
Matematica, realidade e trabalho de projecto 
na escola secundaria 

Durante o an0 lectivo de 1988189, em duas turmas 
do 7." ano de escolaridade integradas num projecto de 

. inovacio curricular em Matedtica['l, foram desenvol- 
vidas diversas actividades envolvendo as r e l a w  da 
MateimStica wm a realidade. No wnjunto, o tempo dedi- 
cado aplica@es da Matedtica foi uma novidade rela- 
tivamente priticas usuais na nossa disciplina. 
Contudo, mais do que o tempo que Ihes foi resewado, 
os objectives e os metodos de trabalho tefio constitufdo 
os aspectos mais inovaclores desta preseqa forte das 
aplic- no cum'culo de Matemitica. 

No essential, as formas de trabalho adoptadas no que 
din respeito &S actividades envolvendo aplica@es da 
Matedtica, podem agrupar-se em tres tips: (a) situa- 
@es pmbledticas; (b) trabalho pdtico; (c) trabalho de 
projecto. Numa wmunica(ao apresentada no filtimo 
Profmat, essas actividades foram j i  genericamente des- 
critas e analisada~[~l. Alto disso, num artigo publicado 
no n. O 9 de Educacdo e.Matemdtica, foram focadas corn 
algum pormenor aquelas que diiiam respeito & Estatis- 
ticaC3l. No presente texto, limitar-me-ei por isso a des- 
crever um dos pmjectos desenvolvidos pelos alunos na 
parte final do ano lectivo e a discutir algumas das suas 
implicafOes educativas. 

A Matedtica ajuda a intervir na escola 

Na Eswla Secundaria onde mdo se passon existe urn 
espaco asfaltado wm umas velhas balizas onde OS alu- 
nos coslumam jogar & bola. Em conversa wm um pro- 
fessor de Educa@o Ffsica, ficdmos a saber que o 
apmveitamento desse espap~ para a pdtica de v&rias 
mcdalidades seria *l& escola, uma vez que o pavilhao 
desportivo 6 insuficiente para o n h e r o  de tunnas exis- 
tentes. Assim nasceu a ideia: estudar uma forma ade- 
quada de se fazerem marcafW nesse terreno para que 
ele se wnvertesse num camp de jogos polivalente. 

Desenvolver esta ideia exigia a realiza@o de um tra- 
balho que ... foi proposto aos alunos das duas turmas do 
7 . O  ano como um projecto para o ditimo m&s de aulas. 

Na aula, foi discutida a sequencia de passes a dar: 
(a) medir o terreno; 
(b) obter dados sobre as dimens& de camps para 

v4rias modalidades; 
(c) fazer plantas i escala e ensaiar hip6teses; 
(d) wnsultar professores de EducacSo Ffsica; 

(e) elaborar uma proposta formal; 
( f )  apresentar a pmposta ao Conselho Directive. 

Como se desenvolveu o trabalho 

Uma das dificuldades que surgiu ( p m  n6s, pmfes- 
sores!) foi corn a organizafao. Na vida real, um pro- 
jecto como este seria realizado por um (pequeno) g m p  
de pessoas e MO por dnas turmas de 25 alunos cada. 
N6s 160 queriamos transfonnar o projecto num conjunto 
de exercfcios e, portanto, 1120 h o s  obrigar todos OS 

alunos a fazerem tudo - mesmo aquilo que j i  estaria 
feito por outros.. . 

Decidimos que OS alunos deveriam continuar organi- 
d o s ,  em cada turma, nos seus g r u p  de trabalho habi- 
tuais. Corn urn elemerito de cada grupo fonn6mos uma 
equipa para efectuar as medims que foram depois 
wmunicadas & turma. Fornecemos a todos os alunos 
&dos oficiais sobre os camps das varias modalidades 
desportivas, sob a forma de fotodpias de uma brochura 
da D i r e e o  Geral dos Desportos. Cada grupo deveria 
preparar a sua pmposta, depois de wnstruir plantas e 
fazer c m  elas os ensaios que achasse necessaries. As 
diversas pmpstas seriam cliscutidas numa reunido geral 
wm a presenca de professores de Educacio Ffsica at6 
se chegar a uma hica proposta final. 

Corn as medifks do terreno surgiram diver= pm- 
blems (mesperadamente?) interessantes: Como medir 
um terreno too grande? Como garantir que estamos a 
wnsiderar a largura perpendicular ao comprimento? 
Quanta; medims devem ser feitas e que grau de apm- 
ximacio 6 desejivel? Ninguh tinha, & partida, respos- 
tas para estas e outras questoes (nem mesmo 0s 
pmfessores. ..) mas todos tinham ideias que valia a pena 
discutir (at6 mesmo os alunos.. .). 

