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Conhecimento profissional do professor de 
Matematica 
o papel dos materiais curriculares 
Manuel Vara Pires 35 

Resumo 

Este texto apresenta, de uma forma sumaria, 0 estudo desenvolvido no 
ambito da minha tese de doutoramento centrada na caracteriza~ao do 
conhecimento profissional do professor de Matematica e na analise das 
influencias das experiencias formativas e do papel dos materiais 
curriculares na constru~ao desse conhecimento. Dos seus resultados, 0 

estudo permite destacar a natureza multidimensional do conhecimento 
profissional, real~ar 0 papel determinante das sucessivas experiencias 
formativas vividas pelo professor e evidenciar a importancia dos 
materiais curriculares, e do manual escolar, como fontes da constru~ao 
desse conhecimento. 0 texto aborda, de uma forma mais detalhada, as 
influencias dos materiais curriculares na constru<,;:ao do conhecimento 
profissional dos professores participantes no estudo. 

Palavras chave: conhecimento profissional, manual escolar, materiais 
curriculares, professor de Matematica. 

Introdu<;ao 

Como professor e formador de professores, 0 estudo do conhecimento e 
desenvolvimento pro fissional docente tem sido uma area de uma forte 
motiva<;ao pessoal e de um trabalho constante. Este interesse pelo papel do 
professor tern resultado, entre outras razoes, da enorme complexidade que 
envolve, do seu caracter multidimensional, da grande diversidade de 
perspectivas de analise, do desafio permanen te que constitui ou do 
reconhecimento da sua centralidade no desenvolvimento dos processos de 
en sino e de aprendizagem. 

Por 1SS0, 0 estudo da figura do professor continuou a ser uma das minhas 
principais preocupa<;oes durante a frequencia do programa de doutora~ento 
Perspectivas Diddcticas em Areas Cumculares. Como consequencia, sob a direc<;ao 

35 Professor-Adjunto do Departamento de Matematica da Escola Superior de Educa<;ao do 
Instituto Politecnico de Bragan<;a. Obteve 0 grau de doutor em Julho de 2006, no ambito do 
programa Perspectivas didacticas em areas cum'culares ao abrigo do protocolo existente entre 0 Instituto 
Piaget e a Universidade de Santiago de Compostela. Foram seus orientadores a Professora 
Lourdes Montero, do Departamento de Didktica e Organizac;:ao Escolar, e 0 Professor Jose 
Cajaraville, do Departamento de Didktica das Ciencias Experimentais. 
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sabedora da Professora Lourdes Montero e do Professor Jose Cajaraville, 
desenvolvi a minha tese de doutoramento as matenais curriculares na construfao do 
conhecimento profissional do proftssor de Matemdtica: Tres estudos de caso (pires, 2005), da 
qual apresento, neste texto, alguns dos seus aspectos mais significativos. 
Come<,;:o com considera<,;:oes sobre 0 conhecimento pro fissional do professor e 
sobre os materiais curriculares. Depois explicito as op <,;:0 es metodo16gicas 
seguidas e recordo os principais resultados do estudo, real<,;:ando os dominios 
essenciais do conhecimento profissional do professor. Por . fun, dedico uma 
maior aten<,;:ao as influencias dos materiais curriculares, e do manual escolar, na 
constru<;ao do conhecimento pro fissional dos professores participantes no 
estudo, recorrendo ao seu discurso directo. 

o conhecimento pro fissional do professor 

Na literatura aparece uma grande diversidade de nomes associados ao 
conhecimento profissional. Fenstermacher (1994) considera como tipos desse 
conhecimento apenas as categorias epistemol6gicas discretas, de que sao 
exemplo as no<,;:oes de conhecimento formal ou de conhecimento pratico. Esta 
diferencias:ao, embora com diferentes matizes, tem inspirado a mudans:a de 
paradigma nas abordagens da construs:ao do conhecimento profissional 
(Montero, 2001; Ponte, Matos e Abrantes, 1998), passando-se da visao inicial 
dessa construs:ao como algo exterior ao professor para 0 reconhecimento actual 
do valor do conhecimento que 0 professor constr6i e possui a partir da sua 
actividade docente. Como consequencia, para alem do conhecimento elaborado 
preferencialmente por investigadores com uma intens:ao mais normativa e numa 
perspectiva da sua generalizas:ao para orientar e prescrever a actividade do 
professor, tras:ando 0 que este precisa saber, passou tambem a valorizar-se 0 

conhecimento gerado peIo pr6prio professor como resultado das suas 
experiencias e reflexoes profissionais, enfatizando 0 que efectivamente conhece. 

