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DEDICO ESTE TRABALHO: 

A todos os casais que doam seu tempo, carinho e amor desafiando a todos e 

acreditando que o afeto e o melhor caminho para transformar e educar uma crian9a para 

uma vida de igualdade. Em especial minha dedica^ao a voces meus pais de criaipao (hoje 

pais do corafao). Tio Joaquim cumpriu tao bem seu papel de pai e com sabedoria me 

incentivou a criar o habito da leitura. I loje canto baixinho a musica de Nelson Gotifalves: 

"naquela mesa eie sentava sempre 

E me dizia sempre o que eviver 

melhor 

Naquela mesa ele contava 

historias 

Que hoje na memoria eu guardo 

E sei de cor 

Naquela mesa ele juntava gente 

E contava contente o que fez de 

manha 

E nos seus olhos era tanto brilho 

Que mais que seu lllho 

Eu fiquei seu fa 

Eu nao sabia que do fa tanto 

Uma mesa num canto, 

Uma casa e urn jardim 

Se eu soubesse o quanto doi a vida 

Essa dor tao doida, nao doia assim 

Agora resta uma mesa na sala 

E hoje ninguem mais fala 

Do seu bandolim 

Naquela mesa ta faltando ele 

E a saudade dele ta doendo em 

mim 

Naquela mesa ta faltando ele" 

A voce tia Lady que sempre soube passar tanta alegria e aten^ao para todos, e com 

orgulho que torno publica suas palavras: "Filha! Eu nao quero morrer porquc eu amo a 

vida, as (lores c as crian9as, mas sei que minha bora esta chegando". Respond!: "Voce vai 

nos deixar uma grandc li9ao de vida com a sua luta pclo cancer e vontade de viver". 
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E a voce minha mae Luiza minha dcdica^ao por ter me dado a vida e que na sua 
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Mas tenha certeza jamais te desprezei. Ainda, bem que te disse isso ainda em vida! 

Minhas irmas Cristina, Rita e Izabel que reencontrei aos dezoito anos e nao tiveram 

a mesma sorte que eu. 
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PASSADO OU FUTURO 

Passaram-se os anos, 

A educa^ao sempre rondando. 

Serasorte ou destino. 

Mas afinal! Ela e para todos? 

Como educadora, ora vejo o passado ora vejo o futuro. 

Na verdade gosto muito dos dois. 

Quando estou com o passado e maravilhoso, 

Posso fazer parte da realizafao do grande sonho de alguem, 

No resgate do tempo perdido sem o privilegio do estudo em idade propria. 

Discriminagao! Mulher 

Brincou de boneca, casinha, viajou em estorias, poesias e sonhou com o pn'ncipe encantado, 

embalou sens filhos 

Conqnistou independencia, 
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Profissao, opfao sem escolha, deixa estudo. 

Presente vazio a al^ar voos ao futuro, 

O que nada tem, sonha ser idolo de futebol, 

Modelo, rosto estampado em capas de revistas, passarelas da noite. 

Ao que tudo I he efacil, aperta botoes 

Prcocupam-se com nada, arriscam suas vidas em grandes pralios 

Pichando! Expressam! 

Talvez, 

Cn'tica ao sistema imposto, 

Descren9a de tudo... 

Entao, busco na tecnologia, urn aprendizado inovador, 

Presente com conhecimento / ferramenta necessaria 

AS mudanfas culturais, sociais, economicas 

Novos horizontes a delinearem-se ... 

Joana Luzia Olaf 
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RESUMO 

Este estudo leoriza a pratica no ensino da matematica via metodologia de pesquisa 

com alunos do ensino fundamental na EMEF "Vicente Rao" sobre o tema "Jogos da 

Amizade". Urn processo delineado a partir da problematiza^ao do tema, num projeto de 

pesquisa compartilhado com professoras (es) de diversas areas do saber, visando a 

Integra930 da comunidade escolar. 

A pesquisa a partir de sitiia96es do cotidiano propiciou o aprendizado do 

conhecimento formal contextualizado, alterando a organiza9ao do espa9o/tempo da escola 

O conhecimento matematico oriundo dos processos de pesquisa foi produzido 

completamente "fora" dos programas pre-estabelecidos. 

Teorizar a pratica pedagogica com Deleuze & Guatari, Foucault. dentre outros. me 

proporcionou pensar outras formas de conceber a educa9ao como currfculos em devir 

dcvir-mestre etc. 

Palavras chave: Matematica, Jogos da Amizade, Estatistica, Devir, pratica 

pedagogica 
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UM CAMINHO... MEMORIAS 

Walter Benjamin 

ve a memoria no sentido de experiencia vivida, 

nao apenas como lembranfas jogadas aqui e acola, mas, 

inseridas em um momento, 

contextualizadas em tempo e espa90s coletivos. 

Eo passado revisitado com o olhar do presente. 

Memoria dos sentimentos diante das experiencias vividas e sentimentos do presente. 

E a memoria artesanal, onde cada fragmento da vida tern uma relevante 

importancia para, no processo, se constituir em um todo. 

Todo ou tudo, enquanto produto 

de tempos historicos e produce de sentimentos. 

Alias, nao ha separa^ao entre fatos e 

processo historicos e experiencias vividas. 

A hisloria econstruida por sentimentos e os (re)constroem. 

(P1ZARRO, 2006, p.28). 

Um texto que emerge do fundo da alma que eontorce, retorce, sangra, embaralha a vista 

e aperta a garganta ao reviver emotes de tempos distantes. Uma eserita da experiencia de uma 

vida, onde; 

No ato de anotar as coisas lembradas ou de registrar partes essenciais de uma 

qucstao. usamos a eserita, a linguagem eserita. Ao narrar as coisas lembradas, os 

acontecimentos passados assumem varios matizes e nos dobramos sobre a propria vida. 

Ao recordar. passamos a refletir sobre como compreendemos nossa propria historia e a 

dos que nos cercam. Vamos nos inscrevendo numa historia que nao esta mais distante e, 

sim impregnada das memorias que nos tomam e da qual muitos outros fazem parte, 

(PRADO E SOLIGO. 2007, p.53). 
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No convivio social o homem se apropria desse instrumento que se Ihe oferece ja 

claborado para utiliza^ao colctiva do que chama de lingua. 

A linguagem nao e um sistema so de simbolos, mas tambem de estimulos, que 

acordam imagens adormecidas e associadas; conceitos; teorias; observa9des; metodos; 

caracteristicas; compara96es no convivio social. 

A liga^ao entre individuos por meio de signos convencionais, falados ou escritos 

chama-se linguagem e o instrumento dessa utiliza9ao coletiva chama-se lingua. Para 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), lingua eum sistema de relates e um instrumento sem 

o qual seria dificil a vida em sociedade ou qualquer forma de comunica^ao que se 

estabelefa o uso de palavras, sons ou imagens cm suas representa^oes. 

A memoria mediada confere a memoria verbal um papel essencial para o 

homem da eultura contemporanea, o uso de signos verbais auxilia a memoria e o homem 

eeapaz de eontrolar as condiipes de sua futura lembram^: Ele lembra ativamente com 

ajuda de signos, (VYGOTSKY, 1987). 

Lcmbran9as! Tenho muito que contar, uma das coisas e a alegria dos alunos ao 

visitarem a Feira do "Projeto Ciencia na Escola" e observar seus trabalhos expostos, que 

constaram do men relatorio final de 2008, que relatarei mais adiante. Agora falarei um 

pouco do meu percurso escolar. 

O grupo escolar 

Tenho poucas lembran^as da escola e tambem da infancia. Mesmo assim, descrevo 

aqui minhas memorias c experiencias de vida. 

A Memoria, segundo o dicionario de filosofia Mota, pode ser constituida 

pela capacidade de reter conhecimentos - A memoria retentiva, e pela possibilidade de 

evocar, quando necessario, conhecimentos do passado ou atual — Memoria recordativa. 

A primeira professora no Grupo Escolar, talvez se chamasse D'1 llca, diziam ser 

otima professora. Ela gostava de mini, cu sentia isso. Algumas vezes ela me levava a sua 

casa e tomavamos lanche eu gostava de andar no jardim de sua casa. Na porta de entrada 

da sala havia um sapo de cimento que me fascinava, nunca o csqueci. Ela japercebia minha 

dificuldade com a leitura e escrita, mas nao me lembro como e quando ela me ensinava. 
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Fui rcprovada na segunda serie do primario, fiquei triste porque teria que dar essa 

noticia aos meus pais de cria^So, que desde meus 3 anos de idade acostumci a chain a-los de 

tie e tia , mas o que fazer, nao entendia direito o significado de ser reprovada. Sempre fui 

extremamente timida, calada, nao me relacionava com os demais alunos da sala. 

Amiguinhas quase nenhuma, tive apenas algumas com quern conversava na escoia. Nao me 

lembro de momentos com trabalhos em grupo nas atividades escolares ou em casa. 

Algumas vezes me pegava sozinha num canto do patio comendo meu pao com 

banana, llcava muito feliz quando tinha algum dinheiro, que meu pai de cria^o me dava 

para comprar aqueles deliciosos docinhos de a^ucar queimado que urn senhor vendia na 

porta do Grupo Escolar. Esses doces eram transparentes e tinham forma de animais como: 

pato jacare e galinha. Eram deliciosos e os comia com cuidado para que nao se 

quebrassem. O gostoso era ir chupando ateo fim sem quebra-los. 

Ouvir historias no radio 

Ouvir historinhas infantis no radio, era fascinante, na mcmoria continuam vivas ate 

hoje as 17 horas era o momento de sonhar. Tomava banho e na hora certa la estava eu 

sentada na cadcira de palha ao lado do radio para ouvir as historinhas infantis e nao me 

importava se eram rcpetidas, ouvia-as novamente. 

Ainda 0U90 a voz do meu tio ecoando na memoria: Filha a leitura e muito 

importante para as nossas vidas. Ele era muito sabio, sabia de tudo urn pouco, apesar de ter 

frequentado a escoia por pouco tempo. Muitas noites para que eu nao sentisse medo de 

dormir sozinha no quarto e criasse o habito de leitura, ele se sentava ao lado de minha cama 

e lia para mim. Ouvindo ao longe suas historias. 

"Quern escuta uma historia esta em companhia do narrador; mesmo 

quern a le partilha desta companhia. Mas o Icitor de urn romance e solitario. 

Mais solitario que qualquer outro leitor (pois mesmo quern le urn poema esta 

disposto a declama-lo em voz alta para urn ouvinte ocasional). Nessa solidao, 0 

leitor do romance se apodcra ciosamente da materia de sua leitura. Quer 

transforma-la em coisa sua, devora-la, de certo modo. Sim, ele destroi, devora a 

substancia lida, como o fogo devora a lenha na lareira" (BENJAMIN, 1996; 

213). 

