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Afirmar que vivemos a escola do insucesso constitui 
j i  uma banalidade a que nos habituhos de tal modo, 
que corremos o risco de integrarrnos passivamente este 
fendmeno nos nossos bibitos e valores sociopmfissio- 
nais. Dada a gravidade de tal risco, vale a pena persis- 
tir na investi&io sobre as causas do insucesso e investir 
emtudo o que possa contribuir para o combater. 

E frequente ouvinnos OS professores afumarem que 
estao conscientes dessas causas: proveniencia s6cio- 
cultural e falta de interesse dos alunos, ausencia de for- 
mafio contfnna dos professores, programas.. . Todas 
independentes do professor. Logo, nio M nada a fazer. 
Sentimo-nos completamente impotentes perante razks 
que nos ultrapassam. 

Debmcamo-nos aqui, em especial, sobre uma causa 
de insucesso escolar que, d o  sendo alheia a todas as 
que mais vulgarmente sio assinaladas, wntempla-as 
segundo uma perspectiva diferente. Referimo-nos a0 des- 
fasamento entre o modelo cultural dos alunos (interes- 
ses, valores, expectativas ...) e a oferta da E ~ o l a  (con- 
teiidos, estratsgias, rela@es, organizqZo ...). E evidente 
que, quanto major 4 este desfasamento, maior 4 o insu- 
cesso. 

Ora, analisadas as coisas deste ponto de vista, j i  
o professor fica mais envolvido. De facto, a oferta 
da Escola tern tamb6m a ver corn o professor, pois 
a actuafgo deste pode contribuir para a aproximar do 
modelo cultural dos alunos, ou, pelo contrario, para 
a afastar. 

Perante a distincia entre o que a Escola lbe oferece 
e o seu modelo cultural, os alunos reagem atrav& de 
atitudes de oposigto ou retraimento. Ambas, como =be- 
mos p experiencia pr6pria, perturbam e desmotivam 
o professor. 

Se se investir na experimenta& de priticas pedag6- 
gicas susceptfveis de gerar nos alunos atitudes de empe- 
nhamento. autononua e iniciativa, caminharemos para 
uma aproximm do seu modelo cultural (sem nos redu- 
zirmos a ele, mas antes transcendendo-o) e, simultanea- 
mente, para urn major entusiasmo e motivaqio no 
desempenho profissional por parte do professor. 

E nossa conviccio que OS clubes de EdncafZo Mate- 
mitica e Infodtica tern rafio de ser neste enquadra- 
mento. 

Consideramos que eles podem desempenhar urn pap1 
imponante na pesquisa e desenvolvimento de m4todos(') 
que invertam uma s i t u r n  de aborrecimento e violfin- 
cia em relacio & Escola, numa situq50 de entusiasrno, 
responsabiiagto e autonomia. 

Neste sentido, definimos como objectivos dos CEMI, 
OS seguintes: 

Criar urn espafo de actividade livre que facilite a 
aprendiiagem corn prazer. 
Desenvolver atitudes e capacidades necessarias & 
fonnqio de individuos respondveis e actuantes. 
Abrir novas perspectivas culturais. 
Contribuir para o sucesso escolar, particulannente 
na Matedtica. 
Contribuir para a dinamizafZo da Escola. 

Para perseguir estes objectivos, propomos a organi- 
za@o de actividades, de urn mod0 geral, em tr6s cate- 
gorias (0 projecto que apresentamos dirige-se especial- 
mente ao Ensino Preparat6rio): 

I - Actividades livres 

Corn este tip de actividades, pretende-se estimular 
nos alunos o gosto pela descoberta e pela investigagto: 

- Jogos e passatempos 
- ResoluqSo de problemas 
- Uso do wrnputador - Jogos, Logo, Folha de Cal- 

culo, Processamento de texto, Artlstudio e/ou 
outros programas de desenho 

- Trabalho de projecto 

II - Actividades orientadas 

Pretende-se que tambem estas actividades se e d e m  
nos interesses e motivafoeS das criancas. 

Nnma primeira fase, estas actividades sera0 dirigidas 
especialmente para a preparaqZo da aquisifio e consoli- 
dacio de conceitos do pmgrama de Matemitica. Julga- 
mos no entanto qne, apesar data restrifgo, se wntri- 
buira, em alguma medida, para o increment0 do sucesso 
escolar noutras disciplinas. Relativamente a estas acti- 
vidades orientadas, optamos por descrever urn pouco 
mais pormenorizadamente OS exemplos, por nos pare- 
cer que assim se torna mais ficil compreender o que 
corn elas se pretende conseguir. 

1 - Preparqao da aquisigto dos conceitos de perf- 
metro e &ea. 
Material - geoplano e elisticos de varias cores. 

Primeira fme: 
Constru& de figuras, segundo a iniaginacio dos 
alunos e discussio da possibilidade de determi- 



nar o comprimento da linha que as limita. ben1 
como o numero dc quadrados no seu interior. 

