
Para este n h e r o  seleccio&os 

Seymour Ripen, professor de Matemdtica e Educac& 
no Massachusetts Institute of Technology, S conhecido 
internacionalmente como o criador do LOW, uma lin- 
guagem de programacdo que assenta num concepccio 
totalmente nova & ensino e aprendizagem. 

Trabalhou durante cinco cmos corn Piaget, tendo-se 
interessado especialmente peh natureza do pensamento 
e peh forma como as crianqas se tornam pensadores. 
Em 1964 comecou a trabalhar no MIT, onde a preocu- 
pa@ principal estava no problem da ZnteligSncia Am'- 
ficial: como &er m&quinas que pensem? 

Do choque destes dois mundos surgiu-lhe a i&ia de 
war a teoria de processamento da informqao, nao ape- 
nas comofonte de modelos para explicar como fewiona 
a aprendizagem e o pensamento, mas, possivelmente, 
melhornr a forma como as pessoas aprendem e pension. 

No amgo que seleccionamos, escrito em 1983, Ripen 
explicita, sucintamente, a l g m  pressupos@s te6ricos que 
o comiuztmm 2 concepcQo do ambiente LOGO, que acre- 
dita rico em Ã§sementes culturnis propiciadoras da 
aprendimgem nas criancas. 

0 Cornputador, Torta de Barro 
Seymour Papert 

As crianqas sio aprendizes notaveis. Basta pensar na 
enorme quantidade de coisas que aprendem antes do 
ensino formal - corner, andar, falar.. . - para cbegar- 
mos a essa conclusb. Aprender a falar, por exemplo, 
6 um process0 tremendamente complex0 que exige muito 
da crianya. No entanto, a crianqa nSo tern aulas para 
aprender a falar. Falar faz parte da vida, acontece, 
aprende-se de forma natural. 

6 espantosa a quantidade de coisas que as crianyas 
aprendem desta forma! Mas, mal entram na escola o 
panorama modifica-se. Hi  crianqas que progridem, mas 
muitas, se nSo a maioria, tern problemas de aprendiza- 
gem. Porqu*? Em minha opiniao, isso devese ao facto 
da actividade escolar nada ter a ver corn o quotidian0 
das crianqas. 

Jean Piaget defende que certos t i p s  de aprendizagem 
s6 acontecem depois dos dez ou onze anos. A aprendi- 
zagem que corn- nesta fase chamou -aprendizagem for- 
mal~. 0 que se aprende no estddio formal nio tern raf- 
zes na vida real, isto 6, na vida social e afectiva da 
crianqa e no meio cultural que a cerca. Segundo Piiget, 
a crianw Ã§tem de aprender essas coisas por meio do 
ensino formal. 

Considem que Piaget se enganou ao pensar que deter- 
minados conhecimentos e *skills* tern de ser aprendi- 
dos fonnahnente, enquanto outros sio aprendidos natu- 
ralmente. Acredito, tal como Piaget, que a crianqa 
constr6i as suas pr6prias estruturas intelectuais. 0 meu 
ponto de disc6rdia 6 quanto ao papel atribufdo ao meio 
cultural wmo fonte de amateriais de construqio~. E a 
abundancia do meio cultural em determinados Ã§materiais 
que pmporciona que detemiinadas aprendizagem se pm- 
cessem de forma natural, enquanto a aushcia de outm 
tipo de materiais pode levar a que outras aprendizagens 
s6 o m m  ap6s ensino deliberado. A questao ftmdamen- 

tal esti, p is ,  em como criar uma culturn, um ambiente 
rico em Ã§materiais que estimule a aprendizagem natural. 

H i  cerca de qninze anos, quando procurava uma m- 
posta p m  esta questao, surgiu-me a ideii de integral uma 
linguagem de pmgmma@io no mundo concreto dos acon- 
tecimentos visfveis e, assim, conseguir que OS factos e 
conceitos matedticos fizessem parte do dia-a-dia da 
crimp. Para isso concebi Ã§tartarugas cibern&icas que, 
controladas por computador, d e i i  arasto* ao deslocar- 
-se, possibiitando a execuqio de desenhos. 

