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0 problrna pode ser &to, nus se desafiar a cu- 
rios- e puser em w j o  as faculdades .inventivas, 
quem o resolver petos seus pr4prios nwios expe- 
rimentark a tens& e qozat-6 o triunfo da descoberta. 

(Polya, 1945) 

Urn pequeno inquerito conduzido, m a m  lectivo 
anterior, nurna escola do* erredores de Lisboa, 
permite-nos afirmar que a rnaior parte (91.3%) 
dos alunos dessa m l a  G o  i n d i m r n  a Matemitica 
come p r i  meira preferencia no conj unto das disci - 
plinas curriculares. E esta a f i r m f o  e, assim 
mesm, urn eufemiamo. De facto, apenas 12.8% dos 
alunos indicavarn a Matedtica come aegunda ou 
terceira preferhcia. Se 6 certo que MO podems 
generalizar eates resultados, podemos, no entanto, 
afirrnar que o inaucesso em Matematica (e estarnos 
a identificar insucesso, apenas, corn reprova$o) 
atinge mveis preocupantes. 

Neste panorama, o que parece anormal 6 a 
grande adesfo dos a l u m  e o exit0 obtido por estes 
em iniciat ivw ou actividades como Clube de 
Matematica, Semana da Matedtica, Problem da 
Quinzena, Jornal de Matedtica. Mais wtranho se 
torna constatar que 160 sao OS a l u m  corn rnelhor 
aproveitamento ou aqueles que incluem a Materni- 
ties no topo des sum prefer6nciw os que, em rnaior 
nhmero, aderem iquelas actividades e/ou o b t h  
nelas melhores resultados. 

Porque esta difereya de atitudea? Porqug esta 
diferer$a de comportamentos? MO ser i  legftimo 
swpeitar que a Matedtica que se fez na3 aulw 6 
diferente da Matemitica a que tern acesw nas outras 
actividwtes? Se pensarm, nomwdamente, no 
entusiwrno suscitado pelo Problem* da Quinzena 
(que, por isso mesrno, se torna sÃ§mana1 G o  aera 
lw ico concluir que a d i f e r e m  esti  no problem, 
isto 6, que na rnaioria das nossas m l a a  a abor- 
dagem da Matemktica se nfo faz por problems? E, 
no entanto, 

L'titicatfon mathematiqw n'wt rim d'wh-t l 
devellopwnwnt de l'wtivit& mathenutiqw et il n'y a 
pas d ' ~ t i ~ f < &  sans p r o b h .  

(Krigovsta, 1970) 

0 aspect0 formal e acabado corn que a Mate- 
mitica, geralrnente, 6 apresentada aos nossos alu- 
nos constitui, ao rnesmo tempo, urna mentira e urn 
er r0  pedagbgico. Um* mentira, porque represents 
u r n  quase inverSo da sequgncia que tern lugar no 
tempo e na hiathria. Urn erro pedaqbgico porque 
imbe, nos nossos alunos, a actividade matedtica, a 
capacidade de inventar (reinventar) a Matematica. 

De facto, o conhecimento rnatemitico nao se 
constrhi pelo simples acumular de verdades eternw 
e irnutweis; o conhecimento maternitico desenvol- 
ve-ae, ant-, pela *'metheria /nc&s.ssnif $8 
cmjecturss, grsgss S effiecuisg~o e S crf- 
(if&, 9rWUf 8 t&tC8 &S prOM.9 8 refu- 
tsf8es " (Lakatoa, 1984). Aprewntamos, aos 
nossos a l u m ,  urna estrutura acabada, rfgida, in- 
discutivel. U s a m  l ivros de text0 que so apre- 
sentam as ideias que tiveram sucesso. Nw trevas 
ficaram a cwnjectura inicial, os contra-exemplos, 
a cri t ics da prova, w refutaqks. No tinteiro ficou 
tote a hist i r ia da descoberta matehtica. 

A descoberta rneternitica pode comparar-se 6 
tctividade de urn jogador que, tendo enseiado v i r ias  
estratigias sern Exito, tern, de repente, uma ideia. 
Experiments-a e, se a estratigia que descobriu se 
revels eficaz, continuara a usi-la at6 quo o adver- 
Ã‡rio ao ganhar urna partida, a p& em causa. 0 
primeiro jogador VG-se entSo obrigado a rever a 
estrathgia que, at6 af,se revelara ganhadora. Pro- 
cu rs r i ,  em principio, tentar melhori-la, podendo 
v i r  a abandon&-la por outra que lhe parwa supe- 
r ior .  E assirn sucesslvamente at6 i descoberta da 
estratbia infalivel (Bouvier, 1981 ). 