Assim, podem identificar-se dois tipos de conhecimento profissional bern 
diferenciados: urn conhecimento formal, entendido como. mais prop 0 sicional, 
declarativo, te6rico ou cientifico, e urn conhecimento pratico, percebido como 
mais pessoal, situado, tacito, relacional ou ligado ao saberfazer (Ball, Lubienski e 
Mewborn, 2001; Carter, 1990; Fenstermacher, 1994; Munby, Russell e Martin, 
2001). Importante para uma maior compreensao do conhecimento formal tern 
sido a contribuis:ao da psicologia cognitiva (Borko e Putman, 1995) e a 
identificas:ao e sistematizas:ao de dominios do conhecimento profissional (Elbaz, 
1983; Guimaraes, 1999; Ponte, 1999; Shulman, 1986), como sejam 0 

conhecimento de si pr6prio, 0 conhecimento do contexte educativo, 0 

conhecimento da materia da disciplina, 0 conhecimento pedag6gico, 0 

conhecimento curricular, 0 conhecimento sobre a organizas:ao e gestao da aula 
ou 0 conhecimento didactico. Por outro lado, resultando da integras:ao de 
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saberes experienciais e de saberes te6ricos, 0 conhecimento prattco tern uma 
natureza contextualizada e e modelado pelos valores e inten<;oes do professor 
(Clandinin, 1989; Elbaz, 1983), podendo ainda ser caracterizado como urn 
conhecimento em ac<,;:ao e muito marcado pela pratica da reflexao (Schon, 1992). 
Na opiniao de Hielbert, Gallimore e Stigler (2002), e urn conhecimento muito 
util porque, estando ligado a pratica, desenvolve-se em resposta a problemas 
especificos dessa pratica, e e um conhecimento integrado, pormenorizado e 
especifico. Mas para que 0 conhecimento pnitico se torne em conhecimento 
pro fissional, estes autores consideram que esse conhecimento tem que ser 
publico e comunicado entre colegas, acumulavel e partilhado. 

No entanto, referira-se que nem sempre e imediato integrar uma dada expressao 
do conhecimento pro fissional numa dessas duas categorias (formal ou pdtico) 
como e 0 caso, por exemplo, do conhecimento didictico, que Shulman (1986) 
designa por pedagogical content knowledge (e seguida a designa<,;:ao 'conhecimento 
didactico', pois e clara a ideia de se tratar do dominio do conhecimento 
pro fissional que orienta a ac<,;:ao do professor directamente na pdtica lectiva e 
por envolver sempre uma reelabora<,;:ao do conteudo matematico). Este 
conhecimento didactico, articulando ciencia (.Matematica) e pedagogia, consiste 
na compreensao de como representar urn determinado assunto de maneira 
apropriada facilitando a aprendizagem dos alunos, nao podendo ser adquirido 
mecanica ou linearmente, pois representa uma elabora<,;:ao pessoal do professor 
ao confrontar-se com 0 processo de transformar em ensino 0 conteudo 
aprendido durante 0 percurso formativo. 

Os materiais curriculares 

Existe uma grande diversidade de matena1S curriculares relativamente ao 
formato, natureza ou possibilidade de utiliza<,;:ao, podendo ser agrupados em: (i) 
materiais de escrita, como 0 manual escolar, fichas de trabalho ou livros mais 
especializados; (ii) materiais manipulaveis, como 0 geoplano, modelos em 
cartolina ou instrumentos de medida; (iii) materiais tecnol6gicos, como 0 

computador ou calculadora; e (iv) outros materiais, como 0 quadro preto ou 0 

retroprojector. 

Os materiais curriculares cumprem multiplas fun<,;:oes, podendo ajudar 0 

professor a antecipar e interpretar 0 que os alunos pensam ou fazem nas 
actividades da aula, a clarificar temas matematicos, a apoiar a planifica<,;:ao do 
trabalho a um prazo mais longo, a desenvolver a sua capacidade de usar fontes 
curriculares diversificadas e a tornar mais vislveis e flexiveis os seus julgamen tos 
(Ball e Cohen, 1996; Davis e Krajcik, 2005). Muitos estudos identificam e 
descrevem estilos e formas de uso de materiais curriculares, e do manual escolar, 
na planifica<,;:ao do trabalho lectivo ou na sala de aula, relacionando-os com 

115 



Contocto 

cren<;as, concep<;oes e ideologia pedag6gica do professor ou com concretiza<;oes 
do curriculo (APM, 1998; Cabrita, 1999; Johansson, 2003). Tambem destacam a 
grande heterogeneidade nos processos de utiliza<;ao dos materiais curriculares 
nas praticas de ensino, devida, em grande medida, a margem de autonomia do 
professor para tomar dedsoes sobre a integra<;ao desses materiais no 
desenvolvimento da sua actividade docente (Area, 1994; Ponte, 1994). 