Segunda fase: 
Em face das conclus6cs da fase anterior, cons- 
trucio de figuras cm quc o comprimento dc todos 
os lados possa ser determinado usando a mesma 
unidade. 

Terceiru fuse: 
Construcio de figuras que permitam relacionar 
area e perimetro (por ex.: fixar a area e compa- 
rar OS perimetros). 

Quarto fuse: 
Resolu<;io de problemas, relacionados corn situa- 
<;&S da vida real. em que sejam aplicadas as con- 
clus6cs encontradas. 

As fases desta actividade Go indicadas como urn cami- 
nho possivel, que podera ser completamente alterado em 
face das estratdgias dos alunos e do proprio professor. 

Todas as actividades dirigidas para a preparacio da 
aquisicio de conceitos, deverio ser desenvolvidas corn 
urna antecedencia considerivel relativamentc ao 
moment0 de abordagem lectiva dos conceitos corrcspon- 
denies. 

2 - Consolidacio dos conceitos dc numcro primo. 
divisor e multiplo. 
Jogo dos divisores. 
Numa primeira fasc o jogo processa-se entrc duas 
equipas dc alunos (ou entre dois alunos). 
Numa segunda fase. pode utilizar-se a vcrsiio 
deste jogo para coniputador. 

Naturalmente esta actividadc c todas as quc tern como 
finalidade a consolidacio de conceitos, deverio scr 
desenvolvidas posteriornientc h sua intrcxluqio nas aulas. 

I11 - Actividades dinamizadoras da Escola 

Corn este t i p  dc actividades pretende-se que o tra- 
balho de professores e alunos transcends a sala de aula. 
transforniando a Escola nun1 -polo dinaniizador dc cul- 
turan (Desp. 1871ME185). 

- Lancamento do problema do nies c sua dinimica: 
proposta do problema 
recolha e organizacio das respostas 
divulgacio das respostas mais significativas a fim 
de serem discutidas. 
cscolha(s) da(s) solucio(6es) se a(s) houvcr. 

- Colaboraqio no jornal da Escola corn: 
passatempos 
informaqiks sobre a vida do CEMI. 
concursos 
............ 

- Arranjo grafico e impress20 do Jornal (sc na Escola 
existir urn Centro Escolar de Informiitica. 
considera-se que ele seria mais vocacionado para 
desenvolver esta actividade), 

- Acc&s de sensibilizacio dirigidas a Professores 
elou Encarregados de Educacio. 

A organizacio do clube. particularmentc no que rcs- 
pcita as actividades livres c i s  actividades orientadas. 
proccssar-se-ii dc niodo quc clc constitua uni pcrmanentc 
incentive e atractivo para os alunos. Neste scntido. as 
actividadcs c correspondentcs niatcriais serio periodi- 
camente renovados. scni isto significar o total abandono 
dos anteriores. 

N3o podernos concluir esta nossa reflexio sobre o 
enquadramento tchrico dos Clubes dc Educaciio Mate- 
mitica e Infonnitica. scm referir o cmpcnhamcnto dcsin- 
tcrcssado e a dedicaciio quc alguns colegas tern vindo 
a p6r na cxploraqiio das potencialidades dcste espaco dc 
actividade livre c dc investigaciio do Ensino da Mate- 
mitica. 

0 entusiasmo con1 quc ttm transmitido as suas expc- 
riencias c interroga(;6cs. o modo como tern ultrapassado 
tantas dificuldades. vCm constituindo unia iniportante 
base dc reflexio e estimulo. 

Concordamos- que -a Escola ten1 nianifestado grande 
incapacidadc dc so apcrcebcr do ritnio acclcrado das 
andancas sociais c tccnol6gicas que sc tern processado 
a sua voltan (Ponte. J. P.). Entretanto, pda dinarnica 
do trabalho que tern sido desenvolvido nos clubes dc 
Matematica, pelos novos projectos que aqui c aldm con- 
tinuam a surgir, pcla consciencia que os professores vio 
tomando do seu papel como investigadores. nio dire- 
mos estar lancada a primeira pedra da construcio de urna 
Escola Diferente so porque as novas tecnologias ai vio 
ser introduzidas. Diremos, antes, estar accionado o pri- 
meiro element0 de urna reaccio em cadeia que torna 
irreversivel o empenhamento de professores e alunos na 

(ron/i11~(1 nu p&. 24) 
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As calculadoras na aula de Matematica 

Vulgarizada no dia-a-dia nas mais diversas activida- 
des priticas e profissionais, usada naturalmente por estu- 
dantes de cursos de natureza tfoiica ou cientifica, cus- 
tando hoje (no seus modelos mais simples) menos do 
que um livro escolar - a calculadora continua a ser 
ignorada, ou mesmo proibida, MS nossas escolas de 
ensino MO superior. Tratando-se de um instrument0 dos 
nossos dias que se destina a efectuar operacoes aritmd- 
ticas, nio deixa de ser curioso que esta atitude se faca 
sentir sobretudo nas aulas de Matemitica. Em Portugal, 
a calculadora i frequentemente alvo de acesas discussks 
entre professores de Matemitica, divididos entre posi- 
c6es de apoio & sua utilizacio nas aulas e posicoes de 
recusa sua integracio na aprendizagem. 

