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A ucurva do drag& 6 uma figura curiosa, que pode ser 
gerada por varios processos e se adequa perfeitamente 
a diversos t ips  de abordagem e desenvolvirnento. 

0 processo original para obter a Curva do Dragb con- 
siste em tomar uma folha de papel, dobrf-la ao meio e 
abri-la de forma a obter um hgulo recto: temos assim 
um drag50 de ordem 1. 

Para um drag50 de ordem 2, o processo 6 o mesmo 
corn a diferenca de se ter de fazer duas dobras. Em 
seguida a folha 15 novamente aberta de forma a que as 
dobras formem entre si hgulos rectos. Para um drag50 
de ordem n serf necessario dobrar o papel ao meio n 
vezes seguidas, sempre no mesmo sentido. 

Na figura 1 temos representado o processo de cons- 
trug50 dos drag0es de ordern 1, 2 e 3: 

A figura 2 representa varios dragees: 

Existe tambem um processo geom6trico para construir 
drag&, que est4 representado na figura 3. Este processo 
park inicialmente de urn hgulo recto (a). Cada urn dos 
lados 6 tornado, em seguida, como hipotenusa de um 
triSngulo rectfingulo. Constmindo esses triSngulos, OS seus 
catetos formam, entao, dois hgulos rectos que consti- 
tuem o drag50 de ordem 2 (b). 0 processo repete-se, 
substituindo sempre cada segment0 de recta, considerado 
como hipotenusa, pelos catetos do trihgulo rectangulo 
respective, ficando cada novo hgulo alternadamente para 
urn e outro lad0 da curva anterior (c, d, e). 

Propomo-vos agora que procurem, per dobragens ou 
geometricamente, construir um dragiio de ordem 6. 

Um terceiro processo para a construgio da curva do 
drag50 recorre i representacao binaria: representernos 
por u 1 ~  as curvas a esquerda e por Ã§0 as curvas i direila. 
A f6rmula que nos permite obter o n h e r o  de qualquer 
curva obt6m-se por recorrencia: 

toma-se o ndmero do drag50 de ordem imediatamante 
inferior, que designaremos por a; 
seja b o nUmero que se o b t h  trocando o algarismo 
central de a; 
o ndmero do nosso drag50 sera alb. Vejamos urn 
exemplo: o ndmero do drag50 de ordem 1 6, natu- 
ralrnente, 1. Teremos nest. caso a = 1, b = 0. Data 
forma o ndmero do draggo de ordem 2 6 110. 
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Para o drag5O de ordem 3 teremos a = 110, b = 100. 
0 nlimero pretendido 6 1101 100. Pda rnesma ordem de 
ideias, o drag50 de ordem 4 tern por n h e m  associado 
11011001 1100100. 
Serf capaz de determinar os n k r o s  associados aos 

dragfios de ordem 5 e 6? 
Verilica-se um facto cnrioso relativamente a esta Curva 

do Dragao . Na figura 4, es% representados alguns dra- 
g& em que foram marcados alguns pontos. Esses pon- 
tos obtidos da seguinte forma: para a ordem 1, mar- 
camos um ponto no unico v6rtice existente. Na curva 
correspondente & ordem 2 mantemos o ponto anterior- 
mente marcad0 e marcamos um segundo ponto, wrres- 
pondente ao algarismo central 1 do n b e r o  associado & 
curva. 0 process0 repete-se, acrescentando sempre em 
cada ordem o ponto correspondente ao algarismo central 
1 do n6mero que descreve a curva. Ora veritica-se que, 
qualquer que seja a ordem do dragh, estes pontos situam- 
-se sobre uma espiral logaritmica! 

Logo 
Uma interessante actividade de progranxi& em LOGO 

6 a constru@o de um pmgrama p m  desenhar a Curva 
do Dragh, correspondente a uma ordem dada. Esta acti- 
vidade impliea o recurso a listas, utilizando procedimen- 
tos recursivos e variiiveis. 

0 program me a seguir se apresenta estf escrito 
em SINCLAIR LOGO e assenta em dois subprocedi- 
mentos: DN e DES. Estes doii procedimentos Sao depois 
integrados, juntamente corn um tenx&o subprocedimento, 
num procedimento global, DRAGAO, que requer um 
input nudrico e que, ao ser chamado, desenha a curva 

do Drag& de ordem correspondente ao input dado. 
Assim, Drag50 4 desenha uma curva do drag50 de 
ordem 4. 

0 subprocedimento DN :N constnSi, por recurs&, a 
lista correspondente a0 n h e r o  associado ao dragio de 
ordemNquesepreteadedesenhai.Quandoesse.process0 
tennina, 6 chamado o subprocedimento DES :A que ana- 
l i i  sucessivamente cada um dos elementos dessa lista: 
se o elemento encontrado 6 0, a tartaroga roda 9 0 O  para 
a direita; caso contrario, roda 9 0 O  para a esquerda. 0 
process0 6 novamente recursive at6 se esgotarem todos 
os elementos da lista e ficar desta forma conclui'do o dese- 
nho de curva do dragio. 

0 subprocedimento Dl S6 6 chamado quando se pre- 
tende desenhar um dragio de ordem 1. 

