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APRESENTAÇÃO
Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 

entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. E é nesse lugar histórico de busca 
de respostas para as inúmeras problemáticas postas nesse período que estão os autores 
e autoras que compõe esse livro. 

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “A Educação em Verso e 
Reverso: Dos Aportes Normativos aos Aspectos Operacionais”, por terem a Educação 
como foco, como o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)
pensar da Educação, considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na 
direção do apontado anteriormente, é que professoras e professores pesquisadores, de 
diferentes instituições e países, voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os 
inúmeros problemas postos pela contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por 
muitas e muitos que fazem parte dessa obra.

Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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CAPÍTULO 19
UM OLHAR ETNOMATEMATICO SOBRE AS 

DIMENSÕES SOCIOCULTURAIS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES INDÍGENAS DO MARANHÃO

Sérgio Roberto Ferreira Nunes
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RESUMO: Com a promulgação da Constituição 
de 1988, fruto das lutas do movimento indígena 
e de outros atores envolvidos no processo, 
reconhece-se a educação escolar indígena não 
mais como estratégia colonizadora, mas sim 
como um direito a ser garantido, respeitando as 
especifi cidades das culturas e modos de vida 
desses povos. Nesse contexto, este estudo faz 
um recorte para análise das várias possibilidades 
de construção de uma escola indígena específi ca 
e diferenciada, com recorte para as práticas da 
educação em matemática no contexto indígena. 
Dessa forma, este estudo trata dos saberes 

de quantifi cação originária do povo indígena 
Timbira, da turma de Ciências da Natureza da 
Licenciatura Intercultural de Educação Básica 
Indígena da Universidade Estadual do Maranhão. 
A pesquisa, em andamento, busca analisar a 
relação ensino aprendizagem nos anos iniciais 
na escola indígena, evidenciando os processos 
de formação inicial dos professores indígenas, 
principalmente o saber tradicional como 
elemento importante para o reconhecimento de 
saberes e fazeres matemáticos do povo Timbira. 
Diante disso, esta pesquisa pretende, também, 
apresentar uma proposta de material didático 
baseado no sistema de numeração Timbira em 
diálogo com os saberes matemáticos ocidental, 
a fi m de potencializar a autonomia política e 
cultural da escola indígena entre esse povo 
originário. A pesquisa é qualitativa desenvolvida 
na perspectiva da Etnomatemática. Os sujeitos 
são os cursistas Timbira da turma de Ciências 
da Natureza do referido curso que atuam como 
professores indígenas. As análises evidenciam a 
necessidade de compreensão do conhecimento 
matemático como forma de garantia dos 
direitos comunitários, bem como valorização e 
difusão dos saberes e fazeres originários para 
manutenção e preservação da cultura indígena.
PALAVRAS - CHAVE: Etnomatemática, 
Licenciatura Intercultural, Saberes.

ABSTRACT: With the enactment of the 1988 
Constitution, which came from the struggles 
of the indigenous movement and other actors 
involved in the process, indigenous education 
is no longer recognized as a colonizing strategy, 
but rather as a right to be guaranteed, respecting 
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the specificities of the cultures and ways of life of these peoples. In this context, this study 
makes a cutout for analysis of the various possibilities of building a specific and differentiated 
indigenous school, with cutout for the practices of mathematics education in the indigenous 
context. Thus, this study deals with the original quantification knowledge of the Timbira 
indigenous people, from the class of Nature Sciences of the Intercultural Degree in Indigenous 
Basic Education of the State University of Maranhão. The research, in progress, seeks to 
analyze the relationship between teaching and learning in the initial years at the indigenous 
school, highlighting the processes of initial formation of indigenous teachers, especially 
traditional knowledge as an important element for the recognition of mathematical knowledge 
and achievements of the Timbira people. In view of this, this research also intends to present 
a proposal for teaching material based on the Timbira numbering system in dialogue with 
Western mathematical knowledge, in order to enhance the political and cultural autonomy of 
the indigenous school among this original people. The research is qualitative developed from 
the perspective of Ethnomathematics. The subjects are the Timbira students of the Nature 
Sciences class of the mentioned course who act as indigenous teachers. The analyses show 
the need to understand mathematical knowledge as a way of guaranteeing community rights, 
as well as valuing and disseminating the original knowledge and doings for the maintenance 
and preservation of indigenous culture.
KEYWORDS: Ethnomathematics, Intercultural Degree, Knowledge.

