
Parecer sobre 0s projectos de novos programas 
de Matemhtica para o Ensino Bhico 

A Associafio de Professores de MatemAica (APM) 
acaba de receber os projectos referentes a alguns dos 
novos programas de Matedtica para o Ensino Bhiw, 
concretamente: 

do 1.O ciclo, primeira fase (anos 1 e 2 de escolari- . - 
dade); 
do 2 . O  ciclo (anos 5 e 6). sem as i n d i c e s  relati- 
vas &s wgest6es de estratSgias/actividades; 
do 3." ciclo (anos 7, 8 e 9), contendo apenas os 
objectiws gemis. 

A APM tem promovido o debate sobre a renovafio 
curricular em Matedtica atrav6s de diversas formas, 
entre as quais se destacam o seminario que deu origem 
ao livm Â¥Renova do Curricula de Matedt iw (Abril 
de 1988), vfeim artigos publicados na sua R&sta (desde 
1987). e as discuss&s realizadas em diferentes pontos 
do pats e em Encontros Nacionais e Regionais. Esse 
debate, embora evidenciando a complexidade das ques- 
toes em jogo, foi revelando um conjunto de aspectos que 
os membms da APM, bem como muitos outros pmfess- 
res de Matedtica, consideram essenciais na renova* 
em curso. 

For isso, a Direqio da APM estf em c o n d i m  de 
fazer urn primeiro comentario sobre os projectos agora 
submetidos & sua apreciaqgo. No entanto, a D ' i  
entende que o debate em torno dos novos programas 
deve constituir, acima de tudo, um process0 colectivo 
que mobilize oo maior n b r o  possfvel de professores 
de Matedtica para uma reflex50 profunda sobre o 
ensino e aprendiuagem desta disciplina em todos 0s 
dveis escolares. Por essa razio, apela aos nucleos e 
membros da Associa* para que se envolvam activa- 
mente nesse debate, e espera que a abertura revelada 
pelos respondveis e autores dos actuals projectos quanto 
2s pessoas e entidades a consultar seja alargada a lodas 
as escolas e professores. 

Urn programa deve constituir um instrumento Util nas 
niaos dos professores, apresentando opfOes clams sobre 
os objectivos prioritarios e as grandes orienta*~ para 
o dvel de escolaridade correspondente, e contendo, 
como consequ&ncia dessas opc-, indica(6es quanto 
aos temas a explorar, aos princi'pios metodol6gicos a 
seguir e &s formas de avalii5o a praticar. Ao mesmo 
tempo, deve ser flerivel e liberlador, no sentido deJSici- 
litar a inova@o e o progresso - tendo-se conscifincia 
de que esse progresso nib resulta directamente do texto 
do programa mas sim da qualidade de factores wmo 
a forma& dm professores, as condies de ensino, etc. 

Urn programa de Matematica para o Ensino Bhico 
deve partir de uma quest30 chave: porqnfi e para qufi 
uma fomugio matedtica e uma disciplina de Matema- 
tica para todos os alunos durante nove anos consecuti- 
vos? Manter no primeiro piano a reflex50 sobre as 
finalidades do Ensino da Matemitica, e sobre os seus 
grandes objectivos de natureza cognitiva, afectiva e 
social, permite dm sentido aos temas a tmtar e as meto- 
dologas a adoptar. Sem m e  pano dejundo, rapidamente 
se cai numa discussio centrada nas mat̂ rias e nos objec- 
tivos especi'fiws comportamentais a atingii pelos alunos, 
discusSao que (mais do que limitada) induz uma certa 
forma de encarar, de conduzir e de avaliar o Ensino da 
Matedtica. 

Urn programa de Matedtica para os anos 90 deve 
ser claro a respeito do lugar que ocupam e do papel que 
desempenham aspectos decisivos como a resolufao de 
problemas, a ligafio da Matematica corn a realidade, 
o trabalho corn 0s materiais auxiliares (e, em particu- 
lar, corn instrumentos como as calculadoras e os com- 
putadores). E as indicq6es sobre os temas e sobre as 
metodologias de trabalho a desenvolver devem ser jus- 
tifidveis a partir das orientaG6es adoptadas quanto a 
esses e outros aspectos essenciais da aprendizagem da 
Matedtica, em conjugafio corn considerafoes relati- 
vas & caracteriza@o dos alunos do dvel etario respec- 
tivo. 