Que dizer de uma escola que MO ensina 03 
alunos a "jogar"? 

0 ensino que se reduz ao desfmpenho mec4niw de 
~ w q k  rotirairas flea bem abaixo do nivÃ§ do 
livro de oozinha, pels as reoeitas culir6rias sempre 
d f i x m  alguma coisa 0 imaginac00 e discernimmto 
dos cozinheiros, mas as receitas matd t f cas  6 
deixam nada disso a ninguen-i. 

(Polya, 1945) 



Kantowski ( 1  977) afirma que "urn /'nu'/- 
v/'$# esiS persnte urn problems qasada 
emntra  urns quest& 8 w e  nS'o w e  </fr 
fespUst8 #U Urn8 dU8cfo nfs E C8pA.! 
lie fesu/kqer, us8nlio us cunhec/rnentof 
trnedisisrnente d!spea/I.'e/s". Esta defini60 6 
consistente corn a de rnuitos outnw investigadores, 
mmeadarnente Lester ( 1  980) que, no entanto, 
acentua a dimer60 subjectiva do problerna. Se- 
gundo este hltimo, para que u m  s i t q S o  constitm 
um problems par% determinado indivi'duo, b ne- 
c e d r i o  que: ( l )  este c o n h a  a situa$go; (2) esteja 
interessado em resolve-la; (3) s o  disponha de urn 
procedirnento que the permits chegar, directa- 
mente, iolqZo; (4) f q e  tentetivaa deliberates 
para a encontrar. Assim, nesta perspectiva, aquilo 
que constitui problem rnatehtico para urn 
indivfduo pode n io  o ser para outro, ou porque este 
6 0  esti  interessttto em resolve-10 ou porque, do 
seu reportbrio, consta urn algoritmo que 1he 
permite encontrar directamente a solu$?io. Neste 
ultirno caso, o individw estaria perante urn 
exercicio. 

Infelizmente, o exercicio tern sido a activiiteite 
principal dos nossos alunos. Um episodic ouvido, h i  
tempos, a urn colega, ainds que anedbtico, 6 
exernplarmente ilustrativo dos cornportamentos 
desenvolvidos corn esta pritica. Tratava-W de 
"resolver" a questgo seguinte: 

"A Rita cornprou seis quilos de laranjas ao 
p r e p  de cento e cinquenta escudos o quilo. Que idade 
tern a Rita?" 

Face a esta questgo, urn tal Paulo empenhou-se, 
laboriosamente, em encontrar a sol@io e t e r i  
ajuizado da sua razoabilidade mais ou menos corn  
segue : 

150+6=156 &, iMt ,umnhromui to  
grand*; 

150-6-144 Urn; 

HsbitiMdo a exercfctos Mtandardlzrtos em que 
os dados fornecidw $0 03 n d r i o s  e suficientw, 
em que h i  sempre solu@o, preferencialinente nu- 
d r i c a  e Cnica, sol@o a que se chqa atraws da 
apl icq io  da reqra adequwte 6 sit40 j i  esque- 

matizada no enuncisdo. eate Paulo d o  se detem, 
sequer, a analisar a pertinSncia do que w pede 
relativamente acs dados fornecidos. Hi que operar 
corn os dados at6 encontrar uma rwposta "satis- 
fathria" dentro de critbrios rnuito pessoais e que 
ngo se prendern corn a s i twc io  especifica. Quern 
ngo OS ouviu j i  perguntar: 6 de multiplicar? 6 de 
dividir? Parece terern adquirido as tbcnicasliqadas 
i s  diferentes operqzes $ern que, sirnultaneamente, 
tenharn adquirido o "sentid0"da.s mesrnas Uma coi- 
sa b saber calcular, outra, bemdiferente, h saber 
que opera$%o seleccionar nurna s i tua te  particular, 
quando calcular, que fazer corn OS resultados. 

De facto, a resolw$o de problemas b uma das 
actividades mais complexes da rnente humane. Os 
conhecimentos disponiveis 50 dao, directsmente, 
acesso a procedimentos aproprtados. He que aco- 
mode-10s a nova sitm$%o, isto h, ha que cornbi- 
ni-10s de forms nova e original, ha que torne-los 
operatbrios. 

