) Ensino Médio completo     

h(      ) Ensino Superior incompleto 

i(      ) Ensino Superior completo    

  j(      ) Não me lembro 

      

10) Qual o nível de escolaridade da sua Mãe?  

a(     ) Analfabeto      

b(      ) Fundamental séries iniciais (4a série incompleto)  

c(     ) Fundamental séries iniciais completa (4a série)  

d(      ) Fundamental (5a a 8a incompleto)  

e(     ) Fundamental completo (8a série)  

f(     ) Ensino Médio incompleto (2° grau incompleto) 

g(     ) Ensino Médio completo     

h(      ) Ensino Superior incompleto 

i(      ) Ensino Superior completo     

j(      ) Não me lembro 

      

11. Você lembra se os seus pais (mãe e pai) gostam ou 

gostavam da matemática? 

a(    ) Não lembro 

b(    ) Ambos não gostavam 

c(    ) Ambos gostavam 

d(    ) Meu pai sim, minha mãe não 

e(    ) Minha mãe sim, meu pai não 

      

PARTE II – IDENTIFICAÇÃO COM A MATEMÁTICA 

12. Em relação ao seu gosto pela matemática, ele sempre 

foi? 

a(    ) Ótimo                            

b(     ) Bom                                         

c(     ) Razoável        
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d(     ) Fraco                               

e(     ) sem nenhuma aptidão 

13. atualmente como se avalia em relação a sua empatia 

(identificação) com a área de estudo da matemática? 

a(    ) Ótimo                            

b(     ) Bom                                         

c(     ) Razoável        

d(     ) Fraco                               

e(     ) sem nenhuma aptidão 

     

14. em sua opinião, como foi o seu aprendizado da 

matemática antes do curso de Pedagogia (no Ensino 

Fundamental e Médio)? 

a(   ) Muito alto    

b(   ) Alto     

c(   ) Médio  

d(   ) Baixo     

e(   ) Muito baixo 

     

15. em sua opinião, houve mudança em sua empatia 

(afinidade) em relação a sua identificação com a matemática 

no decorrer desta formação superior do Curso de Pedagogia 

com o seu gosto/identificação anterior? 

a(     ) Sim      

b(     ) Não 

     

16. Comparado/Observando aos seus colegas de classe, o 

seu NÍVEL DE INTERESSE com relação à disciplina da 

Matemática, está num nível que? 

a(   ) Estou entre os 10% dos alunos com maior grau de 

interesse da turma ou da escola 

b(   ) Estou entre os 20% 

c(   ) Estou entre os 50% 

d(   ) Estou no grupo de alunos de menor interesse da turma 

ou da escola. 

     

17. como avalia o ensino da matemática no curso pedagogia 

que está concluindo? 

a(   ) ótimo     

b(   ) bom     

c(   ) Regular  

d(   ) Ruim     

e(   ) Péssimo  

     

18. Você acredita que os conhecimentos teóricos 

estudados/recebidos neste curso de formação darão 

condições para lecionar a matemática nas séries iniciais do 

ensino fundamental? 

a(    ) Sim     

b(    ) Não 
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19. Caso negativo, por quê? (Escolha apenas uma resposta, 

aquela com a qual mais se identificar).  

a(     ) sua falta de empatia (identificação) com área da 

matemática sempre foi grande 

b(     ) sua formação sempre foi de forma fraca em seus 

aprendizados da matemática 

c(   ) seus professores que passaram por toda sua vida escolar 

não ajudaram a entender melhor a matemática 

d(   ) o curso de pedagogia não apresenta em seus conteúdos 

programáticos condições para o ensino matemática nas 

séries iniciais 

     

20. Neste Curso de formação teve contato com disciplinas 

que abordaram os conteúdos específicos matemáticos que  

se leciona em sala de aula?  

a(     ) Sim e foram suficientes para subsidiar minha prática 

atual  

b(     ) Sim, mas não foram suficientes para subsidiar minha 

prática atual  

c(     ) Não 

     

21. como avalia a sua postura didática de sala de aula, com 

relação ao lecionar a matemática, nesta minha formação ou 

neste Curso? 

a(   ) Ótima     

b(   ) Boa     

c(   ) Regular  

d(   ) Ruim     

e(   ) Péssima 

     

22. Em sua opinião, através dos seus conhecimentos e 

identificação pessoal com a matemática, você se acha que 

vai ser um bom profissional no ensino da matemática? 

a(     ) Sim    b(     ) Não 

     

23. Caso negativo, por quê? (Escolha apenas uma resposta, 

aquela com a qual mais se identificar) 

a(    ) minha formação na área da Matemática ser fraca 

b(    ) não gosto da matemática e por isso me sinto 

insegura(o) 

c(    ) gosto da matemática, mas acho a disciplina muito 

difícil de ensinar 

d(    ) minha falta de segurança como profissional em sala de 

aula 

     

24. Dentre as séries iniciais do Ensino Fundamental, qual 

seria a que você acredita que teria maior habilidade e gosto 

de atuar no ensino da matemática? 

a(    ) 1º ano           

b(     ) 2º ano             

c(     ) 3º ano            

d(      ) 4º ano            

e(     ) 5º ano 

     



 

 

 

168 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

25. A escolha acima da série de atuação foi determinada por 

que? 

a(     ) realmente é a série que mais me identifico para o 

ensino da matemática 

b(     ) acredito ser a série mais fácil para ensinar a 

matemática 

c(     ) gosto da matemática, portanto acredito que esta série 

iria me identificar em ensinar 

d(    ) não gosto da matemática, portanto vejo nesta série 

menos condições de demonstrar minha insegurança com a 

matemática 

     

26. De acordo com sua identificação ou gosto com a 

disciplina da Matemática, você acredita que terá a postura 

de se planejar e se organizar em suas aulas de matemática 

antes de entrar em sala de aula?  

a(    ) Sim 

b(    ) Não 

c(    ) Às vezes 

d(    ) Apenas vou usar  livro didático 

     

27. Você acredita que vai cumprir os objetivos básicos de 

ensino nas séries iniciais do Ensino Fundamental (realizar 

operações básicas com números inteiros e racionais, 

compreender grandezas e medidas, reconhecer os processos 

de tratamento de informação, etc)?  

a(    ) Sim  

b(    ) Não  

c(    ) Às vezes 

     

28. Em qual eixo para o ensino da matemática você se acha 

que terá mais dificuldade para desenvolver o trabalho em 

sala de aula:  

a(    ) Espaço e forma  

b(    ) Números e operações  

c(    ) Tratamento da Informação  

d(    ) Grandezas e Medidas  

e(    ) Em todos  

f(     ) Em nenhum 

     

29. Você atribui as dificuldades no aprendizado/ensino da 

matemática a qual fator? (registre apenas uma, sendo a que 

mais te incomoda). 

a(    ) falta de conhecimentos de base dos alunos  

b(    ) desmotivação ou desinteresse dos alunos  

c(    ) excesso de conteúdos  

d(    ) conteúdos complexos demais para a faixa etária  

e(    ) falta de formação adequada do professor  

f(     ) falta de identificação ou de gostar da disciplina por 

parte do professor 

g(     ) Não vejo por dificuldades de aprendizagem nesta área 

de estudo 

     

30. Dentro do olhar de sua identificação ou gosto com a 

matemática, você irá conseguir desenvolver uma relação 
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direta entre o conteúdo matemático que ensina e o cotidiano 

do aluno?  

a(    ) Sim  

b(    ) Sim, tentarei desenvolver 

c(    ) Não, não estou prepare 

31. Dentro do olhar de sua identificação ou gosto com a 

matemática, você procurará desenvolver/usar métodos não 

tradicionais de ensino, como o construtivismo, lúdico, TIC’s 

e dentre outros?  

a(    ) Sim, com certeza uso ou usarei 

b(    ) Sim, tento usar ou irei tentar usar  

c(    ) Não, nem sempre uso ou vou usar 

d(    ) Não, sou tradicional  

e(    ) Não, nem entendo e nem sei usar 

     

32. Você atualmente acredita que se identifica ou gosta de 

lecionar a matemática?         

a(    ) Sim                  b(    ) Não 

     

33. Você acredita que este sentimento de “falta de 

identificação ou de não gostar da matemática” cria uma 

desmotivação PROFISSIONAL em ensinar esta área de 

estudo? 

a(     ) Não tenho este sentimento               

b(     ) Sim                     

c(     ) Não 

     

34. Você acredita que a “falta de identificação de um 

professor com o ensinar da matemática” possa causar 

consequências negativas no aprendizado e identificação da 

disciplina pelo aluno e, também, em suas formações futuras?  

a(     ) Sim acredito  

b(     ) Não acredito 

c(     ) Não acredito tanto 

d(     ) Não sei responder 

     

35. Dentro de sua visão de identificação com a matemática, 

você procurará em sua sala de aula acolher, motivar e 

incentivar seus alunos para o processo de aprendizagem da 

Matemática? 

a(     ) Sim, sempre, tornando os alunos motivados para o 

processo de aprendizagem 

b(     ) Às vezes, a depender do assunto e meu entendimento 

c(   ) Não, não há motivação e incentivos devido minha 

insegurança e gosto com a disciplina 

     

36. De acordo com sua identificação atual com a atemática, 

você humaniza o ensino da matemática e seus conteúdos 

utilizando exemplos e estudos de caso relevantes e 

significativos para auxiliar os alunos na compreensão e na 

aplicação do conteúdo na vida do(a) aluno, fazendo um 

processo de aprendizagem mais significativo para ele?  

a(     ) Sim, sempre 

b(     ) Sim, às vezes  

c(     ) Não, mas dependendo do assunto, às vezes 
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d(     ) Não, porque não tenho identificação para fazer 

PARTE III - PERGUNTAS SUA ÁREA DE TRABALHO 

37. Seu DESEJO de trabalhar na área da EDUCAÇÃO é? 

a(    ) Muito alto    

b(    ) Alto     

c(    ) Médio  

d(    ) Baixo     

e(    ) Muito baixo 

 

     

38. Qual o seu grau de satisfação com a ÁREA 

PROFISSIONAL em Educação que irá atuar? 

a(    ) Muito satisfeito     

b(    ) Satisfeito    

c(    ) Indiferente 

d(    ) Insatisfeito    

e(    ) Muito insatisfeito 

     

PARTE IV – CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

39. após a conclusão do seu curso de pedagogia, você tem 

vontade de cursar ou já fez algum curso de capacitação 

buscando aperfeiçoamento com a área da matemática? 

a(    ) Sim     

b(    ) Não 

     

40. Se Não. Qual a relação com a Matemática? 

a(    ) Não gosto da matemática, portanto não me vejo 

interessado(a) a me capacitar nesta área 

b(    ) Apesar de gostar da matemática acho melhor me 

aperfeiçoar em outra área 

c(    ) Não tenho vontade de me aperfeiçoar no momento, 

tanto para a matemática ou outra área 

d(    ) Ainda não sei responde ou ainda não houve 

oportunidade de me capacitar nesta área 

     

41. Atualmente, você acredita que será um bom profissional, 

atento às capacitações e motivado(a) em sua prática 

profissional, em especial a Matemática?         

a(    ) Sim                    b(    ) Não                    c(    ) Nem tanto 

     

43. Qual é, atualmente, seu olhar, postura, entendimento e 

gosto da matemática após esta formação acadêmica 

(Fundamental/Médio), atuações docentes de sala de aula (se 

tiver) e de formações continuadas/capacitações (caso 

tenham ocorridos)? 

a(    ) Melhorou muito 

b(    ) Melhorou pouco 

c(    ) Melhorou nada 
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Obrigado pela colaboração! 
QUESTÃO ABERTA: Registre aqui (somente se achar necessário) outros comentários 

dando suas sugestões, seus elogios e suas reclamações sobre a sua experiência com sua 

atuação de ensino com a matemática com ou sem identificação/gosto no processo de 

ensino e aprendizagem desta área de estudo tão combatida, distante e com resultados 

sempre defasados para nós professores como nossos alunos:  

____________________________________________________________________ 

Observações sobre a pesquisa (caso achar necessário): 
 

 

DADOS DO AVALIADOR 

          Nome completo: Wellyngton Chaves Monteiro da Silva   

          Formação: Matemática, Doutor em Educação   

          Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL 

   

          Assinatura do Avaliador:    

 

 

DADOS DO AVALIADOR 

Nome completo: Sérgio Brandão Defensor Menezes  

Formação: Pós-Doutorado e Doutor em Educação/Mestrado em 

Matemática/Graduação em Matemática (UFBA).  

