
Grupos de Trabalho: Curriculos/Programas 

0 ensino das Probabilidades e Estatfstica, do primario 
ao secundhio, tern sido este ano a nossa base de traba- 
Iho. Partindo de textos e de algumas experiencias pon- 
tuais, temos conseguido recolher algum material gera- 
dor de discuss6es bastantes interessantes. 

Questoes ligadas & abordagem deste tema numa pen- 
pectiva vertical t&m-nos mostrado MO s6 a necessidade 
e interesse da sua aprendizagem desde os nfveis etarios 
mais baixos, wmo tamb6m as vantagens da articulaqio 
consistent, ao longo dos vdrios ciclos de ensino, de um 
tema corn esta importancia. 

Incluir um capftulo sobre Estatistica e Probabilidades 
no pmgrama do 11: ano, parece-nos forfado e inade- 

quado & educafio matedtica. Pmpor, desde o inicio da 
escolaridade, actividades que levem ao desenvolvimento 
do raciocinio probabilistico e da compreensio da visio 
estatistica da realidade parece-nos a via correcta para 
concretizar potencialidades formativas da disciplina de 
Matemitica. 

Como prcduto das nossas pesquisas e discuss6es pen- 
samos conseguir, no Pmfmat-87, organizar o curso sobre 
Probabilidades e Estatisticas, urn ou dois workshops e 
ainda uma ses* de discussio virada MO s6 para o nosso 
trabalho deste ano mas tamMm para OS pmjectos futu- 
ms dos g ~ p o s  de trabalho Curriculos1Pmgramas. 

Grupo de Trabalho de Lisboa 

Para urna abordagem do conceito de probabilidade 
Odete Bernardes, Escola C + S de Montelavar 

Muitos de n6s j i  verificaram que, em viagens de auto- 
m6vel, as crianqas se distraem contando os carros que 
se cruzam era sentido contrario. Apostar na cor mais fre- 
quente dos carros que passam p i e  ser tamMm uma dis- 
tracqio. Tenho assistido, frequentemente, a jogos deste 
t i p  e, neste momento, apostar que OS carros de cor 
branca sa0 em maior n h e m  6 vit6ria certa. OS meus 
filhos, isto sabem-no bem! 

A Teoria das Probabilidades 6 um dos camps mais 
aliciantes da Matedtica. Pane dos acontecimentos pos- 
siveis do dia a dia, tropqa no conceito de azar ou de 
sorte e estabelece leis que permitem smedir a sortew. 

Sem a Teoria das Probabilidades e a Estatfstica o 
ensino da Matedtica reduz-se ao verdadeim e falso das 
pmposi~6es matedticas. Sem as pmbabilisticas 
os alunos acabam p ter urna vi& deformada da Mate- 
dt ica:  acreditar que entre o possfvel e o impossivel nada 
mais M. As pmbabiidades Go, assim, o camp  da Mate- 
d t i c a  que estuda o * p i e  s e r ~ .  

Se o ensino de Matedtica se deve ocupar mais de 
uma forma de pensar do qne de uma forma de escrever 
numerals ou f6rmulas. se o ensino da Matedtica se deve 
ocupar mais da tomada consciente de decisks do que 
do estrito cfflculo, entao a teoria das pmbabilidades 6 
fundamental. 

Alguns trabalhos tfim sido realizados em Portugal 
sobre este assunto: o programa experimental para o Ciclo 

Preparat6rio em 1978179 e 1979180 continha no;6es de 
pmbabilidades e estatistica; tamtxan no ultimo Encon- 
tro Nacional de Professores de Matemitica fo rm apre- 
sentadas comunica@es e relaradas experiencias, provando 
assim a importancia do tema. 