A tartaruga 6 urn objecto real que se pode tocar. A 
crianya pcde brincar corn ela tal como brinca corn igua 
e barro para fazer Ã‡tortam Desenhar corn tartarugas per- 
mite abordar concretamente conhecimentos que, & outra 
forma, s6 eram acessiveis at1av6s de processes fonnais. 
Corn a tartaruga, a crianya aprende determinados con- 
ceitos de forma natural. 

A crianya nio fez <tortas* de barro dez minutos por 
dia porque o horiirio indica que d o  horas de fazer ator- 
taw de barro. Tarn& 1120 deve nsar o computador ou 
aprender Matemitica porque um borario assim o deter- 
mina. Para evitar esta situacao 6 necessario urn mundo 
em que a criawa tenha liwe acesso ao computador, em 
que decida o que quer fazer e onde quer chegar; um 
mundo em que possa manipular o cornputador sem add- 
tos a espreitar por dma dos ombms. 

A cr imp tern de viver uma s i w  de desalio, tern 
de adquirir o conhecimento para um propdsito pessoal, 
tern de experimentar o conhecimento wmo fonte de 
poder; 6 o sentiment0 de Ã‡E consigo dominar esta coisa. 
Posso p6-la a fazer o que eu quero-. 0 micmmundo 
Logo pmporciona esta experiencia i s  c r i m p .  



A geometria da tartaruga: 
uma abordagem natural da Matematica 

Vejamos, de forma breve, o que uma crianqa pode 
fazer corn um aspecto do LOGO a que chamo gwme- 
tria da tartaruga. Nesta forma de utilua@o, a tartaruga 
6 um instrument0 que desenha cornandado por compu- 
tador. Pode ser uma tartaruga-robot que transports uma 
caneta ou pode ser uma pequena figura que aparece no 
ecrX. Quando a crianp a man& mover, a t-ga dese- 
nha uma linha a branco, a preto ou a cores. 

Desenhar 6 uma wisa em que a c k a ,  naturalmente, 
se empenha. Para desenhar corn a tartaruga, a crianqa 
tern de descrever, em termos matedticos, o que a tar- 
twga  esri a executar. Tern de pmgramar a tartaruga. 

A crianqa que quer desenhar urn quaddo depressa 
descobre, p ensaio e erro, que se escrever VIRAR A 
DIREITA 90, a tartaruga roda de urn hgulo recto. Com- 
binando a instrufio PARA A FRENTE corn diferentes 
niSmeros, o b t h  segmentos de recta wm difcrentes com- 
primentos. Continuando as experitocias, provavelmente 
descobriri como wnstruir um quadrado. 

Numa folha de papel, a crianfa podia ter desenhado, 
de forma bastante satisfat6ria, um quadrado ou um rec- 
tangulo. A actividade teria sido divertida, atractiva e, 
possivelmente, de algum valor. Contudo, aprendendo a 
dar instruf- a uma tartaruga para esta desenhar um 
quadmdo, a crianqa aprendeu, a um nfvel intuitive, 
alguma geometria euclideana. Apercebeu-se que o 
nwem 90 esta, de alguma forma, associado a uma vim- 
gem de um Angulo recto; que precisamente quatm des- 
sas viragens poem a gartaruga na posifao inicial, que, 
para Ã§fech a figura, os lados tfan de ser iguais ou que 
Ã§ de cima~ tern de ter o mesmo comprimento que Ã§ 
de baixo~. Eventualmente, podera ter adquirido a ideia 
de que um quaddo  6 um rectangulo em que todos OS 