1 |  INTRODUÇÃO
Amparada na Constituição Federal de 1988 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei n°. 9394 de 1996, assegurou os princípios da educação diferenciada 
para os povos indígenas e definiu competências para a oferta da educação escolar bilíngue 
e intercultural, visando fortalecer as práticas socioculturais e a diversidade de línguas 
dos povos e comunidades indígenas, além de garantir-lhes o acesso ao conhecimento 
historicamente acumulado e propagado pelas instituições acadêmicas(BRASIL, 1996).

Partimos da compreensão de que a Academia é local de produção de conhecimentos, 
onde ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidos na intenção de formar profissionais 
críticos que possam atender às demandas da sociedade e contribuir para a construção de 
relações menos desiguais entre as pessoas e grupos. 

Assim, entendemos a Universidade como um espaço formal de educação diversificado 
e plural, que tem o compromisso social de promover uma educação emancipatória a todos 
os povos, razões pelas quais lança um novo olhar para as formas de aprendizagens e 
ensinagens desenvolvidas nos espaços e tempos formais, não-formais e informais. 

A Licenciatura Intercultural de Educação Básica Indígena (LIEBI) da Universidade 
Estadual do Maranhão se apresenta como uma resposta aos vários desafios de comunidades 
indígenas do Estado, procurando, particularmente, construir uma possibilidade de diálogos 
de saberes na formação docente dos futuros professores de matemática, precisamente os 
Timbira.

Nesse sentido, Miguel, argumenta que:
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Falar em uma variedade de formas de se praticar uma “mesma” matemática 
referencial é também sugerir que a possibilidade de ainda se ver matemática 
nessas diferentes formas de se praticá-la é assegurada pelos conteúdos a 
que nos habituamos a ver como matemáticos, não por força de uma tradição 
difusa, mas pelo poder de uma comunidade de elevar a sua própria forma de 
praticar matemática à condição de única forma legítima de se praticá-la(2014, 
p.5).

Assim, identifi camos o desafi o como professor de matemática da LIEBI responsável 
pela formação dos professores indígenas da turma de ciências da natureza, não só a 
especifi cidade de suas culturas, mas também, no estudo das formas de dialogar com os 
diferentes saberes das matemáticas ocidentais e indígenas. 

Daí então surgiu a necessidade de um estudo sobre o processo ensino aprendizagem 
da matemática Timbira que busque levar em consideração analisar e compreender o 
processo de matematização em que se dispõe a compreensão de um entendimento 
matemático aplicado na sala de ciências da natureza da LIEBI e assim contextualizar uma 
dinâmica própria do saber tradicional face à introdução da matemática ocidental.

A Figura 1, mostra os territórios indígenas emtornodos Centros de Estudos Superiores 
que integram a UEMA, acrescido de dois que compõe atualmente a Universidade Estadual 
da Região Tocantina,que são Imperatriz e Açailândia.

Figura 1: Territórios Indígenas em torno dos Centros de Ensino da UEMA

Fonte: LIEB,2019.
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Segundo o projeto pedagógico da Licenciatura Intercultural de Educação Básica 
Indígena da Universidade Estadual do Maranhão(PPLIEBI), os povos indígenas que 
habitam o território maranhense somam uma população de mais de 30.000 mil pessoas que 
se auto declaram indígenas no censo de 2010. Esse expressivo contingente populacional 
está distribuído por nove etnias diferentes que podem ser agrupadas em dois grandes 
troncos linguísticos, a saber: Tupi e Macro-Jê(IBGE, 2012; UEMA, 2016).

