
Participar na renova@io dos curriculos e programas 
- um direito e urn dever 

dos professores de Matemgtica! 

Vivemos numa -a de mudanqa que o nosso sis- 
tema de ensino nio tern sabido acompanhar. OS c u d -  
culos e OS programas escolares nos v4rios niveis de 
ensino, muito especialmente na disciplina de Mated-  
tica, estao ultrapassados. Eles nkio respondem adequa- 
damente as necessidades actuais, sejam as necessidades 
individuals dos alunos, da sociedade no seu conjunto, 
ou aquelas que resultam da evolu{io das pr6prias disci- 
plinas que se ensinam (e nkio ensinam) nas escolas. E 
esta questio nio tern a ver apenas corn a eventual ina- 
dequaqio de alguns temas dos programas e a necessi- 
dade de OS substituir por outros. Trata-se de algo muito 
mais geral e mais complexo que se refere, para a l h  
dos conteudos, aos mttodos de ensino, i natureza e for- 
mas de organizackio das actividades de aprend'uagem, 
ao envolvimento dos alunos, ao papel dos professores, 
etc. 6 nesta perspectiva global que o currfculo deve ser 
entendido. 

Este fen6meno nio t um problema exclusivamente 
portugute. OS mais importantes organismos internacio- 
nais da 4rea da Educago t6m-lhe dedicado a maior aten- 
qio. Em diversos paises, procuram-se alternativas, 
ensaiam-se refonnas mais ou menos profundas. Tam- 
b6m no nosso pais comeca a generalizar-se a convic@o 
de que t precise efectuar mudanqas. A nivel oficial, 
existe agora uma Secretaria de Estado e uma Comissio 
da Refotma Educativa. Prometern-se para breve altera- 
q6es significativas no sistema de ensino, nos curriculos, 
nos programas. 

Para a APM, a necessidade de renovacio do ensino 
6 uma questio vital que est4 ligada ao pr6prio process0 
de criaqao da Associaqio e que tern marcado as suas 
principals actividades. Um gmpo de trabalho, anterior 

prdpria constitui{io formal da APM, tern-se debm- 
{ado especificamente sobre problemas relatives aos cur- 
riculos e programas. Em aEduca{kio e Matemciticm, 
diversos artigos tern realcado a necessidade de renova- 
qio, a comqar no editorial do primeiro numero da 
Revista. No ultimo nihnero (Julho), MO s6 o editorial 
como outros artigos abordavam directamente esta ques- 
tao, nalguns casos realcando o papel dos professores na 
mudanqa, noutros casos apresentando uma perspectiva 
critica relativamente aos actuais programas, noutros 
ainda discutindo a inclusio de novos temas e novos 
mktodos na Matemdtica escolar. 

Na Assembleia Geral da APM realiuada em Setem- 
bro passado em Braganca, no decorrer do Profmat-87, 

a renova$io dos curriculos e programas de Matem4tica 
foi considerada a questio central que deverfamos discu- 

tir e aprofundar ao longo do presente ano lectivo. Nesse 
sentido, set20 organizadas diversas acciies que deverio 
ter urn ponto alto no proximo ano, durante o Profmat-88. 
Na parte que Ihe diz respeito, d?.ducackio e Matedticm 
dispoe-se a contribuir, abrindo declaradamente o debate 
sobre este tema e mantendo-o num lugar de destaque, 
nas p4ginas da Revista, nos prdximos nihneros. 

H4 naturalmente, muitas formas de contribuir para 
urna discuss50 sobre renovaqao curricular em Mated -  
tica. Entre elas incluem-se artigos de opiniao, sfnteses 
de debates (de Smbito local, distrital ou national), rela- 
tos de experi6ncias inovadores M sala de aula ou na 
escola, etc. Contamos para isso corn a wlabora@o dos 
nossos leitores! 

Temas e perguntas 
para reflectir e discutir 

Apresentam-se a seguir alguns t6picos possiveis para urna 
discuss50 sobre renoveo de cum'culos e programas de Mate- 
dt ica no nosso pais. N5o pretendendo, de fnnna alguma, 
esgotar o tema, esses topicos s5o apresentados na fonna de 
perguntas - por vezes incluindo varias alternativas - corn 
o propdsito de rnotivar e ajudar a discuss50. 