Instituição de Ensino: Professor da Faculdade Evangélica de 

Salvador/Universidade Tecnológica Intercontinental/Prefeitura Municipal de 

Macaúbas 

 Assinatura do Avaliador:   

 

DADOS DO AVALIADOR 

Nome completo: Daniela Ruíz Díaz Morales 

Formação: Dra en Psicología - Master en Educación 

 Instituição de Ensino: UAA- UNA _ U. Americana 

Assinatura do Avaliador:  

 

 

 
 

 

Nome completo: Sandra Siqueira Santos   

Formação: Professora PhD em Educação - Universidad Columbia-PY 
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Instituição de Ensino: FAC- Faculdade de CandeiasBA-Brasil;UTIC - 

Universidade Tecnologica-PY Intercontinental    

Assinatura do Avaliador:   

 

Nome completo: João Ferreira da Silva Neto 

Formação: Doutor em Educação 

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL 

Assinatura do Avaliador:  
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APÊNDICE B 

Questionário 1: Público alvo professores atuantes nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, após validação e correção dos especialistas 
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APÊNDICE C 

Questionário 2: Público alvo alunos-professores formandos do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, após validação e correção dos especialistas 
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APÊNDICE D 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)   
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APÊNDICE E 
Relação de escolas pesquisadas com seus levantamentos estatísticos da Rede 

Municipal de Educação de Maceió/AL que realizaram IDEB/2019 e 

referidos índices obtidos na proficiência da matemática. 
 

 
Quantidade 
de Escolas 

Pesquisadas 

 
Nome da 

Escola em 
código  

 
Nota obtida 
proficiência 
Matemática 
IDEB/2019 

 
Nível da 

Escola em 
relação 

nota obtida 
IDEB/2019 

 
 

Endereço da Escola 

 
Realizada 

pesquisa na 
Escola: 

Sim ou Não 

1 E1 186,95 3 R. Lourival de Águiar 

Pessoa, S/N - Serraria, 

Maceió - AL, 57046-770 

Telefone: (82) 3315-

4682 

Sim 

2 E2 187,63 3 R. São Benedito, 57 - 

Pinheiro, Maceió - AL, 

57055-590 

Telefone: (82) 3315-

2117 

Sim 

3 E3 190,50 3 Av. Erasmo Pereira da 
Rocha, S/N - Benedito 

Bentes, Maceió - AL, 

57084-080 

Telefone: (82) 3217-

5217 

Sim 

4 E4 192,11 3 Avenida Menino 

Marcelo - S/N, Q. A, 

Lote 08 - Serraria, 

Maceió - AL, 57010-000 

Telefone: (82) 3315-

1600 

Sim 

5 E5 192,24 3 R. Rosalvo Ribeiro, 302 

CONJ. OTACÍLIO 

HOLANDA Saúde - 
Ipioca, Maceió - AL, 

57039-703 

Telefone: (82) 3315-

4683 

Sim 

6 E6 193,38 3 R. Maj. José Joaquim 

Calheiros, S/N - 

Jacintinho, Maceió - AL, 

57041-580 

Telefone: (82) 3315-

4706 

Sim 

7 E7 195,81 3 R. Barão de Jaraguá, S/N 

- Fernão Velho, Maceió - 

AL, 57070-540 
Telefone: (82) 3315-

4654 

Sim 

8 E8 198,47 3 Rua Arnaldo Braga, S/N 

- Cruz das Almas, 

Maceió - AL, 57038-130 

Telefone: (82) 3315-

5913 

Sim 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBuYFGf3lOeoMxKebcX3tH74NAVmFw:1647103207551&q=escola+municipal+jos%C3%A9+correia+costa+telefone&ludocid=16149671598381413761&sa=X&ved=2ahUKEwjIseDMgcH2AhVHE7kGHerCDcEQ6BN6BAgaEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+JOSE+CORREIA+COSTA&sxsrf=APq-WBuVKZDej9Ajz3jPly_UCWEjDJzc8w%3A1647103177483&ei=ycwsYoSQHfSu5OUPxfK3iAE&ved=0ahUKEwjEmLW-gcH2AhV0F7kGHUX5DREQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+JOSE+CORREIA+COSTA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgyg1oAHAAeACAAcoBiAHKAZIBAzItMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+JOSE+CORREIA+COSTA&sxsrf=APq-WBuVKZDej9Ajz3jPly_UCWEjDJzc8w%3A1647103177483&ei=ycwsYoSQHfSu5OUPxfK3iAE&ved=0ahUKEwjEmLW-gcH2AhV0F7kGHUX5DREQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+JOSE+CORREIA+COSTA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgyg1oAHAAeACAAcoBiAHKAZIBAzItMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsdMwvMbBiC_QhnHxLsR55HvPXxFA:1647103240212&q=escola+municipal+padre+brand%C3%A3o+lima+telefone&ludocid=6385021347288873847&sa=X&ved=2ahUKEwjY9ancgcH2AhVKIbkGHUYzAG0Q6BN6BAgWEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PADRE+BRANDAO+LIMA&sxsrf=APq-WBuYFGf3lOeoMxKebcX3tH74NAVmFw%3A1647103207551&ei=58wsYoiiIcem5OUP6oW3iAw&ved=0ahUKEwjIseDMgcH2AhVHE7kGHerCDcEQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PADRE+BRANDAO+LIMA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYOkKaABwAHgAgAGjAYgBowGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PADRE+BRANDAO+LIMA&sxsrf=APq-WBuYFGf3lOeoMxKebcX3tH74NAVmFw%3A1647103207551&ei=58wsYoiiIcem5OUP6oW3iAw&ved=0ahUKEwjIseDMgcH2AhVHE7kGHerCDcEQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PADRE+BRANDAO+LIMA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYOkKaABwAHgAgAGjAYgBowGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtxrtmBq1OAALn_bCxfnDOyUHRXZg:1647103142687&q=escola+de+ensino+fundamental+santo+ant%C3%B4nio+telefone&ludocid=9849720678701024085&sa=X&ved=2ahUKEwiyuemtgcH2AhWMK7kGHTLBBrMQ6BN6BAgREAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+SANTO+ANTONI0&sxsrf=APq-WBuDPVVCyhSmFtig01PVB5ELXd3xgw%3A1647103106288&ei=gswsYtWmEZnA5OUPpJmcyAc&ved=0ahUKEwjV77ucgcH2AhUZILkGHaQMB3kQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+SANTO+ANTONI0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGC2DGgAcAB4AIABrwGIAa8BkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+SANTO+ANTONI0&sxsrf=APq-WBuDPVVCyhSmFtig01PVB5ELXd3xgw%3A1647103106288&ei=gswsYtWmEZnA5OUPpJmcyAc&ved=0ahUKEwjV77ucgcH2AhUZILkGHaQMB3kQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+SANTO+ANTONI0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGC2DGgAcAB4AIABrwGIAa8BkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBvKKLA-LGimj_Onc3cgin1bMBnCEw:1647103347886&q=escola+municipal+professora+marizette+correia+nunes+bruno+macei%C3%B3+telefone&ludocid=15697340623316511273&sa=X&ved=2ahUKEwjI6tWPgsH2AhUKJrkGHUdCBnsQ6BN6BAgREAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PROFESSORA+MARIZETTE+CORREIA+NUNES+BRUNO&sxsrf=APq-WBtLh96CoNbPkpvAn2uDed6IHvaHLQ%3A1647103312000&ei=T80sYsXaPNPB5OUPsbKwwAI&ved=0ahUKEwiFvsf-gcH2AhXTILkGHTEZDCgQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PROFESSORA+MARIZETTE+CORREIA+NUNES+BRUNO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyAggmSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGCwEWgAcAB4AIABqQGIAakBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PROFESSORA+MARIZETTE+CORREIA+NUNES+BRUNO&sxsrf=APq-WBtLh96CoNbPkpvAn2uDed6IHvaHLQ%3A1647103312000&ei=T80sYsXaPNPB5OUPsbKwwAI&ved=0ahUKEwiFvsf-gcH2AhXTILkGHTEZDCgQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PROFESSORA+MARIZETTE+CORREIA+NUNES+BRUNO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyAggmSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGCwEWgAcAB4AIABqQGIAakBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsAHPrcevHb8KZGV6KVlwDVdULLKQ:1647103069859&q=escola+municipal+professora+neide+de+freitas+fran%C3%A7a+telefone&ludocid=1338700410354275811&sa=X&ved=2ahUKEwjbrIyLgcH2AhWYGLkGHeXyBigQ6BN6BAgdEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUND+PROFa.+NEI+DE+FREITAS+FRANCA&sxsrf=APq-WBvsJXxTUm1Ue3qOxZfpxta5wcaaJw%3A1647103014336&ei=JswsYrCKFPy55OUP_8W2kAE&ved=0ahUKEwiwtc_wgMH2AhX8HLkGHf-iDRIQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUND+PROFa.+NEI+DE+FREITAS+FRANCA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAE6CAgAELADEKIESgQIQRgBSgQIRhgAUMg1WMg1YL5OaAFwAHgAgAHLAYgBywGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUND+PROFa.+NEI+DE+FREITAS+FRANCA&sxsrf=APq-WBvsJXxTUm1Ue3qOxZfpxta5wcaaJw%3A1647103014336&ei=JswsYrCKFPy55OUP_8W2kAE&ved=0ahUKEwiwtc_wgMH2AhX8HLkGHf-iDRIQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUND+PROFa.+NEI+DE+FREITAS+FRANCA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAE6CAgAELADEKIESgQIQRgBSgQIRhgAUMg1WMg1YL5OaAFwAHgAgAHLAYgBywGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtftjFRh8vyoGzazcJsipU3MJy8qw:1647102953645&q=escola+municipal+ant%C3%B4nio+seme%C3%A3o+lamenha+lins+telefone&ludocid=13134709061615924587&sa=X&ved=2ahUKEwjNldfTgMH2AhVOHLkGHVr0CjoQ6BN6BAgaEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DEENSINO+FUND+ANTONIO+S+LAMENHA+LINS&sxsrf=APq-WBshQK_KRyBmTwizNlK_Ab-iqWOmHA%3A1647102693184&source=hp&ei=5cosYvi0CLrM5OUPveO20As&iflsig=AHkkrS4AAAAAYizY9SrqRl9U-zqp7qeEVpD4F37NLvui&ved=0ahUKEwi4u7vX_8D2AhU6JrkGHb2xDboQ4dUDCA0&oq=ESCOLA+DEENSINO+FUND+ANTONIO+S+LAMENHA+LINS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAFQAFgAYIgKaABwAHgAgAHMAYgBzAGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DEENSINO+FUND+ANTONIO+S+LAMENHA+LINS&sxsrf=APq-WBshQK_KRyBmTwizNlK_Ab-iqWOmHA%3A1647102693184&source=hp&ei=5cosYvi0CLrM5OUPveO20As&iflsig=AHkkrS4AAAAAYizY9SrqRl9U-zqp7qeEVpD4F37NLvui&ved=0ahUKEwi4u7vX_8D2AhU6JrkGHb2xDboQ4dUDCA0&oq=ESCOLA+DEENSINO+FUND+ANTONIO+S+LAMENHA+LINS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAFQAFgAYIgKaABwAHgAgAHMAYgBzAGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBuVKZDej9Ajz3jPly_UCWEjDJzc8w:1647103177483&q=herminio+cardoso+telefone&ludocid=11332835041105715458&sa=X&ved=2ahUKEwjEmLW-gcH2AhV0F7kGHUX5DREQ6BN6BAgREAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+HERMINIO+CARDOSO&sxsrf=APq-WBtxrtmBq1OAALn_bCxfnDOyUHRXZg%3A1647103142687&ei=pswsYrLOKYzX5OUPsoKbmAs&ved=0ahUKEwiyuemtgcH2AhWMK7kGHTLBBrMQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+HERMINIO+CARDOSO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyAggmSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGClEWgAcAB4AIABuAGIAbgBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+HERMINIO+CARDOSO&sxsrf=APq-WBtxrtmBq1OAALn_bCxfnDOyUHRXZg%3A1647103142687&ei=pswsYrLOKYzX5OUPsoKbmAs&ved=0ahUKEwiyuemtgcH2AhWMK7kGHTLBBrMQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+HERMINIO+CARDOSO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyAggmSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGClEWgAcAB4AIABuAGIAbgBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBuxjLp_2ymNlhHQWsYMtvplzWqIkA:1647103277498&q=escola+municipal+pedro+barbosa+j%C3%BAnior+telefone&ludocid=14838528814959901685&sa=X&ved=2ahUKEwjK143ugcH2AhVAIrkGHSrtAZcQ6BN6BAgbEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+BARBOSA+JUNIOR&sxsrf=APq-WBsdMwvMbBiC_QhnHxLsR55HvPXxFA%3A1647103240212&ei=CM0sYtjRDMrC5OUPxuaA6AY&ved=0ahUKEwjY9ancgcH2AhVKIbkGHUYzAG0Q4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+BARBOSA+JUNIOR&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABguhFoAHAAeACAAa0BiAGtAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+BARBOSA+JUNIOR&sxsrf=APq-WBsdMwvMbBiC_QhnHxLsR55HvPXxFA%3A1647103240212&ei=CM0sYtjRDMrC5OUPxuaA6AY&ved=0ahUKEwjY9ancgcH2AhVKIbkGHUYzAG0Q4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+BARBOSA+JUNIOR&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABguhFoAHAAeACAAa0BiAGtAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
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9 E9 199,33 3 R. Ver. Hermínio 