Os povos que integram o tronco linguístico Tupi são: Tentehar (Guajajara), 
Awá (Guajá) e os Kaapor. Já os povos que integram o tronco linguístico Macro-Jê 
são: Krikati, Ramkokamekrá e Apaniekrá (Canela), Pukobyê (Gavião), Krepu’kateyé e 
Krenyê.Destacamos que cada um desses povos possui formas de organização social 
e política próprias, assim, neste artigo consideramos as vivências do povo Timbira, que 
incluímosRamkokamekrá e Apaniekrá (Canela), Gavião Pykopjê e Krikatí.

Desta forma, surge o questionamento: quais os saberes e fazeres matemáticos 
originários do povo Timbira? Para desvelar a questão nos apropriamos de referenciais 
teóricos como KNIJNIK(1996) D’Ambrosio(1993, 1998, 2001), Ferreira(2002),Gerdes(1991), 
dentre outros que nos permitem entender a educação como uma prática permanente e 
contínua durante toda a vida dos sujeitos e perceber a matemática como uma atividade 
viva relativa às formas de pensar, comparar, inferir, medir, presentes em toda a espécie 
humana.

Por outro lado tratamos da temática da licenciatura intercultural referente à 
formação de docentes indígenas em um campo de pluralidade sociocultural, a partir dos 
estudos de Candau(2014), Walsh (2009), Silva(2009),  e  Lévi-Strauss(1962),que trazem 
a dialogicidade, a diversidade na prática educativa para a formação docente reflexiva e 
crítica.

2 |  EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO CONTEXTO INTERCULTURAL
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os povos indígenas deixam 

de ser entendidos como alvos do processo civilizatório para serem considerados partícipes 
da formação da sociedade brasileira, sendo-lhes garantido o uso de suas línguas maternas 
nos processos de ensino-aprendizagem, o respeito às suas formas culturais distintas, a 
permanência e usufruto de seus territórios imemoriais (BRASIL, 1988).

A educação escolar para os povos indígenas, nesse novo cenário jurídico, configura-
se como um direito a ser assegurado, respeitando-se os princípios da especificidade, 
diferenciação e interculturalidade estabelecidos nos Artigos 210 e 215 da Constituição 
Federal, segundo os quais:

Art. 210 - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem[...].
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Art. 215 - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos particulares do processo 
civilizatório nacional. (BRASIL, 1988, p. 124-126).

Além da Constituição Federal destacamos como dispositivos de regulamentação 
legal da educação intercultural indígena, a Resolução 03/1999 que põe fim ao impasse 
gerado pela transferência da competência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 
ofertar educação escolar ao Ministério da Educação (MEC), que por sua vez, como órgão 
coordenador e não executor da política, delegou aos estados e municípios a oferta da 
educação escolar indígena, o que gerou um absenteísmo de responsabilidades; o Plano 
Nacional de Educação (PNE), que foi sancionado por meio da Lei nº 10.172, de 09 de 
janeiro de 2001; e a Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015 que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em cursos de Educação 
Superior e de Ensino Médio.

Silva (2000), destaca que, tanto a identidade quanto a diferença é criada no campo 
social e cultural sendo que, desta forma, “a afirmação da identidade e a enunciação da 
diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de 
garantir o acesso privilegiado aos bens sociais”(81 p).

Portanto, os documentos citados viabilizam a formação dos docentes indígenas 
para atuarem em todos os níveis da educação básica, assegurando-se os princípios da 
igualdade social e da diferença, da especificidade, da interculturalidade, do bilinguismo, da 
autonomia política e gestão dos territórios étnicos educacionais.

Para Catherine Walsh (2001, p. 10-11):

a interculturalidade significa um processo dinâmico e permanente de relação, 
comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, 
legitimidade mútua, simetria e igualdade nas lutas dos movimentos sociais 
discriminados, como uma maneira de atuar, de intervir, de transformarem 
saberes, ações e atitudes que promovam o respeito pelo outro.

A partir dessa reflexão, destacamos a Licenciatura Intercultural Indígena no Estado 
do Maranhão. Um curso de formação de professores em nível superior que se propõe 
atender à realidade específica e diferenciada dos povos indígenas desse Estado, além 
de atender auma demanda apresentada pelo movimento indígena para a formação de 
docentes indígenas com base na perspectiva da interculturalidade. 