Esta pesquisa conf11:ma que nem todos os pro'fessores utilizam os materialS 
curriculares da mesma forma e que a sua ajuda didactica depende dessa 
explora<;ao. Em particular, relativamente ao manual escolar, os estilos de 
utiliza<;ao curricular identificados oscilam entre duas formas mais gerais: 0 usa 
do manual escolar como curriculo ou como pretexto para a reflexao (Giiemes, 
1998). 0 usa do manual escolar como curriculo, 0 mais referenciado e mais 
frequente, assume este material como 0 instrumento essendal de planifica<;ao e 
desenvolvimento curriculares e como principal mediador entre 0 curriculo 
enundado pela administra<;ao educativa e 0 curriculo adquirido pelos alunos, 
possibilitando urn contexte que pode conduzir a uma certa forma de 
descaracteriza<;ao pro fissional ou de desprofissionaliza<;ao pe!a dependencia 
docente que pode gerar. 0 outro estilo considera 0 manual escolar como 
pretexto para suscitar a reflexao, podendo os diversos temas ou os modos de 
actua<;ao ser, ou nao, retirados do manual. Neste caso, 0 professor e, 
assumidamente, 0 prindpal mediad or curricular e nao 0 manual escolar, 
assodando-se 0 curriculo a um compromisso com a realidade social, cultural, 
politica e econ6mica em que se desenvolve. 

o estudo e as suas principais conclusoes 

o estudo inddiu sobre 0 conhecimento profissional do professor de 
Matematica, centrando-o no conhecimento didactico e, em especial, na 
utiliza<;ao que faz de determinados materiais curriculares. Deste modo, 0 estudo 
pretendeu caracterizar 0 conhecimento profissional do professor de Matematica 
e analisar 0 pape! dos materiais curriculares, especialmente do manual escolar, e 
as influencias das sucessivas experiencias formativas na constru<;ao desse 
conhecimen to. 

Para isso, 0 trabalho seguiu uma abordagem de natureza essencialmente 
interpretativa, tomando por design 0 estudo de caso. A recolha de dados foi feita 
atraves da realiza<;ao de entrevistas biograficas semi-estruturadas, da discussao 
de planifica<;oes e da observa<;ao de aulas, com analise documental e regis to de 
notas descritivas, seguida da reflexao sobre 0 que se observou. A analise dos 
dados seguiu, preferencialmente, a analise de conteudo e consequente 
categoriza<;ao, envolvendo, para alem de uma interac<;ao com 0 marco te6rico e 
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metodol6gico, uma permanente negocia<;ao de significados com os profess ores 
participantes. 

Foram realizados tres estudos de caso relativos a tres professores de Matematica 
com uma larga experiencia de ensino e com forma<;6es iniciais diferenciadas: 
Tiago, professor do primeiro cicIo do ensino basico; Marta, professora do 
segundo cicIo do ensino basico; e Sofia, professora do en sino secundario. 

as resultados do estudo destacam 0 caracter multidimensional do 
conhecimento pro fissional (ver Quadro 1), indicando que a sua constru<;ao se 
vai ancorando nos campos educativo, clisciplinar (Matematica) e pedag6gico, e e 
moldada pela propria pessoa do professor. Desta forma, sintetizando este 
conhecimento mais geral, 0 conhecimento didactico resulta de urn entrela<;ar 
permanente e dinamico do conhecimento do contexto educativo, do 
conhecimento pedag6gico e do conhecimento da Matematica, e de uma 
adequa<;ao ao contexto particular de trabalho do professor. 

. . . 
f'anIIed'lWlto~_ " 
"Ma~ ,,:.'; C~~ ;,: 

Conbedmeoto de Sf PrOprio 

Quadro 1 - Dominios essenciais do conhecimento profissional do professor 

as resultados do estudo real<;am, igualmente, 0 papel determinante das 
sucessivas experiencias formativas vividas pelo professor na constru<;ao do seu 
conhecimento pro fissional, identificando a colabora<;ao com outros profess ores 
e a reflexao (pessoal e conjunta) sobre as praticas docentes como dois 
instrumentos essenciais para dar sentido e significado a essa forma<;ao. Tambem 
evidenciam a imporclncia dos materiais curriculares, e do manual esc6lar, como 
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[ontes da constru~ao do conhecimento pro fissional. Suportam, ainda, que as 
(inter)rela~6es sao mais visiveis nos dominios directamente ligados a pratica 
lectiva da sala de aula e ao trabalho mais pr6ximo com os alunos, destacando-se 
assim 0 conhecimento dos materiais curriculares como um (sub)dominio do 
conhecimento didactico. 

