
Proporcionalidade: Uma Actividade 
de Aprendizagem 

Urn dos factores a qua progrewiwmente vem 
wndo atribufda maior importsncia, m que Ã§ refe- 
re a aprendfzsgem da Hatedtica, 6 o papel qua cada 
alum dewmpenha m comtrw$o do w u  prbprio 
conhecimento. 

Hem wmpre b &l1 wnsquir envolwr os alu- 
nw nÃ reelizecfo de uma tarefa agndnvl, p a n  
qual se sintam corn grandos possibili<la<tes de 
sucesso e que, ao mesm tempo, comtitua uma acti- 
vidade signiflcatiw de aprend imm. 

A amplido de urn puzzle, p q a  a p-, em qua 
e p e m  se diz que urn segment0 de 4 cm 6 trans- 
formado num de 6 cm, pode m entanto ser urn born 
exemplo desse t ip cte actividsdes. No m u  cm, essa 
tarefa foi proposta a a l u m  do 7Â a m  de escola- 
ridade, na 1s aula wbre Proporcionalidade Directa. 
0 trabalho foi o r g a n i d  corn base em trh etapas 
distintas que os a l u m  deveriam percorrer: 

A tarefa de cads grupo consistit am wnstruir 
urn puzzle corn a mesma f o r m  m em que urn 
sqmento de 4 c m  fosse transformado num segment0 
de 6cm. 

Propunha-Ã§ aos alunw que seguiswm as 
seguintesimtru&s: 

1 )  Dividir-$8 em due equips* (to dots ele- 
m e n b  cada; 

2) U m a W  equips* d e v r i a  wnst ru i r  U pecas 
ampl iatesA, ,A,eA;;aoutraas~fx^wB, ,B~e 

h- 
Concluida Ã (we 2), o grupo Uweria reunir-w 

novamente e juntar U 6 Cm surgissem 
diflculdades, o grupo discutiria w processes uti- 
lizados por cada equ ip  e adoptaria aquele que the 
parecewt mais correct0 (Inflexgo n93, 1983). 

l  - Reali+o (to tarefa; 
I I 

I 1  - ValidGo da estratigia seguida; 
I -  Conceptualiwo. Foi importante dar tempo a que todw w alunos 

tern a eata etapa. Na maioria dos grupos, OS 

I 
a l u m  verif ictram que as p- ampliadas nfo 
encaixavam umas IMS outras de modo a formar urn 

No wrnw da aula foi distribufda aos alunos 
now quadredo. 

Depots das i n e v i t h i s  acus+B mutuss entre 
(dividik em g r U W  de 4 e l e ~ ~ n t d  U r n  flcha alum dm y , ~ ,  ^ i s  de c o n f e r i h  t* 
cam urn puzzle, m m  determidas medidas. as contas. os a l u m  comecaram a p6r em dh ida  que 

a SW eatrat6gia fosw a me1 hor, uma vez que ela 60 
tinha conduzido a urn born resultado. Sentiram 

2 entSo necessidade de procurar uma nova f o r m  de 
revolver o w u  problem, o que alguns grupos 
acabaram por fazer corn sucesw. 

For flm, fez-se urn balanp global do tnbalho 
realizato pelos diver- grupos, datnb-se especial 

8 Snfwe veriflc&o das razSw que levanm deter- 
rninwtes estratwias a falhar. importante subli- 
nhar, que o er r0  mais frquente consistiu em 
adicionar uma constante a todos os comprimentoi 
dados, em vez de procurar uma constante multi- 
plicative que assegurasse a proporcionalidade entre 
os comprimentos correspondenbs. Al ib,  a situÃ§(a- 
proposta 80Ã a l u m  foi comtrufda considerando j i  



que este err0 "de tip0 aditivo" provavelmente 
ocorreria e que comet;-10 e ultrapad-10 cons- 
t i tu i r ia  urn passo importante na aprenilizagem da 

de constante Ue proporcionalidade directa. 
A l g u m  s i t q w s  familiarea podem ajudar 0s 

a l u m  a compreender as razom do fracasso daquele 
tip0 de estratkgia aditiva: 

m Aumentos fixos (e G o  percsntuais) alteram 
a razgo entre os ordenado3 tfos diversos tra- 
balhadores de uma empresa; 

Adicionando uma constante a0 comprimento 
de cÃ§d urn dos l a w  de urn rect8nqul0, "aumen- 
ta-se" a figure ma3 altera-M a f o r m  do reetin- 
gulo. 