A Licenciatura Intercultural para a Educação Básica Indígena (LIEBI) apoia-se num 
conjunto normativo, cuja base de constitucionalidade e demais normas infraconstitucionais 
asseguram um novo marco jurídico e conceitual para as relações entre povos indígenas e 
a sociedade envolvente.Desde 2016 aLIEBIestá integrada ao Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas do campus da UEMA em São Luís-MA. Com duração de cinco anos, é realizado 
na modalidade parcelada ou de alternância, no período de recesso escolar janeiro/fevereiro 
e julho/agosto em módulos. Tem carga horária total de 3.255 horas, sendo distribuída da 
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seguinte forma:795 h/a na formação geral e 1260h/a na formação específica (PAULA, 
FURTADO, 2018).

O Curso objetiva também criar condições teórico-metodológicas e práticas para que 
os professores indígenas possam se tornar agentes efetivos na construção e reflexão do 
projeto pedagógico, planejamento e gestão da escola em que atuam.

A estrutura dos conteúdos da licenciatura intercultural se desenvolve em dois 
momentos de formação, a saber: a) Formação Geral (Núcleo Comum), de um ano 
e meio com temas e discussões interdisciplinares e sendo matriz curricular para todos 
os cursistas. Tem como o objetivo fortalecer a identidade étnica dos povos inseridos no 
curso e possibilitar conhecimentos científicos complementares e não em substituição aos 
saberes tradicionais, visando à superação das relações interculturais assimétricas geradas 
pelo contato interétnico. b) Formação Específica, de dois anos e meio, organizada em três 
grandes temas referenciais de saberes especializados, o que se poderia entender como as 
ênfases específicas a que cada cursista pode optar. Tais ênfases são: Línguas e saberes 
sobre o mundo físico, da vida e quantificações interculturais (Ciências da Natureza); Línguas 
e saberes sobre o movimento das sociedades no tempo e espaço (Ciências Humanas), 
Línguas Indígenas em interação com Línguas Oficiais (Ciências da Linguagem) (UEMA, 
2016).

Em cumprimento à modalidade da Pedagogia da Alternância, o Curso de 
Licenciatura Intercultural para a Educação Básica Indígena é realizado em dois tempos: 
Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC).A realidade sociocultural é bastante 
diversificada em sala de aula da turma das ciências da natureza da LIEBI, pois ela vai além 
da observação do meio físico em que o/a aluno/a está envolvido/a, perpassam os valores, 
as ideias e cultura vivenciadas pelo/a aluno/a em suas comunidades.

Cada nível de realidade social aparece como complemento indispensável na ausência 
do qual seria impossível compreender os outros níveis. Os costumes se relacionam com as 
crenças e estas com as técnicas, mas, os diferentes níveis não se refletem simplesmente 
uns nos outros: reagem dialeticamente entre si, de tal maneira que não podemos esperar 
conhecer um único nível sem antes ter avaliado nas suas relações de oposição e de 
correlação respectivas, as instituições, as representações e as situações(LÈVI-STRAUSS, 
1976).
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Figura 2: Momento do tempo Comunidade (TC) dos cursistas na construção do processo de 
contagem 

Fonte: Próprio autor, 2020.

Gerdes (1991) diz que a Etnomatemática está contida na Matemática, Etnologia 
(Antropologia Cultural) e na Didática da Matemática. Neste contexto, a Etnomatemática 
considerada atualmente como subárea da história da matemática e da educação matemática 
emerge como um programa de pesquisas com evidentes implicações pedagógicas com 
foco na recuperação da dignidade cultural humana (D’AMBRÓSIO, 2011).

De acordo com(KNIJNIK, 1996) aEtnomatemática é uma proposta para o ensino 
da Matemática que procura resgatar a intencionalidade do sujeito manifesta em seu fazer 
matemático, ao se preocupar com que a motivação para o aprendizado seja gerada por 
uma situação-problema por ele selecionada, com a valorização e o encorajamento às 
manifestações das ideias e opiniões de todos e com o questionamento de uma visão um 
tanto maniqueísta do certo/errado da Matemática (escolar).