Os materiais curriculares, e 0 manual escolar, na construs:ao do 
conhecimento profissional 

o professor Tiago 

Tiago tern quarenta e cinco anos de idade e e professor (generalista) do primeiro 
cielo do ensino basico ha cerca de vinte e cinco anos. Apesar de se encontrar em 
plena segunda metade do seu percurso profissional, ainda nao esta vinculado 
permanentemente a uma escola. Tern desenvolvido a sua actividade docente em 
muitas escolas, principalmente, em contextos rurais em que e habitual ter os 
quatro anos de escolaridade, em simultaneo, na sua sala de aula. Tiago gosta da 
profissao de professor e dedica muito do seu tempo ao desenvolvimento 
profissional. No seu trabalho, e muito organizado nao gostando de deixar 
alguma coisa ao acaso. Neste ana lectivo, Tiago exerce a sua actividade docente 
numa escola do meio rural, trabalhando com cinco alunos que frequentam 0 

terceiro ou 0 quarto ano de escolaridade. 

Os materiais curriculares, e os manuais escolares, tern ajudado Tiago a construir 
e a desenvolver 0 seu conhecimento profissional mais nas formas de abordar 
determinados tern as na aula e menos no eselarecimento de duvidas relacionadas 
com as areas disciplinares, como a Matematica. Esta contribui~ao deve ser 
entendida nas devidas propor~6es pois, se assim nao fosse, "parece que nao 
precisariamos de ter uma forma~ao, a forma~ao que tivemos". Tiago atribui, 
deste modo, urn grande valor a forma~ao profissional que foi obtendo atraves 
da frequencia de cursos e ac~6es, creditadas ou nao, ou da participa~ao em 
projectos que, na generalidade dos casos, resultou da procura de soluc;:6es para 
suprir necessidades sentidas e nao de qualquer imposi~ao externa: 

A minha aprendizagem, alias 0 meu percurso, foi com base na experiencia mas 
tambem na formas:ao . .. alias penso que [foil a forma<;ao, mais do que os 
pr6prios manuais escolares ou outros materiais curriculares". ( . .. ) Devemos 
tomar consciencia de que realmente temos necessidade des sa forma<;ao C .. . ) nao 
uma forma<;ao imposta mas uma tomada de consciencia por parte dos 
profess ores, quer dizer, de quem por dever e direito tern de melhorar a qualidade 
do ensino. 

Por outro lado, a evolu~ao do seu conhecimento profissional tambem the foi 
permitindo olhar para os materiais curriculares de maneira diferente, orientando
se para interpreta~6es e utiliza~6es mais criteriosas, pois "e evidente que uma 
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pessoa com 0 tempo vai seleccionando. .. como tudo na vida, acho que vamos 
amadurecendo e esse amadurecimento passa por seleccionar aquilo que 
queremos e aquilo que nao queremos". Particularmente sobre os manuais 
escolares, Tiago comen ta: 

AS m~us conhecimentos tambem tern in£luenciado a maneira como vejo os 
manuais. E evidente ... Pelo menos, aprendi, tenho aprendido a se1eccionar ... a 
aproveitar 0 que e born neste ou naquele manual; e por isso que ainda bern que 
nao existe urn livro {mico, isto e, 0 manual {mico utilizado na escola, num 
determinado ana de escolaridade, durantequatro anos, que pode ter servido para 
o professor que esteve nessa escola nesse ana e que escolheu esse manual escolar, 
e que a mim pode nao me dizer absolutamente nada. 

Como exemplo dessa evolu<;ao, refere a posi<;ao critica que adoptou 
relativamente ao manual escolar que tinha sido escolhido na escola onde 
trabalha e que, provavehnente, nao a saberia to mar se tivesse acontecido hi 
alguns anos mais atras. De facto, no inicio da sua carreira pro fissional, 0 manual 
escolar constituiu uma preciosa ajuda mas, confessa, condicionava bastante as 
suas praticas, "naquela altura procurava levar 0 manual escolar certinho, cingir
me aqueles determinados exercicios", situa<;ao que agora acha que ja nao 
acontece. Actualmente tambem utiliza mais e faz uma integra<;ao mais adequada. 
de outros matet1a1S curriculares porque "fui tomando consciencia da 
importancia da manipula<;ao, estou a trabalhar mais na pratica, a aplica<;ao 
contribui para uma maior e mais eficaz aprendizagem dos alunos". 

