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Um dos problemas de que mais frequentemente se 
ouve falar, quer entre OS Professores que utilizam a 
Matedtica nas suas aulas, quer entre OS Pais de alu- 
nos que frequentam o Curso Unificado ( 3 . O  Ciclo do 
Ensiio Basico, de acordo corn a Lei & Bases aprovada), 
6 o do desconhecimento que OS alunos t h  da tabuada 
da multiplica@o. Ora este parece-me set, na realidade, 
um falso problems: desconhecimento da tabuada temos 
n6s todos, em grau mais ou menos profundo - quantas 
vezes nos falha a mem6ria e temos de nos socorrer de 
outms m6todos para sabennos certos valores Ã§mai anti- 
p6ticos~ da tabuada? 

Parece-me j6 estar a ouvir algumas vozes: If vai esta 
defender a MO memoriza$iio da tabuada! ... Pois bem, 
realmente MO 6 isso que eu vou defender. Entendo 6 
que a aprendizagem Ã§d cor* da tabuada niio deve ser 
encarada como um fim em si mesmo, donde a sua &I 
aprendizagem MO poder ser apontada wmo causa & 
insucesso. Podera0 - e deveriio - fazer-se exercfcios 
de treino da mem6ria - sem esta MO h i  conhecimento 
-, e a tabuada pode ser usada como instrumento de 
treino - em certo nfvel etario, as crianw at6 gostam 
deste tip de exercfcio repetitivo - mas serf um e m  
tomar por finalidade o que MO deve ser s e e  um meio. 

0 conhecimento das oper- num^ricas penso dever 
ter treS finalidades fundamentais, de indole diferente: 

formativo - pennitir ao aluno desenvolver detenni- 
nado tip de abordagem da realidade: a quantitativa; 
social - pennitir ao aluno preparar-se para a vida 
de todos OS dias, nomeadamente para a resolufiio de 
problem wrrentes; 

cientffiw especffico - pennitir ao dun0 desenvolver: 
o conhecimento da estrutura do sistema numeric0 
vulgarmente utilizado; 
a capacidade & o generalizar. 

Nesta linha, o Ã§sabe a tabuada na ponta da lfngua>~, 
s6 pcde interessar corn vista h rapidez na resolu$iio de 
operafles. No que respeita ao estabelecimento de rela- 
$&S numt'ricas, uma aprendizagem feita corn base na 
memorizafio 6 de pouca ajuda, porque dificilmente se 
transfere, auxiliando somente na resolu@o de situaf6es 
semelhantes hquela em que a aprendizagem se efectuou. 
Ora, a rapidez na resoluf50 de 0pe-s corn lapis e 
papel esti hoje completamente ultrapassada e isso 6 do 
conhecimento de uma larga percentagem das nossas 
crianw, quando entram para a Escola. 

On& me parece ser fundamental investir 6, portanto, 
na capacidade de estabelecer relafoeS num6rica.s; esta 
capacidade estf dependente do maior ou menor domf- 

No que o aluno tenha da estrutura dos conjuntos num& 
rims (MO confundir domfnio de estrutura corn conheci- 
memo dos nomes das propriedades das operams 
n d r i c a s  elementares). 0 desenvolvimento desta capa- 
cidade ajudar6 a caminhar na direwio dos tres objecti- 
vos anterionnente apontados e poder4 set promovido uti- 
lizando actividades variadas, de que h frente se dao 
alguns exemplos. Mas - e isto parece-me ser o mais 
importante - niio se pode pensar que esta capacidade 
se alcanfa de uma vez e para sempre. Estas actividades 
tern de ser feitas ao longo da vida escolar do aluno, MO 
todos OS dias, mas a intewalos, que s6 a nossa intui@o 
de professores nos indicad, face a cada situa@o con- 
creta. E isto independentemente dos programas chama- 
rem ou MO a aten~iio para estas actividades: qualquer 
licenciado em Matedtica sabe MO ser possfvel avan- 
far na utilizafiio ou no estudo desta cikncia sem urn 
domfnio mfnimo da estrulura num&ica e a possibilidade 
de decidir qual a actividade mais conve~ente em cada 
momento para OS alunos que se tern na frente 6 uma das 
principak razks por que o ensino programado nunca 
poder4 substituir o presencial. 