Em pouco tempo adormecia, cansada das brincadeiras noturnas com os coleguinhas 

da vizinhan^a. Adorava olhar o ceu e admirar as estrelas, observar cometas que pareciam 
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cair sobre mini. Apesar de algumas noites nao as observar por causa das infindaveis dores 

na garganta que me atacavam com freqiiencia, muitas vezes acordava ja no ombro do meu 

tio a caminho do hospital ardendo em febre. 

Naquela epoca para cursar o ginasio, atual ensino fundamental, era necessario fazer 

urn exame de admissao. No ginasio a professora dc portugues chamava a aten^ao de todos 

os alunos e nao admitia que falassemos errado, o que era freqiiente. Desta forma nos 

prcparou para a leitura e escrita. Os professores de ciencias, geografia tambem me 

influenciaram neste periodo. 

O curso colegial e gradua^ao em Campinas 

Mudei para Campinas quando ia cursar a oitava serie, era tudo diferente, pois vim 

de uma cidade pequena. Demorei urn pouco para me acostumar, mas aprendi muito tive 

diversas experiencias marcantes com meus novos amigos, como nos trabalhos em grupo. 

Morava com a (am ilia da minha irma (lilha mica de meus pais de cria^ao), que era 

professora. enquanto ela trabalhava, eu licava com meus sobrinhos. Isso me despcrtou a 

paixao dc ensinar. 

Do coleg al, tenho boas lembran^as dos professores principalmcnte os de 

matematica, valorizavam seus alunos, sempre bem humorados sabiam respcitar e ser 

respeitados em sala dc aula. Terminei o colegial e comecei a trabalhar em urn banco, minha 

irma me incentivou a fazer faculdade, e uma das op^oes que pensei loi matematica. 

Ao ser aprovada no vestibular na PUC, fiquei muito feliz, pois realizava nao so urn 

sonho meu, mas o de toda minha tain ilia. Cursei a Gradua^ao em Matematica no periodo 

noturno e continue! trabalhando no banco durante 19 anos. Em julho de 1992 uma semana 

apos o falecimento do meu tio fui dcmitida e retornei a ministrar nas aulas. 

Em 1978 conclui a graduagao e no ano seguinte tive minhas primeiras e 

inexpericnles aulas, lecionava a noite, pois, trabalhava o dia todo no banco. A experiencia 

de dar aulas de Matematica e Desenho Geometrico me fez ter certeza do rumo que havia 

tornado para minha vida. Tal experiencia durou apenas urn ano, pois pouco depois de 

comcfar a dar aulas me casei, e precise! optar pela profissao mais rentavel, que era a de 

bancaria. So voltei a dar aulas em 1992 precise! de tempo para me readaptar e conseguir 

exercer a profissao com desenvoltura. Sempre me preocupei com os alunos que eram 
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dcsatentos, timidos e indisciplinados tentava passar a eles o prazer de aprender. No entanto 

estes alunos aos quais sempre voltei maior aten^ao, muitas vezes nao apresentavam 

diflculdade de aprendizado por nao gostarem de estudar, mas sim por terem famflias 

deseslruturadas, problemas com drogas e outros problemas que sao freqiientes nas vidas 

dos alunos que estao matriculados nas escolas publicas de todo o pals. 

A Professora e o retorno aos estudos 

Apos 14 anos de graduada senti necessidade de retomar os estudos e cursei uma 

especializa^o em matematica no IMECC/UNICAMP. No inicio foi diffcil, pois a tempos 

nao estudava, no entanto o resultado foi satisfatorio. Estudava ate mesmo aos fins de 

semana nao havia vida familiar, sentia muita falta dos meus filhos que eram pequenos. Meu 

marido foi pai e mae, mas juntos vencemos mais essa etapa. O curso de especializa^o 

contribuiu muito na qualidade de minhas aulas do colegial ao fundamental, utilize! material 

concrelo, jogos matematicos entre outros. Nao satisfeita, me empenhei em fazer diversos 

outros cursos como o de Leitura e Escrita, Cabri I e II, Logo e Meio Ambiente, que me 

possibilitaram novos conhecimentos e aprofundamento profissional. 

Sonho com um numero menor de alunos nas salas de aula e educa9ao de qualidade 

para combater os problemas atuais retomando os valores e eticas para a forma9ao de um 

cidadao crrtico que saiba enfrentar e dar solutes aos sens problemas. 

A partir de leituras, reflexoes e experiencias vividas alterci minha concep^ao de 

Educa^ao para Rccduca^ao. Passei a me conhecer e me transformei para poder conhecer o 

outro c com cmo9ao vcjo algumas translorma^oes. Emoijao c qualquer estado, movimento 

ou condi^ao que provoque no homem a percepfao do valor que determinada situa^ao tern 

para a sua vida, suas necessidades, scus interesses. Na Etica a Nicomaco, Aristoteles diz 

que emotes etoda alei^ao da alma, acompanhada pelo piazer ou pela dor - sendo o prazer 

e a dor a percep^ao do valor que o fato ou a situa^ao que se relcre a afei^ao tern para a vida. 

No Esbo^o de uma teoria das emo^oes (1930), Sartre ve uma conduta dotada de sentido por 

meio da qual o indivi'duo se esfor^a por sc adaptar ao mundo mudando-o ou negando-o de 

forma magica. 

Decidi tomar a conduta de entender os diferentes comportamentos que atrasam o 

desenvolvimento dos individuos, acarretando ate mesmo um prejuizo social. Mas antes de 

iniciar, estudei meus comportamentos e procure! estudar os dos meus colegas de profissao. 
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Para cncontrar estruturas que contemplem o comporlamento, organizat^io da sala de aula, 

material, metodos de ensino, avaliaipoes, tarefas propostas em sala de aula. 

Procure conhecer nao so o historico escolar dos alunos, mas tambcm saber se a 

ditlculdade apresentada em sala de aula e conseqiiencia de problemas de diferentes 

naturezas, como problemas familiares, com drogas, violencia, bullyning, como agressor ou 

vrtima. A professora Angela Soligo, coordenadora do curso de pedagogia da Unicamp 

alerta que "Ao identificar o problema, a escola deve intervir, nao castigar, fazendo os 

envolvidos pensarem sobre o que aconteceu", e que "Deixar passar ea pior op9ao". 

Assim acredito que consigo levar atividades com conteudos que sejam do interesse 

dos alunos, fazendo com que eles tenham vontade e gostem de aprender. Porem isso nao e 

um trabalho facil de realizar, ja que trabalhando com um numero muito grande de alunos e 

conhecer cada um para entender suas dificuldades e complicado, mas me esfor90 para 

atende-los da melhor forma possrvel. Detectar as diferentes maneiras de expressao do ser, 

ou as diferentes maneiras de ser. Observar os diferentes ponlos a serem investigados e dar 

privilcgio a criatividade e entusiasmo. Compreender entao a realidade das coisas, as artes e 

sens conhecimentos subjetivos de acordo com a sua estrutura de pensamento ou 

conhecimentos consensuais aqueles estabelecidos em conjunto pelas pessoas, treinar a 

liberdade do pensar deixado de uma gera9ao para outra na sociedade. 

Informar-se sobre o I DAH (Transtorno de Deficit de Atenqao / Hiperatividade) e 

muito importante porque nos ajuda a compreender as manifesta9oes e tecnicas em sala de 

aula. O habito de repetir a ordem e escrever facilita a retenfpao da informa^ao bem como 

falar para si mesmo enquanto esta realizando a proposta. As pessoas aprendem e lembram 

10% do que leem, 20% do que ouvem, 30% do que veem, 50% do que ouvem e veem, 70% 

do que falam c escreve e 90% do que falam enquanto fazem. 

Os livros Transtorno de Deficit de Aten^ao / Hiperatividade, de Russell Barkley 

(Editora Artmed); Transtorno de Deficit de Aten^ao / Hiperatividade - O que e? Como 

ajudar?, de Luis A.Rohde e Edylcine B.P. Benczik (Editora Artmed) e No Mundo da Lua, 

de Paulo Mattos (Lemos Editorial), esclarecem para pais e professores sobre o TDAH. 

Assim como o video Deficit de Atengio / Ifiperatividade, da scrie Saude Brasil, produzido 

pela Aguilla Comunica^ao. 
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A responsabilidade de educar os portadores de alguma deficiencia nao e apenas dos 

profcssores, e papel de toda a sociedadc, principalmente do poder piiblico que deve 

fornecer materiais proprios para esses alunos gerando condiqfies para que o mesmo 

aprenda. Levar a fain ilia do aluno a escola seria uma maneira de detectar os problemas mais 

graves de cada urn, assim com a ajuda de uma pedagoga conseguinamos fazer com que os 

indices de repetencias, indisciplina e violencias escolares diminuissem significativamente. 

Durante o curso de Educa^ao Ambiental estava na EMEF "Correa de Melo" 

substituindo aulas de Portugues, fiz caminhada com os alunos pelo espa9o da escola, 

discutimos a respeito do que tinham observado durante a caminhada e fizeram trabalhos 

que se chamou "OBSERVA(^AO DO MEIO ESCOLAR". Fomos entao a campo, para a 

colela das folhas e galhos para sercm colocados em prensas que construimos com jornal, 

papelao e barbante, as mesmas foram guardadas por um tempo ate secar bem, e fazer as 

classifica^des. Nao foi possivel dar continuidade ao trabalho, pois no ano seguinte eu ja 

estava cm outra unidade escolar. Como Ja era Imal de ano, o sonho de ver as arvores 

identificadas por placas nao foi realizado. 

No final dessa atividade os alunos copiaram A Prccc da Arvorc de Walter Rossi 

(poeta c escritor paulista) e no verso o desenho de uma das arvores da escola. A mais 

desenhada foi o Coqueiro. 