Relativamente ao seu conhecimento matematico, os manuais escolares tem 
ajudado, por vezes, a clarificar alguns conceitos ligados a Matematica achando 
esta situa<;ao natural pois "ja me passaram [pelas maos] dezenas e dezenas de 
manuais escolares, uns melhores, outros piores, onde vou procurar ideias. Ha 
determinados manuais que rejeito por completo e ha outros em que rejeito 
determinadas coisas, mas mesmo nesses manuais pode haver coisas boas". 
Contudo, Tiago acha que e necessario ter cuidado e conftrmar a informa<;ao 
sobre os temas matematicos porque, com alguma frequencia, tern ficado 
confundido quer com 0 que geralmente se chama "erros cientificos" quer com 0 

seu eventual desconhecimento sobre urn dado assunto. 

Os materiais curriculares tambem tem contribuido para a sua forma<;ao 
pedag6gica e didactica, sendo a ajuda mais clara sobretudo por parte dos 
manuais escolares com sugestoes de estrategias e de tarefas a prop or. Tiago 
pensa que, talvez mais do que essas sugestoes, tern sido "a pratica e a reflexao, 
sobretudo sobre determinados enos que fiz" que mais tern influenciado a 
evolu<;ao desse conhecimento pedag6gico. Admitindo que, eventualmente, 
possa ja ter seguido op<;oes pedag6gicas menos adequadas, naturalmente que as 
tenta corrigir "porque eu fui sempre uma pessoa [cuidadosa], principalmente 
quando esta em causa uma crian<;a, seja ela um mho, urn aluno". Nao tem 
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duvidas em aftrmar que e inaceitavel estar a ensinar alguma coisa enada em 
termos cientificos ou a distorcer uma situa<;ao devido a urn eno pedag6gico. 

Os materiais curriculares, e particularmente os manuais escolares, tambem 0 tem 
ajudado na evolu<;ao como professor enquanto instrumentos de apoio e de 
trabalho, tentando aproveitar as suas melhores caractensticas e evitando 0 que 
possam ter de menos conseguido: 

Os manuais escolares [e os materiais], para alem de serem urna ferramenta, sao 
mais urn instrumento de trabalho, urn auxiliar para 0 professor. Urn auxiliar em 
varios aspectos ... no aspecto de realizac;ao do trabalho e no aspecto de me 
sugerirem pistas, alguns conhecimentos que, muitas vezes, nao tenho bern claros, 
e que realmente nao estava muito bern esclarecido sobre eles. Claro, as vezes, 
tambem ha 0 conwirio. Conhec;o manuais escolares que distorcem a realidade e 
distorcem os conhecimentos. ( ... ) Mas acho que 0 manual escolar tambem tern 
contribuido para que a minha formac;ao como professor se valorize, se possa 
orientar ate numa outra perspectiva. 

Ja a influencia dos materiais curriculares no seu desenvolvimento pessoal parece 
nao ser significativa mas, como deruca muito do seu tempo a profissao docente, 
nao separa a vida pro fissional da vida pessoal: 

Isso e urna questao urn pouco dificil de responder. ( ... ) nao e urn tipo de livro 
que possa alterar e dar um novo rumo as minhas ideias. ( ... ) Nao e que ... sejam 
exclusivamente os materiais ou os manuais escolares que vao influenciar a minha 
formac;ao, a minha concepc;ao de vida ... Mas, de qualquer maneira, como me 
dedico, quase em exclusivo, a profissao ( ... ) nao posso dissociar a minha 
formac;ao pessoal da minha formac;ao profissional. Sou professor a tempo inteiro, 
tenho sido professor a tempo inteiro, e portanto nao posso dissociar uma coisa 
da outra. 

A professora Marta 

Marta tern quarenta e dois anos de idade e exerce a sua actividade docente ha 
cerca de vinte anos. E professora de Matematica e Ciencias da Natureza e 
pertence ao quadro de professores efectivos da sua escola. Ocupa muito do seu 
tempo com a actividade pro fissional, pela qual tern urn grande gosto. Na sua 
escola, para alem de assegurar a componente lectiva normal, Marta e bastante 
activa tentando mobilizar e implicar outros professores em projectos de 
colabora<;ao ou dinamizando os alunos atraves de actividades organizadas em 
clubes a funcionar em tempo extralectivo. No seu trabalho, e organizada mas, 
por vezes, gostava de ter mais tempo para 0 fazer de uma forma mais calma. 
Neste ana lectivo, Marta lecciona duas turmas do quinto ana de escolaridade, 
quer em Matematica quer em Ciencias da Natureza, cada uma com cerca de 
vinte alunos, numa escola basica de uma vila. 
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Marta nao tern duvidas que "realmente, os matenals influenciam imenso 0 

conhecimento, assim como 0 conhecimento influencia de certeza tambem essa 
utilizaC;ao dos materiais e essa procura de melhorar". 