Apresenta-se a seguir a posiqio do National Council 
of Teachers of Mathematics (dos EUA) sobre esta mate- 
ria. Esta datada de Abril de 1986 e o pr6prio NCTM 
afirma que ela se apoia em resultados de investigacSo 
realizada sobre os efeitos das calculadores no ensino da 
Matemitica. 

Ã§ NCTM recomenda a integraqio da calculadora nos 
programas de ensino da Matedtica em todos os nfveis 
de escolaridade. nas actividades da aula, no trabalho de 
casa, e na avaliacio. Embora usadas por toda a parte 
na sociedade. as calculadoras sio pouco utilizadas nas 
escolas onde poderiam libertar muito do tempo que os 
estudantes gastam habitualmente em exercicios de cil- 
culo. 0 tempo economizado deveria ser aproveitado 
para ajudar os estudantes a compreender a Mated-  
tica, a desenvolver estratfaicas de raciocinio e de reso- 
lucSo de problemas e, em geral, a usar e a aplicar a 
Matedtica. 

Em todos OS niveis de escolaridade todos OS estudan- 
tes deveriam ser ensinados sobre como e quando usar 

a calculadora. Para war calculadoras de urn modo efec- 
tivo, OS estudantes devem ser capazes de estimar resul- 
tados e de julgar se eles sio razoiveis. Consequente- 
mente, a compreensao das aperacks e o conhecimento 
de factos bisicos 60 tao importantes como sempre. A 
avaliagio da cornpreens50 dos estudantes acerca dos con- 
ceitos matem4ticos e das suas aplica@s, incluindo OS 

testes habituais, deveriam ser preparados de forma a per- 
mitir o uso da calculadora. 

0 NCTM recomenda que todos OS estudantes usem 
calculadoras para: 

centrar a aten(ao nos processes de resolupio de pro- 
blemas mais do que nos cilculos associados corn os 
problemas; 
ter acesso a Matemhtica sem que o nfvel de desem- 
baraco no d c u l o  constitua uma condicionante deci- 
siva; 
explorar, desenvolver e consolidar conceitos 
incluindo estimaeio, calculo, aproximaqio e pro- 
priedades; 
realizar experiencias corn ideias matedticas e des: 
cobrir padrks; 
efectuar OS c4lculos fastidiosos que surgem quando 
se trabalha corn dados reais em situayoes proble- 
m4ticas. 

0 NCTM recomenda aos editores e autores de testes 
e exames que integrem o uso da calculadora no mate- 
rial de Matemitica que elaboram para todos os nfveis 
de escolaridade.~ 

Ai esta um tema que, no nosso pais, deveria merecer 
uma profunda reflexio! 

Paulo Abrantes 

construqio de uma Comunidade Escolar aberta que, des- actualizaqao no dominio da tkuica e das humanidades 
congelando definitivamente as suas estruturas e menta- e para desenvolver um modelo educative cada vez mais 
lidades, pmura situar-se nas perspectivas delmeadas por didmico, sint6nico e global. 
Piaget, Seymour Papert, Bossuet, Emma Castelnuovo, 
Pedro Ponte e tantos outros. Bibliografia 

0 entusiasmo, espirito de cooperaeio e criatividade 
corn que alguns professores vÂ£ enfrentando o desafio 
da mudanca. pennitem-nos ser mais optimistas que o 
Prof. Helder Coelho quando afinna, no seu recente livro 
sobre Tecnologias de Infonnacio, que perante a revo- 
lu(ao infodt ica  os professores se situario no grupo 
dos Ã§grande derrotados~. Acreditamos que eles se vio 

Nizet, Jean e Hiernaux, Jean-Picerne (198.). Aborrecimento 
dos Jovens na Escola. Porto: R&-Editora. 

Ponte, 160 Pedro (1987). 0s  Professores e a Revolugio Infor- 
dtica. Educa@o e Matemdtica, n.O 2, 1 .  

Silva, Albano (1987). 0 Clube de Matedtica: Reflex50 e 
Acqio. EducaqQo e Matehica. n . O  1, 19-20. 

simy no gmpo dos grandes vencedores p i s  1120 6 con- 
seguirio apropriar-se das tknicas infonniticas como 
saberio, o que i bem mais diffcil, tirar partido delas (1) Usamos aqui o t e r n  m W o ,  wrn o significado que Ihe atri- 
de um mod0 integrado, eficaz e inovador, utilizando-as bui Gimon Sacristan, isto 6, wmo resultado final das opcoes feitas 
como preciosa ferramenta para perseguir a sua contfnua em relcio as diferentes variaveis de ordem psicoldgica e didactics. 

Educa@o e Matedtica N.Â 4 Pig. 24 Outubro 1987 