Em 1981 o livm do ano do National Council of Tea- 
chers of Mathematics, dos E.U.A., era dedicado i esta- 
tistica e as pmbabiidades, considerando estes temas ade- 
quados ao curriculum porque: 

- pmporcionam aplica@es matemiticas corn signi- 
ficado a todos os m'veis; 
- pmporcionam m6todos para lidar corn a incerteza; 
- ajudam-nos a compreender argumentos estatfsticos, 

bons ou maus, corn OS quais somos bombardeados; 
- ajudam a distinguir a utilizaqio correcta dos pm- 

cediientos estatfsticos & utilizaqio viciada e abusiva; 
- constituem temas intrinsecamente interessantes, 

excitantes e motivadores para a maioria dos alunos.~ 
A aprendizagem das pmbabilidades nio deve passar, 

nos primeims anos de escolaridade, pelo cflculo da pm- 
babilidade de ocorrencia de determinado fen6meno m, 
antes, pela vivencia e anfflise de situaqiies envolvendo 
aquele conceito e pela consequente tomada de atitudes. 

Saber avaliar da pmbabiiidade de ganhar (ou m) um 
jogo pode ser o rimeim passo para a compreensio 
daquele conceito. g nesta perspectiva que se inserem as 
actividadesljogo que recolhemos, traduzimos e adapts- 
mos do livm at& referido. 
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Jogo das Rodelas Jogar 2 ou 3 vezes o jop.  

Depois responder a estas perguntas: 
JOG0 1 (2 jogadores) 

Material necessario 

- 2 rodelas vennelhas wm urn lado A e um lado B; 

- 1 rodela azul corn urn lado A e urn lado B; 

- papel e lapis para marcar OS pontos. 

Regras do jogo: 

1. Decidir quem serf o jogador 1 e quem serf o joga- 
dor 2. 

2. Lanfar as tres rodelas ao mesmo tempo. 

3. 0 jogador 2 marca urn ponto se: 

- as duas mdelas vennelhas mostrarem o lado A; 

- a rodela azul mostrar o A; 

- as tres mdelas mostrarem o lado A. 

Se assim 1150 for, o jogador 1 marca urn ponto, 

5. 0 vencedor serf o jogador que tiver maior pon- 
tuacao no fun das 16 jogadas. 

Joga~ 2 ou 3 vezes o jog0 

Depois responder a estas perguntas: 

- A probabilidade de ganhar 6 igual para ambos OS 

jogadores? 

- Serf que ganha sempre a mesma pessoa? 

- Consideras leais as regras do jogo? 

J O G 0  2 (2 jogadores) 

Material necessario: 

- 1 rodela wm uma marca A num lado e B no outro; 
- 15 mdelas para cada jogador; 
- 1 cartao para cada jogador; 
- papel e lapis para marcar pontos. 

R e g w  do jogo: 

1. Decidir qual dos jogadores ser4 o A e qual sent o B. 

2. Lancar a mdela marcada. Se o A aparecer, o joga- 
dor A wloca uma mdela no sea cartao. Se o B apa- 
recer, serf o jogador B que wloca uma d e l a  no car- 
tao respective. 

3. 0 vencedor sera o primeiro a colocar as 15 rodelas. 

- A pmbabiiidade de ganhar 6 igual para ambos OS 

jogadores? 
- Serf que ganha sempre a mesma pessoa? 
- Consideras leais as regras do jogo? 

Jogo da diferenca 

(2 jogadores) 

Material necessario: 

- 2 dados numerados; 
- papel e lapis para marcar a pontuam; 
- rel6gio para contar tempo. 

Regras do jogo: 

1. Decidiu qual dos dois jogadores sera o < p m  e qual 
serf o Ã§impar~ 

2. Lancar 0s &dos e calcular a diferenca entre OS dois 
nrimems. 

3. Se a diferenfa 6 urn niimero par, o jogador Ã§par 

marca urn ponto; se a diferengi 6 um niimero hpar, 
6 o jogador <Anpars que marca urn ponto. 
(Lembrem-se qne o zem 6 um n b e m  par.) 

4. Lancar OS dados dumte 2 minutos. 

5. 0 vencedor 6 o jogador que obtiver maior ponbq%o. 

Joga~ 2 ou 3 vezes o jogo. 

Tomar nota de quem 6 o vencedor de cada jogo, se 
6 o <par* ou o Ã§impar~ 

Material necessario: 

- 2 dados numerados; 
- papel e lapis para marcar a p o n t u q ~ ;  
- rel6gio pan marcar o tempo. 
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Regras do jogo: 5. 0 vencedor serf o jogador que obtiver maior pon- 
Naqio. 