É preciso interagir com o outro, valorizar sua cultura, seus saberes, dar-lhes voz no 
contexto educacional escolar, entendendo a cultura indígena como espaço de produção 
de conhecimento, modos próprios de aprendizagem e de diálogo com outras formas de 
conhecimento. “É nessa perspectiva que a Educação Etnomatemática busca se instalar, 
com o objetivo de fazer com que as diferentes matemáticas sejam respeitadas e vistas de 
forma mais humanitária no sentido amplo do termo” (SILVA, 2009, p. 18).

Desse modo, procuramos apresentar um diálogo de saber tradicional e ocidental 
que procura entender o saber/fazer matemático construído ao longo da história da 
humanidade por distintos grupos sociais, atrelados ao certo modelo de transmissão da 
academia ou ao modo como nós fomos ensinados e parece cada vez mais interessante 
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levar em consideração modos de circulação de conhecimento que acontecem dentro e  fora 
da  academia.

A interculturalidade presente nas propostas para a educação escolar indígena tem 
um caráter claramente identitário e político reivindicatório (WALSH, 2009). A defasada 
interculturalidade parte da perspectiva de reabrir o caminho e reposição dos sujeitos 
colonizados, silenciados e dominados de suas autonomias de saberes a uma interação de 
diálogos, de coexistência e de convivência dialógica.

Dessa forma, compreender a interculturalidade, no dizer de Candau (2012) significa:

Questionar o caráter monocultural e o etnocentrismo que, explícita ou 
implicitamente, estão presentes na escola e nas políticas educativas e 
impregnam os currículos escolares. Perguntar-nos pelos critérios utilizados 
para selecionar e justificar os conteúdos escolares (p.48).

A educação intercultural na perspectiva crítica e emancipatória, aponta uma ação 
fundamental: desconstruir. Para desconstruir é preciso penetrar no universo de preconceitos 
e discriminações presentes na sociedade brasileira. Por outro lado, as sociedades indígenas 
compartilham um conjunto de elementos básicos que são comuns a todas elas e que as 
diferenciam da sociedade não-indígena. Assim, os povos indígenas têm formas próprias 
de ocupações de suas terras e de exploração dos recursos que nelas se encontram. Têm 
formas próprias de vida comunitária, têm formas de ensino e aprendizagem, baseadas na 
transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada indivíduo (BRASIL, 1993).

3 |  OS SABERES E FAZERES ORIGINÁRIOS DOS CURSISTAS TIMBIRA
Nos contatos com oscursistas Timbira da turma de Ciências da Natureza da LIEBI/

UEMA,percebemos uma dispersão e uma distinção entre os Timbiras, com base em 
diferenças de linguas, que correspondem também a uma distribuição geográfica. Vamos 
aqui estabelecer estas diferenças por grupo étnico. Aqui se fará referência a fontes que 
tratem de todo o conjunto dos povos Timbira.

Timbira é o nome que designa um conjunto de povos: Ramkokamekrá e Apaniekrá 
(Canela), Gavião Pykopjê,  e Krinkatí. O povo Timbira atualmente vive em regiões 
diferentes,nas aldeias Timbira, as casas se dispõem uma ao lado da outra, ao longo de 
um largo caminho, de modo a formar um grande círculo.De cada casa sai um caminhomais 
estreito, em direção ao centro,onde está o pátio.

Dentro do espaço da aldeia, as direções têm significado.É preciso estar atento para 
oposições como centro/periferia, leste/oeste, alto/baixo e outras para se chegar a ter algum 
entendimento dos vários rituais que acontecem nas aldeias.

Desses ritos fazem parte as corridas de revezamento, em que cada uma das duas 
equipes que as disputam carregam uma seção circular de tronco de buriti(ou de outro 
vegetal).
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O nome masculino é transmitido por parentes de uma categoria que inclui o tio 
materno,o avô materno e o avô paterno, entre outros.O nome feminino pela categoria de 
parentas que inclui tia paterna,avó materna e avó paterna entre outros.