Por urn lado, acha que os diversos tipos de materiais curriculares tern 
contribuido significativamente para 0 seu conhecimento profissional porque 
"seja ele 0 material que for, ao analisar esse material, ao pensar como e que 0 

vamos utilizar, forc;osamente obriga-nos a dar passos em frente no 
conhecimento". E "pode nao nos dar concretamente coisas" ou urn novo 
conhecimento, "mas pode fazer com que 0 conhecimento que temos seja 
utilizado de uma outra forma ... porque nos podemos ter esse conhecimento e 
nem sequer fazermos uso dele ... ou fazer uso de uma melhor forma". Neste 
aspecto, os materiais curriculares tern permitido it alterando algumas rotinas do 
dia-a-dia e "a refinar mais esse conhecimento e a torna-Io de mais Hcil de 
utilizaC;ao". 

Por outro lado, reconhece que 0 conhecimento e a expenencia que Va! 
adquitindo tambem VaG influenciando a forma como se relaciona com os 
materiais curriculares, isto e, VaG permitindo ver "as coisas de uma outra forma, 
obrigatoriamente. Ja me tern acontecido, tratar 0 mesmo assunto, 0 mesmo 
conteudo, dentro da mesma pagina do mesmo manual, de uma outra maneira, 
porque entretanto esse conhecimento fez-me ver as coisas de uma outra forma". 

Os manuais escolares tern sido uma boa ajuda para escIarecer alguns aspectos 
ligados a "conteudos basicos na Matematica" que sao tratados no segundo cicIo. 
Marta recorda que a interrupc;ao dos seus estudos originou que "muita coisa que 
eu tinha adquirido caisse no esquecimento, fosse compreensao, fosse 
memorizac;ao" e dai as enormes dificuldades que sentiu quando regressou ao 
ambiente escolar. Sente que nem mesmo a formac;ao inicial colmatou totalmente 
essas lacunas, embora evidentemente tivessem sido "desenvolvidas capacidades 
para depois nos podermos construit de novo ou reconstru1r, porque ja nem e 
urn construir dado que 0 conhecimento ja esteve hi, reconstruir urn pouco esse 
conhecimento que estava perdido". Por isso, ja como professora, reconhece a 
importancia dos manuais escolares na evoluc;ao do seu conhecimento 
matematico que "apesar de terem coisas basicas, foram trazendo de volta muitas 
coisas importantes" que a ajudam na sua pratica lectiva: 

Os manuais, com a tal evolu<;ao de que eu falei antes, muitas vezes mostram-nos 
wn pouco e ajuda-nos a tratar 0 assunto, naquela idade, para os nossos alunos. 
Nos, as vezes, ate encontramos aquelas coisas tao simples 'entao vamos agora 
falar destas coisas tao simples?', mas realmente nestas idades as coisas tern que 
ser mesmo assim tratadas porque de outra forma nao fazem sentido para as 
cabec;as destes alunos. E at penso que os manuais sao capazes de ter algwna 
importancia. 
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Tambem 0 seu conhecimento pedagogico, ou a sua formac;ao como professora, 
tern sido influenciado, de alguma maneira, pelos diversos materiais curriculares 
pois "a partir do momenta que eu os utilizo, quer queira quer nao, eles vao 
influenciar-me pedagogicamente". E essa influencia pode ser sentida 
especialmente atraves dos manuais escolares, pois, como refere Marta, "os 
manuais escolares hoje ate pretendem orientar pedagogicamente 0 professor". 
No entanto, da sua parte, tenta desviar-se dos padroes a que eles possam induzir 
sempre que nao concorde com eles ou quando procura outros caminhos. Por 
isso, entende que a nivel pedagogico se sente mais influenciada por "livros 
editados de Pedagogia ... e eu gosto de ir lendo porque esta busca constante de 
coisas novas obriga-me a is so". 

Para alem da influencia generica que obviamente qualquer publicac;ao tern no 
seu desenvolvimento pessoal, Marta considera que os materiais curriculares, e 
mais especificamente os manuais escolares, "nao contribuem muito para a 
minha formac;ao pessoal como set humano, como pessoa, isto separando a 
formac;:ao pessoal da formac;:ao profissional. Nao me trazem grandes coisas 
porque acho que eles so tratam de conteudos mesmo [risos], estao muito 
virados realmente para aquilo que eles sao, que sao manuais escolares e para 
crianc;:as de dez ou onze anos". 