Durante a fase seguinte, os alunos trabalharam nos 
seus gmpos, fora das aulas e corn um apoio muito dis- 
creto dos professores. Todos OS g ~ p o s  tizeram wrrec- 
tamente as suas plantas, tendo swgido naturalmente 
pmpostas muito diversas, um pouw ao sabor da imgi- 
na@o e dos gostos pessoais dos elementos de cada 
grupo. As varias pmpostas foram entao apresentadas a 
dois professores de EduwSo Fisica (0 delegado de 
g ~ p o  e a pmfessora das turmas) para que as estudassem. 

A reuniSo entre os alunos e aqueles dois professores 
foi um acontecimento inesquedvel. A atitude dos alu- 
nos nessa reuniao - o seu envolvimento. a forma wmo 
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justificavam as suas propostas e ouviam os argumentos 
de outros alunos e dos pmfessores - ultrapassou as nos- 
sas melhores expectativas. Parecia uma r e u ~ i o  da CEE, 
comenthos entre n6s. .. 

Foi o momento de atender a aspectos extra- 
-matemdticos do projecto: nio vale a pena considerar 
as dimens& do camp de mini-basquete, dadas as ida- 
des da maioria dos alunos de uma escola secundaria; o 
camp de badminton parece uma boa ideia no papel mas 
trata-se de um desporto que nio 6 conveniente jogar no 
exterior por causa do vento; marcaws para urn c a m p  
de this... parece uma boa ideia. E se a maior pane des- 
tes aspectos era de natureza desportiva, alguns tinham 
a ver corn decisoes poltticas: pmpor a marca~io de urn 
c a m p  de basquete ao wmprimento do terreno implica 
proper que se comprem tabelas mdveis que 60 muito 
mais caras, embora a escola devesse te-las... 

Chegou-se finalmente a uma proposta. A bola voltou 
entao para a sala de aula: havia que dar & pmposta uma 
fonna apresentdvel. 0 s  alunos dividiram tarefas, tendo 
alguns ficado responsiveis pelo desenho das plantas 
numa escala que se acordou na aula, enquanto outros 
prepararam o texto da proposta corn a colaboraf5o da 
pmfessora de Portugues. Por ra&s de pmdencia, 
decidiu-se apresentar duas alternativas: uma delas p%- 
via a aquisi~io & tabelas mdveis & basquete (era a que 
todos preferiamos), a outra era mais modesta.. . 

A pmposta foi entao apresentada & presidente do Con- 
selho Directive em nova reuniao geml. Foi um momento 
mais formal que os anteriores mas nem per isso menos 

interessante. 0 Conselho Directivo prometeu todo o 
apoio. Estavamos em fins de Junho, por isso o material 
para as marcafSes dos campos seria comprado mas o 
trabalho pritico seria executado j i  no ano lectivo 
seguinte corn a participa* (e supervisw) dos alunos. 

Infelizmente, durante quase todo o 1 . O  period0 de 
1989190, a chuva n5o parou. Mas, ainda este ano, os 
campos serio marcados. 

Como reagiram OS alunos 

Durante todas as fases deste projecto, todos os alu- 
nos participaram corn interesse e muitos deles revela- 
ram uma grande motivagio e empenhamento, incluindo 
alguns dos menos entusiastas pela Matedtica. Esta 
apreciag%o foi contirmada quando no tim do ano lec- 
tivo fuemos entrevistas individuals aos cerca de 50 alu- 
nos das duas tunnas sobre tudo o que se havia passado 
na disciplina de Matemitica: num grande n b e r o  de 
casos, as primeiras prefer6ncias iam para o trabalho das 
geraccies (urn projecto de Estatistica desenvolvido em 
Janeiro) e para o trabah dos compos. 

Claro que OS temas dos projectos, send0 susceptfveis 
de interessar OS alunos, desempenharam algum papel. 
Mas deve notar-se que esses temas n2o resultaram do 
interesse imediato e espentaneo dos alunos, foram pro- 
postos pelos professores - no caso dos campos, foi 
mesmo precise convencer alguns alunos de que n&o per- 
deriam o seu diiito de jogar futebol. De facto, mais 
do que aos temas, as preferencias dos alunos parecem 

Uma das propostas elaboradas pelos alunos p m  a wansforma@o de urn terreno existente na escola num 
camp de jogos polivalente. 
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o momento mais formal do projecto 
rnas nem por isso deixou de ser inte- 
ressante e- significativo. 

