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APRESENTAÇÃO
Diante do cenário em que se encontra a educação brasileira, é comum a resistência 

à escolha da docência enquanto profissão. Os baixos salários oferecidos, as péssimas 
condições de trabalho, a falta de materiais diversos, o desestímulo dos estudantes e a 
falta de apoio familiar são alguns dos motivos que inibem a escolha por essa profissão. 
Os reflexos dessa realidade são percebidos pela baixa procura por alguns cursos de 
licenciatura no país, como por exemplo, o curso de Matemática. 

Para além do que apontamos, a formação de professores que ensinam Matemática 
vem sofrendo, ao longo dos últimos anos, inúmeras críticas acerca das limitações 
apresentadas para a constituição de professores. A forma como muitos cursos se organizam 
curricularmente, se olharmos para algumas licenciaturas, impossibilita experiências de 
formação que aproximem o futuro professor das diversas e plurais realidades escolares.  
Somada a essas limitações está o descuido com a formação de professores reflexivos e 
pesquisadores.

O contexto social, político e cultural tem demandado questões muito particulares 
para a escola e, sobretudo, para a formação, trabalho e prática docente. Isso, de certa 
forma, tem levado os gestores educacionais a olharem para os cursos de licenciatura e 
para a Educação Básica com outros olhos. A sociedade mudou, nesse contexto de inclusão, 
tecnologia e de um “novo normal”; com isso, é importante olhar mais atentamente para os 
espaços formativos, em um movimento dialógico e pendular de (re)pensar as diversas 
formas de se fazer ciências no país. A pesquisa, nesse interim, tem se constituído como um 
importante lugar de ampliar o olhar acerca das inúmeras problemáticas, sobretudo no que 
tange ao conhecimento matemático.  

É nessa sociedade complexa e plural que a Matemática subsidia as bases do 
raciocínio e as ferramentas para se trabalhar em outras áreas; é percebida enquanto parte 
de um movimento de construção humana e histórica e constitui-se importante e auxiliar 
na compreensão das diversas situações que nos cerca e das inúmeras problemáticas que 
se desencadeiam diuturnamente. É importante refletir sobre tudo isso e entender como 
acontece o ensino desta ciência e o movimento humanístico possibilitado pelo seu trabalho. 

Ensinar Matemática vai muito além de aplicar fórmulas e regras. Existe uma dinâmica 
em sua construção que precisa ser percebida. Importante, nos processos de ensino e 
aprendizagem matemática, priorizar e não perder de vista o prazer da descoberta, algo 
peculiar e importante no processo de matematizar. Isso, a que nos referimos anteriormente, 
configura-se como um dos principais desafios do educador matemático e sobre isso, de 
uma forma muito particular, abordaremos nesta obra.  

É neste sentido, que o livro “Incompletudes e Contradições para os Avanços da 
Pesquisa em Matemática”, nasceu, como forma de permitir que as diferentes experiências 
do professor pesquisador que ensina Matemática sejam apresentadas e constituam-se 



enquanto canal de formação para professores da Educação Básica e outros sujeitos. 
Reunimos aqui trabalhos de pesquisa e relatos de experiências de diferentes práticas que 
surgiram no interior da universidade e escola, por estudantes e professores pesquisadores 
de diferentes instituições do país. 

Esperamos que esta obra, da forma como a organizamos, desperte nos leitores 
provocações, inquietações, reflexões e o (re)pensar da própria prática docente, para quem 
já é docente, e das trajetórias de suas formações iniciais para quem encontra-se matriculado 
em algum curso de licenciatura. Que, após esta leitura, possamos olhar para a sala de aula 
e para o ensino de Matemática com outros olhos, contribuindo de forma mais significativa 
com todo o processo educativo. Desejamos, portanto, uma ótima leitura a todos e a todas.

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O artigo Tem Ângulo em Todo Lugar 
descreve um trabalho realizado com alunos 
do 7º ano, numa escola pública estadual em 
Timbó/SC. A ideia de ângulo está presente 
em todo lugar. Para construir casas, prédios, 
móveis e muitas outras invenções humanas, 
esse conceito é utilizado. A partir dessa ideia, os 
alunos analisaram situações em que o ângulo 
está presente. Observaram a escola, sua casa 
e outros lugares onde vivem. Foi realizada uma 
visita no Parque Henry Paul em Timbó, Santa 
Catarina. Estudaram o conceito que aparece nos 
livros e desenvolveram atividades. O transferidor, 
instrumento de medida foi utilizado pela primeira 
vez. Aprenderam a medir ângulos.  Algumas 
oficinas foram desenvolvidas para compreender 
a diferença entre volta completa, meia volta e 
ângulo reto. Foi medida a abertura máxima da 
porta da sala de aula. Através das divisões das 
horas no relógio, foi possível trabalhar medida 
de ângulos, reconhecendo ângulos agudos, 
obtusos e reto. E também foi trabalhado ângulo 
em gráficos de setores.
PALAVRAS - CHAVE: Ângulo. Medida. 