"Por onde andas veris a natureza sob sens pes as folhas caem pelo chao para 
que outras nasqam cuidai do que e nosso" ( G. L.M., T B) 

Nos Estudos do Meio fomos ao Planetario visitamos o Museu Dinamico onde havia 

uma exposi^io de .logos Matematicos com material reciclavel em seguida fizemos uma 

caminhada observando as arvores e a qualidade da agua do Parque Taquaral. Quando fomos 

no Zoologico de Americana eu estava substituindo aulas de Ciencias e os alunos tiveram 

oportunidade de entrar em contato com a natureza e com os seres vivos. Foi muito 

produtivo, pois estavamos estudando o processo de evolupio e utilizamos o comprimento 

do pesco^o das girafas como exemplo. Para dar continuidade ao Estudo do Meio os alunos 

fizeram um painel onde deixaram rcgistradas as pesquisas realizadas na Internet sobre os 

seres vivos, o qual foi exposto no Dia de Leitura da escola. Neste dia tambem foram 

expostos alguns seres vivos e arvores confeccionados pclos alunos com dobraduras e 

modelagem de massinhas. 
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Eu e a professora Marli de Geografia tlzemos uma Trilha Sensitiva, que foi um 

sucesso, a dire^ao da unidade escolar nos pediu para fazermos a mesma atividade em todos 

os penbdos contamos entao com a colaboratpao de outros professores que tambem gostaram 

muito dessa experiencia, pois com os olhos vendados tivemos que utilizar todos os 

senlidos. 

No ano de 2008 lecionei na EMEF Vicente Rao, que realiza todos os anos grande 

evento sobre o tema .logos da Amizade, neste ano foi em parceria com a FE/UNICAMP e 

FAPESP. Durante esses jogos percebi o envolvimento dos alunos em lodas as atividades, ja 

que todos estavam se sentido iitil e esscncial como membros de suas equipes. Os alunos 

foram responsaveis pcla montagem das equipes e tambem em acompanhar o placar com a 

pontuat.ao que os fizeram analisar os acertos e erros cometidos durante os jogos. 

A semana de jogos contou com a participa^ao de alguns pais que se empenharam 

para ajudar as equipes de seus filhos na montagem de tabelas e graficos. 

A seguir (alarei um pouco sobre os encontros no curso de especializa9ao que 

ingressei em 2008, razao dcsta monografia. 

Encontros no Cnrso de Especializa^ao: A Pesquisa e a Tecnologia na 

Forma^ao Docente 

Os encontros na disciplina: "A Pesquisa Cientifica como Instrumento Pedagogico I. 

• 1, M", do curso de Especializagio A Pesquisa e a Tecnologia na Forma^ao Docente, 

f E/UNICAM P/LEIA me reporta ao pensamento de Spinoza sobre a potencia dos encontros. 

Para Spinoza o que importa realmcntc e determinar aquilo que c bom ou man numa 

rela^ao/encontro. Sem duvida, essa questao parece ser vital para a sua etica. Afinal, os seres 

estao necessariamente em rela9ao uns com os outros, estao perpetuamente se agenciando. 

Um corpo se compoe com o meu quando aumenta minha potencia de agir, enquanto outro 

corpo decompoe com o meu quando diminui o meu poder de afao. Os encontros 

determinam a existencia. 

O aumento da potencia de agir a partir do encontro colocado por Spinoza ficou 

cvidentc nos encontros entre os professores/gestores nos encontros da disciplina "A 

Pesquisa Cientifica como Instrumento Pedagogico I, II, III". A reflexao, apresenta^ao de 

cada um, de diferentes areas do conbecimento e a maneira como cada um se apropriou da 
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metodologia da pesquisa cientifica, proposta pelo curso, em seu cotidiano, proporcionou 

novos olhares sobre a teoria e pratica, vislumbrando outras pcrspectivas de trabalho com o 

cotidiano do aluno na sala de aula ou fora dela. 

Para Spinoza o que importa realmente edeterminar aquilo que e bom ou mau numa 

rela9ao. Sem duvida, essa questao parece ser vital para a sua etica. Afinal, os seres estao 

necessariamente em rela^ao uns com os outros, estao perpetuamente se agenciando. Urn 

eorpo se compoe com o men quando aumenta minha potencia de agir, enquanto outro corpo 

decompoc com o meu quando diminui o men poder de 3930. Os enconlros determinam a 

existencia. 

Aconteceram dois importantes encontros para a socializa^o da produ^ao dos alunos 

e professores no final de 2008 e 2009, denominados "Feira Cientifica V" e "Feira Cientifica 

VI", organizados pela Dra. Afira Vianna Ripper com grande colabora^ao da Mestra Maria 

Aparecida da Silva Damin. Participaram professores e alunos pesquisadores das unidades 

escolarcs, bem como funcionarios que colaboraram na montagem da mostra das diversas 

pesquisas realizadas cujos temas foram escolhidos pelos prqprios alunos durante o ano, 

revelando professores e alunos escritores e poetas. 

Tivemos transtornos tambem e claro, mas eles e que nos engrandece e nos da for9a 

para uma proxima vez, no primeiro ano os problemas foram os onibus que atrasaram tanto 

para levar como para retornar com os alunos, mas no final tudo se resolve. Na segunda vez 

foi o calor que foi intenso tanto de temperatura como na rela9ao Humana enfim todos se 

mobilizaram durante os dois dias da montagem e desmontagem da Feira Cientifica para 

reccber os convidados da abertura do evento e comunidade que apos se comunicarem com 

professores, alunos e observarem os trabalhos se modificaram. 

No primeiro semestre de 2009 no Curso de Especializa9ao em Educa9ao tive 

dificuldades em utilizar a informatica como minha aliada nas aulas. Empenhei muito para 

me apropriar de ferramentas tecnologicas, porem alem da dificuldade no aprendizado a 

maioria das unidades escolares nao apresenta laboratorio de inform atica em boas condi9oes. 

Superada algumas dificuldades iniciais e seguindo orienta9oes das Porfs Eneida e Maria de 

l atima e uma maozinha de minha filha consegui criar urn Blog em que exponho os 

trabalhos dos alunos e as historias em quadrinhos que eles escrevcram durante as aulas, 
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lambcm passei a utilizar outras ferramentas tecnologicas como a maquina digital que 

continuou me auxiliando em outros lipos dc trabalho. 

Quase todo ano mudo de unidade cscolar, isso me impede de dar continuidade ao 

trabalho iniciado, no entanto pcnso que dcixo ali urn pouco de minha experiencia como 

educadora. 

Registrei aqui minhas vivencias, expcriencias, memorias e reflexoes tornando 

publico o que penso e sinto como educadora cm meu cotidiano. (PRADO E SOLIGO, 

2007, p.57). 

Termino este memorial com a avalia^io que Fiz do primeiro semestre da disciplina 

"A Pesquisa Cientiflca como Instrumento Pedagogico 1" do Curso de Especializa^o "A 

Pesquisa e a Tecnologia na Forma^ao Docente". Urn codigo 4f e quarta feira dia da aula 

dessa disciplina, 09042008 e9 de abril de 2008 foi nossa primeira aula: 

Uni codigo, 4f 09042008? 

O im'cio de esperan^a 
Vontade imensa de 
Espalhar semcntes e 
Buscar sabedoria de 

Mentes ilustres 
Chega-se ao tim do comedo. 

Olhar reflexivo! 
Numa analise profunda 
Das praticas, objetivos... 

Relates humanas 
Comportamento! 

Exitos, fracassos? 

Trabalho continuo 
A transformar vidas, 
Inventar caminhos 

De repente, 
Tornou-se publico! 

Falas, poemas, escritos, 
Desnudos desejos! 

Joana Luzia Olaf, inverno de 2008. 
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INTRODUCAO 

Esta pcsquisa diz respeito a pratica pedagogica no ensino da matematica via 

metodologia de pesquisa com alunos do ensino fundamental na EMEF Vicente Rao , 

norteado pelo tema "Jogos da Amizade" Urn processo pedagogico compartilhado com 

professoras (es) de diversas areas do saber, visando a integrate da comunidade escolar. 

O ensino por meio de pesquisa em acordo com Amaral, e Damin. 

possibilita, a partir de situates da realidade, outros olhares sobre as 
mesmas coisas. Vislumbram-se novas possibilidades como aprender diferentes conceitos 
disciplinares a partir de um tema como urn rizoma, em que as disciplinas os atravessam e 
os ultrapassam, ou seja, transversalizando o conhecimento no que diz respeito ao que 
esta, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, compreendendo o mundo presente, tendo 
como imperativo a multiplicidade do conhecimento, (AMARAL, 2009, p. 1). 

A pesquisa, como ferramenta basica, possibilita estudar e investigar 
determinados problemas, de tal forma que o aluno ao se apropriar do conhecimento 
acumulado universalmente, construa um conhecimento novo e com significado para ele. 
(DAMIN, 2001, p.2) 

A aprendizagem por meio de investiga^ao cienti'fica oferecida pelo Curso de 

Especializacao: "A Pesquisa e a Tecnologia na Forma^o docente" trouxe subsidies 

metodologicos e teoricos para o professor-pesquisador e aluno-pesquisador, colaborando 

com outro projeto (citado anteriormente) ja desenvolvido na escola para a integra9ao da 

comunidade escolar em uma Escola Publics e de carater colelivo. 

Nessc processo de trabalho coletivo busquei ferramentas para pensar retlctir sobre 

o mcu fazer pedagogico, e como pesquisadora socializar minhas praticas e a^oes, pois 

percebia uma mudan9a interior e um crescimento positivo, me integrando corn os demais 

professores do Curso de Especializa9ao, da unidade escolar e professores da Unicamp, 

contribuindo com a pesquisa como um todo. 

' O Subprojeto Jogos da Amizade1 na EMEF Professor Vicente Rao esta inserido no Projeto de Pesquisa: 
"Trabalho Integrado na Escola Publica: participa(?io polftica-pedagogica", desenvolvido em parceria com a 
Faculdade de Educate da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP/FE com apoio flnanceiro da 
Fundasao de Apoio a Pesquisa do Estado de Sao Paulo - FAPESP que tern por objetivo: Trabalhar a 
integrado entre os diferentes componentes curriculares, diferentes profissionais (equipe gestora, professores, 
equipe de apoio, equipe administrativa) promovendo o trabalho coletivo na unidade escolar e promover a 
cidadania por meio da participaijao dos alunos e pais em atividades que envolvam o convivio social e politico. 



Para relatar os acontecimentos e refletir sobre o nosso caminhar como professor 

pesquisador foi nccessario uma escrita dos acontecimentos, o que possihilitou a revisao de 

questoes importantes, visando o avan9o do conhecimento e: 

Nesse aprendizado permanente de escrever e socializar nossa reflexao, 
sedimenta-se a disciplina intelectual tao necessaria a um educador, estudioso do que faz 
e da fundamentacao teorica que o inspira no seu ensinar, (FREIRE, 1991a, p.32). 

Esse processo de registro do professor foi estendido aos alunos que registraram o 

evento .logos da Amizade possibilitou-nos a alunos e professores a leitura e interpretaqao 

dos dados vivenciados e coletados na propria escola, num evento de grande significado para 

cles. 