dever-se ao estilo de trabalho e aos objectivos associa- para o processo de relacionar uns corn OS outros. 
dos aos projectos. Procura-se investigar uma situacgo E aprende-se a preparar uma reuniiio e a actuarlargu- 
ou construir uma coisa nova, e para isso recorre-se a mentar durante OS debates. E a escrever uma proposta 
formas variadas de trabalho (trabalho pritico, consul- e a organizar um relat6rio. 
tas, discuss6es em grupo) num ambiente marcado por Bom, e aprende-se tamb6m a determinar dimensoes 
uma razoivel dose de liberdade mas tamb6m pelo sen- em virias escalas, calcular valores proporcionais a 
tido das responsabilidades. E se existe uma boa relacgo outros, etc. 
corn OS professores (e, obviamente, se a situaciio inte- 
ressa ou acaba par interessar OS alunos) o resultado pode 
ser urn grande envolvimento pessoal de todos. 

E esse envolvimento, essa motivaciio, 6 muito.. . Mas 
niio 6 tudo. Por isso, tentemos ir um pouco mais longe. 

Matematica, Realidade.. . 
Que se aprende afinal corn urn trabalho como aquele 

que foi aqui descrito? 
Aprende-se que a Matemitica se relaciona de virias 

formas corn tantas coisas que nos rodeiam. E que ela 
pode ajudar-nos a compreender como 6 que essas coi- 
sas funcionam. 

Aprende-se que a Matemitica 6 por vezes necessi- 
ria para representarmos urna situaciio real. E que ela 
pode ser muito dtil quando queremos intervir sobre essa 
realidade. 

Aprende-se que M milhares, rnilhks, de coisas novas 
que sZo interessantes e que, no entanto, nunca ninguem 
fez. E que em muitas delas teremos que ser n6s a des- 
cobrir que Matemitica usar e como faze-10. 

E aprende-se tamb6m que efectuar calculos ou resol- 
ver equac6es seri urna coisa exacta mas medir perpen- 
diculares num terreno pode ser feito de virias maneiras 
e poderi ter muitas solu~Oes -- que niio se encontram 
nas ultimas piginas do manual nem na manga do pro- 
fessor. E que as opgoes a fazer podem ser apoiadas por 
argumentos matemiticos mas dependem geralmente de 
factores extra-matemiticos. E que, ao usarrnos a Mate- 
mitica numa situa~iio real, temos que olhar niio s6 para 
OS m6todos matemiticos que usamos mas tamb6m para 
aspectos extra-matemiticos dessa situaciio e sobretudo 

. e Trabalho de Project0 ... 
A express50 Ã§aprende-se~ usada atris, niio deve 

tomar-se no sentido que (infelizmente) se lhe atribui corn 
muita frequencia: fica-se a saber de urna vez por todas. 
Talvez devesse dizer-se uvive-se urna experiencia em 
que*. Mas niio seri sempre este, afinal, o significado 
da expressgo? 

Se pensarmos nas virias aprendizagens atris indica- 
das, verificamos que quase todas elas ( i  excepciio da 
ultima) seriarn inviiveis, ou no mfnimo largarnente pre- 
judicadas, se o trabalho realizado pelos alunos niio 
tivesse assumido a forma do desenvolvimento de urn pro- 
j ec t~ .  E o mesmo se pode afirmar, em graus variiveis, 
se n6s tiv6ssemos saltado algumas fases desse projecto 
qualquer que fosse o argument0 invocado - falta de 
tempo, desejo de centrar o trabalho nos conceitos mate- 
d t icos  envolvidos, . . . 

A parte puramente rnatemdtica do trabalho consistiu 
afinal no cilculo de uns quantos valores proporcionais 
a outros dados e na sua aplicaciio ao desenho de certas 
figuras geometricas (rectangulos, tra@zios, arcos de cir- 
cunferencia, etc.) numa determinada escala. Mas nin- 
g u h  no seu perfeito juizo defenderia que um conjunto 
de exercfcios desse t i p  seria equivalente (como expe- 
riencia de aprendizagem) iquilo que OS alunos fizeram. 
E tambem parece claro que, deste ponto de vista, ngo 
adiantaria muito dar a esse eventual conjunto de exer- 
cfcios urna fachada de Matemitica aplicada - qualquer 
coisa como Ã§send tais e tais as dimensks de um camp 
disto ou daquilo, construir plantas nurna certa escala para 
ocupar um terreno.. .Ã 
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Pois bem, na minha perspectiva: 
[l] Acrescentar mais alguns condimentos realistas ao 

tal conjunto de exercicios continuaria a n5o adiantar 
muito, ou pelo menos n50 adiantaria o suficiente. 