Transferidor.

HAS ANGLE EVERYWHERE
ABSTRACT: The article The angle in Everywhere 
describes a work with 7th grade students, carried 
out in a state public school in Timbó / SC. The idea 
of   angle is present everywhere. To build houses, 
buildings, furniture and many other human 
inventions, this concept is used. Based on this 
idea, students analyzed situations in which the 
angle is present. They observed the school, their 
home and other places where they live. A visit 
was made to Henry Paul Park in Timbó, Santa 
Catarina. They studied the concept that appears 
in books and developed activities. The protractor, 
a measuring instrument, was used for the first 
time. They learned to measure angles. Some 
workshops were developed to understand the 
difference between full turn, half turn and straight 
angle. The maximum opening of the classroom 
door was measured. Through the divisions of 
the hours on the clock, it was possible to work 
measuring angles, recognizing acute, obtuse 
and straight angles. And angle charts were also 
worked on.
KEYWORDS: Angle. Measure. Protractor.

1 |  INTRODUÇÃO
Os alunos ainda não conheciam o 

conceito ângulo, percebeu-se a necessidade 
de trabalhar esse tema. O objetivo principal do 
trabalho é partir de situações práticas, observar 
objetos e formas por toda parte que contenham 
o conceito de ângulo.  Reconhecer que tem 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=3551C57AF45364EB99414AB774066B9C
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ângulo em todo lugar.
A saída dos alunos do ambiente escolar para reconhecer ângulo em diversos 

lugares é uma ação para incentivar o aluno a identificar ângulos no mundo em que vive. 
Compreender que este conceito vai além da escola.

Outro objetivo desse trabalho é reconhecer o ângulo como uma simples abertura, a 
ideia de um giro ou rotação, ou ainda como uma região limitada por duas semirretas com 
mesma origem. 

Ao compreender o conceito de ângulo, o aluno está pronto para aprender a medir, 
utilizar o transferidor como instrumento de medição.  E a partir dessa etapa, classificar 
alguns ângulos pela medida.

E por fim construir gráfico de setores, relacionar ângulos, frações e porcentagem 
com temas de se cotidiano.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho teve início em março deste ano (2016), quando em sala de aula houve 

um diálogo sobre o tema ângulo e cada aluno pode colocar o que sabia sobre o assunto. 
Partindo desses comentários, foi preparado uns slides sobre as principais considerações 
sobre ângulos e exemplos do dia a dia. Nessa aula, o que chamou muita atenção dos 
alunos foi a presença de ângulos para aplicar injeção e construções fora dos padrões, que 
não formam ângulos retos com o chão.

Dando continuação, uma vez por semana, os alunos tinham uma aula sobre o projeto. 
A primeira atividade realizada, foi uma oficina, onde cada aluno desenhou um círculo, com 
auxílio do compasso, recortou e fez dobraduras, ao meio e em quatro partes. Desse modo 
pode reconhecer o ângulo de volta completa (360°), o ângulo de meia volta (180°) e ângulo 
reto (90°). De maneira superficial começaram a ter as primeiras noções de medidas.

Na semana seguinte, foi solicitado aos alunos que trouxessem esquadros para 
a aula, neste momento eles reconheceram as medidas contidas nos esquadros. Em um 
esquadro 45°, 45° e 90°, e no outro 30°, 60° e 90°.

Após essas primeiras considerações, a definição de ângulo que aparecem em livros 
foi apresentada: ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem em um plano com 
umas das regiões determinadas por elas. Apresentado aos alunos uma região convexa 
e outra não convexa. Também destacou-se os elementos de um ângulo, como vértice e 
lados, assim como também nomear um ângulo. 