Nesta monografia discuto a pratica pedagogica em sala de aula e o processo de 

aprendizagem da matematica por meio de pcsquisa, a partir de observaqao da pesquisadora 

e escritos dos alunos avaliando o processo da pesquisa. 
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PRATICA PEDAGOGICA NO ENSINO DE 

MATEMATICA 

O aprcndizado dos conceitos matematicos via metodologia de pesquisa, no dia a dia 

da sala de aula a parlir da problematizafao do tcma ".logos da Amizade", calcado na 

realidade e interesse dos alunos possibilitou o aprendizado do conhecimento formal de 

forma interdisciplinar. Ao tratar, analisar e comparar os dados levantados na pesquisa, 

contribuindo para urn processo pedagogico compartilhado entre professores de diversas 

areas, ondc professores e alunos se transformam em parceiros na aquisi^o de saberes, 

trazendo autonomia c forma^io integral para o educando. 

Esse processo de aprendizagem pcde urn curnculo escolar, que proponha novas 

subjetividades, deixando de lado o poder de difcrcnciar, discriminar e excluir. Um 

caminhar nos liames da transversalidade rizomatica, cujo conhecimento e saber sao como 

um mapa da abertura, porque nao tern im'cio nem fim e possibilita entradas diferentes e 

multiplas com comunica^ao maxima entre os diferentes niveis e senlidos. 

Com Damin, (2004) podemos pensar em curn'culos-devires e em devir-mestre, 

descorlinando uma nova forma de sentir e conceber a educa^ao. Em suas aulas" criou-se um 

la^o de amizade atraves do conceito, onde o rosto e o corpo dos tilosofos abrigam esses 

personagcns que Ihes dao um ar estranho, sobretudo no olhar, como se outra pessoa visse 

atraves de seus olhos" (DELEUZE E GUA 1 I ARI, 1991, p. 68). Nos encontros filosoficos 

diferenciamos saber e aprender. (DELEUZE, 1988b, p.270) diz:' 'nunca se sabc de antemao 

como alguem vai aprender - que amorcs tornam alguem bom cm latim, por meio de que 

encontros se e filosofo, c em que dicionario se aprende a pensar" 

Em acordo com Damin, (2004) em sua disserla9ao de Mestrado ao dar visibilidade 

ao que pensam os alunos sobre um processo pedagogico norteado pela metodologia de 

pesquisa modelagem matematica. que o olhar do aluno aponta a relevancia de saberes 

advindos da experiencia, a matematica possibilitou aos alunos explicates, entendimentos, 

manejo de situates novas e resolute problemas. Foi uma ferramenta que contribuiu 

para a tomada de decisoes, visao mais abrangente e compreensao de diversas linguagens 

2" Na disciplina A Pesquisa Cientifica como Instrumento Pedagogico I, II, 11", LE/UN1CAMO/LEIA 2008 e 
2009. 
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como as dos conceitos matematicos sobre proporcionalidade, angulos porcentagens, ira^es 

e a estati'stica. 

Minha pcsquisa realizada sobre os Jogos da Amizade na EMEF Vicente Rao 

tambcm apontaram questoes relativas a forma^o pessoal, prollssional, etica e do meio 

ambiente, novamente, como cm Damin, (2004). Isso mostra que o processo educativo via 

metodologia de pesquisa favorece o processo formativo do aluno, onde a escola deve 

educar integralmente o homem, e educar para a liberdade Gallo, (1995). 

Transformar, reformar, reformular a nossa condi^ao de produ^ao do trabalho 

Educacional. Mas tambem as condi^es sociais, politicas e economicas terao que sofrer 

esse processo de transforma^o. "A arle eo homem acrescentado a natureza, a realidade, a 

verdade, mas com urn significado, com uma concep^ao, com urn carater, que o artista 

ressalta e aos quais da expressao, resgata, distingue, liberta, ilumina" (Van Gogh,1879, 

jun). Artista registra a passagem do homem no mundo. Merleau-Ponty. 

Transformar? ... O que?... Para que?... Por que? ... Para quern?... 

Nossos filhos, netos, bisnetos... 

Qual e a realidade do ensino nas escolas? 

Que disciplina eum componente curricular? 

Psicologos, analistas, filosofos, artistas, pesquisadores, educadores... Enfim 

precisamos agir em conjunto, muitas aipoes, coordenando melhor os discursos na sala de 

aula, nossas praticas, para tornar o nosso aluno participativo e uma produ^ao coletiva de 

saber Cuidando para que a pratica seja coerente com o discurso. "Talvez proceder todas as 

manhas como urn propcdeuta da parrhesia para a supera^ao de si, o cuidado de si mesmo e 

o cuidado de si do outro . 

"A parrhesia e urn tipo de atividade verbal na qual o falante tem uma relaqao 
espedfica com a verdade por meio de lalar francamente (...) rela^ao com sua propria 
vida por meio do perigo, urn certo tipo de rela^o consigo mesmo ou com outros por 
meio do criticismo (critica de si ou de outrem). Na parrhesia, o falante faz uso de sua 
liberdade e opta por falar francamente em vez de persuadir, pela verdade em vez da 
mentira ou do silencio. pelo risco de morte. em vez da vida e da seguran^a, pela critica, 
em vez da bajula^ao, pelo dever moral, em vez de seus interesses e a apatia moral" O 
parresista nao e sincero apenas quando enuncia sua opiniao; sua opiniao e tambem a 
verdade. Ele diz o que sabe ser verdadeiro. A segunda caracteristica da parrhesia e, pois, 
a exata coincidencia entre opiniao e verdade. Com efeito. a verdade que o parresista 
enuncia tem a forma de opiniao" (Foucault. in Adorno, 2004, p. 60, 61 apud Pizarro, 
2006, p. 105). 



Para Spinoza nao hadiferen^a entre agire pensar. Agir e pensar acontece ao mesmo 

tempo, podemos exempliflcar isso com a seguinte frase: "Diga-me como tu pensas que Ihe 

direi quern es". A maneira de ser de alguem e a alma ou o espirito desse algucm. 

li quando fala das rela^oes e experimenta9oes dos corpos, ele diz que e na maneira de se 

dar nos encontros e de fazer as relates, como nos comportamos diante desses corpos e 

encontros que vamos criamos nossa identidade. 

A Educa^ao c o modo de agir para dcsenvolver as capacidades fisicas, inlelectuais 

e morais dos alunos que tenho a honra e o prazcr de educar. Para educar procuro me 

instruir, agir e analisar os resultados obtidos. Algumas vezes passei por experiencias 

constrangedoras em sala de aula como agressdes fisicas e verbais, entre os alunos, apesar 

desses e outros contratempos gosto muilo de minha profissao e nesses momentos reflito e 

procuro aplicar as trocas de experiencias que tive com outros professores e os 

conhecimentos adquiridos nos diversos cursos que frequentei e busco solitudes para esses 

problcmas. 

Para Spinoza, um verdadeiro problema e aquele cuja solu^io e semprc uma 

invem^ao. Assim, vivcr e problematizar, vida passa a ser posi^ao de problemas. Ou seja. 

sonhar com uma vida sem problemas e o mesmo que sonhar com a morte. E acabar com a 

vida que se tern. O mais importante e dif icil nisso tudo e: saber discernir os problcmas reais 

e vitais, dos falsos problemas. 

O conhecimento metodologico da pesquisa a^ao baseado em praticas educacionais c 

sociais dos grupos envolvidos, que a partir do dialogo entre pesquisadores e atorcs da 

situa^ao observada pode ser de grande utiltdadc para desencadear mudant^as ou melhorias 

de diversos tipos, em particular, no mundo da educa^ao. A pesquisa a^ao entendida como; 

(...) linho dc pcscfiiisci cissocicidu u divcrscis Jokthcis dc ci^uo colctivu c/uc c oricntcidci cm 

fun^do da resolugdo dc problcmas ou de ohjetivos dc transformagdo" (THIOLLENT 

1988, p.7). 

Em acordo com Deleuze, (1988) podemos pensar cm como nossos mestres deixam 

em nos sua marca, sua politica cognitiva. Diz ele foi a liberdade de Sartre, sua coragem de 

colocar novos problemas, de pensar diferentemente e de surpreender sempre que fizeram 

dele um verdadeiro mestre. Pode-se dizer que o estilo - Sartre de mestria foi forjado por 

meio da repetiqao diferencial, e ao mesmo tempo coerente, da problematiza^ao. E que foi 
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Justamente por intermedio de tais experiencias de problematizaqao, as quais foram capazes 

de afetar profundamente sens alunos, que ele alualizou um devir-mestre. 

O encontro entre professor e aluno, a chamada rela^ao ensino/aprendizagem, faz-se 

no corafao das experiencias de devir, onde o novo e experimentado. E no encontro no 

piano das for^as, na potencia de propaga^ao de experiencias nao-recognitivas, que pode ser 

flagrado o devir-inestre. 

Criatividade e definida como uma capacidade de produzir solu^oes originals para os 

problemas e inven^ao segundo Deleuze (1988) nao e uma capacidade de sokn^ao de 

problemas, mas, sobretudo, de inven^ao de problemas, ou seja, inven9ao do novo. 

Entendo que na educa9ao de hoje essa inven^ao tern que ser com parti lhada, 

integrada e afetiva entre os sujeitos professor/aluno. E talvez, diante da erise 

contemporanea de conflitos sociais, luxo e miseria, nos educadores podemos contribuir 

para tentar mudar esse quadro de realidade. Quern sabe colocar cores aos conteudos e dar 

luz a nossas aulas. Rcfletir o nosso proprio trabalho e sobrc as dimensoes sociais e politicas 

do ensino, dcixar de ser passives diante de ideias conccbidas em outras partes, que nao seja 

a nossa. Determinar assim uma fun930 escolar mais prdxima de nosso dia a dia. 

A seguir farei uma breve explana^ao sobre o conhecimento estatistico e a linguagem 

matematica. 

Estatistica e linguagem matematica 

A capacidade de ler, elaborar grallcos e tabclas sao partes do que se considera hoje 

a alfabetiza^ao matematica. Para interpretar rapidamente esse tipo de informa^ao, temos de 

dominar essa linguagem, que utiliza numeros, palavras e recursos graficos, que nos ajuda a 

enxergar detalhes e apura a percep9ao. 

Os alunos prccisam conhece-la com atividades adapladas ao m'vel de cada lurma. 