Seus mitos que estão referidos a seus verbetes a cada etnia Timbirasão, na 
grande maioria, os mesmos, com pequenas variações: o sol e a lua e a criação dos seres 
humanos,do trabalho, da morte, da menstruação, dos animais importunos e peçonhentos, 
a mulher estrela, que ensina o uso dos vegetais cultiváveis. Além dos mitos, os diferentes 
povos Timbira fazem narrativas de caráter mais histórico, geralmente episódios de conflito 
e guerra (RICARDO, 1996).

4 |  CURSISTAS RAMKOKAMEKRÁ (CANELA)
Localizados do sul do Maranhão, Canela é o nome pelo qual ficaram conhecidos 

dois grupos Timbira: os Ramkokamekrá e os Apanyekrá. Há diferenças significativas entre 
esses grupos vizinhos, mas ambos falam a mesma língua e são pautados pelo mesmo 
repertório cultural. Ramkokamekrá significa “índios do arvoredo de almécega” e Apanyekrá 
significa “o povo indígena da piranha”(ISA, 2018).

Lembrando que na sala da turma de Ciências da Natureza da LIEBI temos somente 
2 alunos do grupo Kanela Ramkokamekrá.

No território dos Ramkokamekrá/Canela existem 2 escolas instaladas e em 
funcionamento, nas quais estão matriculados um quantitativo de 735 alunos. Desse total 
506 são de 1º ao 5º anodo Ensino Fundamental, 178 são de 6º ao 9º anodesse nível de 
ensino e 667 são de Ensino Médio. Nessas escolas, atuam 28 professores, dos quais 
15 são indígenas e 13 não-indígenas. Dos professores indígenas supracitados, 10 estão 
cursando o Ensino Médio, 3 já completaram o Ensino Médio e 2 estão cursando o Ensino 
Superior(UEMA,2019).

5 |  CURSISTAS GAVIÃO PYKOPJÊ
Atualmente, os Pykopjê estão distribuídos em três aldeias – Governador, Rubiáceos 

e Riachinho – e somam uma população de 577 pessoas. Os Pykopjê, quando devem fazer 
referência ao próprio grupo, utilizam o termo Pykopcatejê. Os demais povos Timbira os 
chama também de Pykopjê. Os Kricati, seus vizinhos, referem-se a eles como Iromcatejê, 
que significa “os da mata”, indicando o meio ambiente dominado pelos Gaviões, termo pelo 
qual são conhecidos pela população regional e denominados pela Funai(ISA, 2018).

Existe na sala de aula da turma de Ciências da Natureza um aluno Gavião residente 
na terra indígena Governador, município de Amarante. No território dos Pukobyê/Gavião 
estão instaladas e em funcionamento 6 escolas, nas quais estão matriculados 312 alunos. 
Do total de alunos matriculados, 136 são de 1º ao 5º anodo Ensino Fundamental, 130 
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são de 6º ao 9º ano desse nível de ensino e 46 são de Ensino Médio. Nessas escolas, 
atuam 35 professores, dos quais 18 são indígenas e 17não-indígenas. (FURTADO,2019; 
UEMA,2019,p.33).

6 |  CURSISTAS KRIKATI
A autodenominação do grupo é Krĩcatijê, que quer dizer “aqueles da aldeia grande”, 

denominação esta que lhes é aplicada também pelos demais Timbira. Seus vizinhos 
imediatos, os Pukopjê, a eles se referem usando o designativo Põcatêgê que significa “os 
que dominam a chapada“.

A Terra Indígena Krĩkati está localizada nos municípios maranhenses de Montes 
Altos e Sítio Novo, a sudoeste do estado. A tribo é banhada por rios e córregos das bacias do 
Tocantins (Lajeado, Arraia, Tapuio, entre outros).Os Krĩkati tiveram seu território declarado 
como Terra Indígena em 08 de julho de 1992, através da Portaria Ministerial nº 328.

