
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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- cornpaw& corn registos referentes a outra regiao; 

- comparaCa0 de registos feitos pelos alunos em dife- 
rentes perfodos do ano. 

Esta discussiio deveri4 ser conduzida tendo em conta 
o dvel de desenvelvimento intelectual dos alnnos, bem 
como o seu nfvel de Mbitos/wnhecimentos/mteresses; 
parece-me, contudo, que estas discusska permitifio aflo- 
rar, em qualquer ~ v e l  etirio, OS problem levantados 
no imcio desk &go. 

(i) 1. construcSo de tabelas de registo das condicOes 
climatfricas a urn dvel muito global (For ex.: 
sol radioso, enublado, chuva). 

2. OS sfmbolos a utilizar devem resultar das suges- 
toes dos alunos, de forma a estarem de acordo 
corn o seu nfvel de simbolizqio; devem ser fei- 
tos pelos pr6prios alunos. 

A tabela resultante pode ter a forma da figura 1. 

Fig. 1 

(ii) 1. intmdu@o da palavra moda para nomear a fda 
maior; 

2. de acordo corn o domini0 que OS alunos tenham 
do sistema de numerafao, pode ser detenninada 
a freqGncia absoluta de cada caHugoria ou serem 
somente efectuadas comparacOes quantitativas 
sobre as frequencias das v&rias catego&. 

(iii) poderio provocar-se discuss&% a partir, por exem- 
plo, das previsOes, pelos alunos, das cond ies  
atmosKricas p m  o dia seguinte. 

(iv) 1. a nocio de quantidade po& ser apmfundada 
corn este trabalho; 

2. pode-se conhibuir p m  que o aluno avance no 
process0 de abstrac~io/simbolizafio, 
incentivando-o a substituir OS primeiros sfinbo- 
10s idealizados por oums mais abstractos. 

(v) a lip& &S h a s  de Meio Ffsico e de Educacio 
Visual parece-me imediita. 

ESCOLA P R l M h A  

Todo o trabalho sugerido para o nfvel prfrprimfcio 
pode ser efectuado, agora a urn nfvel de absmc@o mais 
elevado. Inter-relacionando OS conhecimentos dos a lum 
sobre numerqSo corn OS referentes & forma de indicar 
o tempo, pode utilizar-se uma forma de registo como a 
apresentada na fig. 2. Pode, entao, sex provocada uma 
 discus^ sobre as vaniageddesvantagecs dos dois m6to 
dos de registo. 

Fig. 2 

A p& de certo momento, podem igualmente come- 
(ar a ser feitos regisms relatives & temperatura verifi- 
cada a uma determinada hora do dia, podendo desen- 
volver-se, a este prop6sito, todo nm trabalho semelhante 
ao anterionnente visto. Podem ainda ser introduzidas as 
primeiras nofoes sobre medidas de dispemb, como 
sejam l i i t e s  de v a r i e o  e interval0 de varia& e, corn 
base neles, ser feita a comparaqio de dados referentes 
a varios locais. 

Neste nfvel parece-me fundamental que se passe a 
h e r  o registo em termos de temperaturas. Contudo, 
penso ser litil que se faw dumte algum tempo um 
registo semelhante ao da figura 1, de forma a possibiii- 
tar a abordagem dos problem relacionados corn o 
estudo de variaveis discretas/varii4veis continuas. 

Sugiro a organizae& da trabalhos que conduzirio a: 

1. elahorar tabelas de frequhcia; 

2. calcular frequencias relativas, na forma fraccionaria 
ou na forma percentual; 

3. intmduzir a n@ de mediana, como sendo o valor 
abaixo do qual M metade das observaq&s e acima 
do qual M, igualmente, metade das observa@es; 

4. intmduzir a no@o de m&lia, acentuando a ideia de 
que esta esta relacionada corn aquilo que deve ser 
tirado ?is categorias corn maior frequencia e ser &do 
&S de menor freqdncia, para que todas fiquem em 
ignaldade (isto pode ser mostrado de forma grifica 
- Fig. 3); 
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3. reelaborar todo o trabalho anterior, a partir da orga- 
nizagiio dos dados em classes. 

Fig. 3 

5. elaboragiio de grificos; 

6. primeira abordagem a organizagiio de dados em 
classes. 

Parece-me possivel, neste nfvel, a ligaqiio h disciplina 
de Ciencias da Natureza e h de Estudos Sociais. 

7? a 9Â ANOS (3: CICLO DO ENSINO BASICO) 

Para al6m de ser possfvel trabalhar corn OS alunos de 
forma semelhante a anteriormente referida, poder-se-4, 
em colaboragiio corn OS professores de Geografia, efec- 
tuar registos referentes 3 pluviosidade, ou mesmo, em 
colaborafao corn OS professores de Fisica e Trabalhos 
Oficinais, efectuar registos relativos ao ntimero diario de 
horn corn Sol. 