A professora Sofia 

Sofia, a mais jovem professora no estudo, tern trinta e cinco anos de idade. 
Exerce a sua actividade docente ha dez anos e e professora efectiva numa escola 
secundaria de uma cidade. Gosta da sua profissao pela actividade mais proxima 
dos alunos, mas realc;:a outras experiencias igualmente significativas para ela, 
como sejam 0 trabalho com os outros professores da escola (especialmente 
determinante na altura da generalizac;:ao do uso da calculadora grafica) e a 
colaborac;:ao que tern tido com instituic;:6es do ensino superior que formam 
professores de Matematica. Gosta de ser sintetica e directa nas opinioes que 
emite, sendo muito cuidadosa e critica relativamente ao trabalho que 
desenvolve. Neste ana lectivo, Sofia trabalha com vinte e dois alunos que 
constituem uma turma do decimo primeiro ana de escolaridade. 

Para Sofia e evidente que "quanta mais soubermos melhor podemos utilizar os 
materiais e tambem quanto melhor soubermos utilizar os materiais com certeza 
que melhor aproveitamos as aulas", aceitando, assim, que os dais campos, 
conhecimento pro fissional e mater1a1S curriculares, estao fortemente 
relacionados e que as (inter)influencias se exercem nos dois sentidos. 

Ao lange da sua vida pro fissional, e em muitas circunstancias, Sofia pensa que 
os materiais curriculares a ajudaram a construir e a consolidar os seus 
conhecimentos. Para exemplificar esta ajuda, refere duas situac;:6es, uma com 
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manuais escolares e outra com a calculadora grafica, onde essa influencia, na sua 
perspectiva, foi muito evidente e bene fica. 

~ssim, as referencias hist6ricas que aparecem nos manuais escolares, a par da 
consulta de alguns livros mais especializados, tem-lhe permitido enquac1rar e 
alargar urn pouco os seus conhecimentos de Hist6ria da Matematica 
relativamente ao que estudou na sua forma<;ao inicial. 19uahnente, tambem tem 
aproveitado algumas actividades que decorrem dessas referencias hist6ricas para 
diversificar as propostas de tarefas que faz aos seus alunos: 

Por exemplo, eu tive Hist6ria da Matematica na universidade, mas confesso 
que ... a minha professora era excelente, mas era muito virada para Euclides, de 
forma que se entusiasmava com Euclides, mas tudo 0 que nao fosse Euclides 
ficava urn bocadinho de fora. Desde entao, ja tenho comprado alguns livros de 
Hist6ria da Matematica... Aparecem manuais que tern as tais introdw,;:6es 
hist6ricas e e interessante porque eu tenho aprendido alguma coisa de Hist6ria da 
Matematica e a seleccionar actividades diferentes que me deixam a pensar 'olha 
deixa-me d ver esta experiencia' ... 

Por outro lado, nao se esquecendo das dificuldades por que passou iniciahnente, 
a integra<;ao da calculadora grafica na actividade normal da sala de aula tem sido 
um processo de grande valor formativo - Sofia nao tem duvidas em afirmar 
que a calculadora grafica e 0 material curricular que mais a tem influenciado a 
divers os niveis - quer pela abertura a novas abordagens dos conteudos 
matematicos, particularmente, no estudo de fun<;6es quer por ter proporcionado 
experiencias colaborativas muito interessantes com outros professores: 

o estudo das funs:6es, especialmente no decimo ano, e feito partindo do uso da 
calculadora, e a partir dai e que se constr6i tudo. ( ... ) Realmente senti imensas 
dificuldades no wcio porque eu nao sabia mexer nurna calculadora e fiquei 
admirarussima quando me entregaram 0 manual com a calculadora, pois aquilo 
era quase urn dicionario. Entao a quantidade de paginas que n6s tivemos que 
explorar ... eu falo no plural porque 0 fiz em conjunto com outros colegas ... a 
quantidade de paginas que nos tivemos que ler e procurar exerdcios para 
resolver, para apresentar aos alunos ... 

Mas, da mesma maneira, Sofia acha que os conhecimentos que adquiriu tambem 
foram influenciando a forma como se relaciona com os diversos materiais 
curriculares porque a medida que "uma pessoa vai tendo mais experiencia, 
conhecendo mais materiais, tendo contacto com outros manuais, discutindo 
com outros colegas, troca de experiencias e isso tudo, vai abrindo sempre os 
horizontes a novas explora<;6es desses materiais". 