Temos dois alunos Krikati da terra indígena krikati,aldeia São José, município de 
Montes Altos.No território dos Krikati  há 5 escolas implantadas e em funcionamento. 
Nessas escolas estão matriculados 316 alunos. Desse total, 36 alunos estão no Pré-
Escolar, 133 no 1º ao 5º ano doEnsino Fundamental, 104 do 6º a 9º anodesse nível 
deensino e 40 estão no Ensino Médio. Nas escolas Krikati atuam 31 professores, dos quais 
20 são indígenas e 11 não são indígenas. Da totalidade de professores indígenas, 2 estão 
cursando o Ensino Médio, 2 já completaram o Ensino Médio e 16 estão cursando o Ensino 
Superior(FURTADO,2019;UEMA,2019, p. 35).

7 |  PRINCÍPIO DE CONTAGEM TIMBIRA
Para D’Ambrósio (2008) metodologicamente para se trabalhar na perspectiva 

Etnomatemática é essencial desenvolver a capacidade de observar e analisar as práticas 
de grupos culturais diferenciados, seguido da análise do que fazem e porque fazem, 
assim, por debruçar-se sobre os saberes e fazeres matemáticos originários do povo 
Timbira, a presente pesquisa utiliza-se da abordagemqualitativa. Nossa perspectiva é da 
Etnomatemática pensada por D’Ambrósio (2011, p. 17) enquanto programa de pesquisa 
que procura “[...] entender a aventura da espécie humana na busca de conhecimento e na 
adoção de comportamentos”.

As técnicas de coleta de informações utilizadas na pesquisa foram:a)Grupo focal, 
utilizado para uma visão mais aprofundada de como os cursistas contavam, pois, temos na 
turma de Ciências da Natureza da LIEBI, cursistas de dois troncos linguísticos, Tupi e Macro-
Jê;b)Entrevistasrealizadas com os cursistas da LIEBI e dois anciãos Timbira e Tentehar 
das aldeias para melhor compreensão das diferentes matemáticas; c) Diário de Campo, 
utilizado para registro das atividades vivenciadas pelos cursistas nos tempos Universidade 
(TU) e nos tempos Comunidade (TC);e d)Observação Participanteque ocorreu na turma de 
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Ciências da Natureza da LIEBI, nas aulas de Matemática.
Na perspectiva de buscar compreender a construção do processo ensino 

aprendizagem de matemática na turma de Ciências da Natureza decidi como o apoio da 
coordenação da LIEBI, investigar as dificuldades encontradas pelos cursistas no diálogo de 
saberes da matemática ocidental e indígena, em especial os saberes de quantificação dos 
povos Timbira. Esta busca se iniciou nas aulas dos tempos comunidade e universidade, 
quando percebemos que os alunos não faziam usos de seu desenvolvimento próprio das 
matemáticas Timbira.

Os cursistas da LIEBI pra compreender o princípio de contagem dos seus 
povos usam as palavras para expressar seu modo de pensar os números,, 
nesse entendimento os Macro-Jê podemos identificar que o número 1 (um) 
é PEHXEHT, o número 2(dois) EHJPEHJCROT e o número 3(três) ÊHNCRII, 
identificando assim a base do sistema de numeração como sendo a base três, 
representada pelas denominações numéricas de princípio de contagem que 
são determinadas na lógica da base três(Anotações do autor, 2019).

Observa-se inicialmente que a contagem se dá da seguinte forma:
 1- UM - PEHXEHT
 2- DOIS - EHJPEHJCROT
 3- TRÊS - ÊHNCRII
O princípio de contagem vem de forma oral, tais como: PEHXEHT,EHJPEHJCROT 

e ÊHNCRII, a representação dos outros números vem emprestado o som da nossa 
maneira, ou seja, do português(cursistas Urucu).Destacamos falas dos entrevistados que 
evidenciam saberes matemáticos originários do povo Krikatí e as dificuldades encontradas 
pelos docentes indígenas para ensinar matemática.

Professor Jenipapo “O número um chamamos de pehxeht, o dois de 
ehjpehjcrot e o três de ehncrii, a representação dos outros vem emprestado 
o som da nossa maneira do português, usamos o nosso som nos números.”

Professor Urucu “Antes não tinha essa necessidade de contar até vinte até 
cem, mas hoje em dia  é porque era em quantidade pequenas, não havia 
aquela necessidade de comprar só existia troca entre um indígena e outro 
por isso eles não a necessidade de criar nomes pra outros números maiores 
só tinha necessidade para números pequenos , hoje a gente já tá tendo a 
necessidade de tentar criar nomes para números maiores.”