Elas envolvem uma serie de outros conhecimentos, como saber ler dados numericos e ter 

familiaridade com medidas, proporcionalidade e porcentagens. Em algumas situates e 

necessario ainda compreender 0 significado de numeros negatives, coordenadas e conhecer 

angulos. 
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Matematica e considerada por inuitos como uma disciplina autonoma, por outros 

como linguagem universal para o conhecimento cientifico. Os filosofos e matematicos 

sempre andaram muito proximos, a matematica tern sido e continua sendo urn instrumento 

cientifico indispensavel para a expansao do conhecimento do homem e suas atividades. 

Atualmcnte a matematica esta inserida em diversas areas, esse fato se deve em grande parte 

ao amadurecimento cientifico da matematica, os computadores, que possibilitaram o 

desenvolvimento e a aplica9ao de eficientes metodos de analise e resolute Matematica. 

Pesquisa e Estatistica estao sempre juntas e ser pesquisador e ir alem da produce 

de um texto ou de um projeto exige reflexao constante sobre problemas que o envolvem e 

reelabora9ao continua de hipoteses e conclusoes, o espaipo e tempo nao definidos e os 

elemenlos que se integram nessa organiza9ao sao de diversas areas do saber. Questoes para 

uma pesquisa: "Qual e sen esporte favorito?", ou "Qual e sua idade?" Os resultados da 

pesquisa sao importantes para que governos, empresas e pessoas direcionem suas a^oes. 

Estatistica e a ciencia que se preocupa com organiza^ao, descri^o, analise e 

interpreta^oes, seu objetivo e tirar conclusoes sobre popula^oes com base nos resultados 

observados em amostras extraidas dessas popula^oes e uma ferramenta para a organizapio 

dos dados coletados em uma pesquisa, que sao organizados em tabelas e graficos, sesjuidos 

pela sua analise. Os graficos sao usados constantemente na transmissao de informa^es, 

existem diversos tipos de graficos (de segmentos, barras e setor), cada um usado de acordo 

com a natureza da informa9ao a ser transmitida. Sao muito importantes no nosso dia a dia, 

serve para saber o aumento da popula^ao, taxa de mortalidade, aumento de desemprego, os 

candidatos que estao com mais chance de ganhar as elei^oes, violencia, indice de 

desemprego, esportes favoritos e muitas outras. 

Sendo a interdisciplinaridade, integracpao e cidadania os objetivos dos Jogos da 

Amizade e Estatistica esta presente em quase todas as areas, esse evento foi muito 

importante para nossos alunos terem um conhecimento estatistico, pois atualmente para o 

mercado de trabalho e fundamental a faciiidade com calculo, capacidade para planejar e 

analisar os dados coletados, usando assim sua autonomia, para tomar decisoes na 

sociedade. 
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A pesquisa durante os jogos da Amizade possibilitou-nos a alunos e professores a 

leitura e interpretacpao dos dados vivenciados e coletados na propria escola, num evento de 

grande significado para cles. 

No proximo topico dcscreverei e analisarei as pesquisas realizadas no evento Jogos 

da Amizade e sobre o grau de escolaridade dos pais dos alunos do 8° ano, da EMEF 

Vicente Rao no ano de 2008. 

Matematica e Jogos da Amizade na EMEF Vicente Rao 

Os ties aspectos relativos aos jogos desportivos eoletivos levantados por Paes 

(2006) que sao: a imprevisibilidade (aipoes que nunca se repetem); a eriatividade (nao fazer 

somente o obvio) e a complexidade (em que devemos eonsiderar os diversos elementos 

inerentes a pcdagogia do esporte), ressaltando ainda que, "O esporte pode eontemplar o 

contexto mercadologico, entretanto qualquer que seja a motiva9ao do pratieante, a sua 

natureza sera semprc educacional" (PAES, 2006, p. 171). 

Os .logos Olimpicos modernos, que come^aram em 1896, sao uma nova versao dos 

festival's esportivos que os gregos realizavam na regiao da Elida, na Grecia antiga, em 

honra de Zeus e de outros deuses que eles julgavam habitar o Monte Olimpo. 

A bandeira olimpica, com sens cinco aneis cntrelagidos, foi hasteada pela primeira 

vez em 1920. E ojuramento olimpico passou a fazer parte da cerimonia de abcrtura. 

Importante ressaltar que o fenomeno social esporte tern grande abrangencia e 

profundidade e por isso pode ter urn tratamento pedagogico "[...] que consista em 

orgamzar, sistematizai, apbcar c avaliar procedimentos pcdagogicos nos processes de 

ensino/aprendizagem e treinamento esportivo" (PAES, 2006, p.171). 

Em Junho de 2008 ingressei como professora pesquisadora no Projeto de Pesquisa 

"Trabalho Integrado na Escola Publica: Participa^ao Pol itica-Pedagogica"3, cujo objelivo e 

promover o trabalho integrado entre todos os envolvidos, direta on indiretamente, com o 

processo de aprendizagem na unidade escolar. 

Vinanciado pela FAPESP, Fundatfo de Amparo A Pesquisa do Estado de Sao Paulo coordenado pelo 
I rofessor Pedro Ganzeli da Faculdade de Educa^ao da Unicamp. 
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Dentre os sete Subprojetos existentes no Projeto de Pesquisa, fui integrante do 

Subprojeto Jogos da Amizade, com as professoras leda Rockenbach e Marcia Scaramuzza 

as quais ja faziam parte do Subprojeto desde 2006, a pesquisa tem como metodologia a 

Pesquisa-a^ao de Morim (2004), onde os pesquisadores sao os proprios professores, sendo 

que soinos num total de 18. 

Nesse processo trabalhei a estatistica no contexto com as 8as series da escola, 

utiiizando a metodologia de pesquisa integrada aos "Jogos da Amizade" ao PPP, conteudo 

matcmatico e a realidade escolar, conforme os objetivos que descrevo a seguir. 

Jogos da Amizade tem por objetivo; "Irabalhar a interdisciplinaridade entre os 

diferentes componentes curriculares", "Integrar os diferentes profissionais (equipe gestora, 

professores, equipe de apoio, equipe administrativa) promovendo o trabalho coletivo na 

unidade" e "Promovendo a cidadania por meio da participafao dos alunos e pais em 

atividades que envolvem o convivio social e pol ilico". 

O objetivo do Projeto Politico Pedagogico da EMEF "Prof. Vicente Rao" do 

ano, de 2008, foi nortear o processo educative pelo tema "Brasil e Suas Diversidades", 

discutido e escolhido em TDC, no inicio do ano letivo. 

Os objetivos do PPP da unidade escolar aliado com as propostas do curso de 

"Especializa^ao: A Pesquisa e a Tecnologia como Instrumento Pedagogico", na 

FE/UNICAMP, que visava o ensino por meio de pesquisa e a pesquisa da pratica 

pedagogica. 

Ambos exigiram o repensar do processo cducativo, por meio de leitura, releitura e 

rcflcxao de divcrsos textos sobre a educa^ao, possibilitando o dialogo e reflexoes que 

evidenciaram nossas insegurampas, contradifoes, timidez, vagas lembranqas, grandes 

recordaijoes, relates importantes a serem escritos. A leitura ou escrita como propoe 

Kramer, (2002) eo direito social de crianpas, jovens e adultos e dos professores como parte 

fundamental de sen processo de forma^io e que o sentido do trabalho do professor e do 

pesquisador e persistir sempre, mantendo o estudo, a indigna^ao, a resistencia, a atua^ao 

cn'tica e a crcnya na possibilidade de mudan^a para que ela de fato aconte9a. Necessitamos 

de uma politica cultural efctiva para garantir o acesso de todos a ciencia e a cultura. E 

assegura: "tal pol itica exige a cria^ao e a manuten^o de espa^os dcmocraticos de produfao 
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e de dissemina^ao da arte, nas suas mais diversas manifestafoes, e do conhecimento 

cientifico nas v arias areas do saber". 

Surge a necessidade do diario de campo para registrar os acontecimentos do 

cotidiano, para podermos relatar os acontecimentos, paramos para refletir sobre o nosso 

caminhar como professor pesquisador. Neste perfodo de caminhada acrescentamos questoes 

pertinentcs, retiramos outras que julgamos nao serem importantes, registrando a pratica de 

nosso trabalho, mas sempre pensando cm avan^ar nosso conhecimento e de nossos alunos. 

Para iniciarmos a escrita devemos primeiramente pensar para quern, de que maneira 

e por que escrevemos, pois nosso relato deve ser claro e de facil comunica^ao para o leitor. 

"Hducar os educadores! Mas os primeiros devem come^ar por educar a si proprios", 

(NIETZSCHE, 1875). 

Relato agora o processo de coleta de dados: 

Durante as aulas expositivas e praticas os alunos das 8as utilizaram papel 

quadriculado para a aprendizagem e aplica^ao de fun930 de 1° e 2° grau. entre outras. 

Bastava entao transformar o evento dos Jogos da Amizade em uma pesquisa, portanto foi 

busca de conteudos matematicos como; tabela, tipos de graficos, que Ihes dessem base para 

dar infcio a pesquisa. 

Algumas semanas antes dos .logos da Amizade iniciaram as inscribes dos alunos, 

para a integra9ao entre eles, dos jogos de futebol, handebol, volei, basquete, piq-bandeira, 

ping-pong, xadrez e damas. 

As equipes Ja estavam formadas, com a col a bora 900 da Prof Andreia de matematica 

e professora Vera, de ciencias, que anteriormente haviam feito o sorteio dos meninos e 

mcninas separadamente. As salas de todas as scries e pen'odos foram divididas em equipes 

com as quatro cores da bandeira brasileira, conforme a proposta do (PPP). 

A mim coube a tarela de fazer a inscri9ao dos alunos, que colheram os jogos na 

ordem de sua preferencia. De inicio eu mesma comecei a anotar as inscri9oes. 

principalmente das 5!'s series, pois sao as salas que eu nao leciono. Fiz a inscri9ao desses 

alunos, brincando com sens proprios numeros de chamada, ou seja. hora chamava do urn ao 

quatro, pulava para os numeros finais, depois os numeros pares, ou impares e assim 

fizemos as inscri96es de maneira divertida e pude interagir com os mesmos. 
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Todos estavam muito entusiasmados para se inscrever, e percebi um grande 

envolvimento entre eles, pois jasabiam quem eram os integrantes de cada equipc. 

Tambcm preferi fazer todas as inscri^oes das 6aSsa-ies, pois desta forma conheci um 

pouco mais os alunos da B, C e D, pois so os via no corredor e quase nao me 

cumprimentavam agora muitosjame cumprimentam, inclusive param para o nosso famoso 

oi campineiro. 