lados tim o mesmo comprimento. 
Poderiamos esperar que esta aprendizagem ocomsse 

de qualquer forma, corn ou sem computador, wm ou 
sem tartaruga. Mas o uso do computador permite A 
c r imp formar estes conceitos mais rapidamente e de 
forma mais profunda. Consequentemente, a crianw 
podera, precocemente, criar uma relacgo de desafio pes- 
sod wm a Matedtica. Assim que souber como ensi- 
lar A tartaruga a desenhar um quadmdo, perguntark 
~Como 6 que poderei mandi-la farer um circulo?~ Eu 
teria reluttocia em dizer A c* como o b. 0 &- 
dalo da educqio 6 que cada vez que se ensina qualquer 
coisa a uma crianqa se priva essa crianqa da oportuni- 
dade de a aprender. Assim, eu enwrajaria a crianca a 
fazer de conta, a p8r-se no lugar da tartaruga e descre- 
ver um cfrculo, andando pela sala. H i  muito mais iden- 
tifica@o pessoal neste procedimento do que em dese- 
nhar urn circulo no papel. Depois, a crianqa descreve, 
em elinguagem de tartaruga~, o que fez: Ã§De urn passo 
para a frente, depois virei urn bocadiio h direita, depois 
outm passo em frente, depois virei um bocadiio & 
direita.. .)Ã 

Este process0 - imediato e pessoal - de aprender 
Matedtica 6 muito diferente da Matedtica ensinada 
na escola. Na escola, a Matemitica feita corn papel e 

lapis 6 uma coisa alheia e abstmcta que Sio toca a 
crianqa. Para fazer Matedtica wmo um matematico 6 
precise estar Ã§po dentm~. 

A maior p m  do nosso wnhecimento gwm6trico 6 
adquirido quando wmefamos a andar e a orientanno- 
-nos no espa(o. Adquirir a sensaw de fazer Mated- 
tica, desta forma pessoal e primitiva, pode mudar todo 
? nosso sentimento global relativamente & Matedtica. 
E nesta mudanqa de percepcao que a utilizafao do wm- 
putador deve ter a sua mais forte influkncia. 

Uma oportunidade a niio perder 

Dar esta relevincia ao uso dos computadores pressu- 
poe a existkncia de uma quantidade razdvel de equipa- 
mentos. Wvez esta o e o  seja econ6mica e politicamente 
diffcil. 6 frequente ouvir dizer: ~Porque 1120 se espera?~ 
fi provivel que daqui a cinco anos o prefo dos com- 
putadores seja a quarta parte do que 6 hoje. Mas, da- 
qui a cinw anos, quando os computadores inundarem o 
mundo j i  nio 6 altura p m  comqar a pensar em wmo 
uSa-10s. J i  nio 6 altura de iniciar o pmfessores na sua 
utiliiqio, de forma que integrem o computador na sua 
forma de estar wm os alunos. Se esperannos, 6 muito 
provivel que da expansio stibita dos computadores, 
resulte a imposiqk da sua integraqio no sistema educa- 
tivo dentm de uma filosofia e de uma estrutura &no- 
crfticas. A (mica maneira que temos de preservar a nossa 
culNra e valores 6, de form lenta mas imediata, mer- 
gulhar na nova tecnologia. 0s pmfessores devem cres- 
cer wm ela e influencii-la e MO deixar que OS compu- 
tadores se expandam e suqam, de repente, como 
sproduto pronto a usar nas escolas~. 

fi perfeitamente razoivel prever que, dentro de cinco 
ou dez anos, cada pessoa tenha o seu pr6prio computa- 
dor e que o utilize para quase tudo. Que ilacq6es deve- 
mos tirar daqui? 

0 educador deve actual como urn antropdlogo; deve 
identificar as tendsncias que estio ocorrendo no mundo 
em que vivemos e intewir de awrdo corn elas. A sua 
tarefa consiste em deswbrir que materials, de entre os 
disponfveis, @o relevantes p m  o desenvolvimento inte- 
lectual. Precisamos de descobrir como pmporcionar h 
crianqas - a m &  do LOGO, do processamento de texm 
ou de outms meios criativos - experiencias de apren- 
dizagem que pennitam o desenvolvimento de projectos 
pessoalmente significativos, em rela@o de continuidade 
corn o wnhecimento pessoal estabelecido de cada urn 
e corn sentido em termos de um wntexto social mais 
amplo. 

Este empreendimento 6 muito mais ambicioso do que 
a introdu@o de uma mudanp no pmgrama, mas 6 algo 
plausfvel nas condif6es que wmepm agora a emeigir. 
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