Particularizando no manual escolar, Sofia recorda que a evolu<;ao do seu 
conhecimento e da sua experiencia profissionallhe permitiu ir modificando a 
sua visao sobre os manuais escolares e assumir, cada vez mais, uma maior 
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autonomia relativamente as opc;:6es e orientac;:6es cuniculares veiculadas por 
estes importantes instrumentos de trabalho: 

No icicio, ao iniciar a minha carreira, eu tinha medo de fugir ao manual, eu seguia 
a preceito aquilo que estava ali. Nos anos iniciais da minha carreira, 0 que estava 
no manual eu tentava seguir direitinho, programadinho, cumprir aquilo tudo. 
Agora ja tenho mais 'traquejo', ja me permite saltar paginas ou saltar urn 
conteudo aqui outro alem e depois recupera-Io noutra altura. A experiencia que 
you adquirindo e essencial. Sloto uma maior autonomia, claro. Sem duvida que a 
medida que a experiencia avanc;a, uma pessoa fica mais aut6noma em termos de 
utilizac;ao do manual. 

Os materiais curriculares tern contribuido, de uma maneira geral, para uma 
melhor compreensao dos conteudos e processos matematicos. Esta influencia 
tem sido mais notoria atraves dos materiais tecnologicos, "a presenc;:a da 
calculadora, a utilizac;:ao dos computadores, algum software que ja existe", que a 
tem obrigado a olhar e explorar os temas matematicos de maneiras diferentes e 
talvez mais completas. Adianta ainda que a integras:ao deste tipo de materiais 
tecnologicos tern implicado tambem uma mudanc;:a na utilizac;:ao dos outros 
materiais mais tradicionais, como 0 manual escolar. 

Do mesmo modo, pensa que a integrac;:ao da calculadora nas actividades da sala 
de aula tambem acabou por influenciar bastante a sua evoluc;:ao como 
professora, especialmente na sua componente pedagogica. De facto, tem 
constatado que os ambientes proporcionados pela utilizac;:ao da calculadora 
potenciam maiores niveis de participac;:ao dos alunos, originando alterac;:6es de 
diferente natureza na organizac;:ao e no desenvolvimento das suas aulas: 

E 6bvio que tudo 0 que e material novo proporciona, ou deveria proporcionar, 
aulas loovadoras. Ou seja, aquelas aulas meramente expositivas em que 0 
professor chega a sala, da 0 exemplo de uma func;ao, apresenta 0 esboc;o grafico 
da fW1c;ao no quadro e faz ele a explorac;ao toda ... isso ja quase nao existe, nao 
e? Agora sao os alW10S que representam a func;ao e descobrem, eles sao 
orientados para descobrir e para fazer 0 estudo da funC;ao. A parte pedag6gica foi 
seriamente lofluenciada por esses materiais novos, sem duvida. Sao aulas muito 
mais interventivas, os alunos sao mais activos, descobrem ou tentam descobrir as 
coisas por eles. ( ... ) As minhas aulas sao completamente diferentes agora 
daquelas que eu dava ha uns anos atras, nomeadamente, sem a calculadora. 

Para conduit 

o estudo evidencia a ideia, ja defendida em outros trabalhos, que os materiais 
curriculares, e 0 manual escolar, sao fontes que podem contribuir de uma 
maneira importante para a construc;:ao do conhecimento pro fissional. De facto, 
as suas influencias variam desde uma quase ausencia no conhecimento de si 
proprio e no conhecimento do contexto educativo, sendo relativamente pouco 
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significativas no conhecimento da Matematica, ate influencias mais significativas 
no conhecimento pedag6gico e, especialmente, no conhecimento didktico. Isto 
quer dizer que as (inter)relas:oes entre os materiais curriculares e 0 

conhecimento profissional sao muito mais visiveis nos dominios directamente 
ligados a pratica lectiva da sala de aula e do trabalho mais pr6ximo com os 
alunos como, por exemplo, nas formas de preparar e abordar um determinado 
tema matematico ou na selecs:ao e exploras:ao de tarefas a realizar na aula. 

Por outro lado, 0 conhecimento pro fissional que os professores vao 
construindo e desenvolvendo pela experiencia e por outros processos 
formativos tem influenciado as formas como encaram e utilizam os materiais 
curriculares. No estudo, este aspecto ressalta, de uma forma muito evidente, da 
relas:ao que os professores estabelecem com os manuais escolares, traduzindo-se 
por evolus:oes e mudans:as nas suas prtiticas profissionais para niveis mais 
aut6nomos e mais criteriosos nas suas decisoes. Relativamente a estes processos 
de mudans:a, essa relas:ao vai transitando de uma quase dependencia das ops:oes 
veiculadas pelos manuais escolares no inicio da carreira docente para uma 
relas:ao de uma maior autonomia e diversificas:ao na gestao curricular. 
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