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A Geometria e as no@es ligadas organizaf50 do 
espafo s5o necessarias para compreender, interpretar e 
apreciar o mundo que nos rodeia. Ela est4 intimamente 
1 1  corn a realidade, uma vez que 6 o estudo do 
espafo e das formas que o constituem e a nossa vida 
d i i  envolve inheras rel-s espaciais. Tarefas 60 
simples como escolher urn itinerario num mapa ou pen- 
durar urn quadro numa parede exigem um sentido de 
orientqio no espaw. 

Mas a Geometria 6 dos topiws da Matehtica aquele 
que recebe, quase invariavelmente, uma de duas respos- 
tas dos alunos do final do ensino secund6rio: ou Mo gos- 
taram e por isso ji4 Mo se lembram, ou nunca chegaram 
a dar. 0 s  professores tamMm Mo se sentem muito 
vontade corn a Geometria e por isso quando nio I 
tempo de dm o programa 6 a Geometria que 6 sacrifi- 
cada. 

No entanto, as crimps tern um interesse e curiosi- 
dade naturais pela Geometria e conseguem compreen- 
der muitas relafoes quando apresentadas mformalmente. 
Por outro lado, a Geometria pode constituir urn tema 
unificador na aprendizagem da Matedtica; corn base 
nela 0s alunos podem visualir  diversos topicos em 
Matedtica. Um exempio 6 o da recta numerics que 
wnstitui um modelo representative do numero. Outra 
6 o das figuras geom&ricas que podem ser urn auxiliar 
na cornpreens50 das fraccOes. 

Assii, a aprendizagem da Geometria no ensino basico 
deve constituir uma experitocia geomftrica informal e 
dessa f o p a  wnstituir uma base para um ensino mais 
formal. As crianws deve ser proporcionada a realiza- 
$50 de experiencias que Ihes permitam explorar, visua- 
lizar, desenhar e comparar usando objectos do dia a dia 
e outros materials concretes. 

Existem diferentes materials que podem ser utiliza- 
dos no ensino da Geometria. Entre eles, pela sua sim- 
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plicidade, facilidade de execuf50 e versatilidade 
destacamos o geoplano. A par do geoplano devem ser 
explorados as dobragens, os recortes e as colagens e usa- 
dos outros materials concretes. 

TO diversos t ips  de geoplano, o mais comum 6 wns- 
tituido por uma base de madeira onde se espetam pre- 
gos de modo a formarem uma malha, que pode ter 
diversas texturas. Chama-se Ã§geoplan de 3 x 3 ~  hquele 
onde a malha 6 quadrada e tern tres pregos de cada lado 
(9 pregos no total) como mostra a Figura 1; analoga- 
mente Ã§ geoplano de 5 x 5  tern uma rnalha quadrada 
de 5 pregos de cada lado. Existem outros t ips  de geo- 
piano dos quais destacamos os ~geoplanos circulares- que 
podem set constituidos por 24 pregos igualmente espa- 
fados dispostos sobre uma circunferfincia (Fig. 2) ou 
pelos pregos deste ultimo e ainda mais 12 pregos dis- 
postos sobre m a  outra circunferfincia concentrica corn 
a anterior e corn metade do raio (Fig. 3). 0 s  geoplanos 
SAO ut i l i ios  corn elhticos de varias cores, permitem 
desenhai* e podem ser complementados corn papel pon- 
teado (folhas de papel que reproduzem a textura do geo- 
piano corn que se esta a trabalhar). 

. *  

Fig. 2 

. . . * .  . . . . . . . . . . . . .. . . * . *  . . . 
* . . *  

Fig. 3 



Alguns exemplos de utilizafao do geoplano nos pri- 
meiros anos de escolaridade 

No ensino prf-escolar ou no inicio do primfrio, o geo- 
piano pode ser utilizado para que os alunos desenhem 
objectos seus wnhecidos, ou do t i p  georn6trico ou imi- 
tando objectos reais. As crianyas gostam de trabalhar 
corn o geoplano p i s  assim conseguern desenhar rapi- 
damente figuras que de outro mod0 teriam alguma difi- 
culdade. Pode-se tambim pediu para reproduzirem, no 
seu geoplano, figuras simples feitas pelos wlegas. Esta 
actividade de copiar figuras que outros desenharam 
envolve a capacidade de represente(a0 grifica e pode 
ser muito enriquecedora mesmo para alunos mais velhos. 
Para alguns alunos pode MO set ficil esta tarefa, no 
entanto aquela capacidade tern de ser aprendida e prati- 
cada. 

