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Existern alunos talentosos? 

Falamos de bons e maus alunos. Que queremos dizer? 
0 s  que tfim bons e maus testes?! 0 s  que sobressaem 
muito e OS Ã§apagados~? Por detr6.s destas apreciac6es 
estao as nossas prfprias c o n c e r n s  acerca da Matemi- 
tica e do pmcesso ensino-aprend'mgem. Admitamos, 
portanto, a subjectividade destes termos. E nio esque- 
-0s tamlxSm que, por detris daquilo que OS alunos 
mostram, estao factores de desenvolvimento como a 
mtura$io, o meio que OS envolve, a experikncia, etc., 
muitas vezes origem de varios Ã§bloqueios~ 

Mas, na verdade, existem alunos corn especiais talen- 
tos, corn um pensamento criativo avan~ado, que clara- 
mente nos chamam a atencio pela capacidade de ante- 
cipaqio e previsio de resultados, pela intui(ao sagaz, 
pelo caminho original da deduqio. Ao longo desk artigo 
referir-me-ei a estes alunos designando-OS por alunos 
talentosos ou superdotados em Matemitica. 

lalentnsos versus carenciados? 

Serf um luxo preocuparmo-nos corn OS alunos super- 
dotados numa alhua em que a eswla apresenta uma ele- 
vada taxa de insucesso, corn uma incidencia especial em 
Matedtica, atingindo especialmente a escolaridade obri- 
gatdria e as classes sociais m i s  desfavorecidas? Dar 
especial atencio aos alunos superdotados MO agravar6 
a situacio dos carenciados? 

Abordar a questao desta forma - superdotados ver- 
sus carenciados - parece-me um falso problema por- 
que nio encaro a sua so lu~io  no quadro estreito da sala 
de aula. Ou seja, MO vamos Ã§dificulta ou Ã§facilitar 
o desenvolvimento dos trabalhos escolares na aula para 
  resolver^ OS problems de uns ou de outros. Em parti- 
cular, o apoio a alunos talentosos passa por programas 
especiais criados paralelamente e em articulaqio corn as 
actividades escolares normais. 

Apoin aos alnnos superdotados 

Em varios pafses, a preocupacio w m  estes alunos 
traduz-se pela c@& de pmgramas de atendimento, wn- 
cursos M Area das cikncias como o ~Cientista do Ama- 
nhaÃ no Brasil, programas de Ã§enriquecimento e <ace- 
leracio~ nas prdprias escolas (como sucede nalgums 
escolas dos Estados Unidos), escolas especiais para OS 

alunos que se destacam nas areas de Matedtica e Cikn- 
cias, wmo a Escola de Matedtica e Fisica de Moscovo, 

ou ~Cfrculos de Estudos* e ~Casas e Campos de Pio- 
neiros~ wmo nalguns outros pafses de leste. 

0 advento tecnoldgico da dkcada de 60 trouxe para 
primeiro piano a importancia da Matemitica no desen- 
volvimento industrial e econdmico e a necessidade de 
estimular o acompanhamento e desenvolvimento de talen- 
tos, de modo a preparar futures cientistas para alcancar 
ou mnter a superioridade tecnoldgica. Daf a preocupa- 
t5o de varios paises em organizar escolas especiais, wn- 
cursos, programas de atendimento ou ndcleos de apoio 
em escolas normais corn o propdsito de detectar e enca- 
minhar alunos superdotados. F'retendia-se essencialmente 
estimular o aluno a: 

fazer uso do seu pensamento critic0 e criativo; . desafiar a sua inteligkncia; 
desenvolver o pensamento independente e a capaci- 
dade de lideranca. 

Olimpiadas da Matedtica:  Afinal para quern? 

Portugal tem-se mantido um pouco a margem deste 
t i p  de questoes, MO parecendo encari-las seriamente. 
No entanto, cabe aqui referir uma iniciativa que vem 
sendo realm& h i  alguns anos e que, de certo modo, 
wnstitui uma excepcio no panorama nacional: as Oli'm- 
piadas da Matemitica. 

Embora mantendo semelhancas corn iniciativas simi- 
lares desenvolvidas noutras panes do mundo, este con- 
curso tern sofrido de dois males: 

indefinicio no que se pretende; 
MO existkncia de continuidade no que respeita ao 
apoio aos alunos que se destacam. 

For iniciativa da delegacio regional de Coimbra da 
SPM, as Olimpiadas organizaram-se pela primeira vez 
no ano lectivo de 1980/81. A partir de 1982183 passa- 
ram a ter h b i t o  nacional, realindo-se anualmente. No 
im'cio, contaram corn uma grande adesio mas, nos dlti- 
mos tempos, tem-se verificado que um grande ndmero 
de alunos se desinteressou de participar. Porquk esta que- 
bra no interesse p r  um concurso de problems como 
as Olimpiadas de Matemitica? 
Para encontrarmos as causas deste facto, comecemos 

por recorrer ao regulamento. Neste podemos ler (ponto 
2 do regulamento de 83/84): <As Olimpiadas da Mate- 
d t i c a  visam essencialmente incentivar e desenvolver o 
gosto pela Matedtica*. E para o conseguir? Uma pri- 
meira eliinatdria ( p m  t i p  exame de duas horas) na 
qual se inscrevem muitos alunos procurando o problem 
de Matedtica (diferente do exercicio rotineiro da sala 



de aula) mas cujo grau de dificuldade OS e i i  de ime- 
diato de uma final regional, para j i  nio falar da final 
nacional. Muitos alunos encontram assim a frustraqio 
de um zero numa prova e, no ano seguinte, al6m de MO 

participarem, desmobilizam outros de o fazer. 
Portanto, em primeiro lugar, este concurso nio incen- 

tiva o aluno interessado em problemas de Matedtica 
porque: 

nio h e  da mais do que uma p m  individual de duas 
horas; 
o que Ihe pmpoe esui muito distante daquilo que o 
aluno muio  poderi wnseguir. 