Com as 7as e 8as fiz de outra maneira, pois jasao meus alunos, exceto os da T A, 

passando entao essa tarefa para os representantes e vices represente das salas. 

Bern, alguns problemas sempre surgem, mas nada que nao possam ser resolvidos 

com a amizade, colabora^ao integragio dos nossos pares, alunos, funcionarios e parte 

administrativa. 

Aponto aqui alguns problemas: alunos que faltaram durante a inscri^ao, 

coleguinhas que queriam dear na mesma equipe e falaram a cor errada, entre outros e 

alguns beneficios: colabora^ao dos alunos, maior integrate aluno / aluno, professor / 

professor, professor/ aluno. 

Surgem tambem novas ideias para agilizar as proximas inscribes, como estar de 

posse, logo de imcio, dos nomes das respectivas equipes / cores. Isso, talvez, por ser leiga 

na area de educate fisica, mas tudo tern uma primeira vez e o mais importante e que 

adquiri novos conhecimentos. 

A proxima etapa foi a de formar os times de acordo com a ordem de preferencia das 

inscri^oes. Reconhe^o que no imcio me deu muito trabalho para montar as tabelas dos 

times, pois era algo novo para mim, mas como a nossa proposta de trabalho ea Integra930 

entre os pares, segui as instrufdes das professoras Educate Fisica4 e consegui entender o 

processo de montagem dos times. 

Devido a minha dificuldade inicial de montar as tabelas dos times e por serem 

muitas as inscribes e mais a minha inexperiencia na area de esportes, percebi que estava 

atrasada para devolver as tabelas dos times para a organizaqao dos horarios dos jogos. 

' Icda e Marcia 
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Foi ai que live uma ideia! For que nao, os alunos me ajudarem? Essa experiencia foi 

maravilhosa, pois aumentou mais ainda minha integrafao com os alunos e com eles aprendi 

muito: 

Eu ajudei a prof Joana montar a tabela dos jogos em cada modalidade. Foi 
muito legal e trabalhoso, pois teve alunos que nao escolheram as modalidades na ordem 
que eles queriam jogar. 

Urn dia, eu vim a tarde, para ajudar, e foi uma correria para encontrar os alunos 
que ainda nao tinham feito sua inscribe, entao veio urn aluno da tarde para nos ajudar. 

Em urn momento fomos para a biblioteca, e entao comecpmos a fechar as 
modalidades, quando de repente a professora Joana percebeu que tinhamos esquecido o 
nome de urn menino, entao teve que apagar quase tudo e fazer novamente. 

Assim foi para fazer esse trabalho, parabens para a professora Joana, porque 
nao foi nada facil. (Guilherme, 1" B, 2008). 

Observe! que todos mostraram competencia, interesse e se sentiram importantes em 

ajudar a montar os times. E, ao participar desse processo tomaram ciencia das dificuldades 

que encontramos quando nao conseguimos dar nossos recados, ou seja, que precisamos 

saber ouvir e ter atenfao para depois agir e que muitas vezes falamos, falamos e nao somos 

ouvidos. 

AI cm disso, no ato da inscrifao devemos ter opiniao propria e pensar antes de 

escolher a ordem dos jogos que queremos participar (raciocinio logico), pois ea partir dai 

que jogamos os esportes de nossa preferencia ou ficamos na reserva. 

Alguns professores acharam a ideia muito boa, pois consegui envolver varies alunos 

e entre eles alguns que sao timidos dentro da sala. 

Esses momentos propiciaram a intera^ao, assim como outros: nas inscrifoes, nas 

reunioes da COJA (Comissao Organizadora dos .logos da Amizade), nas reunioes de 

organizat^ao, na abertura e encerramento, durante os jogos, na venda de pastel e sorvete, no 

registro das pontua^oes, na montagem de tabelas dos resultados, durante as diversas aulas, 

durante as torcidas, durante a leitura ou escrita na biblioteca enquanto alunos esperavam 

sua vez de compctir ou pesquisavam para a elabora^ao de trabalhos que teriam que 

apresentar nas demais areas foram momentos de socializa^ao, porque em todos houve pelo 

menos urn individuo que exerceu uma a^ao ou transmitiu algo ao outro, ambos inseridos 

num mesmo contexto, mesmo que momentaneo ou em trechos de tempo diferentes, ambos 

exercendo papcis sociais, ambos com propositos, mesmo que diferentes. 
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O individuo precisa e depende da sociedade e esta so existe em razao dos 

individuos, e nesta rela^ao surgem as regras e normas como meios de coerfao social para 

manter o equilibrio desta rela^ao, e estas afetam o individuo que passa a ter uma liberdade 

condicionada, e ele ora as atende e ora as transgride, gerando conflitos com o seu meio por 

este nao exercer satisfatoriamente o seu papel social, o que o corria com os Jogos Inter- 

classe e que atualmente com os Jogos da Amizade quase nao acontece, pois existe a 

integra9ao da comunidade escolar. 

O desenvolvimento das atividades me reporta as palavras de La Torre: 

Ensinar significa mais que transmitir conhecimentos; significa desenvolver as 
potencialidades de uma pessoa. Ensinar e intercambiar, compartilhar, confrontar, debater 
ideias e mediante estas atividades o sujeito transcende seus conhecimentos adquiridos, 
gerando novas estruturas mentais. Aprende (LA TORRE, 1993, p. 58). 

Organizando e analisando dados 

Em relate a ordem de preferencia das modalidades de jogos os graficos abaixo 

representam a escolha individual dos alunos. Onde F e futebol, V e volei, B e basquete, H e 

hand ball, PP e Ping Pong e X e xadrez. 
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Graficos I. Individuals dos alunos 
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Com essa organizafao de dados do grafico 1 os alunos observaram graficamente a 

sua preferencia das modalidades de jogos existentes no evento Jogos da Amizade. Por 

exemplo, a preferencia dos alunos entre seis modalidades, Guilherme prefere xadrez, Pietro 

volei, Lucas ping pong e Vitor basquete. 

De posse das inscrifoes dos jogos, times e resultado final dos Jogos da Amizade, os 

alunos organizaram os dados de cada classe, das inscrifoes e times em tabelas. Durante as 

aulas de Matematica, os alunos construiram graficos de barras e de setores (em percentual) 

com base no resultado dos Jogos da Amizade. Os graficos foram construidos no caderno, 

colocando titulo e legendas. Os alunos ou grupos escolhiam o tipo de grafico a partir da 

observafao dos dados, para depois utilizar o computador como ferramenta na constru^ao. 

Figura 1. Resultado final das equipcs. 

A figura 1 mostra o resultado final das equipes, onde apareceram os esportes 

favoritos (de preferencia), que se tornaram variaveis qualitativas, pois tiveram diferentes 

modalidades de jogos, para serem competidos com dignidade, sabedoria e amizade, 

trazendo elementos para o estudo da estatistica. Alguns alunos ajudaram a elaborar esta 

tabela: 
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Figura 2. Alunos trabalhando com o resultado dos jogos. 

A partir dos resultados (figura 1), os alunos se reuniram em grupos (figura 2) para 

confec9ao dos graficos. O objetivo desse trabalho com os alunos da 8a serie foi analisar 

estaticamente, as seis modalidades de jogos no evento dos Jogos da Amizade e fazer 

analise comparativa entre as preferencias de jogos, entre as equipes, entre os subtotals 

durante a semana do evento e finalmente entre o resultado final. 

Os graficos e tabelas elaborados com o resultado dos Jogos da Amizade propiciaram 

a utiliza9ao da linguagem matematica e seus conteudos relacionados a diversas areas do 

conhecimento na realidade de alunos e professores 
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Os times foram identificados por cores, verde, amarelo, azul e branco como 

mostram os graficos 2 e 3, dispostas em barras e representam a pontuafao das equipes que 

disputaram os jogos nos pen'odos da manha e tarde durante a semana do evento. 

Jogos da Amizade Classificagao 
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Grafico 4. Classificaijao geral em barras Grafico 5. Classificagao geral em linhas 

Os graficos 4 e 5 mostram a classificagao geral das equipes, que nos possibilitaram 

interpretafao e leitura dos resultados. Os alunos observaram que essa maneira de 

representar os dados facilitou a visao geral do evento. O aluno Gustavo da 8a serie, 2009 

nos da sua compreensao dos conhecimentos estatisticos a partir da pesquisa sobre os Jogos 

da Amizade: 

Podemos fazer pesquisas em mostra ou em universe estatistico. 

Em amostra sao escolhidas urn numero de pessoas exatas para fazer a pesquisa, 
e no universo estatistico sao todas as pessoas de urn certo lugar pesquisadas, 
podem ser consideradas como individuo (sujeito) ou objeto da pesquisa. 

Tern tambem as qualitativas e quantitativas. Tern as varidveis e valor das 
variaveis e por ultimo a frequencia absoluta e a relativa de uma variavel. 

A leitura de mundo nao e feita so por meio de textos. Ler graficos contribui para 

maior compreensao da realidade e comunica93o com a atualidade. Para Damin (2004, p. 

56): 

O conhecimento estatistico pode ser uma importante ferramenta para 
compreensao do mundo, podemos dizer que atualmente, algum conhecimento de 
estatistica e de graficos e quase tao necessario quanto saber ler. 

Concluiu-se finalmente que numa sala de 30 alunos (populafao), se 6 alunos 

(frequencia absoluta) deram preferencia para jogar futebol em 1° lugar nas inscri96es, a 

26 



freqiiencia relativa sera o quociente entre a freqiiencia absoluta e o numero de elementos da 

populate estatfstica. No caso desta sala 20% da classe preferem jogar futebol. 

Durante tres das aulas de matematica, apds os .logos da Amizade, iniciamos Regra 

de Tres Simples na 6a serie A, mas ao mesmo tempo iriamos construir grafico de setor com 

os resultados dos jogos. 

Inicialmente construnnos uma circunferencia e a dividimos em 4 partes iguais, 

fizemos revisao oral e escrita sobre classificafao e caracten'sticas dos angulos e aos poucos 

com alguns desenhos e exemplos, como o relogio, os proprios alunos foram falando: agudo 

e urn angulo cuja medida e maior do que 0 graus e menor do que 90 graus, obtusos e urn 

angulo cuja medida esta entre 90 graus e 180 graus, raso e urn angulo que mede exatamente 

'80°, os seus lados sao semi-retas opostas e reto e urn angulo cuja medida e exatamente 

90°, a partir da revisao de angulos retos os alunos entenderam que a circunferencia toda tern 

360°. 

ncc: & 

< Af= ) c o C><r c.' e "T jOV <S . 
7 atiO 

H Ofe 
i O 4.o <r» 

t '*<■ 
i-tT" 

__ /•s 
B. nnjn i-o 

O  

<y~*- 
olxuux- M r^_ 

^ . ^ 

r\ «v» 
\ I e. ^ * * << M C. « O | ^ * ^ > -7 «» «=> V&sui «r> » 

♦ Vi. « J 
a " * > «> ^ ■'•L0, » o 

OA 

Grafico 6. Classificafao geral representado em um grafico de setor. 