1. Decidir qual dos jogadores sera o <par* e qual sera 
o Ã§fmpam Jogar p 2 ou 3 vezes o jogo. 

Tomar nota de quem ? o vencedor de cada jogo, se 

2. Lanqar os dados e calcular o produto dos dois 6 0 *ParÃ Ou '""P"'. 
n h e m s .  

Jogados este jogo e n anterior, responder is pergun- 

3. Se o produto d urn niimero par o jogador =paw marca 
urn ponto. Se o produto 6 urn niimero impar o joga- A pmbabilidade de ganhar 6 a mesm Pan ambos 

dor 4 m p m  marca urn pnto. 
OS jogadores em cada urn dos jogos? 

4. 0 jog0 dura 2 minutos. 
2. Em qual, dos jogos a pmbabilidade do jogador 

Â¥impa ganhar 6 maior? 

Estatistica no Ensino Bisico e Secundirio - Uma 
proposta 

Alice 1-0, Esc. Sec. Avelar Brotero 

A introducio da Estatistica nos pmgramas do Ensino 
Basico (lÂ a 9Â auos de escolaridade, de acordo corn 
a Lei de Bases do Sistema Educative), desde OS mais 
baixos escalijes, parece-me urgente. Efectivamente: 

- a todo o momento se 6 Ã§metralhado corn infor- 
macOes imbuidas de aparato estatfstico (desde o 
Ã§ de cada dez estrelas~ a &dos sobre a nossa rea- 
lidade social elou plftica, como as sondagens); 

- em praticamente qualquer profissio, ? cada vez 
mais vulgar ser necessario utilizar elou fornecer 
&dos tratados de forma estatistica, assim como d 
cada vez mais frequente utilizar tfscnicas estatfsti- 
cas para correlacionar dados e destes extrair con- 
clusoes. 

Alias, quer no Ensino Preparatdrio, quer no Secun- 
dario, varias disciplinas das areas da Biologia, da Geo- 
grafia ou da Economia, por exemplo, utilizam ja a lin- 
guagem estatistica. Considero fundamental que a 
Matematica deixede ignorar este seu capftulo e passe 
a contribuir para que, face a situaqijes semelhautes as 
acima referidas, o jovem coloque a si pr6prio questees 
como as seguintes: 

em que &dos sio baseadas as afinnac6es feitas? 
Esses &dos traduzem a realidade? 

que tknicas foram utilizadas para, dos dados, reti- 
rar as conclusties enunciadas? sSo teoricamente cor- 
rectas? 

ha desarmonias entre as conclustm e a realidade que 
se pretende estudar? devem-se essas desarmonias a 
uma deficiente recolha de dados ou a um deficiente 
tratamento destes? 

Vou tentar mostrar como penso que a estatistica pode 
ser tratada nos virios nfveis de escolaridade. Vou con- 
siderar urn niicleo de interesses e desenvolve-10, suge- 
rindo, para cada nfvel de escolaridade: 

(i) actividades; 

(ii) conteiidos estatisticos que podem ser introduzidos; 

(iii) reflexOes1conclusOes que se podem incentivar, atra- 
vds de discussiri na aula; 

(iv) ligaqio corn outros capitulos da Matematica; 

(v) ligaqio corn outras areas disciplinares. 

0 niicleo de interesses que vou considerar diz respeito 
ao esNdo das condic6es climatericas da regiio. Em cada 
momento, Ã§ que registar~ e Ã§com o fazer~ consider0 
dever ser object0 de discussio na aula. 0 que aqui fica 
nSo d mais que uma sugestio sobre a forma como esse 
trabalho se pode desenvolver. Parece-me tambem que, 
em qualquer nfvel, devem ser promovidas discussOes na 
aula relativas a: 

- inferfalcias que podem ser retiradas quanto ao clima 
da regiio a partir dos registos efectuados em deter- 
minado perfodo; 

ou corn base em: 
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