Urn pmgrama de Matedtica, hoje, ni30 deve ser nan 
correr o risco de ser interpr&ado essencialmente como 
ununa lista de materias a &r. Pelo contrdrio, deve ser 
clam a respeito do tip e da natureza das actividades 
matemiticas a desenvolver ao longo do ciclo de estu- 
dos, e em particular a respeito da importancia que 
assume a diversidade das formas de trabalho, dentro e 
fora da sala de aula. Por isso, um programa de Mate- 
dtica, hoje, deve referir-se explicitamente (muito para 
al6m das formas de ensino tradicionais como a exposi- 
@o pel0 professor e a resolufao de exerdcios) ao papel 
do trabalho de gmpo e do trabalho pritico, das activi- 
dades de explorafio e de investiga~io, da rediiqio de 
projectos quer internos & Matedtica quer de natureza 
interdisciplinar. 

Nio ha dllvida que algumas importantea tendencias no 
Ensino da Matematica se vkm reflectidas, de formas 
diversas, nm varios projectos: a importancia da resolu- 
fao de problemas, a necessidade de wnsiderar as poten- 
cialidades educativas do uso das calculadoras, a 
valoriza@o da Geometria, a inclu.6~ de temas de Esta- 
tfstica. Estes factos Sao positivm, sendo de lamentar que 
nio tivessem merecido a mesma atencso outros aspec- 
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,-- tos relevant&@mo o trabauio concrete em torno das 
C b l a @ e s  ~ ~ c a  wm a realidade e corn outras 
'; .jssdp.[mas~'uso de materiais manipulativos, o papel 

Â¥v.-(f> $=utItteai;ao dos wmputadores pode assumir, ou o 
mtefesse educative de elementos ligados Hist6ria da 
MatemAtica. 
Parece existir em todos 0s projectos urn tip de trata- 

mento dos temas dog programas excessivamente tradu- 
zido na forma de objectivos comportamentais, em 
detriment0 de uma abordagem, pomentura mais fiulwsa, 
baseada nas possibilidades de explorafb e utilb@ e 
na relevhcia desses temas face aos diversos objectivos 
gerais da disciplina. 

For outro lado, a natureza das actividades de apren- 
dizagem 6 quase sempre demasiado geral em contraste 
wm o tratamento que 6 dado aos objectivos relatives 
aos temas do program. As atiludes, os habitos e as 
capacidades nfio & aspectos necessariamente i@ para 
todas as disciplinas, tern a ver tambim corn a natureza 
especffica&cidaumadelas.Aspectoscomoexperimen- 
tar, explorar, conjectural-, argumentar, etc. ti311 uma 
especificidade no caso da M a t e d c a  que &via ser wn- 
templada ao m'vel dos conteudos da disciplina. 
Sem diivida, 6 necesririo um estudo, uma reflex& e 

uma discus& mais profundas sobre pontos concretes 
das propostas agora apresentadas. Mas parem importante 
fazennos desde j6 uma apreci- global sobrelndo por- 
que grande parte das nossas criticas es% relacionadas 
corn a 16gica adoptada para os programas e wm a sua 
estrutura, e na0 tanto corn questoes pontuais relativas 
a certos temas ou capi'tulos. 

4. 
Urn dos aspectos que imediatamente ressaltam quando 

tie adisam os actuais projectos diz respeito h diferenqa 
de apresenkq& entre o do 1 . O  ciclo e os restantes. Uma 
apreciafio mais atenta parece indicar qne nSo se trata 
apeoas de uma quest& de estilo mas sim o reflex0 de 
wncepfSes na0 coincidentes sobre a natureza e o papel 
de umprograma e, eventualmente, de perspectivas tam- 
b6m diversas sobre as grandes e a fazer no Ensino 
da Matd t i ca  - ou, pel0 menos, sobre a necessidade 
de as indicar de uma forma clara e convicts. 

(a) A daieza e convic@o quanto is opcSes funda- 
mentals. 

0 projecto referente ao 1 . O  ciclo wmefa da seguhte 
forma: 

<A tarefa principal que se imp& aos professores 6 a 
& conseguir que as criauqs desde cedo aprendam a p 
tar de Matedtica porque 6 necessario que esta deixe 
de ser um factor de sele- e se wnverta num instrum- 
memo de desenvolvimento de todos os alunow. 

Depoideafirmarqueoscapftulosdeveraoserdesen- 
volvidos a pa& de uma acrividade wnsiderada fimda- 
mental - a resolu(io de problemas - o pmjecto 
apresenta um esquema no qua) os problemas surgem no 
centre, o que 6 justiticado do seguinte modo: 

<A localiza@o dos ProbIernas no centre decorre da 
wncep@o de que a resolufio de situa- problem&i- 

cas (num&icas e rib nu&cas) deved constituir a acti- 
vidade fundamental desta h'ea e estar presente no 
desenvolvimento de todos os t6piws~. 