Cardoso, S/n - Rio Novo, 

Maceió - AL, 57070-570 

Telefone: (82) 3315-

4656 

Sim 

10 E10 199,66 3 R. Dep. José Bernardes, 

10 - Petrópolis, Maceió - 

AL, 57062-195 

Telefone: (82) 3315-

4634 

Sim 

11 E11 199,93 3 R. Dr. Virgílio Guedes, 

S/N - Ponta Grossa, 

Maceió - AL, 57014-002 
Telefone: (82) 3326-

1223 

Sim 

12 E12 201,43 4 Rua, Av. Gov. Lamenha 

Filho, S/N - Feitosa, 

Maceió - AL, 57043-000 

Telefone: (82) 3315-

1781 

Sim 

13 E13 202,59 4 Rua: Rotary, S/N - 

Tabuleiro, Maceió - AL, 

57081-132 

Telefone: (82) 3315-

5672 

Sim 

14 E14 202,89 4 Rua Benedito Calaca 

Loureiro, Village 
Campestre Ii, 2001- 

Cidade Universitaria, 

Maceió - Alagoas 

Sim 

15 E15 203,13 4 R. Bernardo Lopes, S/N - 

Farol, Maceió - AL, 

57057-030 

Telefone: (82) 3315-

4644 

Sim 

16 E16 203,69 4 R. Breno Cansanção, S/N 

- Jacintinho, Maceió - 

AL, 57041-300 

Telefone: (82) 3315-

5391 

Sim 

17 E17 203,83 4 R. Sampaio Dória, 152 - 
Ponta Grossa, Maceió - 

AL, 57014-830 

Telefone: (82) 3326-

2439 

Sim 

18 E18 204,21 4 RUA TENENTE 

MOISÉS S. FIRMINO, 

S/N - Vergel do Lago, 

Maceió - AL, 57015-050 

Telefone: (82) 3315-

4631 

Sim 

19 E19 204,59 4 Avenida Menino 

Marcelo, 1391- Cidade 

Universitaria, Maceió - 

Alagoas. Cidade 
Universitária, Maceió - 

AL, 57083-410 

Telefone: 3315-8461 

Sim 

20 E20 205,02 4 Praça Vera Cruz, S/N - 

Cruz das Almas, Maceió 

Sim 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtLh96CoNbPkpvAn2uDed6IHvaHLQ:1647103312000&q=escola+municipal+pedro+caf%C3%A9+macei%C3%B3+telefone&ludocid=9890846372107795876&sa=X&ved=2ahUKEwiFvsf-gcH2AhXTILkGHTEZDCgQ6BN6BAgcEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+CAFE&sxsrf=APq-WBuxjLp_2ymNlhHQWsYMtvplzWqIkA%3A1647103277498&ei=Lc0sYoqNHsDE5OUPqtqHuAk&ved=0ahUKEwjK143ugcH2AhVAIrkGHSrtAZcQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+CAFE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgjA9oAHAAeACAAbEBiAGxAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+CAFE&sxsrf=APq-WBuxjLp_2ymNlhHQWsYMtvplzWqIkA%3A1647103277498&ei=Lc0sYoqNHsDE5OUPqtqHuAk&ved=0ahUKEwjK143ugcH2AhVAIrkGHSrtAZcQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+PEDRO+CAFE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgjA9oAHAAeACAAbEBiAGxAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBvsJXxTUm1Ue3qOxZfpxta5wcaaJw:1647103014336&q=escola+de+ensino+fundamental+luiz+pedro+da+silva+i+macei%C3%B3+telefone&ludocid=17841834547234383711&sa=X&ved=2ahUKEwiwtc_wgMH2AhX8HLkGHf-iDRIQ6BN6BAgfEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DEENSINO+FUND+LUIZ+PEDRO+DASILVA+I&sxsrf=APq-WBtftjFRh8vyoGzazcJsipU3MJy8qw%3A1647102953645&ei=6cssYo39Js645OUP2uir0AM&ved=0ahUKEwjNldfTgMH2AhVOHLkGHVr0CjoQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DEENSINO+FUND+LUIZ+PEDRO+DASILVA+I&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6CAgAELADEKIESgQIQRgBSgQIRhgAUOoTWOoTYKokaAFwAHgAgAHBAYgBwQGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHIAQXAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DEENSINO+FUND+LUIZ+PEDRO+DASILVA+I&sxsrf=APq-WBtftjFRh8vyoGzazcJsipU3MJy8qw%3A1647102953645&ei=6cssYo39Js645OUP2uir0AM&ved=0ahUKEwjNldfTgMH2AhVOHLkGHVr0CjoQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DEENSINO+FUND+LUIZ+PEDRO+DASILVA+I&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6CAgAELADEKIESgQIQRgBSgQIRhgAUOoTWOoTYKokaAFwAHgAgAHBAYgBwQGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHIAQXAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBuDPVVCyhSmFtig01PVB5ELXd3xgw:1647103106288&q=escola+municipal+almeida+leite+telefone&ludocid=14223416360211650908&sa=X&ved=2ahUKEwjV77ucgcH2AhUZILkGHaQMB3kQ6BN6BAgeEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+ALMEIDA+LEITE&sxsrf=APq-WBsAHPrcevHb8KZGV6KVlwDVdULLKQ%3A1647103069859&ei=XcwsYpuKNJix5OUP5eWbwAI&ved=0ahUKEwjbrIyLgcH2AhWYGLkGHeXyBigQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+ALMEIDA+LEITE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg1hhoAHAAeACAAasBiAGrAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+ALMEIDA+LEITE&sxsrf=APq-WBsAHPrcevHb8KZGV6KVlwDVdULLKQ%3A1647103069859&ei=XcwsYpuKNJix5OUP5eWbwAI&ved=0ahUKEwjbrIyLgcH2AhWYGLkGHeXyBigQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+ALMEIDA+LEITE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg1hhoAHAAeACAAasBiAGrAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsy0X2CVWIaKJETuTxnOG8QgO_JMw:1647103720099&q=escola+municipal+olavo+bilac+macei%C3%B3+telefone&ludocid=6124444266363958185&sa=X&ved=2ahUKEwiG9pPBg8H2AhXGGLkGHWjZC1cQ6BN6BAgaEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++OLAVO+BILAC&sxsrf=APq-WBuH26VtiBtPh-yYkpU4JWWmW-b0YQ%3A1647103686760&ei=xs4sYvv9LfCU5OUPmsC4yAk&ved=0ahUKEwj7-KCxg8H2AhVwCrkGHRogDpkQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++OLAVO+BILAC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFgAYO0TaABwAHgAgAGjAYgBowGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++OLAVO+BILAC&sxsrf=APq-WBuH26VtiBtPh-yYkpU4JWWmW-b0YQ%3A1647103686760&ei=xs4sYvv9LfCU5OUPmsC4yAk&ved=0ahUKEwj7-KCxg8H2AhVwCrkGHRogDpkQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++OLAVO+BILAC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFgAYO0TaABwAHgAgAGjAYgBowGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBu8-whjuNKglFN7_ovG8N11QE_DAA:1647103841987&q=escola+municipal+professora+natalina+costa+cavalcante+telefone&ludocid=16559394359497837664&sa=X&ved=2ahUKEwiPlaP7g8H2AhWarpUCHaQKDqAQ6BN6BAgYEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++PROFESSORA+NATALINA+COSTA+CAVALCANTE&sxsrf=APq-WBvzJuMYugPJ97tZSuPsBHrElQT-nw%3A1647103789770&ei=Lc8sYoGuLqnW1sQPvfi3uAE&ved=0ahUKEwjB-K_ig8H2AhUpq5UCHT38DRcQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++PROFESSORA+NATALINA+COSTA+CAVALCANTE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGD8EGgAcAB4AIABpgGIAaYBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++PROFESSORA+NATALINA+COSTA+CAVALCANTE&sxsrf=APq-WBvzJuMYugPJ97tZSuPsBHrElQT-nw%3A1647103789770&ei=Lc8sYoGuLqnW1sQPvfi3uAE&ved=0ahUKEwjB-K_ig8H2AhUpq5UCHT38DRcQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++PROFESSORA+NATALINA+COSTA+CAVALCANTE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGD8EGgAcAB4AIABpgGIAaYBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBv0ZZQfInmLogt2hMiupIeT9zGx3g:1647103383526&q=escola+municipal+doutor+jos%C3%A9+carneiro+telefone&ludocid=1779979763169028186&sa=X&ved=2ahUKEwjoktWggsH2AhXjJLkGHTNnBR8Q6BN6BAgZEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTOR++JOSE+CARNEIRO&sxsrf=APq-WBvKKLA-LGimj_Onc3cgin1bMBnCEw%3A1647103347886&ei=c80sYojlNYrM5OUPx4SZ2Ac&ved=0ahUKEwjI6tWPgsH2AhUKJrkGHUdCBnsQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTOR++JOSE+CARNEIRO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYMUPaABwAHgAgAGnAYgBpwGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTOR++JOSE+CARNEIRO&sxsrf=APq-WBvKKLA-LGimj_Onc3cgin1bMBnCEw%3A1647103347886&ei=c80sYojlNYrM5OUPx4SZ2Ac&ved=0ahUKEwjI6tWPgsH2AhUKJrkGHUdCBnsQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTOR++JOSE+CARNEIRO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYMUPaABwAHgAgAGnAYgBpwGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBugLvttugR7-48_0aoatf-3S-iW7g:1647103480332&q=escola+municipal+k%C3%A1tia+pimentel+assun%C3%A7%C3%A3o+telefone&ludocid=5987848487735591440&sa=X&ved=2ahUKEwj12unOgsH2AhXuE7kGHcrDBRUQ6BN6BAgbEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+KATIA+PIMENTEL+ASSUNCAO&sxsrf=APq-WBsRKad7pBc6aEuJrusKF3FTCxEx0w%3A1647103449188&ei=2c0sYq6TC7TA5OUPmaC4mAE&ved=0ahUKEwju4_y_gsH2AhU0ILkGHRkQDhMQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+KATIA+PIMENTEL+ASSUNCAO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYJwJaABwAHgAgAGeAYgBngGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+KATIA+PIMENTEL+ASSUNCAO&sxsrf=APq-WBsRKad7pBc6aEuJrusKF3FTCxEx0w%3A1647103449188&ei=2c0sYq6TC7TA5OUPmaC4mAE&ved=0ahUKEwju4_y_gsH2AhU0ILkGHRkQDhMQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+KATIA+PIMENTEL+ASSUNCAO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYJwJaABwAHgAgAGeAYgBngGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBuH26VtiBtPh-yYkpU4JWWmW-b0YQ:1647103686760&q=escola+municipal+de+ensino+fundamental+nosso+lar+i+telefone&ludocid=4461988280588769992&sa=X&ved=2ahUKEwj7-KCxg8H2AhVwCrkGHRogDpkQ6BN6BAgcEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+NOSSO+++LAR+I&sxsrf=APq-WBtSKA52fwGoOHelOjbYlZaBfzwbqw%3A1647103526257&ei=Js4sYoetD5TQ5OUPqs2D4A8&ved=0ahUKEwiH2NzkgsH2AhUUKLkGHarmAPwQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+NOSSO+++LAR+I&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgnAloAHAAeACAAaoBiAGqAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+NOSSO+++LAR+I&sxsrf=APq-WBtSKA52fwGoOHelOjbYlZaBfzwbqw%3A1647103526257&ei=Js4sYoetD5TQ5OUPqs2D4A8&ved=0ahUKEwiH2NzkgsH2AhUUKLkGHarmAPwQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+NOSSO+++LAR+I&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgnAloAHAAeACAAaoBiAGqAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsg_i8Ith7k3gJd4XhxAAyqaHEbiA:1647103413229&q=escola+municipal+professor+deraldo+campos+macei%C3%B3+telefone&ludocid=14725682368720739039&sa=X&ved=2ahUKEwihg-qugsH2AhWUGbkGHX8yB-QQ6BN6BAgYEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+PROFESSOR+DERALDO+CAMPOS&sxsrf=APq-WBv0ZZQfInmLogt2hMiupIeT9zGx3g%3A1647103383526&ei=l80sYqjrH-PJ5OUPs86V-AE&ved=0ahUKEwjoktWggsH2AhXjJLkGHTNnBR8Q4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+PROFESSOR+DERALDO+CAMPOS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBEoECEEYAEoECEYYAFAAWABgxg9oAHAAeACAAcoBiAHKAZIBAzItMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+PROFESSOR+DERALDO+CAMPOS&sxsrf=APq-WBv0ZZQfInmLogt2hMiupIeT9zGx3g%3A1647103383526&ei=l80sYqjrH-PJ5OUPs86V-AE&ved=0ahUKEwjoktWggsH2AhXjJLkGHTNnBR8Q4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+PROFESSOR+DERALDO+CAMPOS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBEoECEEYAEoECEYYAFAAWABgxg9oAHAAeACAAcoBiAHKAZIBAzItMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtSKA52fwGoOHelOjbYlZaBfzwbqw:1647103526257&q=escola+municipal+c%C3%ADcero+du%C3%A9+da+silva+telefone&ludocid=9650594364079494611&sa=X&ved=2ahUKEwiH2NzkgsH2AhUUKLkGHarmAPwQ6BN6BAgSEAI
https://www.google.com.br/search?q=Escola+Municipal+C%C3%ADcero+Du%C3%A9+da+Silva+-+Cidade+Universit%C3%A1ria%2C+Macei%C3%B3+-+AL&sxsrf=APq-WBuuU-KpHcFnDrDqMUBtmBNuIjSIyA%3A1647103507761&ei=E84sYs-QLtjV5OUP-YK3yAk&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++CIcERO+++DUE+DA+SILVA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyAggmMgIIJjoECAAQDUoECEEYAUoECEYYAFDzCFiKEGCxV2gBcAB4AIABrAGIAdECkgEDMC4ymAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz


 

 

 