Foi solicitado com antecedência para cada aluno providenciar um transferidor. 
Então, na aula onde quase todos trouxeram, o tema medida de ângulos foi trabalhado. 
Para começar a falar em medidas, buscou-se a história dos ângulos. Segundo o professor 
Marcos Noé, da equipe Brasil Escola,
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 A Matemática apresenta nos estudos relacionados a ângulos, que a medida 
completa de uma circunferência corresponde a 360º (graus). A utilização 
dessa medida não está ligada a algum estudo específico, ela possui conexões 
com os povos babilônicos, nos assuntos ligados à Astronomia. Os babilônios 
tinham uma grande admiração pela Astronomia, a qual estava condicionada à 
religião e ao calendário. Essa união permitia que os babilônios constituíssem 
um roteiro identificando as estações do ano, no intuito de objetivarem o 
momento certo para a preparação da terra e plantio, construção e expansão 
das cidades e rentabilidade na comercialização de produtos. Portanto, os 
babilônios baseavam sua maneira de viver através da produtividade no 
calendário apoiado na Astronomia. 

O sistema de numeração sexagesimal (base 60) é fundamental na utilização da 
medida de 360º. Esse valor indica que a circunferência está dividida em 360 partes, valor 
aproximado dos 365 dias de um ano, giro da terra. Dessa forma, quando dividimos as 
unidades por 10 na base decimal, obtemos os décimos. Assim, se dividirmos as unidades 
por 60 no sistema sexagesimal, formamos os sexagésimos. Dando sequência, temos que, 
se queremos encontrar os centésimos na base 10, basta dividirmos a unidade por 100. 
Partindo-se desse pressuposto, a possibilidade de dividirmos a circunferência em 360 
partes, permite a ideia da fração 1/360, ter relação com a medida denominada “grau”. 

Compreendendo a origem do grau, tudo ficou mais fácil, pois a história sempre foi 
um fator motivador. Assim, os alunos viram que existem transferidores que medem ângulos 
até 180° e existem outros que medem até 360°. 

Eles compreenderam que se coloca o centro do transferidor no vértice do ângulo e o 
zero grau alinhado a um dos lados do ângulo. Desse modo, obtém-se a medida do ângulo 
através da indicação do outro lado. Muitas atividades foram propostas sobre medições de 
ângulos. Atividades do livro didático e também de xerox complementando.

Após a compreensão de medida de ângulo, foi feita a classificação: ângulo agudo, 
ângulo obtuso e ângulo reto.

Já com bastante conhecimento sobre o assunto, os alunos tiveram uma aula 
diferente, foram ao parque Henry Paul em Timbó/SC, para identificar ângulos em diversos 
lugares, inclusive nas áreas esportivas. Essa saída da escola aconteceu no dia 31 de maio 
de 2016, a professora de educação física trabalhou junto nessa aula, promovendo um 
momento interdisciplinar, entre matemática e educação física. Nesta saída de campo, os 
alunos registraram os ângulos reconhecidos através de desenhos. Além da aprendizagem 
que obtiveram, eles aproveitaram uma área linda da cidade de Timbó.

Aproveitando esse estudo de reconhecer ângulo em todo lugar, os alunos tiveram 
que fazer uma atividade, com uma foto. Nessa foto, o ângulo deveria ser destacado e 
medido.

Outra exploração de ângulos foi no relógio. Através do relógio, foi possível relacionar 
ângulos e frações. Um aluno confeccionou um relógio de madeira, e nesse relógio, vimos 
que quando os ponteiros marcam 1 hora, o ângulo formado por eles mede 30°. Pois 360°:12 
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resulta em 30°. A partir dessa observação outros cálculos foram explorados.
Ideias envolvendo álgebra foram propostas, como um ângulo mais 36° resulta em 

360°, calcular o valor desse ângulo. Da mesma forma, através de desenhos, descobrir 
quanto falta para chegar a 180°. 

Os ângulos fracionários foram trabalhados e assim os alunos compreenderam que 
1° equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos.

E por fim, a elaboração de gráficos, através de pesquisas na escola. Uma das 
pesquisas foi referente ao Bullying, projeto interdisciplinar da escola. Em duplas, os alunos 
tiveram que organizar as informações em gráficos de setores. Com isso, foi possível 
relacionar ângulos, frações, gráficos e porcentagens.

Tudo foi organizado para expor na feira de matemática.

3 |  RESULTADO E DISCUSSÃO
Considerando que no início desse projeto, os alunos sabiam quase nada de ângulos, 

se obteve um bom resultado. Hoje eles observam ângulos em todos os lugares e ainda 
comentam, olha professora tem ângulo aqui!

Todos já conseguem medir com bastante precisão, já adquiriram uma linguagem 
mais cientifica do assunto. Fazendo com que, ao ler sobre o assunto, tudo passa a ser 
mais simples.