I l l  

A conceptualize&! foi ajudada pela resoluciio 
de urns ficha-sintese do trabal ho realizado (cohma 
M M). Essa ficha cornmu por ser preenchida em 
casa, o que permitiu recuperar grande parte do 
tempo perdido(?) na aula. 

Depois desta etapa, extansies rfesta abordagem 
podergo (ainda) ser a lido do tama a03 grhficos 
cartesianos ou 6 nocio de semelhanv de f i g u r e  
geomhtricas. 

A avaliGo de activiitedes deste tip constitid, a 
rneu ver, uma tarefa diffcil. lsto porque, p r w w e l -  

0 problem consiste, afinal, em &twmintr. os 
transformados de 2,3,5,6 e 8 por mem d? uma 
aplfeacoo que transforms 4 m 6 (e que m a n t h  a 
forma das figuras). lsto 6: 

Ja devts tw comprdido quil e 0 process0 
corrwto para &termtear apeles transfonnados: 
multiplfcar oada um dos originais por 3/2 (on 1 .S 
W 6/4). De facto: 

W, & &a forma, soldo i aplic* definida por 
X ---> = 3/2 X. 

P o d e r 4  ddr outro u p w t o  aspeoto a0 proble- 
ma. Para manter a nwsma forma (das figwas ini- 
curis), os cÃ§mpnin*nto dos segmentos no puzzle 
ampliado t h  que m -e 
MS do puzzle micial. Isto qw d i m  we quanto 
maior for o valor de X, tanto maior ser6 o valor 
oorrwpoixlente de y Q este awnerdo 6 de ta1 
forma que o quocimte entre cada valor de y e o 
correspondwte valor de X 6 sempre o msmo 
(constante): 

6 -- - 1.5 
2 3 4 5 6 8  



mente, elas deienvolverSo capacidades que apems 
paterÃ§f revelar-w num futuro nÃ§f muito ime- 
diato. Hi mntudo determinados aspectos deste tra- 
ballm que eu qostaria de realgar: 

1. A p s i  bilidade deda aos a l u m  & validarem 
as SW prbprias estratigias. Ao contr ir io do que 
geralmente acontece, aqui n50 foi o profewor que 
teve o "privilkgio" de dizer o que wtava certo ou 
errado; ele poderia at4 nem ter  estado presente na 
diwus&o feita m grupos. 

2. 0 facto de os erros cometidos p l o s  a l u m  
ierem o ponto de partida pars nova dfscu&o e 
novas descobertas. lsto leva os a l u m  a concluir 
que e r ra r  60 k necwsariamente m u ,  ims que pode 
constituir urn facto importante no seu process0 de 
aprendizagem; tal poderi incentiva-los a querer 
pensar sozinhos, sem medo de nSo chegar logo i 
resposta considerada certa. 

3. Trata-se de urn born exemplo de uma 
sltuago em que conceitos matem6ticos surgem a 
part i r  de urn problema concrete. Esta 6 u r n  
perspective bastante real da utilidade da Mate- 

d t i c a  e, no entanto, 6 o contr ir io o que quase 
aempre ocorre m nossas aulas; os problemas 
priticos surgem ape- no fim, c m  exemplo de 
aplicÃ§cÃ§ de conceitos e twr ias que o professor deu 
previamente aos seus a l u m .  