182 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

- AL, 57010-000 

Telefone: (82) 3315-

4670 

21 E21 225,02 5 R. Perimetral 5, R. A | 

Doze, s/n, Maceió - AL, 

57010-000 

Telefone: (82) 3315-

4643 

Sim 

22 E22 225,19 5 Av. Menino Marcelo, 50 

- Antares, Maceió - AL, 

57083-410 

Telefone: (82) 3312-

5725 

Sim 

23 E23 225,25 5 Av Drº Jose Hailton Dos 
Santos Cj Village 

Campestre I, SN- Cidade 

Universitaria, Maceió - 

Alagoas 

Sim 

24 E24 225,59 5 R. Santa Margarida, 222 

- Jacintinho, Maceió - 

AL, 57010-000 

Telefone: (82) 3315-

6553 

Sim 

25 E25 226,75 5 R. Tenente Coronel 

Pedro Jerônimo dos 

Santos, S/N - Jacintinho, 

Maceió - AL, 57037-520 

Sim 

26 E26 230,49 5 R. do Quadro, S/N - 
Tabuleiro, Maceió - AL, 

57061-120 

Telefone: (82) 3315-

4341 

Sim 

27 E27 230,85 5 R. José Lôbo de 

Medeiros, S/N - 

Tabuleiro, Maceió - AL, 

57061-100 

Telefone: (82) 3315-

1089 

Sim 

28 E28 233,03 5 Rua 56 Cohab, S/N - 

Jacintinho, Maceió - AL, 

57041-620 
Telefone: (82) 3315-

4709 

Sim 

29 E29 233,10 5 R. da Igreja, S/N - 

Ipioca, Maceió - AL, 

57039-800 

Telefone: (82) 3315-

4673 

Sim 

30 E30 234,05 5 Rua Sargento Jayme 

Pantaleão, 75 - Prado, 

Maceió - AL, 57010-200 

Telefone: (82) 3315-

4625 

Sim 

31 E31 234,99 5 Av. Santa Rita de Cássia, 

S/N - Farol, Maceió - 

AL, 57051-600 
Telefone: (82) 3315-

4613 

Sim 

32 E32 235,45 5 R. Lot. Santa Luzia, S/N 

- Tabuleiro, Maceió - 

Sim 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsRKad7pBc6aEuJrusKF3FTCxEx0w:1647103449188&q=escola+municipal+sagrado+cora%C3%A7%C3%A3o+de+jesus+macei%C3%B3+telefone&ludocid=2879483363814767453&sa=X&ved=2ahUKEwju4_y_gsH2AhU0ILkGHRkQDhMQ6BN6BAgREAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+SAGRADO+CORACAO+DE+JESUS&sxsrf=APq-WBsg_i8Ith7k3gJd4XhxAAyqaHEbiA%3A1647103413229&ei=tc0sYuHUDZSz5OUP_-ScoA4&ved=0ahUKEwihg-qugsH2AhWUGbkGHX8yB-QQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+SAGRADO+CORACAO+DE+JESUS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLwPaABwAHgAgAGgAYgBoAGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+SAGRADO+CORACAO+DE+JESUS&sxsrf=APq-WBsg_i8Ith7k3gJd4XhxAAyqaHEbiA%3A1647103413229&ei=tc0sYuHUDZSz5OUP_-ScoA4&ved=0ahUKEwihg-qugsH2AhWUGbkGHX8yB-QQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+SAGRADO+CORACAO+DE+JESUS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLwPaABwAHgAgAGgAYgBoAGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBuENSZkwGzngF4uu_rkcrBltCI_aA:1647104154320&q=escola+municipal+tradutor+jo%C3%A3o+sampaio+telefone&ludocid=6892759983786151992&sa=X&ved=2ahUKEwi40pqQhcH2AhUHH7kGHfWBBJsQ6BN6BAgWEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNIC.+DE+EDUCACAO+BASICA+TRADUTOR+JOAO+SAMPAIO&sxsrf=APq-WBvshzpjxyAr42ksY7G-R5JOVaykZQ%3A1647104050397&ei=MtAsYvTkF8Df1sQPrs-2mAY&ved=0ahUKEwj0xdPehMH2AhXAr5UCHa6nDWMQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNIC.+DE+EDUCACAO+BASICA+TRADUTOR+JOAO+SAMPAIO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCAghEBYQHRAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGDrDGgAcAB4AIABxQKIAcUCkgEDMy0xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNIC.+DE+EDUCACAO+BASICA+TRADUTOR+JOAO+SAMPAIO&sxsrf=APq-WBvshzpjxyAr42ksY7G-R5JOVaykZQ%3A1647104050397&ei=MtAsYvTkF8Df1sQPrs-2mAY&ved=0ahUKEwj0xdPehMH2AhXAr5UCHa6nDWMQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNIC.+DE+EDUCACAO+BASICA+TRADUTOR+JOAO+SAMPAIO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCAghEBYQHRAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGDrDGgAcAB4AIABxQKIAcUCkgEDMy0xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBteffU9WPfn6zwg8wICK25K4SXbqA:1647104336115&q=escola+municipal+doutora+nise+da+silveira+telefone&ludocid=8197628937526299553&sa=X&ved=2ahUKEwjuy_LmhcH2AhUSF7kGHVfzCj0Q6BN6BAgeEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTORA+NISE+DA+SILVEIRA&sxsrf=APq-WBsX7332k5qdpCDXqxQKZruhNMBRFg%3A1647104304865&ei=MNEsYtu_NMa95OUP7_KcoAY&ved=0ahUKEwjbl__XhcH2AhXGHrkGHW85B2QQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTORA+NISE+DA+SILVEIRA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgphZoAHAAeACAAaUBiAGlAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTORA+NISE+DA+SILVEIRA&sxsrf=APq-WBsX7332k5qdpCDXqxQKZruhNMBRFg%3A1647104304865&ei=MNEsYtu_NMa95OUP7_KcoAY&ved=0ahUKEwjbl__XhcH2AhXGHrkGHW85B2QQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DOUTORA+NISE+DA+SILVEIRA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgphZoAHAAeACAAaUBiAGlAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBv-orbYedWqDScaeqkQjcURW3Cd8Q:1647103931454&q=escola+municipal+professora+geruza+costa+lima+macei%C3%B3+telefone&ludocid=4868261358970769567&sa=X&ved=2ahUKEwjN6velhMH2AhUUqZUCHQNwBMgQ6BN6BAgSEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESC0LA+MUNICIPAL+PROFESSORA+GERUZA+COSTA+LIMA&sxsrf=APq-WBu8-whjuNKglFN7_ovG8N11QE_DAA%3A1647103841987&ei=Yc8sYs_gO5rd1sQPpJW4gAo&ved=0ahUKEwiPlaP7g8H2AhWarpUCHaQKDqAQ4dUDCA4&oq=ESC0LA+MUNICIPAL+PROFESSORA+GERUZA+COSTA+LIMA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCAgAEBYQChAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGCVEmgAcAB4AIAB-AKIAfgCkgEDMy0xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESC0LA+MUNICIPAL+PROFESSORA+GERUZA+COSTA+LIMA&sxsrf=APq-WBu8-whjuNKglFN7_ovG8N11QE_DAA%3A1647103841987&ei=Yc8sYs_gO5rd1sQPpJW4gAo&ved=0ahUKEwiPlaP7g8H2AhWarpUCHaQKDqAQ4dUDCA4&oq=ESC0LA+MUNICIPAL+PROFESSORA+GERUZA+COSTA+LIMA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCAgAEBYQChAeSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGCVEmgAcAB4AIAB-AKIAfgCkgEDMy0xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBvnpMG1wQP-3iMqLTsUZnc6dRHwlg:1647104271985&q=escola+municipal+dom+ant%C3%B4nio+brand%C3%A3o+telefone&ludocid=2396792330447144461&sa=X&ved=2ahUKEwilpajIhcH2AhWyH7kGHRofBjIQ6BN6BAgZEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++DOM+ANTONIO+BRANDAO&sxsrf=APq-WBtGK0Q3rKQ940jfHrtQcNMizR1kHg%3A1647104226939&ei=4tAsYr2AOfG_5OUPgq-WuAw&ved=0ahUKEwi9-eqyhcH2AhXxH7kGHYKXBccQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++DOM+ANTONIO+BRANDAO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLEMaABwAHgAgAGmAYgBpgGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++DOM+ANTONIO+BRANDAO&sxsrf=APq-WBtGK0Q3rKQ940jfHrtQcNMizR1kHg%3A1647104226939&ei=4tAsYr2AOfG_5OUPgq-WuAw&ved=0ahUKEwi9-eqyhcH2AhXxH7kGHYKXBccQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++DOM+ANTONIO+BRANDAO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLEMaABwAHgAgAGmAYgBpgGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBvshzpjxyAr42ksY7G-R5JOVaykZQ:1647104050397&q=escola+municipal+oct%C3%A1vio+brand%C3%A3o+macei%C3%B3+telefone&ludocid=13938538275343562981&sa=X&ved=2ahUKEwj0xdPehMH2AhXAr5UCHa6nDWMQ6BN6BAgYEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+OCTAVIO+BRANDAO&sxsrf=APq-WBsRaa2bePlmZ6Tb15hn9c5nB69WxA%3A1647104001379&ei=AdAsYujWFtLV1sQPw62Z8Aw&ved=0ahUKEwio26PHhMH2AhXSqpUCHcNWBs4Q4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+OCTAVIO+BRANDAO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCAgAEBYQChAeMgIIJkoECEEYAUoECEYYAFCrFFirFGC6KGgBcAB4AIABrQGIAa0BkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+OCTAVIO+BRANDAO&sxsrf=APq-WBsRaa2bePlmZ6Tb15hn9c5nB69WxA%3A1647104001379&ei=AdAsYujWFtLV1sQPw62Z8Aw&ved=0ahUKEwio26PHhMH2AhXSqpUCHcNWBs4Q4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+OCTAVIO+BRANDAO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCAgAEBYQChAeMgIIJkoECEEYAUoECEYYAFCrFFirFGC6KGgBcAB4AIABrQGIAa0BkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBvhv48g-a22g9ZMTjSgllWyh5_7Fw:1647103969773&q=escola+municipal+doutor+henrique+equelman+macei%C3%B3+telefone&ludocid=3521576906993395853&sa=X&ved=2ahUKEwispZW4hMH2AhXiqpUCHaNNAecQ6BN6BAgNEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENS+FUND+DR+HENRIQUE+EQUELMAN&sxsrf=APq-WBv-orbYedWqDScaeqkQjcURW3Cd8Q%3A1647103931454&ei=u88sYo2hG5TS1sQPg-CRwAw&ved=0ahUKEwjN6velhMH2AhUUqZUCHQNwBMgQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENS+FUND+DR+HENRIQUE+EQUELMAN&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBQghEKABSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGDuC2gAcAB4AIAByQGIAckBkgEDMi0xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+DE+ENS+FUND+DR+HENRIQUE+EQUELMAN&sxsrf=APq-WBv-orbYedWqDScaeqkQjcURW3Cd8Q%3A1647103931454&ei=u88sYo2hG5TS1sQPg-CRwAw&ved=0ahUKEwjN6velhMH2AhUUqZUCHQNwBMgQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+DE+ENS+FUND+DR+HENRIQUE+EQUELMAN&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBQghEKABSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGDuC2gAcAB4AIAByQGIAckBkgEDMi0xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtzzN89x-ydP2U8vcU6lCwRwbIqNw:1647104459475&q=escola+municipal+marechal+floriano+peixoto+telefone&ludocid=4866365986185833425&sa=X&ved=2ahUKEwiP6duhhsH2AhWnDrkGHb8_AEUQ6BN6BAgfEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++MARECHAL+FLORIANO+PEIXOTO&sxsrf=APq-WBt4xfvlMeQvC-oOylnO4qf8mUWlZg%3A1647104433951&ei=sdEsYsnMObu-5OUP8Lq9yAs&ved=0ahUKEwiJ6cWVhsH2AhU7H7kGHXBdD7kQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++MARECHAL+FLORIANO+PEIXOTO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg1wtoAHAAeACAAakBiAGpAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++MARECHAL+FLORIANO+PEIXOTO&sxsrf=APq-WBt4xfvlMeQvC-oOylnO4qf8mUWlZg%3A1647104433951&ei=sdEsYsnMObu-5OUP8Lq9yAs&ved=0ahUKEwiJ6cWVhsH2AhU7H7kGHXBdD7kQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++MARECHAL+FLORIANO+PEIXOTO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg1wtoAHAAeACAAakBiAGpAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtXgDDsKc4SeZAjfvfE3dhTsRlFgw:1647104196195&q=escola+municipal+tereza+de+jesus+telefone&ludocid=11260631485166146765&sa=X&ved=2ahUKEwiTvpakhcH2AhWFGbkGHdISBEsQ6BN6BAgVEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+TEREZA+DEJESUS&sxsrf=APq-WBuENSZkwGzngF4uu_rkcrBltCI_aA%3A1647104154320&ei=mtAsYridE4e-5OUP9YOS2Ak&ved=0ahUKEwi40pqQhcH2AhUHH7kGHfWBBJsQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+TEREZA+DEJESUS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAFKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLMOaABwAHgAgAHLAYgBywGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+TEREZA+DEJESUS&sxsrf=APq-WBuENSZkwGzngF4uu_rkcrBltCI_aA%3A1647104154320&ei=mtAsYridE4e-5OUP9YOS2Ak&ved=0ahUKEwi40pqQhcH2AhUHH7kGHfWBBJsQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUND+TEREZA+DEJESUS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAFKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLMOaABwAHgAgAHLAYgBywGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBteczxdqfqYukx3wh8XU9SaEYiCeg:1647104407275&q=escola+municipal+higino+belo+telefone&ludocid=2887652615348708994&sa=X&ved=2ahUKEwji1emIhsH2AhWqFLkGHQ_HBPoQ6BN6BAgeEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++HIGINO+BELO&sxsrf=APq-WBuS-yssADmJTjMEAAh_7xWAMgO6Cw%3A1647104368448&ei=cNEsYvGFG7Kj5OUP5-ecyAc&ved=0ahUKEwjx_af2hcH2AhWyEbkGHeczB3kQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++HIGINO+BELO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgugxoAHAAeACAAaYBiAGmAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++HIGINO+BELO&sxsrf=APq-WBuS-yssADmJTjMEAAh_7xWAMgO6Cw%3A1647104368448&ei=cNEsYvGFG7Kj5OUP5-ecyAc&ved=0ahUKEwjx_af2hcH2AhWyEbkGHeczB3kQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++HIGINO+BELO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgugxoAHAAeACAAaYBiAGmAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
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AL, 57082-000 

Telefone: (82) 3315-

3569 

33 E33 235,85 5 Campus A. C. Simoes Br 

104 Km 14 Cidade 

Universitaria, SN- 

Tabuleiro Dos Martins, 

Maceió - Alagoas. 