O conhecimento sobre ângulo é base para toda a geometria, assim eles já estão 
mais preparados para estudar os demais conteúdos. 

Trabalhando o projeto uma vez por semana foi válido, pois não houve esquecimento, 
e se tornava interessante.

Além de todo o saber adquirido, também foi possível perceber que a autoestima 
dos alunos melhorou com a participação e premiação nas feiras de matemática. Os alunos 
dessa turma de sétimo ano foram premiados nas feiras municipal, regional e estadual 
catarinense, com o título destaque, trazendo assim muito orgulho para os pais e para a 
escola.

Algumas fotos registram parte desse projeto: 
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Figura 1: ângulos na pista de skate

Fonte: arquivos da E.E.F. Prof. Emir Ropelato

Figura 2: ângulos no parque

Fonte: arquivos da E.E.F. Prof. Emir Ropelato

Figura 3: medindo ângulos

Fonte: arquivos da E.E.F. Prof. Emir Rope

Figura 4: ângulos na cancha de bocha

Fonte: arquivos da E.E.F. Prof. Emir Rope

Figura 5: Aula no parque Henry Paul

Fonte: arquivos da E.E.F. Professor Emir Ropelato
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4 |  CONCLUSÃO
Os principais objetivos do trabalho foram atingidos. Os alunos reconhecem ângulos 

em diversos lugares, medem ângulos e sabem construir gráficos. O trabalho ainda está em 
desenvolvimento, com uma aula por semana, até o fim do ano.

Muitas informações foram novidades para os alunos. Percebendo-se um 
enriquecimento científico e cultural para cada um deles. Compreenderam a necessidade 
desse conceito para diversas situações no cotidiano, como ângulos fracionários na aviação 
por exemplo.

Desde as primeiras aulas com slides, diálogos, desenhos, uso de instrumentos, 
saída da escola, trouxeram motivação. Foram aulas diferentes e significativas. 

Compreender o conceito, conseguir medir e produzir atividades envolvendo ângulos 
já faz parte da rotina desses alunos. 

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CENTÚRION, Marília. Matemática Teoria e Contexto.1ª edição. São Paulo. Saraiva, 2012.

Projeto Araribá Matemática. Obra coletiva. 3ª edição. São Paulo. Moderna, 2013.

SILVA, Marcos Noé Pedro da. “História do Ângulo de uma Volta “; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/historia-Angulo-uma-volta.htm. Acesso em 16 de maio de 
2016.

SOUZA, Joamir. PATARO, Patrícia Moreno.  Vontade de Saber Matemática. 2ªedição. São Paulo. 
FTD, 2012



 
Incompletudes e Contradições para os Avanços da Pesquisa em Matemática 257Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Aeração de Grãos  47

Algoritmos  98, 99, 100, 101, 172, 173, 174, 178

Análise estatística  9, 10

Análise Matemática  16

Ângulo  12, 102, 103, 104, 105, 107

Aplicativo  13, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 193

Aprendizagem  9, 12, 13, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 104, 108, 109, 110, 111, 
120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 
143, 145, 148, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 194, 195, 197, 209, 210, 211, 
212, 213, 219, 220, 222, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 239, 250, 253

Aprendizagem Significativa  101, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 194

Arte  13, 86, 111, 115, 128, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 240

Asset Price  11, 1, 3, 4

B

BNCC  135, 136, 139, 144, 167, 169, 178, 182, 183, 210, 211, 212, 215, 219, 220

C

Cálculo  12, 14, 10, 12, 68, 69, 73, 78, 83, 92, 115, 116, 119, 172, 173, 174, 176, 199, 231, 
241, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 253

Campos Semânticos  241, 243, 244, 254, 255

Cartografia  13, 180, 183, 184, 185, 191, 192, 193, 194

Circunferência da cintura  9, 10, 11, 12, 13

Conjunto Denso  26

Contextualização  165, 166, 167, 169, 170, 171, 178, 188, 189, 192

Curso de Pedagogia  126, 128, 155, 160

D

Derivabilidade  12, 68, 73, 80

Desenhos  104, 105, 107, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 185, 189, 193

Diferenciabilidade  12, 68, 73, 82

Distribuição de Ar  47



 
Incompletudes e Contradições para os Avanços da Pesquisa em Matemática 258Índice Remissivo