[2] ~ e s m o  que mantiv6ssemos OS objectives originais 
do projecto, se dispensussemos OS alunos de algumas 
fases - por exemplo, a medig50 do terreno ou a reu- 
ni5o corn OS professores de Educag5o Fisica ou a ela- 
borac5o da Foposta final - estarfamos a impedir OS 

alunos de viverem mementos significativos de aprendi- 
zagem, corn consequencias dificeis de prever na sua tota- 
lidade. 

[3] Mais ainda: essas consequencias dizem respeito 
n5o so h formae5o geral dos alunos mas tambim, espe- 
cificamente, ao desenvolvimento da sua educag5o mate- 
mitica. 

Por outras palavras: o trabalho de projecto n50 6 aqui 
um meio (no sentido de tdctica) substituivel por outros 
que possam ser igualmente motivadores, 6 uma forma 
de trabalho essencial na aprendizagem da Matemitica, 
designadarnente quando se trata de desenvolver a com- 
preens50 sobre as formas como a Matemitica se rela- 
ciona corn a realidade. 

. na Escola Secundaria 

H6 quem defenda que estes projectos, pela sua natu- 
reza, deveriam ser deixados para uma Area interdisci- 
plinar, fora dos curriculos especificos das virias 
disciplinas. Seria quase desnecessArio, nesta altura, expli- 
car por que raz5o n5o concord0 corn essa perspectiva. 
Em poucas palavras: claro que 6 desejivel que haja pro- 
jectos interessantes para desenvolver numa area m50 dis- 
ciplinar~; mas o trabalho de projecto deve fazer parte 
das experiencias a proporcionar obrigatoriamente aos 
alunos na disciplina de Matemitica porque tern a ver 
corn aspectos essenciais da natureza especifica da edu- 
cacao matemitica. 

A nossa experiencia mostra que, embora a organiza- 
g50 da escola n5o facilite a realizac5o de projectos na 
disciplina de Matemitica (0 tamanho das turmas, OS 

horirios,. . .), essa realizaciio 6 possivel e pode contar- 
-se corn o empenhamento dos alunos, corn a colabora- 
c50 de (alguns) outros professores e, por vezes, corn o 
apoio dos 6rg5os directivos. 0 s  programas em vigor 
ser50 urn obsticulo mas talvez niio sejam urn impedi- 
mento - principalmente quando j i  ningu6m parece gos- 
tar deles.. . 

Ao longo do ano lectivo 1988189, como j i  referi, 
desenvolvemos corn OS alunos duas experiencias concre- 
tas daquilo a que podemos chamar trabalho de projecto. 
Cada uma delas ocupou tres a quatro semanas mas o 
ncimero de aulas gastas nem sequer foi muito significa- 
tivo pois a maior parte do trabalho foi realizado fora 
das aulas. 

E t5 precise que sejamos, dc facto, realistas.. . 0 tempo 
faz falta para muitas coisas. Nem as relag6es corn a rea- 
lidade constituem o cinico aspecto essencial da Matemi- 
tica nem o trabalho de projecto 6 o Unico metodo 
obrigatbrio na aprendizagem da Matemitica. 0 s  alunos 

0 trabalho de grupo e o trabalho pratico siio compo- 
nentes importantes da realizac50 de um projecto. 

devem viver igualmente experiencias de trabalho pri- 
tico, de exploragiio de problemas, de investigaciio e 
estudo pessoal. de discuss50 em grupo e na turma. 

E talvez seja afinal no contact0 corn facetas diversas 
da Matemitica e na combinagiio de diversas formas de 
trabalho que resida a maior riqueza da educagiio matc- 
d t ica ,  desde que se d2 tempo e se criem condic6es para 
se irem estabelecendo relag6es e se irem amadurecendo 
ideias. 

Agora, o que n5o se pode fazer 6 amputar alguns 
drg5os essenciais e pretender que esta tudo na mesma. 
Ou por outra, pode-se fazer isso mas OS resultados est50 
h vista. 

[l] Trata-se do Projecto MAT789. Para uma informac20 
global sobre o projecto, ver o texto %MAT789 - urna espe- 
rikncia de inovaciio curricular em Matematicam (Eduardo 
Veloso, Leonor Cunha Led, Margarida Silva e Paulo Abran- 
tes), a publicar no Pivfiiiat n. " 5 (APM, Actas do Profmat-89). 

[2] Ver ~Matematica e Realidade nas aulas do 7.' ano num 
ambiente de inovag2o curricular~ (Paulo Abrantes), a publi- 
car no Profinat n. * 5 (APM, Actas do Profmat-89). 

[3] Ver ~Estati'stica nas aulas do 7." anon (Margarida Silva), 
em Educaqao e Matemdiica 12. " 9. 
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