Sim 

34 E34 238,17 5 Av. Norma Pimentel 

Costa, 11 - Benedito 

Bentes, Maceió - AL, 

57060-160 

Telefone: (82) 3342-
3764 

Sim 

35 E35 240,48 5 Praca Da Maravilha, 87- 

Poco, Maceió - Alagoas. 

Sim 

36 E36 245,68 5 Av. Dr. José Sampaio 

Luz, 821 - Ponta Verde, 

Maceió - AL, 57035-260 

Sim 

37 E37 245,98 5 Praça Dr. Caio Águiar 

Pôrto, 1 - Pontal da 

Barra, Maceió - AL, 

57010-830 

Sim 

38 E38 248,51 5 Av. Santa Ana, número 4 

- Serraria, Maceió - AL 

Telefone: (82) 3315-

4738 

Sim 

39 E39 223,74 4 Av. Maceió, s/n - 

Tabuleiro do Martins, 
Maceió - AL, 57061-110 

Telefone: (82) 3315-

4658 

Sim 

40 E40 223,83 4 Complexo Resid Gama 

Lins Quad A, Rua 1, SN- 

Tabuleiro Martins, 

Maceió - Alagoas. 

Sim 

41 E41 223,88 4 Via Principal Dois, 36 - 

Petrópolis, Maceió - AL, 

57010-000 

Telefone: (82) 3312-

5717 

Sim 

42 E42 211,72 4 Endereço: Rua Ary 

Pitombo, 290 - Trapiche, 

Maceió - AL, 57010-376 
Telefone: (82) 3312-

5772 

Sim 

43 E43 207,40 4 Rua Dr Humberto Santa 

Cruz, 350, Vergel do 

Lago 

Maceió -  Fone: (82) 

3315-4632 

Sim 

44 E44 215,45 4 Endereço: Av. Monte 

Castelo, S/N - Vergel do 

Lago, Maceió - AL, 

57015-130 

Sim 

45 E45 223,11 4 Endereço: R. Prof. Luís 

Carlos de Souza Neto, 13 

- Ponta Grossa, Maceió - 

AL, 57010-000 

Sim 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBt4xfvlMeQvC-oOylnO4qf8mUWlZg:1647104433951&q=escola+municipal+jaime+de+altavilla+macei%C3%B3+telefone&ludocid=841952479899106564&sa=X&ved=2ahUKEwiJ6cWVhsH2AhU7H7kGHXBdD7kQ6BN6BAgfEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+JAIME+DE+ALTAVILLA&sxsrf=APq-WBteczxdqfqYukx3wh8XU9SaEYiCeg%3A1647104407275&ei=l9EsYqKuEKqp5OUPj46T0A8&ved=0ahUKEwji1emIhsH2AhWqFLkGHQ_HBPoQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+JAIME+DE+ALTAVILLA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg9BNoAHAAeACAAakBiAGpAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+JAIME+DE+ALTAVILLA&sxsrf=APq-WBteczxdqfqYukx3wh8XU9SaEYiCeg%3A1647104407275&ei=l9EsYqKuEKqp5OUPj46T0A8&ved=0ahUKEwji1emIhsH2AhWqFLkGHQ_HBPoQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+JAIME+DE+ALTAVILLA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABg9BNoAHAAeACAAakBiAGpAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBuiuQIRW8Sp768FPNJWDi96rzq6_A:1647104534557&q=escola+municipal+paulo+henrique+costa+bandeira+telefone&ludocid=4952228543840557899&sa=X&ved=2ahUKEwiCuMLFhsH2AhVzCrkGHVivChQQ6BN6BAgeEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++PAULO+BANDEIRA&sxsrf=APq-WBtcCjZerVXzpLLGvpeMNXZpPrdRzg%3A1647104490465&ei=6tEsYq-LHJWf5OUP0Za10As&ved=0ahUKEwivqL-whsH2AhWVD7kGHVFLDboQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++PAULO+BANDEIRA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYIgPaABwAHgAgAHfAYgB3wGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++PAULO+BANDEIRA&sxsrf=APq-WBtcCjZerVXzpLLGvpeMNXZpPrdRzg%3A1647104490465&ei=6tEsYq-LHJWf5OUP0Za10As&ved=0ahUKEwivqL-whsH2AhWVD7kGHVFLDboQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++PAULO+BANDEIRA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYIgPaABwAHgAgAHfAYgB3wGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtcCjZerVXzpLLGvpeMNXZpPrdRzg:1647104490465&q=escola+municipal+monsenhor+ant%C3%B4nio+assun%C3%A7%C3%A3o+ara%C3%BAjo+telefone&ludocid=5754008000483312370&sa=X&ved=2ahUKEwivqL-whsH2AhWVD7kGHVFLDboQ6BN6BAgcEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++MONSENHOR+ANTONIO+ASSUNCAO+ARAUJO&sxsrf=APq-WBtzzN89x-ydP2U8vcU6lCwRwbIqNw%3A1647104459475&ei=y9EsYs_XHKed5OUPv_-AqAQ&ved=0ahUKEwiP6duhhsH2AhWnDrkGHb8_AEUQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++MONSENHOR+ANTONIO+ASSUNCAO+ARAUJO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYJ0KaABwAHgAgAGmAYgBpgGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++MONSENHOR+ANTONIO+ASSUNCAO+ARAUJO&sxsrf=APq-WBtzzN89x-ydP2U8vcU6lCwRwbIqNw%3A1647104459475&ei=y9EsYs_XHKed5OUPv_-AqAQ&ved=0ahUKEwiP6duhhsH2AhWnDrkGHb8_AEUQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++MONSENHOR+ANTONIO+ASSUNCAO+ARAUJO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBggAEBYQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYJ0KaABwAHgAgAGmAYgBpgGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBv0dFsNTNAXrDtZK4wVRAWnKb5zuw:1647104641801&q=escola+municipal+pedro+suruagy+telefone&ludocid=7900775440813822806&sa=X&ved=2ahUKEwitlNT4hsH2AhVCLLkGHWmOBlQQ6BN6BAgeEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++PEDRO+SURUAGY&sxsrf=APq-WBtDvUO1zROgvKf9o1kMyG1NpwI3nw%3A1647104615671&ei=Z9IsYsvTKJCz5OUP5461uAQ&ved=0ahUKEwiLo5nshsH2AhWQGbkGHWdHDUcQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++PEDRO+SURUAGY&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgmQxoAHABeACAAaEBiAGhAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL++PEDRO+SURUAGY&sxsrf=APq-WBtDvUO1zROgvKf9o1kMyG1NpwI3nw%3A1647104615671&ei=Z9IsYsvTKJCz5OUP5461uAQ&ved=0ahUKEwiLo5nshsH2AhWQGbkGHWdHDUcQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL++PEDRO+SURUAGY&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJkoECEEYAEoECEYYAFAAWABgmQxoAHABeACAAaEBiAGhAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBumRqKX7PS8HzZguiAY8dzB0l9k6Q:1647104707267&q=escola+municipal+dom+miguel+fenellon+c%C3%A2mara+macei%C3%B3+telefone&ludocid=1030953894097021380&sa=X&ved=2ahUKEwjz7--Xh8H2AhVXFrkGHRMHDdcQ6BN6BAgeEAI
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+DOM+MIGUEL+FENELON+CAMARA&sxsrf=APq-WBtRWZqyWj0KkSBkZv158pf7rx9lRg%3A1647104668976&ei=nNIsYouiO-K85OUP2t-dsAo&ved=0ahUKEwiL4M6Fh8H2AhViHrkGHdpvB6YQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+DOM+MIGUEL+FENELON+CAMARA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLgKaABwAHgAgAH7AYgB-wGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+DOM+MIGUEL+FENELON+CAMARA&sxsrf=APq-WBtRWZqyWj0KkSBkZv158pf7rx9lRg%3A1647104668976&ei=nNIsYouiO-K85OUP2t-dsAo&ved=0ahUKEwiL4M6Fh8H2AhViHrkGHdpvB6YQ4dUDCA4&oq=ESCOLA+MUNICIPAL+DE+ENSINO+FUNDAMENTAL+DOM+MIGUEL+FENELON+CAMARA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYLgKaABwAHgAgAH7AYgB-wGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBt0oLcIHK1tkx0OTBYgY7TF0QFw2w:1650122182594&q=escola+municipal+professora+claudinete+batista+da+silva+macei%C3%B3+endere%C3%A7o&ludocid=10000802762793410989&sa=X&ved=2ahUKEwjE-Z2U8Jj3AhWSkZUCHVMeAAYQ6BN6BAg8EAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBt0oLcIHK1tkx0OTBYgY7TF0QFw2w:1650122182594&q=escola+municipal+professora+claudinete+batista+da+silva+macei%C3%B3+telefone&ludocid=10000802762793410989&sa=X&ved=2ahUKEwjE-Z2U8Jj3AhWSkZUCHVMeAAYQ6BN6BAg9EAI
https://www.google.com.br/search?q=Escola+Municipal+Professora+Claudinete+Batista+Da+Silva+-+Rua+Ary+Pitombo+-+Trapiche%2C+Macei%C3%B3+-+AL&sxsrf=APq-WBsqbgZKVeovMEW_ZewDSZn39-SyOA%3A1650122170374&ei=ut1aYoenFuva1sQPqr6X4A0&oq=escola+municipal+claudinete+batista&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADICCCY6CggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQ5BFY6iNgs0FoA3AAeACAAZECiAGGDJIBBTAuNy4xmAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=Escola+Municipal+Professora+Claudinete+Batista+Da+Silva+-+Rua+Ary+Pitombo+-+Trapiche%2C+Macei%C3%B3+-+AL&sxsrf=APq-WBsqbgZKVeovMEW_ZewDSZn39-SyOA%3A1650122170374&ei=ut1aYoenFuva1sQPqr6X4A0&oq=escola+municipal+claudinete+batista&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADICCCY6CggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQ5BFY6iNgs0FoA3AAeACAAZECiAGGDJIBBTAuNy4xmAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz
tel:8233154632
tel:8233154632
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBvCPJY_byj4RmEo6R2EZc3suJ5JrQ:1650125036115&q=escola+municipal+rui+palmeira+endere%C3%A7o&ludocid=9453177846587679347&sa=X&ved=2ahUKEwj09_Lk-pj3AhUvu5UCHe_ODawQ6BN6BAg0EAI
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1366&bih=657&sxsrf=APq-WBtG3tzVwzpsYNs1VuQKRUPQ7jBwQA:1650122920719&q=escola+de+ensino+fundamental+nossa+senhora+aparecida+macei%C3%B3+endere%C3%A7o&ludocid=1517623138010601180&ved=2ahUKEwj8vpn08pj3AhXtK7kGHSFACTsQ6BN6BAhAEAI


 

 

 

184 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

Telefone: (82) 3315-

4705 

46 E46 221,32 4 R. Maria Cecília da 

Rocha, s/n - Jacintinho, 

Maceió - AL, 57042-030 

Telefone: (82) 3315-

1443 

 