Os alunos estavam empolgados e nas pioximas aulas levaram transfeiidor para fazer 

as medidas corretas e terem assimilado melhor que: 

1 grau = 1 angulo reto dividido por 90. 

1 minuto = 1 grau dividido por 60. 

1 scgundo = 1 minuto dividido por 60. 
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Na an la muitos alunos trouxeram alguns graficos de setor prontos e durante a 

corrcpJo notei que o aluno Junior havia cometido alguns erros, fizemos as correijoes e 

depois com sua autoriza9ao apresentamos para a sala o seu grafico para discussao do 

mesmo. A aula foi muito produtiva porque a partir do erro os alunos puderam entender 

mclhor c encontrar seus proprios erros. 

Erros apontados 

A soma dos pontos das equipes estava errada porque 266 + 263 + 228 + 293 e igual 

a I 050 pontos e nao I 000 pontos, portanto 360° e igual a I 050 que reprcsenta os 100% do 

todo. 

A soma dos angulos tambem estava errada porque 95 + 94 + 82 + 87 e igual a 358° 

e nao 360°. 

A cducafao nos mostra que nao ha conhecimento que nao esteja, em algum grau 

ameaqado pclo erro e pela ilusao (MORIN, 2002, p. 19). Sempre digo para os alunos que 

aprendemos analisando nossos erros e que o dialogo e o melhor caminho para resolu^ao dc 

problemas. 

O campo leorico da matematica foi se constituindo naturalmente, bem como a 

apropriagio de sua linguagem durante o processo de pesquisa. A matematica, nessa 

pesquisa serviu de instrumento de linguagem universal para a representafao e a 

compreensao dos fenomenos observados e analisados em acordo com Damin, (2004), onde- 

O saber se constroi contextualizado, na niedida em que emerge da experiencia 
vivida e e informado pelos significados proprios da cultura em que se insere. Assim 
possibilita o desenvolvimento da capacidade criadora enquanto o professor e o aluno se 
veem desafiados a procurarem juntos, solutes para problemas trazidos por seu viver 
cotidiano. A escolha de problemas ou situates concretas funciona inicialmente como 
elemento motivador, levando o aluno a incorporar uma gama de conhecimentos 
essenciais em sua a?ao futura no meio social, e convence-o da importancia desta ciencia 

O ensino de Matematica e visto como uma a^ao em uma realidade, a partir de 
urn mctodo que se refaz por meio de uma inser^ao historica de seus agentes. 

Trabalhar com Etno/Modelagem conduz o processo educative de forma 
qualitativamente distinta daquela pela qual se conduz na escola tradicional 
(BASSANEZZI, 1999, p. 2 apud DAMIN, 2004, p.55). 
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Grau de escolaridade dos alunos da EMEF Vicente Rao 

Com a intenfao de chamar a atenfao dos alunos da 8a serie do ensino fundamental 

para o campo profissional propus uma pesquisa sobre a profissao e grau de escolaridade de 

seus pais, visando a aplicafao da metodologia de pesquisa cientifica e aprendizado do 

conhecimento escolar. 

Nesta pesquisa, alunos e professores investigaram as caracten'sticas da comunidade 

escolar da EMEF Vicente Rao em relafao ao ambiente interno da escola atual e as do 

passado, identificando o que consideram importante no grau de escolaridade dos alunos e 

sua rela^ao com a vida profissional. 

Para isso os pais responderam um questionario, que em seguida foi tabulado e 

elaborado graficos. A seguir os questionamentos: 

Qual o grau de escolaridade dos pais dos alunos das 8" series da EMEF 

Prof.Vicente Rao? 

Dos 20 pais que responderam 25% concluiram o Ensino Superior, 25% Ensino 

Medio. 40% Ensino Medio Tecnico e 10% Ensino Fundamental. 

A partir desses dados trabalhei com eles a importancia do estudo para a escolha das 

futuras profissoes. 

^ Qual a sua profissao? 
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Observamos que a maioria das maes sao donas de casa e que a maioria dos pais sao 

administradores, auxiliares administrativos e autonomos. 
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x Em rcla^ao ao motivo que os levou a interromper os estudos. 

Vejam o que dizem os pais: 

"Para estudar na Faculdade tern que ter dinheiro e na escola do governo e dificil 

entrar". 

"Queria voltar ao passado, pois o estudo e tudo na vida de uma pessoa. 

Arrependo-me de ter parado de estudar, pois esta fazendo nuiita falta". 

"Nao pensa no futuro". "Problemas familiares". 

x Recorda^ocs guardadas da escola 

Fotos, boletim, cadernos, carteirinha, caneta tinteiro, caneta de pena e trofeu 

A pesquisa com coleta de dados atraves de questionario, analise e interpreta^ao 

contribuiu para conhecer melhor a situa^ao de seus pais e sua realidade. A maioria dos pais 

estudou nesta escola e gostaram muito, os alunos passaram a vaiorizar respeitar a escola, 

criando um ambiente em que aumentou o interesse no processo de aprendizagem. 

No mes de maio perguntei aos alunos das oitavas series, onde eles gostariam de ir 

como uma aula pratica e cultural durante o ano letivo, entie 19 alunos presentes de uma das 

oitavas apcnas I I deram sugestoes e a maioria escolheu conhecer escolas tecnicas e 

UNICAMP. Depois em conversa com as profcssoras descobri que ja haviam agendado o 

evento Unicamp de Portas Abertas - UPA entao me propus a acompanhar os alunos junto 

com elas de uma vez que a gente estava trabalhando grau de escolaridade. 

O dia 12 de setembro chegou e fomos para o evento UPA 2008, cramos em quatro 

profcssoras para acompanhar os trinta e oito alunos. Para melhor nos socializarmos e bom 

aproveitamento da visita recebemos algumas orientates anteriormente ao evento que 

foram; horario de abertura e encerramento, ponto de embarque e desembarque, local da 

mostra Multidisciplinar. Apesar de um dia muito quentc o evento foi muito bem organizado 

c contamos com o auxilio de monitores para qualquer cmcrgencia. Conhecemos todos os 

cursos oferecidos pela Unicamp e em seguida os alunos (Icaram livres para conhecer os 

Institutos e Faculdades e assistir as apresentates artistico-culturais de seus interesses. 

Os alunos gostaram muito porque puderam conhecer diversas areas do 

conhecimento como Fisica, Qutmica, Biologia e no 1MECC/UNICAMP realizaram 
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dcsafios, atividade dc logica, algebra, probabilidade e estati'stica. Em sala de aula 

debatemos a importancia do profissional em estati'stica e que a facilidade com calculos 

capacita planejar e analisar alem de ser uma ferramenta necessaria e fundamental para o 

mercado. 

Esse evento possibilitou aplica^ao de conceitos de diversas areas do conhecimento 

no levantamento de problemas e na proposi^ao de possiveis solugoes, dando uma visao 

geral e oportunidade de reflexao sobre a tao dificil decisao de escolha academica e 

conscientiza^ao da necessidade de estudo para urn futuro melhor, visto que jahaviam lido 

os depoimentos dos pais a respeito do grau de escolaridade, como nao estudar em idade 

propria e deixar os estudos para poder sustentar a fain ilia. 

A socializa^ao e uma ferramenta de interaqno entre a sociedade e o individuo. A 

sociedade molda a personalidade do individuo, toda e qualquer apreensao que o individuo 

"toma" para si e rcsultado da socializapio e desde o sen nascimento, pois para o seu 

nascimcnto teve antes que existir diversas relates: pai e mae, mae e medico. Seja na 

escola, na familia, com os amigos, com os inimigos, nos momentos dc lazer, ao ler urn 

livro, momento cultural e ate durante os .logos da Amizade as pessoas cstao urn momento 

de "socializa^ao", sem ela nada seriamos e sem nos ela nao existiria, quern e mais 

'mportante ou quern prevalece? Os dois, porque, nao existem dois, e sim, apenas urn. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Vivenciar os Jogos da Amizade foi urn exercicio de cidadania, onde alunos e 

professores resolveram problemas em parceria, estimulando o aprendizado e a criatividade 

dos alunos. 

Exercitando o raciocmio matematico, onde possihilitou fazer conjecturas, 

representar ideias, estabelecer relafdes, comunicar, argumentar e valorizar suas hipoteses. 

O estabelecimento de relates e fundamental para que o aluno compreenda 
efetivamente os conteudos matematicos, pois, abordados de forma isolada, eles nao se 
tornam uma ferramenta eficaz para resolver problemas e para a 
aprendizagem/constru^ao de novos conceitos (PCN, 1998, p. 37, apud DAM IN. 2004, p. 
116). 

Usar a estati'stica como ferramenta de trabalho possibilitou aos alunos leitura e 

'nterpretapio do antes durante e apos os Jogos da Amizade. 

[...] apropriamos-nos de alguns dos multiplos saberes contidos nas situa?6es 
problematizadas em sua materialidade, relacionando aspectos locals com o global, 
contribuindo para a formafao dos alunos, ajudando-os a exercer a cidadania e a 
considerar valorcs eticos, (DAMIN, 2004, 116 e 117). 

Vejamos o que dizem os alunos: 

Os graficos sao usados constantemcnte na transmissao de informa^es, existem 
divcrsos tipos de graficos (de segmentos, barras e setor), cada um usado de acordo com a 
natureza da informa9ao a ser transmitida. Sao muito importantes no nosso dia a dia. 
Serve para saber os candidates os candidates que estao com mais chance de ganhar as 
eleifoes, violencia, indice de desemprego e muitas outras. (LUCAS, ERASMO e 
DANILO, 8a serie). 

Graficos sao muito importante em nossa vida, usamos no trabalho, na escola e 
outros. Serve para mostrar para nos, o n micro de algumas coisas, como: aumento da 
populapio, taxa de mortalidade, aumento de desemprego, coisas desse tipo. (LAIS, 8a 

serie). 