E

EDPs  41

Educação Básica  9, 10, 88, 94, 98, 99, 110, 111, 112, 121, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 
168, 170, 174, 175, 195, 210, 221, 240, 256

Educação Matemática  13, 100, 101, 108, 110, 111, 112, 120, 121, 132, 134, 135, 139, 143, 
144, 153, 155, 157, 159, 165, 166, 168, 179, 209, 228, 240, 241, 243, 244, 254, 255, 256

Egito  229, 230, 233, 236

Ensemble Kalman filter  1

Ensino  9, 10, 12, 13, 14, 68, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 108, 109, 
110, 111, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 188, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 
215, 219, 220, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 250, 253, 254, 255, 256

Espaços de Banach  16

Espaços Lp  26

Etnomatemática  179, 228, 241, 243, 244, 245, 254, 255

F

Família  12, 19, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 127, 128, 254

Ferramenta de Ensino  125, 195, 196, 198

Filas  58, 59, 66

Formação de Professores  9, 122, 138, 142, 153, 158, 160, 179, 233, 244, 256

Formação inicial de Professores  155, 163

Frações  14, 103, 104, 105, 203, 217, 222, 223, 224, 226, 227

Função Simples  26, 36, 37, 39, 40

I

Infantil  11, 9, 10, 13, 14, 84, 85, 86, 87, 88, 118, 143, 153, 178, 194, 228

Inferência Bayesiana  58, 60

Integral de Lebesgue  26, 40

Interdisciplinaridade  108, 109, 144, 165, 168, 169, 170, 171, 177, 178, 179, 181, 213, 220, 
240

L

Letramento Matemático  165, 167, 171



 
Incompletudes e Contradições para os Avanços da Pesquisa em Matemática 259Índice Remissivo

Local volatility  11, 1, 2, 3, 7, 8

Lúdico  84, 210, 212, 219, 226

M

Mapas Conceituais  13, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132

Matemática  2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 12, 16, 26, 41, 47, 48, 56, 68, 83, 84, 85, 86, 
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 184, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 203, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 252, 
254, 255, 256

Medida  10, 14, 26, 27, 33, 40, 102, 103, 104, 127, 148, 193, 217, 246, 247, 251, 252

Metodologia  10, 42, 91, 94, 98, 100, 108, 110, 111, 113, 120, 126, 132, 138, 143, 145, 146, 
151, 152, 161, 170, 199, 210, 211, 212, 213, 219, 221, 229, 230, 232, 234, 239, 240, 241, 
254

Metodologia Ativa  210, 211, 212, 213, 219, 221

Mobile Art  180, 184, 185, 187, 191

Modelagem Computacional  47

Modelagem Matemática  11, 47, 108, 109, 110, 111, 112, 120, 177, 178, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 203, 206, 209

N

Números Decimais  195, 211, 217, 220, 223, 228

O

Obesidade  11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 209

Operações  12, 98, 99, 100, 101, 167, 171, 195, 196, 198, 199, 211, 215, 217, 219, 228

Operadores Elípticos  41

P

Princípio da Limitação Uniforme  16, 17, 22, 24, 25

Princípios do Máximo  41

Professor  9, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112, 120, 122, 123, 
124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 139, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 158, 
159, 161, 163, 164, 167, 170, 171, 174, 177, 178, 179, 182, 195, 196, 209, 212, 213, 219, 
222, 224, 227, 232, 234, 244, 245, 252, 254, 256



 
Incompletudes e Contradições para os Avanços da Pesquisa em Matemática 260Índice Remissivo

R

Recursos didáticos  14, 222

Relação de proporção direta  9, 12

Representação  131, 138, 141, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 181, 183, 188, 189, 197, 
199, 200, 203, 222, 223, 227, 236, 237

Resolução de Problemas  128, 131, 165, 167, 168, 197

S

Sentidos  13, 123, 139, 159, 180, 183, 184, 185, 192, 193, 194

Significar  73, 222

Simulação  11, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 66, 183

Sistema Numérico  230, 234, 235, 238, 239

Sistemas de Numeração  12, 98, 99, 100, 101, 234

Sistemas Lineares  195, 196

Sustentabilidade  12, 84, 85, 86, 87

T

Tecnologias Digitais  13, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 181, 182, 220

Teorema de Banach-Steinhauss  16, 22, 24, 25

Tikhonov regularization  1

Transferidor  102, 103, 104

V

Visualização  14, 117, 145, 146, 148, 149, 150, 152

W

Web Currículo  13, 134, 135, 137, 143

Y

YouTube  12, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121