Sim 

47 E47 207,50 4 R. Coaracy Fonseca, S/N 

- Jacintinho, Maceió - 

AL, 57040-080 

Telefone: (82) 3315-

4616 
 

Sim 

48 E48 213,93 4 Endereço: Conj. José Da 

Silva Peixoto , S/N - 

Quadra 01 - Jacintinho, 

Maceió - AL, 57010-000 

Telefone: (82) 3320-

4561 

Sim 

49 E49 223,33 4 Endereço: R. 

Enfermeiro Mariano, S/N 

- Jacintinho, Maceió - 

AL, 57041-430 

Telefone: (82) 3320-

4676 

Sim 

50 E50 219,09 4 Endereço: R. Acre - 
Feitosa, Maceió - AL, 

57043-230 

Telefone: (82) 3312-

5716 

Sim 

51 E51 214,04 4 Endereço: Av. Muniz 

Falcão, s/n - Barro Duro, 

Maceió - AL, 57071-130 

Sim 

52 E52 204,38 4 R. Padre Cícero, S/N - 

Ouro Preto, Maceió - 

AL, 57045-815 

Telefone: (82) 3315-

4646 

Sim 

53 E53 207,91 4 Av. São Jorge, S/N 

CONJ. LUIZ PEDRO IV 
- São Jorge, AL, 57010-

000 

Telefone: (82) 3315-

4551 

Sim 

54 E54 215,79 4 Endereço: Av. Gilberto 

Soares Pinto, S/N - 

Antares, Maceió - AL, 

57048-025 

Telefone: (82) 3315-

4592 

Sim 

55 E55 222,79 4 R. José Hermes 

Damasceno, S/N - Santa 

Lúcia, Maceió - AL, 

57082-010 
Telefone: (82) 3315-

4657 

 

Sim 

Fonte: https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb (Elaboração própria). 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1366&bih=657&sxsrf=APq-WBtG3tzVwzpsYNs1VuQKRUPQ7jBwQA:1650122920719&q=escola+de+ensino+fundamental+nossa+senhora+aparecida+macei%C3%B3+telefone&ludocid=1517623138010601180&ved=2ahUKEwj8vpn08pj3AhXtK7kGHSFACTsQ6BN6BAg9EAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBv43vpBVMo2XXtTVTlPQK0wqv6l9g:1650122892585&q=escola+de+ensino+fundamental+nossa+senhora+aparecida+macei%C3%B3+endere%C3%A7o&ludocid=1517623138010601180&sa=X&ved=2ahUKEwi8ruTm8pj3AhX7JrkGHcwLDGUQ6BN6BAg_EAI&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBv43vpBVMo2XXtTVTlPQK0wqv6l9g:1650122892585&q=escola+de+ensino+fundamental+nossa+senhora+aparecida+macei%C3%B3+endere%C3%A7o&ludocid=1517623138010601180&sa=X&ved=2ahUKEwi8ruTm8pj3AhX7JrkGHcwLDGUQ6BN6BAg_EAI&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtvlzw06JJvvLdYTiwNcuHwBN4n0A:1649207085064&q=escola+municipal+professora+marilucia+macedo+dos+santos+macei%C3%B3+telefone&ludocid=5744674095555040256&sa=X&ved=2ahUKEwjBkt2Tn_72AhW5IbkGHZNdB-gQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+PROFESSORA+MARILUCIA+MACEDO+DOS+SANTOS&sxsrf=APq-WBsN_8D45oS2rW6r8VOCDaKj_mh1hA%3A1649206976962&ei=wOZMYsS4Op3J5OUPieKvmA8&ved=0ahUKEwjEmJfgnv72AhWdJLkGHQnxC_MQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+PROFESSORA+MARILUCIA+MACEDO+DOS+SANTOS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoOCC4QgAQQxwEQrwEQsANKBAhBGAFKBAhGGABQoRBYoRBg0yNoAXAAeACAAbEBiAGxAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+PROFESSORA+MARILUCIA+MACEDO+DOS+SANTOS&sxsrf=APq-WBsN_8D45oS2rW6r8VOCDaKj_mh1hA%3A1649206976962&ei=wOZMYsS4Op3J5OUPieKvmA8&ved=0ahUKEwjEmJfgnv72AhWdJLkGHQnxC_MQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+PROFESSORA+MARILUCIA+MACEDO+DOS+SANTOS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoOCC4QgAQQxwEQrwEQsANKBAhBGAFKBAhGGABQoRBYoRBg0yNoAXAAeACAAbEBiAGxAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBvY3tm4jwdCWeFPZsKduTcYbYhAYQ:1649206004312&q=escola+eulina+alencar+telefone&ludocid=34330355901272704&sa=X&ved=2ahUKEwjzkbGQm_72AhXPrZUCHflEBGIQ6BN6BAgyEAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+PROFRESSORA+EUliNA+RIBEIRO+ALENCAR&sxsrf=APq-WBtsxx1myfGu0Q4lQ-tUizKoOvSd6w%3A1649205848395&ei=WOJMYvCJF8Pn1sQPl_SSsAY&ved=0ahUKEwjwlYTGmv72AhXDs5UCHRe6BGYQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+PROFRESSORA+EUliNA+RIBEIRO+ALENCAR&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGAFKBAhGGABQ7g5Y4MEBYMnUAWgBcAB4AIABwQGIAbUJkgEDMC43mAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+PROFRESSORA+EUliNA+RIBEIRO+ALENCAR&sxsrf=APq-WBtsxx1myfGu0Q4lQ-tUizKoOvSd6w%3A1649205848395&ei=WOJMYvCJF8Pn1sQPl_SSsAY&ved=0ahUKEwjwlYTGmv72AhXDs5UCHRe6BGYQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+PROFRESSORA+EUliNA+RIBEIRO+ALENCAR&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGAFKBAhGGABQ7g5Y4MEBYMnUAWgBcAB4AIABwQGIAbUJkgEDMC43mAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtohjetcHsCL8cvHtJpY62nR3GS4g:1650122567520&q=escola+municipal+arnon+afonso+farias+de+melo+endere%C3%A7o&ludocid=17653556560614136765&sa=X&ved=2ahUKEwj01-PL8Zj3AhXPjJUCHUnkD8AQ6BN6BAg3EAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtohjetcHsCL8cvHtJpY62nR3GS4g:1650122567520&q=escola+municipal+arnon+afonso+farias+de+melo+telefone&ludocid=17653556560614136765&sa=X&ved=2ahUKEwj01-PL8Zj3AhXPjJUCHUnkD8AQ6BN6BAg7EAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+arnon+afonso+farias+de+melo&sxsrf=APq-WBvuN018icM5UiYU2Yx06CBZx915-A%3A1650122402478&ei=ot5aYv7pHN2G4dUPqricOA&gs_ssp=eJwFwVEKwyAMAFD2O9gd8rHPQZNNqfYIvUW0RmTWFGWjx-9798eUJ6Lc_96Gb8bb8sRzRjLWkHdWKH3mBU8xktC9XfQcKYRtfaURtTLsv1ZiObgC96YNWLQNBeFeeMCWYE9VL7VZH6o&oq=Escola+Municipal+arnon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjICCCYyAggmOgUIABCABEoECEEYAUoECEYYAFDiBlinEWDKOGgBcAB4AIAB9gSIAbcMkgELMC4yLjEuMS4wLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+arnon+afonso+farias+de+melo&sxsrf=APq-WBvuN018icM5UiYU2Yx06CBZx915-A%3A1650122402478&ei=ot5aYv7pHN2G4dUPqricOA&gs_ssp=eJwFwVEKwyAMAFD2O9gd8rHPQZNNqfYIvUW0RmTWFGWjx-9798eUJ6Lc_96Gb8bb8sRzRjLWkHdWKH3mBU8xktC9XfQcKYRtfaURtTLsv1ZiObgC96YNWLQNBeFeeMCWYE9VL7VZH6o&oq=Escola+Municipal+arnon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjICCCYyAggmOgUIABCABEoECEEYAUoECEYYAFDiBlinEWDKOGgBcAB4AIAB9gSIAbcMkgELMC4yLjEuMS4wLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsttaDgvqnN41hUTsxSX9PL4jZZRA:1650124942939&q=escola+municipal+professor+lenilto+alves+santos+macei%C3%B3+endere%C3%A7o&ludocid=3738404682161601228&sa=X&ved=2ahUKEwjz8ru4-pj3AhV-hJUCHdUmCnQQ6BN6BAg2EAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsttaDgvqnN41hUTsxSX9PL4jZZRA:1650124942939&q=escola+municipal+professor+lenilto+alves+santos+macei%C3%B3+telefone&ludocid=3738404682161601228&sa=X&ved=2ahUKEwjz8ru4-pj3AhV-hJUCHdUmCnQQ6BN6BAgzEAI