Imqinemos urn a1 uno que 6 0  diap%, ainda, (to 
tknica ligada 6 div iwo e que e confrontado corn a 
questgo seguinte: 

"f necessh-io acondicionar 300 quilos de 
mafis, em caixas, contendo cada uma, 25 quilos. 
Quantas caixas vgo Ãˆ neces&r?as?" 

Para responder correctamente, o a lum tern de 
tornar operat6rios OS conhecimentos que j i  possui. 
Ou evoca a multipliea$o e, por ewaios sucewi- 
W, descobre o numero que satisfaz a condigo: 

ou contari de 25 em 25 at6 perfazer 300. Ern 
qualquer dos cases, o aluno cowtruiu, a part i r  dos 
sew lirnitadoa conhecimentos, urn prwwiimento 
original. 

Vernos assim que, enquanto a resol@ do 
problerna enwlve criatividade, a resolufio de 
exercicios requer, apenas, a utiliza$o rotineira de 
factos ou procedimentos previamente aprendidos. 

Por outro l&, OS problems que emergem de 
uma s i t w i o  real n io estzo esquematizados. H6 que 
i w l a r  o problem, hi que seleccionar os dados 
relevantes, h i  que identificar w relaq&a perti- 
nentes, ha que optar entre diferentes estratkgias de 
ahordagem, ha que analisar OS r e s u l t a h  da acfÃ§ 
desenvolvida. 

Urna pri t ica assente m exercicio inibe a 
capacidade de matematiMo da realidade. Pelo con- 
t r i r io ,  ensinar Matemitica, no contexto de si- 
tuqSes p r o b l e ~ i c a s  6 ,  urn pouco, ensinar a 



viver. 0 professor d o  pode desperdipr esta opor- 
tunidade. 
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Iniciarnoa, corn este primeiro numero da utilizMo na aula. Uma v@ mais, pedimos a vossa 
Revista da APM, a construcao de urn ban@ de colaborÃ§cf erwiando p rob lem,  critical)* as W- 
problemas, perspectivadw, uns, para os alunos do gestks que apresentarmos, sugerindo outro trata- 
Ensino Basico, outros, para 0s a l u m  do Ensino Se- mento que a pri t ica t iver  aconsel hado. 
cundario. Para cada problems apresentaremos a1- 
gums sugeate~, ainda que sucintas, para a sua Cristina Loureiro e Leonor Moraira 

Mandarirn tarnbern tern exarne 

No a m  855 da msa era, vivia, na China, o imperador Yang Souen. Tendo vagado urn lugar 
importante e havendo dois mandarins interemdos no cargo, o imperador decidiu que ocuparia 
o lugar o mandarim que resolvesse o seguinte problem*. 

0 chefe de uma qmtfrilha de l a d r h  dizia para OS sew hornens: 
- Se cada urn de nos ficar corn quatro &S pqas de tecido que roubamos, sobram duas peps. 

Has se cada urn de nos quiser ficar corn cinco, faltam quatro was. 
Quantos eram OS l ad rks?  

Nivtl dc Escolaridade - Basico 
Notes Hetodol6gicas - 0s alums do Ensino 

Basico $6 podem c b p r  s l @ o  por tentat im. 
0 Sugere-se o trabtlho em grupo, wguido de dis- 

cuss50 alargtda a0 grupo/turma. 
Se as cr iayas d o  eskqarem qualqwr estra- 

tbgia de abordagem, certif iqw-Ã de que com- 
preenderam o enunciado do prob lek .  Em cwo 
afirmatiw, sugira que experimentem com um nu- 
mere qualquer de 1adr-w e que calculem o nhmero 
de pep33 de tecido que satisfaz coda u r n  dÃ con- 
d i c k  do problems. 
0 Sugira que organizem m resultdos das diferen- 

tea tentativas. 
Acs grupw que deram o trabalho por acabÃ§do 

sqira,  primeiro, que testem a "solu@om e, depois, 

proponha-lhN o problem dednenvolvimento. 
0 No discus&o alar*, proponha a wguinte 

apresentwSo: 

NÂ¡depe^asn 
primeiro oaso 6 10 14 18 22 26 30 

b Ponha i discussaMo a existEncia de outras so- 
lu$Ses. Para os alunos d%te ntvel de escolaridsde, a 
convi$o de que a soluqh 6 hnica pode surgir da 
anilise do quadro de valores obtidos. Veja-se que: 
- o nhmero de p e w  de tecido aumenta corn o nu- 