Passo, seguidamente, a indicar algumas actividades 
que poderiio ser utiliidas no sentido antes indicado: 

A - Exercfcios & deteminw de resultados da tabuada 
da multiplica@o por Ã§niimem grandm, ut i l i ido 
a pmpriedade distributiva, como 

que levariio facilmente a exercfcios mais comple 
xos do t i p  

11til para o calculo mental e para a estimaqio & 
resultados. 
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B - Exercfcios de calculo mental - e, aqui, gostaria 
de apontar a experihcia da colega Maria Augusta 
de SehSbal, corn o dogo do Faz de Conb.  Faz 
de conta que vai ?is compras, que adapta uma 
receita ?is quantidades de ingredientes que se tern, 
que . .. tudo o que n6s tivermos a wragem de dei- 
xar que a irnaginaG.50 das crianfas nos ensine. 

C.1 ~xercfcios de -adivMa$.5o~ de algarismos wm 
base no estabelecimento de rela@es num6ricas 
corno: 

(Urn destes exercfcios 6 impossfvel. Qual? PorquS?) 

C.2 - Exerdcios de e s ~ i o ,  corno: 

<?B represents uma das ape-S +, -, X ,  Ã‘ 
Estes dois ultimos t i p  de exerdcios podera0 ser ten- 

tados & forma diferenciada pelos alunos, quer utilizando 
uma estrat&ia de tentativa e erro, mais ou menos siste- 
matizada, quer u s  em maior e d a  as relw6es 
num6ricas. ServirSo para mostrar corno o domhio da 
estrutura numerica pennite poupar tempo em exerci'cios 
deste tip. A u t i l i f io  de calculadoras permitirf ao 
aluno, per um lado concentrar-se nos conceitos e ims 
re- em vez de ter de fazer calculos cansativos, e, 
par outro lado, permitir-lhe-4 verificar facilmente as suas 
intuies.  A discuss.50 das varias formas de resolurn 
surgidas poder6 ser interessante. OS enuneiados pode- 
ra0 ser adaptados ao nfvel etario/escolar dos alunos. 
Pode-se, por exemplo, numa primeira fase do ensino 
primfaio, wme(ar por 8 - - = 13; em nfveis 
mais avancados, pode pass=-se a exemplos em que, 
por exemplo, seja uma fun@o trigonomistrica que 
fate: ? 30Â + cos 44" = 1,2967. 

Estes enunciados podem tambd servi~ de base para 
exercfcios de programq.50. Serf, talvez mesmo, inte- 
ressante jogar a wencer o cornputadorn: tendo este pm- 
gramado para determinar a, b e c & tal forma que 
97x8a = 8bc6, corn um programa que fa;a a, b e c 
a variarem de 0 a 9, nSo 6 diffcil que urn aluno que 
tenha medianamente operacionalizada a estrutura nun& 
rica ganhe ao wmputador. 

D - Exercfcios numfaicos do seguinte tip: 
Ã‡Como corn uma calculadora corn 8 dfgitos, efec- 

tuar operagks wm n h e m s  que tenham mais de 
8 algarismos?* 
Estes exercfcios levario h utilizafao das proprie- 
dades wmutativa, associativa e distributiva. 

E - Cflculo de valores aproximados de raizes quadra- 
&S, corn calculadora, w m  err0 cada vez menor. 
Estes exercfcios permitid0 exereitar a estmtura dos 
nheros  decimals. 

F - Exercfcios de explorqio da estrutura dos nitoe- 
ms decimals racionais: 
1. Detenninar a diferenca entre 4,61538462 e 4 

8/13. 
2. Determinar 2/13 + 11/13, par um lado, utili- 

zando n h e m s  fiaccionarios, por outro lado, 
reduzindo, corn calculadora, cada fracfio a 
n h e m  decimal. 

3. Determinar a diferenca entre 1 e 0, (9). 
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Por iniciativa da Aliance Fra- de Coimbra e do Museu 
Nacional da CiSncia e da T6cnica (cam o natrocfnio do Mon- 
tepio Geral). est6 neste moment0 em ~o&al a exposi@o iti- 
nerante aHoriwntes Matedticos* aue ? uma CO-orodUca0 . - 
IREM-APMEP. 

A APM dar& todo o a ~ i o  oossfvel a esta iniciativa. convi- 
dando desde j i  professor& ealunos a visitar a referida expo- 
si@o. 
Locais e datas: Coimbra - at6 ao fm de Abril 

(MuseuNadonaldaGenoaedaT&nica) 
Braga -de4a17deMate 

(Universidade do Minho) 
Pom - de 18 a 31 de Main 

(responsilvel: Institute Francis do P m )  
Lisbon - de 3 a 30 de Jimho 

(respons4vel: tnstituto Franco-Portugu6s) 
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