https://www.google.com.br/search?q=Escola+Municipal+Professor+Lenilto+Alves+Santos+-+Rua+Enfermeiro+Mariano+-+Jacintinho%2C+Macei%C3%B3+-+AL&sxsrf=APq-WBv8dz0swccktiTl6cnv0h9OS1zFsw%3A1650124864848&ei=QOhaYrirM5Dq1sQP9t2XmAE&oq=Escola+Municipal+lenilton+alves&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyAggmOgQIIxAnOgoILhDHARCvARAnOgoILhDHARCvARBDOgsILhCABBDHARCvAToICAAQFhAKEB46BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAAWLkdYMVaaABwAHgAgAH9AogB9heSAQgwLjEwLjQuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=Escola+Municipal+Professor+Lenilto+Alves+Santos+-+Rua+Enfermeiro+Mariano+-+Jacintinho%2C+Macei%C3%B3+-+AL&sxsrf=APq-WBv8dz0swccktiTl6cnv0h9OS1zFsw%3A1650124864848&ei=QOhaYrirM5Dq1sQP9t2XmAE&oq=Escola+Municipal+lenilton+alves&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyAggmOgQIIxAnOgoILhDHARCvARAnOgoILhDHARCvARBDOgsILhCABBDHARCvAToICAAQFhAKEB46BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAAWLkdYMVaaABwAHgAgAH9AogB9heSAQgwLjEwLjQuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsKY41w8QU4z-aCDOEMXKGYYppLEQ:1650123003991&q=escola+municipal+dom+helder+c%C3%A2mara+macei%C3%B3+endere%C3%A7o&ludocid=17589083734637784933&sa=X&ved=2ahUKEwi59fOb85j3AhXxILkGHSblDBMQ6BN6BAg5EAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBsKY41w8QU4z-aCDOEMXKGYYppLEQ:1650123003991&q=escola+municipal+dom+helder+c%C3%A2mara+macei%C3%B3+telefone&ludocid=17589083734637784933&sa=X&ved=2ahUKEwi59fOb85j3AhXxILkGHSblDBMQ6BN6BAgyEAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+dom+helder+c%C3%A2mara&sxsrf=APq-WBv43vpBVMo2XXtTVTlPQK0wqv6l9g%3A1650122892585&ei=jOBaYry4I_vN5OUPzJewqAY&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsycgzLYg3M2C0UjGoMDcwNDG1NLI0NTJNM7YwtTKoSDMxtEhLNDc3Nk9MS0wzM_VSTi1Ozs9JVMgtzctMzixIzFFIyc9VyEjNSUktUkg-vCg3sSgRAFZ6G84&oq=escola+municipal+dom+helder&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgcIABBHELADOg0ILhDHARCvARCwAxBDOgcIABCwAxBDOgQIIxAnOgUIABCABDoGCAAQFhAeSgQIQRgASgQIRhgAUK0LWO8hYKM4aAFwAHgAgAG6AogBwhKSAQcwLjIuNy4xmAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+dom+helder+c%C3%A2mara&sxsrf=APq-WBv43vpBVMo2XXtTVTlPQK0wqv6l9g%3A1650122892585&ei=jOBaYry4I_vN5OUPzJewqAY&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsycgzLYg3M2C0UjGoMDcwNDG1NLI0NTJNM7YwtTKoSDMxtEhLNDc3Nk9MS0wzM_VSTi1Ozs9JVMgtzctMzixIzFFIyc9VyEjNSUktUkg-vCg3sSgRAFZ6G84&oq=escola+municipal+dom+helder&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgcIABBHELADOg0ILhDHARCvARCwAxBDOgcIABCwAxBDOgQIIxAnOgUIABCABDoGCAAQFhAeSgQIQRgASgQIRhgAUK0LWO8hYKM4aAFwAHgAgAG6AogBwhKSAQcwLjIuNy4xmAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBt47VAJrxM1hNzyk_lX_9MFnVuPTg:1650121842392&q=escola+municipal+doutor+pompeu+sarmento+endere%C3%A7o&ludocid=11209858433209314139&sa=X&ved=2ahUKEwiCvIHy7pj3AhW3s5UCHcX6ALEQ6BN6BAg7EAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtc5dUp8CpmpNZ_WJH2mtJWozJpXg:1649205589466&q=escola+municipal+lu%C3%ADza+oliveira+suruagy+telefone&ludocid=8809660864613165059&sa=X&ved=2ahUKEwjV-8jKmf72AhWAqZUCHShaA7YQ6BN6BAg3EAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+luiza+oliveira+suruagy&sxsrf=APq-WBsGNkE6tyzarOCnx4nzusFG5ic_JQ%3A1649205496845&source=hp&ei=-OBMYpTzMNzb1sQP-pKyyAk&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkzvCAwziY04pIOCXevIzrNRAR70OJZF&gs_ssp=eJwNyE0KgCAQBlDaBt3BRdCyMQWrI3SLLxtkwH4wjOr09ZavrNrQah3SNdhuXqkYa7odaes8gf0yDzDjP7CdMawdeEFPZmr49HuEWvMmXg5EFbO8UHuUiyVBnTllhOcDKo8eeA&oq=ESCOLA+MUNcipal+LUIZA+OUVEIRA+SURUAGY&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQDVAAWO9TYKp5aABwAHgAgAGeA4gBhxaSAQkwLjUuNy4wLjGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+luiza+oliveira+suruagy&sxsrf=APq-WBsGNkE6tyzarOCnx4nzusFG5ic_JQ%3A1649205496845&source=hp&ei=-OBMYpTzMNzb1sQP-pKyyAk&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkzvCAwziY04pIOCXevIzrNRAR70OJZF&gs_ssp=eJwNyE0KgCAQBlDaBt3BRdCyMQWrI3SLLxtkwH4wjOr09ZavrNrQah3SNdhuXqkYa7odaes8gf0yDzDjP7CdMawdeEFPZmr49HuEWvMmXg5EFbO8UHuUiyVBnTllhOcDKo8eeA&oq=ESCOLA+MUNcipal+LUIZA+OUVEIRA+SURUAGY&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQDVAAWO9TYKp5aABwAHgAgAGeA4gBhxaSAQkwLjUuNy4wLjGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBst5L9kj1iokCAwadXvml9laAUxQQ:1649206225037&q=escola+municipal+audival+am%C3%A9lio+da+silva+telefone&ludocid=15061703789419463006&sa=X&ved=2ahUKEwi5-ND5m_72AhVVtJUCHXGSDfUQ6BN6BAgyEAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+VEREAOOR+AUDIVAL+AMELIO&sxsrf=APq-WBscfTigsiJx_xsb6gcTc_xfIEcueQ%3A1649206108236&ei=XONMYo34DZqo1sQPoPeMsAc&ved=0ahUKEwiNlvjBm_72AhUalJUCHaA7A3YQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+VEREAOOR+AUDIVAL+AMELIO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6DgguEIAEEMcBEK8BELADSgQIQRgBSgQIRhgAUOUTWL02YPlLaAFwAHgAgAGFAogB2gSSAQUwLjIuMZgBAKABAqABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+VEREAOOR+AUDIVAL+AMELIO&sxsrf=APq-WBscfTigsiJx_xsb6gcTc_xfIEcueQ%3A1649206108236&ei=XONMYo34DZqo1sQPoPeMsAc&ved=0ahUKEwiNlvjBm_72AhUalJUCHaA7A3YQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+VEREAOOR+AUDIVAL+AMELIO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6DgguEIAEEMcBEK8BELADSgQIQRgBSgQIRhgAUOUTWL02YPlLaAFwAHgAgAGFAogB2gSSAQUwLjIuMZgBAKABAqABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtjpoWmmjU2pjJcrDU6XhPM07kQ3A:1650123669877&q=escola+municipal+maria+cec%C3%ADlia+pontes+carna%C3%BAba+endere%C3%A7o&ludocid=7838043599307030624&sa=X&ved=2ahUKEwjZsbbZ9Zj3AhX3IrkGHRPaCVcQ6BN6BAg4EAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBtjpoWmmjU2pjJcrDU6XhPM07kQ3A:1650123669877&q=escola+municipal+maria+cec%C3%ADlia+pontes+carna%C3%BAba+telefone&ludocid=7838043599307030624&sa=X&ved=2ahUKEwjZsbbZ9Zj3AhX3IrkGHRPaCVcQ6BN6BAg-EAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+maria+cecilia+pontes+carnauba&sxsrf=APq-WBsFOzKibGLQrTJpebYGwL7oLL0qAg%3A1650123559283&ei=J-NaYsn3EL6-5OUP4ail-Ag&gs_ssp=eJwNxUEOgyAQAMD0atI_cPCsS8GV-IR-olm2qyFBJCiR57dzme45bqPW_v7YkluGx9JDm0Hb-YtuJS8y6QUaMuNkXmDQOwsI70FOPiKpvabAIVNUO5VAioVD_J-PdMmpmEqi6ukHBs8ggA&oq=Escola+Municipal+maria+cecilia+pontes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgQIIxAnOgUIABCABDoGCAAQFhAeOgUIIRCgAUoECEEYAEoECEYYAFAAWJpSYIxqaAFwAHgAgAGjBIgB8ySSAQwwLjE0LjUuMS4wLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+maria+cecilia+pontes+carnauba&sxsrf=APq-WBsFOzKibGLQrTJpebYGwL7oLL0qAg%3A1650123559283&ei=J-NaYsn3EL6-5OUP4ail-Ag&gs_ssp=eJwNxUEOgyAQAMD0atI_cPCsS8GV-IR-olm2qyFBJCiR57dzme45bqPW_v7YkluGx9JDm0Hb-YtuJS8y6QUaMuNkXmDQOwsI70FOPiKpvabAIVNUO5VAioVD_J-PdMmpmEqi6ukHBs8ggA&oq=Escola+Municipal+maria+cecilia+pontes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgQIIxAnOgUIABCABDoGCAAQFhAeOgUIIRCgAUoECEEYAEoECEYYAFAAWJpSYIxqaAFwAHgAgAGjBIgB8ySSAQwwLjE0LjUuMS4wLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?sxsrf=APq-WBu3G_W9Puv8XRIVmWWLA6GByB2XFA:1649206695282&q=escola+donizete+calheiros+telefone&ludocid=12886635501773833389&sa=X&ved=2ahUKEwiV1e7Znf72AhXsjZUCHReUBesQ6BN6BAg4EAI
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+PROF+DONIZETTI+CALHEIROS&sxsrf=APq-WBt7BuPZWPzcAOMOIvx9hVVqBsEBoQ%3A1649206325239&ei=NeRMYrSGDqv21sQPlJuiyAw&ved=0ahUKEwj09LSpnP72AhUru5UCHZSNCMkQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+PROF+DONIZETTI+CALHEIROS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6CggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQng9Yng9gmCJoAXAAeACAAdABiAHQAZIBAzItMZgBAKABAqABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com.br/search?q=escola+municipal+PROF+DONIZETTI+CALHEIROS&sxsrf=APq-WBt7BuPZWPzcAOMOIvx9hVVqBsEBoQ%3A1649206325239&ei=NeRMYrSGDqv21sQPlJuiyAw&ved=0ahUKEwj09LSpnP72AhUru5UCHZSNCMkQ4dUDCA4&oq=escola+municipal+PROF+DONIZETTI+CALHEIROS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6CggjEK4CELADECdKBAhBGAFKBAhGGABQng9Yng9gmCJoAXAAeACAAdABiAHQAZIBAzItMZgBAKABAqABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://qedu.org.br/cidade/5405-maceio/ideb
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ANEXO A 