4. Finalmente, a a l t e r G o  que pater6 surgir no 
p p e l  que o professor e OS a l u m  desempanham no 
processa de ensino-aprendizagem. OS a l u m  que 
geralmente "apreixtem" corn a explicqSo do 
professor, tern aqui oportunidade de sentir que 
poderÃ§f aprender tambem sozinhos e uns com OS 
outrw em grupo. Por outro 140, tambem o pr6prio 
professor experimentarh uma alterGo na sua 
rel@o corn os alunos. N u m  aula coma esta 4 
impossfvel cumprir urn piano rigido:Ã na presen- 

dos alunos e perante as suas descobertas, ie 
poder6 sober qual o melhor caminhoa seguir. ls<o 
exige de MS urn e s f o ~ o  completamente diferente do 
due estarnos habituados a fazer, implicando sobre- 
tudo qm a c e i t e m  correr alguns rtscm. Mat 
correr riscos 6 0  far6 parte (to desafio interessante 
que pode ser a actividade de urn professor? 

A APM em Setibal 

J. A. Duarte, da DirMo da APH, na comuni- 
~ $ 0  que MS enviou, relata urna reuniÃ§f de pro- 
fessores & SetUbal tendo em vista a constituifio de 
urn n k l w  da APH nasa dilate. Diz-DOS ele: 

(...) Foram Icvantados alquns problemas qw se 
prendem coin as dificuMades dos alines no pro- 
cesso de Ã§prÃ§ndjzao (...); foi feita umÃ sintos* 

* 

do trabalho realizMo pot- a m  C W s  de Mate- 
d i o a  M E.P. Luisa Todi l na E.P. do Pinha! Novo 
C...); debateram-se tarnbem qucstks relacionadas 
own os programas de M a t d t i c a  (...) r cam a 
i n s e r e  das novas tecnologias no ombito do pro- 
cesso da aprendizagem & M a t d t i c a  e nrces- 
sidades de forms& neste dominio. 

(...) Form tomadas algmas M& m ttntiilo 
de viabilizar o trabalho do Nucleo de Setubal (it 
APM C...) tendo sido constituidos dois grupos & 
trabalho: Program&/Didictica & M a t d i m  e 
clubes da Matemha. 

JosiAntinuDmrte 

EmdÃ§spachode17&SriemirodoÃ§noqueago 
find* (Dtsp. 32/EBS/86), a W Storetorfa de Wbcb 
do Ensino Bosico e Swundorio es<Ip"la, entre outras 

coisas, que no Ensino Prepwat6rio e no Curso Geral 
Unificado do Secundorio, o "churnbo" a Portuquh pass* 
a acarretar a perda de ano, embora adnrita a possi- 
b i i a d e  de o Conselho PriMoafco, por proposta do Con- 
selho de Twma, abrir excepc6es ... 

Venho proper quo a nossa Revista dinamize entre 
os professores de Mitembiica a discussoo desta oon- 
troversa medida e das suss imp tic^. Tanto mais 
qw a sua fundamenta@o, feiia no referido dÃ§spwh em 
seis linhas do D.R. h, a l h  de curta, vaga: "digmfiar, 
preswvw e desenvolver a hgua e a cultura portu- 
guesas", "a experffincia colhida da avaliafoo no Pre- 
pwstWio e SecundOrio"?! 

Ouc esclarecmentos pedir, que medidas comple- 
mentares exigir 6 Sr3 Stcret&rb? Aceitar ou propor s 
revogae? 

E, para qw "ha& males qw v e n h  por h", 
alargar a discus*: que importhia tem a Imguagtm 
dos alunos na SW aprendizagem da M a t d t i c a ?  como 
mcararnos a riqwza ou a penkia de vocabulkio e sin- 
taxe, as diferenqas entre os alunos? coma as enfren- 
t m ,  agindo como professores de P o r t u ~  em 
smtido lato? 

Tantas pwguntas e rnuitw (Mis por fazer! E &o 
me digam wf isto I& 6 assunto que diqa respeito MS 

professores de Mat&!... 
d. ManwlDmrtr 