Quanto ao projecto para o 2 . . O  cicio (e o mesmo 
sucede corn o do 3 . O  ciclo), c o m w  por afirmar que 
o novo currfculo resulta da Ã§necessidad da sua adapta- 
(io ao ni'vel de desenvolvimento e da progress80 dos 
alunos e a novas exigtecias da sociedade, fundamental- 
mente impostas pelas evolufio e divulgagio das novas 
tecndogiasÃˆ e em seguida atribui-lhe: 

iuma tripla fun@o: desenvolvimento de capacidades 
e atitudes, aquisifio de conhecimentos e de W c a s  para 
a sua mobi i f io ;  obtencfo dos pr6-requisites necess6- 
nos para a pmssecufio de estudos~. 

Verifica-se assim que, no projecto do 1.O ciclo, a pri- 
meira preocupagto 6 corn o aluno e de caracter afec- 
tivo; al&n disso, apresenta-se uma opcb clam sobre o 
aspect0 central do Ensino da MatemAtica. Ora, clara- 
mente, o mesmo na0 sucede nos restantes projectos. 

(b) A interiigac5o entre os objectives, temas e meto- 
dologtas. 

No projecto do 1.O ciclo, cada capftulo 6 iniciado corn 
nma geral is caracteristicas dos alunos do res- 
pectivo m'vel etirio, e corn indica(oes de natureza meto- 
dol6ricas daf resultant-. Por exemdo. no caoftulo sobre . , 
~ i ~ m i r o s  e Operaffies no 1. O ano: 

. 
Ã‡Cad cr imp vai consmiindo o wnceito de n h e m  

se ndo um mod0 e ritmo pn5prios. 
fnecessario proporcionar-lhe uma grande variedade 

de experitocias.. . 
Partindo de situa@es vividas e corn suporte no con- 

creto. .. 
As crian̂ as nesta idade precisam de um Iongo periodo 

de experhias  infonnais ... antes de iniciarem a escrita 
simb6lica das opera(5es~. 

No projecto do 2 . O  ciclo, embora existam duas sec- 
@es intitdadas *A m50 dos wnteudosÃˆ e Ã‡Linh meto- 
dofigica~, nas quais & apresentadas indie- gerais, 
os temas do programa surgem depois apenas acompa- 
nhados de listas de objectives especfficos de tip wm- 
portamental. For exemplo: 

4. S6lidos geomiitricos. 
- Identificar poliedros. 
- Identificar, num poliedro, faces, arestas e vdtices. 
- Identificar c u b ,  paralelepi'pedos ... 
- .... 
0 projecto do 2 . O  ciclo deveria ser remodelado de 

forma a apresentar, para cada capftulo, indicafoes sobre 
a relevhia dos temas propostos face aos objectivos 
gerais, propostas de nature= metodol6gica, sugestoes 
sobre formas de trabalho e de avali- a desenvolver. 

Sem este esforeo de integ- nfio serf possfvel ultra- 
passar aquilo que 6 afinal uma das grandes limita@es 
dos programas ainda em vigor - na0 se wmpreenderf 
wmo se pensam alcanw alguns dos objectivos gerais 
propostos nem como se pretendem ver wncretizadas as 
linhas metodol6gicas apresentadas. 
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0 s  resultados deste project0 despertaram muito inte- 
resse, nomeadamate entre as autoridades desportivas da 
R e g k  que se mostraram empenhadas em que eles fos- 
sem igualmente apresentados no pr6prio Estadio, na 
altura da inaugura$io da nova pista de atletismo, mar- 
cada para os princfpios de Abril. 

Laqado durante o an0 lectivo de 198711988 pelos 
niicleos de estagio de Matedtica da Escola Secundaria 
de Jaime Moniz, o jornal destinado essencialmente aos 
alunos, tinha como principal objectivo despertar naque- 
les o interesse pela Matedtica atraves da divulga$Zo 
de temas da disciplina fora do context0 curricular, de 
problemas e curiosidades e da promwo de concursos. 

Pretendeu-se desde o infcio que a sua divulg- nio 
se restringiisse a esta escola, mas sim que fosse divul- 
gado tarn& noutras escolas, o que 6 hoje urn facto, 
chegando a praticamente todas as escolas secundarias da 
Madeira. 