Mais tarde quando as crianyas j i  conhecem os n h e -  
10s pode-se-lhes p6r questoes do tip: 
- Desenhar figuras cujos elasticos toquem apenas em 

trts (quatro, cinw, . . .) pregos. Qual o niimero minim0 
de pregos em que o elistiw tern de tocar para termos 
uma figura? 
- Construir figuras que tenham zero (um, dois, 

trâ‚¬ ...) pregos no interior. 
Uma das vantagens do geoplano 6 a sua mobiidade, 

assim as crianfas podem ver uma figura em diferentes 
posi@es. fi frequente os alunos no final do ensino pri- 
&o sd considerarem, como quadrados, figuras do tip 
do da Figura 4. Urn desafio que se Dies pode colocar 
6 o de desenharem no geoplano de 5x5 todos os qua- 
drados possfveis, nio esquecendo os obUquow (Fig. 5). 
fi conveniente que a par do desenho feito no geoplano 
as crianw se habituem a registar as suas figuras em 
papel ponteado. 

0 geoplano pennite a utiliza@o de processes rapidos 
para calcular a area de diversas figuras. Alguns destes 
processes permitem obter as f6rmulas gerais mais utili- 
zadas. POI exempio, 0s triangulos indicados na Figura 
6 tern metade da area dos rectangulos a tracejado. Este 

processo de calcular heas chama-se Ã§rnftod das meta- 
dew. U t i l i d o  este mftodo, pode-se calcular a Area 
das figuras representadas na Figura 7. Partindo deste 
processo pode definir-se uma estrat6gia para se chegar 
31 f6rmula da 6rea dos tribgulos. 
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Fig. 7 

Urn outro sistema para calcular areas no geoplano 6 
o do -enquadramentor. A Figura 8 mostra wmo diver- 
sas figuras podem ser enquadradas por um rectangulo 
ou por um quadrado, e a sua 6rea cdculada subtraindo, 
& Area do rectangulo on do quadrado, a 6rea de figuras 
simples. Pode desenvolver-se uma estrategia que possi- 
bilite a descoberta de uma f61mula para a Area dos rec- 
tangulos. 

0 geoplano circular pennite realizar um sem n6mem 
de actividades entte as quais destacamos as relaciona- 

das wm os Sngulos e corn a medida das amplitudes dos 
hgulos, wmo por exemplo: 

&locar urn elastic0 no geoplano circular entre o cen- 
tro e um prego da circunfe@ncia (represents um raio) 
(Fig. 9). 

Fig. 9 

Colocar agora um segundo elastiw afastado do pri- 
meiro um prego (Fig. 10). Qua1 a amplitude dos hgu- 
10s entre 0s dois eldstiws? Radar o segundo eldstiw de 
mais urn prego. Qua1 6 a nova amplitude do angulo? 

Fig. 10 
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Area = 4-2-1 Fig. 8 Area = 6-0.5-0.5-1 

E d u c e  e Matemitica N.Â 7 P6g. 5 3 . O  trim. 1988 



Medir as amplitudes dos Sngulos que conseguir dese- 
nhar por este process0 no geoplano circular. Encontrar- 
-se-4 urn iingulo raso, cuja amplitude 6 de 180 graus 
(Fig. 11). Se continuar a rodar o elastic0 obter6 urn 
hgulo de amplitude superior a 180 graus. Qual 6 a 
amplitude do Sngulo que se obt6rn quando se cornpleta 
urna volta completa (angulo giro)?* 

Esta actividade pode ser acornpanhada corn o dese- 
nho dos Sngulos corn papel e lapis e corn a utiliza~50 
de urn transferidor. 

Muitas outras actividades podern ser propostas a par- 
tir do geoplano. Trata-se de urn material rnuito versati1 
e de facil execu@o que tern sido pouco utilizado nas 
nossas escolas. 

Fig. 11 
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