O Professor Urucu relata que “tem coisas que já foi feito nos livros de matemática, 
mas a gente necessita de outros conhecimentos.”

As observações feitas pelo Professor Jenipapo dizem que “a secretaria de educação 
manda os livros, (...), mas fora do contexto nosso, fora da nossa realidade, por isso que 
estamos criando livros didáticos, por conta própria para usar com os alunos de acordo com 
a realidade da criança pra ele entender”.
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Figura 3: Cursistas do tronco linguístico Macro-Jê na construção do processo de contagem

Fonte:LIEBI,2019.

Para Ferreira (2002), saber que existem diversos saberes matemáticos e que é 
possível entendê-los e adequá-los conforme o contexto valoriza e enriquece o processo 
de construção de conhecimentos, próprio da educação específica e diferenciada a que os 
povos indígenas têm direito.

Sendo assim e de acordo com os entrevistados os indígenas precisam apropriar-se 
do conhecimento acadêmico para garantir os seus direitos e a matemática é fundamental 
neste processo. Para tanto, é preciso traduzi-la para a língua materna ou desenvolver 
estratégias que favoreçam sua compreensão e precisa ser próprio daquele povo e ser 
ampliado para responder às questões atuais.

A etnomatemática se encaixa em nossa discussão, pois a mesma proporciona a 
adoção de formas não acadêmicas de se fazer matemática. Matemática essa que, quando 
uti lizada em contextos culturais específi cos, se afasta do modelo hegemônico, mas revela 
o encontro de saberes que se presta à resolução de problemas diários e, ao mesmo tempo, 
evidencia o quanto as práti cas sociais se relacionam com as matemáti cas uti lizadas por 
esses grupos, sendo, portanto, uma matemáti ca que surge das necessidades inerentes a 
eles.

Essa abordagem ressalta dimensões pedagógicas, como por exemplo, a 
interatividade, a presença sociocultural e a aprendizagem colaborativa no processo de 
ensino-aprendizagem da matemática.
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8 |  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Neste trabalho verificamos que a alfabetização matemática materna, e o fato de não 

ter a escrita numérica, não desvaloriza essa língua e nem torna essa alfabetização menos 
efetiva de manter uma coesão social de quantificação, o princípio de contagem através 
do raciocínio e de permitirá compreensão dos fenômenos. Entendemos que qualquer 
língua é passível de ser escrita, isso temos presente na pesquisa ação realizada no tempo 
comunidade (TC) onde observamos vários trabalhos escritos produzidos por indígenas em 
suas aldeias. Logo, a alfabetização matemática materna não é um projeto que está se 
imaginando para o futuro, já existe no Estado do Maranhão, uma vez que há vários grupos 
de pesquisa em que os índios são alfabetizados em suas línguas maternas, às vezes em 
número mais reduzido, às vezes de maneira mais ampla nas suas atividades escolares que 
já vão se tornando mais regulares, ou seja, temos produções escritas em línguas indígenas.

Neste sentido, vislumbramos a Etnomatemática como um programa de pesquisa 
adequado e necessário ao ensino de matemática, que neste caso permite ao professor 
adotar uma postura metodológica que proporcione o reconhecimento, a valorização e a 
utilização dos saberes próprios de um povo, como possibilidades pedagógicas para ensinar 
e aprender tanto na escola indígena, quanto na própria universidade, em particular nas 
aulas de Matemática.

As possibilidades do diálogo de saberes ocidentais e indígenas poderão servir de 
referencial para um aprofundamento teórico e empírico na formação  de outros professores 
indígenas, ao refletirem sobre o ensino de matemática a partir de uma perspectiva da 
Etnomatemática que, neste caso, permite ao professor adotar uma postura metodológica 
que proporcione o reconhecimento, a valorização e a utilização dos saberes próprios de um 
povo, como possibilidades pedagógicas para ensinar e aprender tanto na escola indígena, 
quanto na própria universidade, em particular nas aulas de matemática da LIEBI/UEMA.
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