Pensamos que o jornal tern atingido satisfatoriamente 
os objectivos a que se profis, corn um aumento signi- 
ficativo da sua qualidade no aspecto grafico e tern tido 
uma grande aceit- por parte dos alunos que pode ser 
vista pela tiragem que neste momento atinge os 2 500 
exemplares por niimero. 

Quanto & continua<?ao do jornal para o futuro, esta 
ainda se mantim incerta, devido sobretudo ao problem 
da sua composi$5o. Subsistindo neste momento h base 
da carolice de alguns (pouws) professores da Escola 
Secund&ia de Jaime Moniz, corn alguma colaborafio 
de outras escolas, o jornal teni de sofrer uma reestmtu- 
r a f k  nos moldes em que 6 feito; passando a sua com- 
posi@o a ser feita fora da escola ou en% num futuro 
Clube de Infodtica da pr6pria escola. 

Se a questao da composi@o for resolvida, pensamos 
que a continuidade do jomal esta assegurada, p i s  Go 
ainda muitos 0s temas que gostariamos de abordar, nio 
sendo a falta de artigos para publicar que comprorne- 
ter4 o futuro do jomal. 

Jose Alberto Ferreira 

Parecer sobre 0s project os... (conclusi50) 
Na sua actual forma, o projecto do 2 . O  ciclo apresenta 

memo contradites entre algumas das suas componen- 
tes. Embora a h ,  na sua Ã§linh metodol6giw que o 
desenvolvimento da capacidade de resolver problems 
6 um eixo organizador do Ensiio da Mated t iw,  os 
problemas surgem depots na s@o dedicada aos con- 
telidos apenas como aplicafao de determinados conhe- 
cimentos ' muito especfficos previamente adquiridos. 
Embora afirme que Ã§ calculadora serf usada para explo- 
rar e desenvolver conceitos matemfticos ... Ã̂ a sna uti- 
liza@o reduz-se depois ao objectivo especffico de 
Ã§confinna resultados ou efectuar dculos complicados'. 
Embora um dos objectivos gerais* propostos seja ~tirar 
conclu.&s de experiEncias simples relacionadas corn o 
conceito de probabiidader, d o  hi qualquer referencia 
posterior a este tema. 

(c)  0 peso relative das diferentes components do 
Proerama. 

0 projecto do 1. O ciclo dedica um grande niimero de 
Dogmas a aspectos essenciais que nFio es% presentes nos 
restantes projectos: gestao e desenvolvimento local do 
programa, rela@o entre o programa nacional e o pro- 
jecto de cada escola, organiza@o e diversifica$Zo das 
situates de aprendizagem. 

Num primeiro bdanfo global, o projecto do 1.O ciclo 
parem aproximar-se muito mais do que os restantes pro- 
jectos daquilo que, hoje, 6 essencial num pmgrama de 
Matedtica. Embora faltem ainda, por exemplo no caso 
do 2.' ciclo, as indicates relativas hs Ã§sugest6e de 
esUat6giaslactividades~, a forma como o programa esta 

organizado torna muito diffcil ultrapassar a sua exces- 
siva compartimentaliza@o. 0 facto de se terem deixodo 
para o fan os aspectos relatives is metodologias espe- 
cfficas e is formas concretas de trabalho a desenvolver- 
pelos alunos, e nFio se ter desde o infcio uma viGo inte- 
grada de todos 0s aspectos, parece sintodtiw das l i -  
tag6es apontadas. 

As primeiras discussks realizadas por professores de 
Matedtica sobre o projecto do 2 . O  ciclo mostraram 
aquilo que parece inevitavel: rapidamente se procuram 
as novidades quanto aos temas dos programas, corn o 
propdsito de detectar aquilo que saiu e aquilo que e m u  
e de fazer uma primeira avakq30 das possibilidades de 
se (far toda a malaria. Nio serf essa a intencio, mas 
o projecto nio 6 suficientemente clam sobre o que 6, 
hoje, essencial mudar no Ensino da Matematica: o 
ambiente de aprendizagem, os mftodos, as fonnas de 
trabalhar - o objectivo e a natureza daquilo que fazern, 
na aula de Matemftica, os alunos e o professor. 

Esperemos que estashbservaqiks contribuam para urn 
aprofundamento da discussZio, de fonna a que seja pos- 
sfvel caminharmos para a adopfio de programas que 
constituam urn facto de i n o v m  (necessaria) no Ensino 
da Matedtica. Naquilo que estA ao seu alcance, a 
Direc@o da Associa$io de Professores de Matemftica 
tudo continuad a fazer para isso. 

Lisboa, AbrilIMaio de 1989 
A D'iec@o da 

Associacio de Professores de Matedtica 
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