Documento de autorização da Prefeitura de Maceió/AL (Despacho 

Secretário Educação) para realização da pesquisa nas escolas da Rede 

Municipal de Maceió (SEMED)   
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ANEXO B 

Cartas de Anuência dos Coordenadores de Curso das IES   
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ANEXO C 

 
Aprovação do Projeto de tese pela Comissão Científica da  

Universidade Autonoma de Assunção – UAA. 
 

ALUMNO/A   MAESTR.   
DOCTOR.M/D   

INDICACIONES   
CORRECCIONES  SI 

HUBIERE LUGAR   

DICTAMEN 

CC   
SE APRUEBA 

EL 

PROYECTO/NO 

SE APRUEBA 

EL 

PROYECTO   
Allan Gomes   Doctorado en 

CC. De la 

Educación   

Debe explicitar el título 

de la tesis para hacerlo 

más comprensible   

SE APRUEBA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

192 IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE 

 

ANEXO D 

Plataforma Brasil – Comitê de Ética 

Aprovação Pesquisa 2013/2014 
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ANEXO E 

Plataforma Brasil – Comitê de Ética 

Aprovação Pesquisa 2022 
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ANEXO F 

CARTA DE ACEITE - aprovado para apresentação e publicação no 

Congresso  

INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES – CMD 2022 
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ANEXO G 
 

Artigo aceito no VIII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

(CONEDU – ano 2022) 

O futuro da escola: Repensando políticas e práticas 

 

 

ANEXO H 
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Indicadores educacionais compostos por: Taxa de Aprovação, SAEB e 

IDEB por regiões geográficas, unidades da federação e rede de ensino -  

2021. 

 

Fonte: Inep/MEC 

Evolução do Ideb de 2005 a 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental              Anos Finais do ensino fundamental                Ensino Médio 

 

Fonte: Inep/MEC  
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