A listagem completa dos procedimentos 6 a seguinte: 

TO DRRGRD : N  
CS 
I F  EQUHLP : N  1 EDl STOP3 
MRKE "R 1 
MRKE "B 0 
ON : N  - 1 
END 

TO D 1  
FD S0  
RT 90 
F0 S0  
END 

TO DES :R 
HT PD l 
I F  EQUHLP :R E l  CSTOPI 
I F  EOUHLP F I R S T  :R  0 CREPERT S C 
FD 1 RT 1833 LREPERT S CFD 1 LT 
181 l 
DES BF : R  
END 

A figura 5 represents um dragio de ordem 9 desenhado 
em LOGO. 



nor terem indicado uma escola C + S. Por outro lad0 
6 interessante notar j i  a presenga de alguns estudan- 
tes (2%) - alunos das licenciaturas em ensino - e de 
uma percentagem, talvez nio esperada, de professores 
do Ensino Superior (1 1 %) que se deve i grande adesio 
de professores das escolas superiores de Educagio. 
Finalmente, talvez esperada mas nem por isso menos 
reveladora, 6 a percentagem dos s6cios que sio profes- 
sores do ensino Primirio (1 %). Na verdade, teremos que 
ter isto bem presente, a APM ter6 que oferecer muito 
a esses professores, que nio sgo s6 de Matemitica, 
fazendo-OS sentir que vale a pena ser s6cio desta asso- 
ciacio. A experifincia destes professores, porque lidam 
corn alunos muito novos, corn uma apethcia forte pela 
aprendizagem, porque trabalham em contextos mais glo- 
bais, de caracter potencialmente interdisciplinares e inte- 
gradores, &-nos, de certeza, importante. E precis0 mais 
professores do ensino primario na APM! 

Por ultirno, o grifico 3 indica-nos que OS s6cios da 
APM constituem urn corpo de professores profissiona- 
lizados (74 %). 

A APM esta p i s  a crescer... e crescera mais, por 
certo! 

A curva do dragio pennite o levantamento de i n h e -  
ras quest&: 

haver6 outros processes p m  a obter? 
que acontece se Ã § 1  for v i m  i direita e Ã‡O & 
esquerda? 
e se as dobras do papel forem feitas altemadamente 
num e noutro sentido? Que curva obteremos? 
que formas M de unir v&Tos dragees? 

Esta ultima quest50 toma-se particulannente interes- 
s a n k  se se tentarem unir OS vfeios drag& sem que haja 
intersec~io. Pode-se tentar unir OS extremos correspon- 
dentes, mas tambem extremos opostos ou mesmos zonas 
intenn&Uas das varias curvas. Pode-se tamb6m unit varies 
drag&% para provocar pavimentafles ou desenhar figu- 
ras simteicas. As combinaqCes pssfveis s?io miiltiplas 
e um dos matedticos que se dedicou ao estudo da curva 
do Dragio, Donald Knuth, chegou a utilizar drag&s de 
ordem 9 para obter tr6s t i p s  diferentes de azulejos corn 
OS quais revestiu uma parede da sua pr6pria casa. 

Dragks decorativos, porque MO? 

Gardner, Martin (1981). Math Festival. Paris: Pour la science. 

Manifesto pa* a criaqao de inn Seininario 
Nacional de Histdria da Matematica 

l - Como as comemorag6es alusivas aos 200 anos da 
morte de Jose Anastacio da Cunha mostraram: 
a) a hist6ria da matedtica em Portugal tern ainda 

muito por fazer; 
b) a hist6ria da matemitica 6 pouco conhecida em 

Portugal; 
c) existe urn grande interesse em Portugal pela his- 

tdria & matematica. 

! - Justifica-se, pois, que se incentivem em Portugal 
OS estudos de tudo o que se relacione corn a histo- 
ria da matedtica, nomeadamente a hist6ria da 
matemitica pura e aplicada (desde a I6gica i com- 
putagio), a hist6ria do ensino da matedtica, o 
ensino da hist6ria da matedtica, a filosofia da 
matemitica, etc. 

i - Esses estudos podem ser integrados numa estrutura 
informal designada por ~Seminario Naaonal de 
Hiitdria da Matematiw, que agregarA todos OS 

interessados em trabalhar (a tempo total ou parcial) 
nas Areas atras referidas, nio havendo qualquer 
limitacio quanto a habilitaq6es (licenciados em 
matematica ou nio) ou profissio (professores dos 
ensino superior, do ensino secundrio ou outras 
profissOes), 

. - 0 s  participantes no seminario reunir-se-b um certo 
n h e r o  de vezes p r  ano em locals a designar; para 
cada ano sera designado um tema prioritario de que 
todos OS participantes, mesmo OS que MO estejam 
a estudar assuntos relacionados corn esse tema, se 
devem procurar infonnar para que OS semidrios 
possam ser sobretudo um lugar de fmtffero debate. 

- Todos OS anos sera designado um coordenador 
(diferente de ano para ano) dos trabalhos desse ano. 

i - Para incentivar OS contactos corn estudiosos estran- 
geiros, todos OS anos dever6 haver pelo menos um 
professor visitante que, al6m de participar pelo 
menos numa sessb do seminario, far6 conferfin- 
cias em diversos locais, esperando-se que possam 
ser encetados projectos de investigagio corn part- 
cipantes do seminArio. 

- Ser6 incentivada a participa~io activa em encon- 
tros intemacionais de participantes do seminirio. 

- Serf procurado o patrochio da Sociedade Portu- 
guesa de Matemitica e de outras instituig6es de 
Ambit0 cientifico-cultural. 
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