Parece-me ser agora possivel: 

1. efectuar uma comparafao de registos relatives a varies 
locals elou periodos do ano, utilizando; 

1.1. quer OS dados em brute; 

1.2. quer a representagiio gr6fica ou tabelar dos 
mesmos; 

1.3. quer as medidas estatfsticas entretanto introdu- 
zidas; 

2. aprofiindar a discussiio da nog50 de media: influen- 
cia na mesma de valores extremes; sua relativizacao 
atrav6s da utilizaqiio; 

2.1. da moda e da mediana; 

2.2. de medidas de disperSao; al6m das anteriormente 
indicadas, poderiio ser trabalhadas medidas como 
OS quantis e OS quartis, o que possibilitarh uma 
interligaqiio corn o capftulo da Proporcionalidade; 

CURS0 COMPLEMENTAR 

Poder-se-i aprofundar o trabalho anterior e visar par- 
ticularmente. 

1. o alargamento da discussiio dos aspectos relativos ii 
organizaqiio dos dados em classes; 

2. a introdufio de novas medidas de disperssiio - des- 
vio mddio, varihcia, desvio padri30; 

Poder-se-20 ainda introduzir algumas medidas de assi- 
metria e de achatamento. Comparando registos de varii- 
veis relacionadas (temperaturas/condig6es atmosftri- 
casltipo de vestuArio utilizado, por exemplo), poderf ser 
feita uma primeira abordagem h correlaqiio entre varii- 
veis. 

Muitos h i s  ternas poderiio ser aproveitados para for- 
necer ao aluno o instrumental estatfstico, tao necessiirio 
ao sentido crftico que 6 urgente ser incentivado. Sugiro: 

- dados ffsicos relativos aos alunos, como sejam; 

dados recolhidos pelo Professor de Educagiio 
Fisica; 

comprimento de p6 (medidas tradicionais de com- 
primento) ; 

- dados relativos ao crescimento semanal existentes 
na sala de aula; 

- dados recolhidos pelos pr6prios alunos, atrav6s de 
pequenos inqudritos, por eles elaborados; temas 
interessantes poderiio ser: , 

programas de TV preferidos; 
canq6es preferidas; 
alimentos mais consumidos. 

Alguns destes p61os de interesse siio mais apropria- 
dos h introdufao de certas n-s que outros, bem como 
proporcionam uma sensibilizafio mais facil e completa 
para urn ou outro dos problemas focados na introdugiio 
deste trabalho. Estes S o  aspectos a termos em conta ao 
planificarmos o trabalho na aula, e s<5 a nossa sensibili- 
dadelcompreensiio dos problemas que podem surgir no 
desenrolar do trabalho, bem como da si-o do grupo- 
-turma, pode conduzir a born porto o trabalho a desen- 
volver. 

Shulte, A. P. Smart, J. R. (1981). Teaching Statistics and Pm- 
bability. Reston: NCTM 

Aebli, H. (1978). Did&ctica Psicol6gica; Actualidades Peda- 
g6gicas. Vol. 103, Companhia Editora National: S. Paulo. 
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mais de vinte cinco alunos 6 impratic6vel e que a rela- 
$20 humana directs entre o professor e cada y dos seus 
disci'pulos 6 p u c o  menos que impossi'vel. E curios0 
obs&va~ como OS govemos que enfeitam OS seus discur- 
sos progradticos corn a promessa de Ã§melhora a qua- 
lidade do ensino~ manttoi como Ã§naturais ou Ã§inevita 
ve i s~  situa+s que distam escandalosamente daquela 
p rop~?io  extrema. 

Em segundo lugar, a aqu i t ecwm dos espacos desti- 
nados ao ensino, e muiw particularmente a arquitectura 
das salas de aula. Estas estao desenhadas para urn ensino 
de tipo magistral e poucas vezes podem ser readaptadas 
pan o trabalho em gmpo e para o desenvolvimento de 
urn ensino de t i p  active e participante. 

For illtimo, a uniformidade e centmliza@ do ensino, 
que se manifesto habitualmente em programas rigidos, 
cheios de conteUdos, que im@ aos professores uma per- 
manente comda contra-rel6gio e Ihes deixa uma mar- 
gem muito reduzida para a experimentaq30 e a criativi- 
dade. 

Bachelard, G. (1971). Epistdnwlogie. Paris: Presses Universi- 
taires de France. 

Glaeser, G. (1985). La didattica sperimentale delle matemati- 
che. L'Educaziom! Matematica. VI, 147-161. 

Kline, M. (1973). Why Johnny can't add: the failure o f  the New 
Math. New York: St. Matin's Press. 

Pham, F. (1986). Le mythe formaliste et I'enseignement des 
mathematiques. Gazette &S Mathematiciens, 31, 53-77. 

Raget. 1.. Choquet, G., Dieudonn6 J., Thom, R. e o u t k  
(1978). La ensenanza de Ias mafernaficas modemas. Madrid: 
Alianza Ed. 

Rogerson, A. (1985). The Mathematics in Society Project: una 
num concezione della matematica. L'Educazione Matematica, 
VI. 49-59. 

(*) Fascual Llorente 6 doutorado em Matemitica e Professor da Uni- 
venidade de S&wa (Espanha). Anterionnente, foi Professor em 
diversas Univenidades da Argentina, Peru, Venezuela e Espanha. A 
sua especialidade 6 a Teoria de Ndmeros, tema em que investiga utili- 
zando os computadores. Interessa-se tarnbem por pmblemas da Histd- 
ria da Matematica e do Ensino da Matematica. 

Bachelard, G. (1938). La formation de ['esprit scientifique. Ed. 
Vrin. 
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