Em segundo lugar, MO desenvolve o gosto pela Mate- 
mitica porque: 

nio d i  continuidade (nio sei se caber6 & SPM faz&- 
-10) a estas p m s  individuais, para al6m da sessio 
final (para quem l6 vai). 

Parece-me, -voltando As duas questoes que coloquei no 
idcio, que a indefiniqio resulta de querer manter uma 
iniciativa para OS talentosos sem cuidar do seu apoio 
future, iludindo ao mesmo tempo a grande maioria dos 
que (tambem) participam. 

OS poucos resultados significatiws que particularmente 
obtive corn alunos meus que paniciparam nesta prova 
decorreram de um trabalho regular de preparaqio (dis- 
cussio/reboluqio de problemas) na sala de aula. Mas s6 
OS alunos especialmente dotados lograram ultrapassar a 
primeira eliminat6ria. 

6 neste trabalho regular de resoluqio de problemas e 
discussio de estrat6gias - uma actividade dinhica que 
envolve as escolas e os pmfessores e que assenta na 
grande maioria dos alunos - que quero desenvolver a 
minha proposta de trabalho quanto ao papel dos wncur- 
SOS de problemas. 

Algumas ideias a experimentar 

Penso que 6 importante detectar alunos corn elevado 
potential em Matemitica. Mas nio s6 detecui-10s. Dar- 
-1hes condiqSes, em seguida, para desenvolverem as suas 
capacidades. Ajudi-10s ao nivel das escolas on& eles 
esfio (trabalho em clubes/niicleos mediante a participa- 
qio em pequenos pmjectos de investigaqio apoiados por 
um gmpo de pmfessores corn forma$io especffica). Dar- 
-hes apoio a partir de instituiqks do Ensino Superior 
atravis de comiss6es criadas para o efeito (em ligaqio 
corn a SPM e a APM) que promovam a fonnaqio e a 
participa@o dos mesmos em pmgramas cientifiws, pre- 
vendo a concessio de bolsas que pennitam a continua- 
qio dos projectos de investigaqio aos alunos mais caren- 
ciados. 

Mas poderernos conciliar esta pretensZo corn a que- 
bra do Ã§bloqueio em Matemitica da generalidade dos 
estudantes? Ou seja, wmo detectar e apoiar OS talento- 
SOS sem desprezar a maioria? Como incentivar e desen- 
volver nestes o gosto pela Matedtica? 

6 aqui que poderia desempenhar um papel importante 
urn concurso de problemas cujo centro seriam as esw- 
las. 0 concurso passaria por tr6s fuses: 

Numa primeira fase, seria centrado em cada escola e 
assumiria a forma de um *inter-tunnas~ organizado por 
anos de escolaridade. Cada NIma teria uma equipa a 
definir segundo crit6rios em que tcdos participariam mas 
que poderiam passar pelo problem da semana ou da 
quinzena. Cada an0 de escolaridade organimh um inter- 
-turmas com base em jogos ldgicos, puzzles geom6tri- 
cos ( t i p  pentamin6). perguntas-surpresa corn virios 
dveis de dificuldade, pmblemas, etc. As provas envol- 
veriam todas as equipas e respectivas claques (restantes 
elementos da NIma que teriam funqoes de desempate) 
e passariam por etapas progressivamente mais wmple- 
xas at6 se enwntrar a equipa vencedora por ano. 

A partir daf passarfamos i segunda h e  - por zona 
ou por distrito, a definir pela organizaeo tendo em wnta 
OS recursos humanos dispdveis. Enwntranamos assim 
a equipa vencedora por ano de eswlaridade e em cada 
zonaldistrito. 

Por ultimo, chegariamos i fase final que teria uma 
p m  individual ( t i p  Olimpi'adas da Matedtica actuais) 
e uma prova por equipas (tr6s alunos cada) que apura- 
ria as melhores equipas por ano de escolaridade. 

A ideia pode parecer um pouco complicada mas 
encontramos um exemplo corn algumas semelhanqas no 
concurso Topas que decorre anualmente M Escola Secun- 
daria de Santo Ande no Barreuo. Para a l h  disso, a 
minha ideia 6 comeqannos onde podemos e wntando 
corn OS recursos que temos. Basta que haja professores 
interessados aos quais sejam fomecidos alguns materials 
para arranque (bibliografia, problemas, sugestoes). 0 cri- 
t6rio de selecqio na primeira fase competiria unica e 
exclusivamente & pr6pria escola. 

A dvel distrital, a coordenaqio poderia ser proposta 
aos niicleos de Matemitica das Escolas Superiores de 
Educafio enquanto a fase nacional seria assegurada pela 
ESE do distrito onde decorresse, conjuntamente corn a 
Associaqio de Professores de Matemitica e a Sociedade 
Portuguesa de Matedtica. 

Vejo neste tipo de iniciativa uma dinarnica cujo eixo 
6 a escolaltunna que necessariamente reflectiri urn tra- 
balho conjunto de profcssores e a l m s  e que poderi que- 
brar o sgelo~ da Matedtica face a alguns, pmpor acti- 
vidades mais motivadoras para outros e detectar 
simultaneamente os melhores numa fase final. 

6 uma proposta nas mios dos professores de Mate- 
m6tica e & APM. 
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