A realiza^ao dc uma pesquisa cm torno dc um evento Ja conhecido por lodos, mas 

que trouxe muitas novidades de forma prazerosa teve alguns passos importantes como: 

Escolha da amostra para coletar e organizar dados (in(drmafdes). Resumo desses dados em 

forma de tabclas, graficos e legendas. Interpreta^ao dos resultados: 

No conhecimento sobre estatistica pudemos experimentar quais situaijSes se 
encaixavam melhor para o uso de determinados graficos como os de barras, barras 
multiplas e os de setores, numa situa9ao que convidava os alunos a uma retlexao sobre a 
sua condi^io de existir no espafo da escola. 

Enfim, para o tratamento das informa^ies, o ferramental da estatistica foi 
utilizado amplamente para coletar, organizar e comunicar dados, utilizando tabelas, 
graficos e representapoes que iam surgindo (DAMIN. I 15 e 116). 
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Esse processo tambem nos possibilitou associar o conhecimento matematico aos 

jogos e os alunos se perceberam como atores principals, sentindo-se sujeitos em 3930 das 

equipes, durante a semana dos Jogos da Amizade. Pois na pesquisa sondaram a preferencia 

dos esportes favoritos (variaveis) que eles (alunos) queriam participar fonnando-se assim 

uma qualidade dos sujeitos pesquisadores. 

O aprendizado do conhecimento formal de forma interdisciplinar ao tratar, analisar 

e comparar os dados levantados na pesquisa contribuiu para urn processo pedagogico 

compartilhado entre professores de diversas areas. Professores e alunos se transformam em 

parceiros na aquisi^ao de saberes, trazendo autonomia e forma9ao integral para 0 educando. 

Na apresentagao do nosso subprojeto Jogos da Amizade na escola foram observados 

pclos demais professores que nas disciplinas de matematica e artes os professores passaram 

dados da realidade, que o evento foi significativo, provocando mudan^as em grande parte 

do grupo de professores da Unidade Escolar, que desenvolveram atividades e parliciparam 

dos eventos durante a semana dos "Jogos da Amizade . Essa colaboragio dos colegas que 

nao sao pesquisadores foi importante e contiibuiu na caplura de aspectos, que nao haviamos 

observado. Exemplos: - a melhora na postura dos alunos de 2005 a 2008, transformando o 

cotidiano escolar, 39068 pedagogicas e a cultura do esporte; - professores de outras 

disciplinas se sentiram encorajados a ocuparem os difcrentes espa9os da escola para o 

ensino, possibilitando aos alunos se organizam e integram com os demais colegas da 

escola fora do limite da sala de aula. 

O evento J.A, envolvendo toda a comunidade escolar exigiu dos participantes: 

organiza9ao, aten9ao e responsabilidade como observa o aluno Guilhenne: 

Alguns dias depois a professora Joana me perguntou; O que eu tinha aprendido 

com o trabalho? 
Pensei muito e respondi que com esse trabalho aprendi que devemos ser organizados, 

ter atenpio e responsabilidade, (GUILHERME, T 13). 

Ao avaliar sua aprendizagem durante os Jogos da Amizade tomou consciencia da 

importancia da responsabilidade, aten9ao e organiza9ao no seu proprio processo de 

aprendizagem. Aten9ao no sentido de envolvimento real e significativo como uma nova 

estrutura cognitiva e emocional de media9ao que os alunos situam entre o ensino e a 

aprendizagem da forma como a coloca Romanowski at. all. (2004). 
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O objetivo do subprojeto Jogos da Amizade foi atingido ao trabalhar de forma 

interdisciplinar dos diferentes componentes curriculares; integrando a equipe gestora, de 

apoio, administrativa e professores, promovendo o trabalho coletivo na unidade escolar e a 

cidadania com a participafao dos alunos e pais em atividades que envolveram o convi'vio 

social e politico. O objetivo geral do Projeto tambem foi atingido, pois construimos novas 

formas de conceber a pratica politica-pedagogica da organizaipao escolar, transformamos as 

relates de trabalho no ambito interno da escola, bem como entre a unidade escolar e os 

drgaos centrais da educa^ao. 

Podemos dizer que produzimos um conhecimento relevante para a comunidade na 

"educa^ao menor", como nos explica Gallo, (2003): [...] tomar os conceitos de Deleuze e 

desloca-los para o campo, para o piano de imanencia que e a educafao", (p. 64), uma 

Eiduca^ao Menor, em oposi?ao a uma Educafao Maior, assim caracterizada por ele: 

A educafao maior e aquela dos pianos decenais e das polfticas publicas de 
educa^ao, dos parametros e das diretrizes, aquela da constitui^ao e da Lei de Diretrizes e 
Bases da educa^ao Nacional, pensada e produzida pelas cabe^as bem-pensantes a 
service do poder. (p. 78) 

(...) um ato de revolta e de resistencia. Revolta contra os fluxos instituidos, 
resistencias as polfticas impostas; sala de aula como trincheira, como a toca de ratos, o 
buraco do cao. Sala de aula como espafo a partir do qual tra9amos nossas estrategias, 
estabelecemos nossa militancia, produzimos um presente e um futuro aquem ou para 
alem de qualquer polftica educacional. (p. 78) 

Difcrente da arvore, a imagem do rizoma nao se presta nem a uma 
hierarquizapio nem a ser tomada como paradigma. pois nunca ha um rizoma, mas 
rizomas; na mesma medida em que o paradigma, fechado, paralisa o pensamento, o 
rizoma, sempre aberto, faz proliferar pensamentos, (p. 93). 

Na contramao dos fluxos instituidos, como propoe Gallo, produzimos um 

conhecimento relevante para a comunidade, transformando o ambiente da escola em 

rela^ao a posturas e praticas pedagogicas. Um verdadeiro exerefcio de cidadania com a 

participate dos alunos e pais em atividades que envolveram o conv ivio social e pol itico. 

Deixo o leitor em companhia da minha primeira produgio escrita na disciplina "A 

Pesquisa como Instrumento Pedagogico 1" (Junho de 2008), do curso de especializato "A 

Pesquisa e a Tecnologia na format0 Docente 

34 



Chorar - Choro ou choro chorar 

Se chorar e: derramar lagrimas, E 

lamuriar, Choro e; Ato de chorar, pranto, 

queixar, conjunto instrumental de 

afljgjr m usica popular formado por; 

(violao, flauta, cavaquinho pandeiro 
lamentar a perda de... 

e reco-reco) genero de m usica 

tocada por esse conjunto. 

Ao querido amigo / aluno Pedro e tantos outros Pedros, Marias, Joaos  

Que ideia de projeto podcria ter ou ser criada para educar um cora^ao marcado pela 

violencia, que traz consigo um choro sufocado ou de mcdo? 

Sufocado por lamentar o pai que perdeu aos 6 meses de vida, que ve o padrasto ser 

assassinado, e depois de tudo isso perde o amor do avo que tanto ama, por vicio da bebida. 

De mcdo ou constrangimento e com personalidadc dupla, sendo dentro de casa uma pessoa 

tranqiiila e na escola se extravasa chegando ate a se mostrar um lider negative cheio de raiva e 

rancor, talvez por ter passado o dia todo sozinho, trancado em sua casa, que quando volta da escola, 

nao tern o amor paterno e encontra a mae cansada do trabalho, ou que chega atea aplicar uma 

mje^ao de sabao na empregada enquanto a mae trabalha e quase Ihe obriga a ficar em casa com a 

roupa engomada, limpinha e sem poder se sujar na rua com seus colegas. 

Calma! Antes de qualquer coisa vamos nos manter vivo, para sonhar, ter ilusoes, acreditar, 

buscar com sabedoria, meios, metas, elementos afetivos, cognitivos e sociais, pois vamos chegar la. 

Nossa 3930 individual ou coletiva tera desafios, 0 desconhecido, possibilidades, 0 risco do 

insucesso, mas mesmo assim nao vamos fugir, para que possamos encontrar a saida dessa crise 

educacional e social. 

Propuscmo-nos a fazer uma caminhada, e neste percurso semear e transformar esses choros 

cm humanos capazes de exercer a cidadania, ainda que ela nos fafa chorar. 

Acreditar na criatividade de nossos alunos e nao o chamarmos de MORIO, como ja ouvi 

varios colegas ao se referir de um aluno, em 1993. 

Aluno esse que elaborou um problema sobre a arvore, loi um trabalho de matematica que 

pedi para a 7a scrie, pois era o dia da arvore. E depois dos proprios alunos fazerem uma sclepio, o 

dele foi escolhido como o melhor da sala. 
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Fazia pouco tempo que dava aula nessa escola e fui contente contar aos colegas na sala dos 

professores, durante o intervalo, fiquei muito triste, pois soouvi risos e depois falaram: O morto? 

Nao e poss ivel! Nao pode ser? A \ entao perguntei. Morto porque o chamam de Morto? E os risos 

continuaram. 

Passei a elogia-lo todos os dias e mostrei a todos o probleina que ele havia feito, a partir 

desse dia o Morto passou a viver... 

Ainda bem que o Morto nao sabia que jahavia morrido... 

Quem sabe um dia o encontrarci, e mesino sem o conhecer pois jaestaracoin 28 anos. 

Mas tenho certeza que dirada mesma forma que muitos outros que encontro. 

Oi dona! A senhora se lembra de mini? A senhora foi minha professora de matematica. 

E com certeza llcarei muito feliz em reencontrar essa vida que talvez tenha ressuscitado. 

Assim como uma vez, oulra aluna veio correndo me abrafar e contar que tinha passado no 

concurso da prefeitura, e me disse. Professora? Sabe que eu estou fazendo o supletivo e que so falta 

uma materia para eu terminar? Adivinha qual ea materia que falta? 

Pensei um pouco e respond!: Matematica! Pois ela morria de medo da matematica. 

Mas ela me respondeu: Nao professorinha Matematica foi a primeira materia que fecbei! So 

me falta Historia. 

E completou; Voce se lembra que quando eu ia ao supletivo com meu filho pequeno ou que 

as vezes o dcixava com a vizinha? Que eu chorava muito e dizia que nunca iria aprender 

matematica e chegava ate a tremer? 

Pois c, hoje te agrade^o, pois, voce me fez gostar de matematica. 

Voce se lembra? 

Entao, eu nunca me esquefo quando voce me dizia: for^a, coragem, voce vai conseguir. 

Parabens! Valeram os seus esforfos... Continue nunca pare... 

Esses episodios evidenciam a certeza de que o meu offcio de professora de Matematica vai 

muito a I cm do espafo da sala de aula.... E impulsiona o caminhar no meu projeto de vida de 

professora, projeto no sentido de Machado (2000), pelo inimaginado, no aspecto pessoal e coletivo, 

onde nossas a^oes marquem nossas e outras vidas, marcas de esperanfa e alento a vida  

Campinas, Inverno de 2008. 
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