Questionar o papel da Matemitica 
cnmo discipliia escolar 

1. A Matemftica ocupa tradicionalmente urn lugar de desta- 
que nos cuniculos escolares em todos OS nfveis de ensino. Esse 
lugar serf inquestionfvel? As razks que o justificam tsrn a 
ver essencialmente corn a naNreza da Matemitica, corn algu- 
rnas caracteristicas esnecificas data CiSncia? Cu estarao sobre- 
Ndo ligadas a algunicouteiidos elou processes indispensdveis 
na eeneralidade das orofissks? Cue obiectivos tern afrnal a 
~ a k d t i c a  enquaniodisciplina cukcul& no period0 da esco- 
laridade obnaatoria? Oue caoacidades s&o desenvolvidas esoe- 
c i f i n t e  &a ~atekt ica~uando a comparamos corn nu& 
disciplinas escolares? 

2. A MatemAica surge desde o 5.' an0 de escolaridade como 
uma disciplina aut6noma dispundo de um nUmern de horn 
semanal superior ao da rnaioria das outras disciplinas. Este. 
peso relative justifica-se? Poderia aceitar-se uma maiur inte- 
grago corn outras disciplinas durante mais alguns anos depuis 
do ensino prirnario? Que vantagens e desvantagens podetiam, 
dai resultar? 
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Ter em eonta a evolu$iio da sociedade e da escola 

3. Vi\emoi numa epoca caracterizada por aquilo a que alguns 
t2m chamado a Revolu(;io Informatica. Que novos objectivos 
coloca a t e  facto au cnsino da Matedtica? Quc diferencas exis- 
tem a este rapeitu face h 6poca (h6 vinte anos atds) em que 
foram desenvolvidos us proeramas de Matemitica ainda em . - 
vigor? 

4. E hoje apontado como meta o alargamento da escolaridade 
obrigat6ria ate ao 9.O ano. Que implicacfies tern esta meta no 
ensino da Matemitica? Que significado tern falar-se de uma 
~Matemarica para to dos^? 0 ensino da Matematica deveni assu- 
mir um novo pap4 social? 

5. Existe tradicionalrnente uma e s w e  de cum'culo Ã§can6niw 
de Matemhica, vigorando em pafses corn problemas muito 
diversos, send0 OS progranias de Matedtica como que * i m p -  
tados~ de uns para oufros. Seni isto inevitavel? Haver6 lugar, 
na Matemitica escolar, para se considerarem necessidades ou 
caracterfsticas de imbito nacional ou mesmo regional? Em 
todos OS niveis de ensino? 

Analisar criticamente a situa* actual 
e as reformas anterior- 

6. As taxas de insucesso (abandono, reprovqio, etc.) d o  hoje 
extremamente elevadas e diversos indicadores. sugerem que o 
rendimento escolar tern vindo a baixar. Que factores concor- 
rem para esta situacio? Que influencia relativa thm: (a) o t i p  
de Matemitica que se ensina? (b) a forma como se ensina? 
(c) OS instmmentos de avaliacio que se utilizam? 

7. As refonnas anteriores no ensino da Matemitica parecem 
ter-se preocupado sobretudo corn as necessidades sociais e poli- 
ticas (da sociedade como um tcdo) elou corn as necessidades 
da Matemitica enquanto cihucia, e muito pouco corn as neces- 
sidades dos alunos enquanto indivfduos. Serf ism verdade? Em 
caso afirmativo, que consequ&icias terio daf resultado? Pode- 
r i m  as prioridades d& refonnas ser diferentes? 

8. Tradicionalmente, as decisfies de natureza curricular para 
o ensino da Matemitica tâ‚ muito pouco em conta o papel 
dos professores, wnsiderados como uma esp6cie de simples 
"coieias de transmissio-. Que con~e~uincias dai resultako? 
De que outras maneiras e possivel conceber o pawl dos pro- . . 
fessores? 

Discutir o tip0 de cum'culo 
qne queremos 

9. Que eestilo~ deveria ter o cudculo de Matedtica? Defi- 
niqio de objectivos e especificaczo de conteudos? Propostas 
de actividades? Indica$io de temas centrais e sugestties sobre 
m6tcdos a utilizar? At6 que ponto deveria ir a sua flexibili- 
dade? Esse Ã§estilo deveria variar de acordo corn OS nfveis de 
ensino? 

10. Um cum'culo de Matem6tica desejivel deveria ser esssen- 
cialmente baseado: (a) em contelidos? (b) em aplica@es da 
Matemitica? (c) em processes matedticos? Que vantagens e 
desvantagens haveni em cada uma destas opcfies? 

11. 0 curriculo de Matematica deveria ser uniforme ou dife- 
renciado? Na segunda hipotese, como deveria fazer-se a dife- 
renciaeo? Por escolas. w r  t u r n  (nfvel dos alunos). awnas 
em ce& Areas dos liltkos anos de escolaridade? S&i irefe- 

rivel conceber um curriculo Ã§modul (cam um nliclw e diver- 
sas q k s ) ?  At6 que ponto, designadamente no ensino pri- 
miirio, diferenps de natureza cultural elou regional poderiam 
ser admitidas? 

Admitir novas wnteidos e novos metodos, 
questionar prdticas e orienta$OeS wrrentes 

12. Seni de facto importante a inclusio nos programas de 
temas de Estatfstica e de Probabilidades? Deveni essa inclu- 
sio limitar-se i Estatfstica descritiva? E deveri ocomr desde 
a eicola primaria? Haveni outros novos temas que deveriam 
ser incluidos nos programas? 

13. Que decisGes se i m e m  sobre a pr6tica de cflculo? A 
ideia de que OS exercicios de execucio do algorismo da raiz 
quadrada 60 hoje uma pnitica absurda estender-se-6 em breve 
a outros tdpicos? Que Ã§nerigoi comm OS exercicios comple- 
xos envolvendo opera$&s corn fraccties ou com polin6mios 
no ensino basico? At6 que ponto se admite essa -complexi- 

14. Vamos wntinuar a proibir ou a ignorar o uso das calcu- 
ladoras MS aulas de Matedtica ou admitimos que elas deve- 
r i m  ter ai urn lugar? Em todos OS nfveis de ensino? Que 
mudancas, de atiNdes e de mâ‚¬todo deveriam ocorrer acerca 
da sua utilizacZo? Que actividades e experihncias se poderiam 
implementar? 

15. m e  panel desempenhar6 a Geometria no fuNro da Mate- 
d t i c i  esioiar? Que iaricter deveria assumir a Geometria an 
Iongo dos v6tios niveis de escolaridade fprdtica. intuitiva. vec- 
tor&~, cartesiana, axiomiitica, . . .)? 

- 

16. As aplica@es da Matematica deyem de facto adquirir uma 
imwrtancii muim maior no wino? Em caso afhativo. as acti- 
vidades a desenvolver deverio ccorrcr prioritariameni: (a) nas 
aulas de Matemitica? fb) em outras disci~linas? (c) em pro- 

17. A utilizacZo de computadores constituti de facto uma alter- 
nativa efectiva? Oue pawl ooderio desemoenhar dentro das 
aulas de ~atemii&a?C&e hpo&cia deie ser atribuida a: 
(a) actividades de programap3o? (b) uso de programas utiliti- 
nos? (c) uso de programas especialmente concebidos para o 
estudo de t6piws de Matemitica (e que t i p  de programas)? 

Reflectir sobre a natureza das actividades escolares 
e sobre o papel do professor 

18. As aulas de MatemAica dever2o continuar a ser organi- 
zadas como thm sido tradicionalmente (trinta alunos, urn pro- 
fessor, 50 minutos, ... ) ? E deverio continuar a ser pratica- 
mente o hnico local que a escola proporciona para actividades 
de aprendizagem de Matemitica? Que alternativas poderiam 
ser propostas e implementadas? 

19. Deveria haver claramente, no cum'culo, lugar para t ip s  
diversificados de actividades de aprendizagem (estudo te6ric0, 
pritica, resolu$io de problemas, trabalhos de investiga~io, 
etc.)? Do mesmo modo, deveria haver uma larga diversifica- 
$20 de formas e instmmentos de avaliqio? 

20. 0 papel que o professor desempenha relativamente aos 
alunos pemanccera esiavel ou deverio ocorrer mudancas? 0 
professor continual a ser, no fuNro, o centro do pr&esso? 
Assumini es~ncialmente o papel de um administrador de recur- 
SOS? Ou dever.4 ser um organizador e guia de actividades de 
aprendizagem? Que evolucZo 6 desejivel? 
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