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UMA TEORIA DA LP-E.LUt I ZAGErlI MATEMATiCA
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tYla th6matiquesrl

Trado da Profo Esthcr Pi1lar Grossi

Antes de aborcar uma teoria da aprendizagem da matemdticard in
dispensdvel definir cl-aramente o que se deve'entender por matemdtica.NSo
deve ser coRsiderada como um conjunto de tdcnicas, por mais indispensd-
veis que estas'sejam Para a utilrzaq6,o efetiva da matemdtica. A matemdti
ca deve ser olhada primordialmente como uma estllLEi..rrg_dag 1ql-agEes, sen-
do o simbolismo formal- sbmente um meio de comunicar tal ou quaJ- el-emen-
to desta estr.utura.

Uma proposigSo matem6ti"u 6 uma proposigao relativa a alguma c!
nex6o no interior da estrutural para exprimf-Ia, nds recorremos a um si0
bolismo Qubr em suma, 6 uma esp6cie de linguagem especialmente j.nventada
com es'ta fi,nalidade" por exempro, a proposigEo simb15lica

2( u+u ) *zay2
estabelece uma conex6o entre duas partes da estrutura, uma relati.va; a-
dig5o, a outra t multiplicagSo. Saber que podemos passar d.os sfmb.olos-

"2 (a15) " aos s{mbolos tt2ay2bt' , e vicE-versa ? 6 um conhecimento t6cni
co que pode n6o conter nenhuma eompreensSo do trago cie uniSo qimhnliza-r^
pela f6rmuia" JA mostrei que tais propo^,s.*g5es sibre ar est,rut,.,ras sSocql
tlnuamente formuladas em nossas es"otu"""[ue.as estruturas em si mesmas
se jam compreendidas o

Cap{tu1o IrrConstructions
de Z,') " Di enes

Por matem6tica r Br-ttenderei pois
turais entre conceitos ligados; id6ia de
como suas aplicagSes aos problemas reais (

por aprendizagem da matemdtica,
cDiJexnr:rs e de sua simbolizagEo, assim como
pticar os conceitos formados is situaq6es
do.

f- dif{ci1 de c.onceber como umi- teoria do gOneio ,,est{nnrrlo...res-
posta" pode se aplicar i aprendizagem a,.isim defj-nids, Tal teoria considp
ra o estudo como um processo de capacitagSo gragas eo qual certas respog
tas podem ser uiteriormente provocadas por certos estfmulos. 0ra, se n6s
oLhamos profundamente a 1i;6o de matem6tica ccrrente, 6 ;usiamente 6ste
processo de capacitagSo qLle n6" u{ irncontrarncs. Apr'esi-:ntam-,se estfmulos,
que sio ligados a certas reaQEes, bratizadas L-omo ,respostas certas, com
a.Lguma explicagio ("6 parte do procosso que aoarca t6oa a estrutura), Um

sistema de recompensasr r€forgado em certos rjasos, por um sistema de pu-
nig6es, torna os alunos aptos a fornecer rrrespostas certasn" Na maioria
dos casos, quando os alunos reagem conr r!respcrst,as cerLas'?, a profess6ra

r

t

as yS:9.a-dStr_qg_ conex6es estru-
ntjmero ( matemd !i cu pura ) , assim
matemdtica anlicada),
entenderei a apreensSo de tais
a aquisigSo da aptidSo para a

reais que se apresentam no mun
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nao vai mais longe, nEo aprof unda ma j.s. Trata-se soltretudo depois de "p6r
ordem nas cois&s", no conjunto cios conhecimentos e instai-ar uma resposta
determinada a um est{mu}o determinadol e a profess6ra nEo se refere ; es
trutura, senSo acessbriamente, na medida em que esta flacilite rta coloca
q5o em ordem'" 0s alunos que fornecer,i habitualmenterriespostas erradasrr
sEo em geral aqu6les cuja pompieensSo n5o pode sustentar a cadBncia do€
senvclvimento da estrutura, [iesta-.]hes aprender certos I'truquesrr para au

mentar o numero derrrespostas certasttque 61es se sentem pressionados a

dar, na situaqSo de condicionamento em que 6les se encontram. fflasrnSo 6

verdade QUer mesmo aqu6les cujas respostas foram na maior parte ilcertasrj
real-mente compreenderam as partes da estrutura Ls quais estas respostas
se referemo

0 que, ent5o, torna o sist,emattestfmulo-resposta, menos adequa
do ao estudo da matemdtica que ao de outras disc.inlinas? f que o impor -
tante, em matem6tica, 5 muito mais a estrutura qu; o conterjdo, t o con-
tr6rio em hist6ria, quando o que mais pesa para os fatos hist6ricos, 6

que 61es se tenham produzido, ainda que num estagio mais adiantado se fa
Qam tentatilras para ltestruturarrr os acontecimentos, considerando-os como
partes de um esquemac No dom{nio do pensamenLo matemdtico, contririamen-,
te esta estruturagEo constitui urn ele,menco fundamental" Ainda mais', os
mod61os, as estruturas reaLizadas siio primeiramente consideradas como ob
jetos matemdticos que se imbricam em outras estruturas; estas, por sua
\!P.z . tornando-se f amiJ-iares, sEo olhadas como ob jelos matemdticos e as-
sim sucessivamenteu tsta superposiqEo Ce rnod6los oLJ de estruturas se prg
duz com uma rapidez alarmante para quem n6o J r-r-,:c'i-acio na matemdtica e

que f icard logo abandonado ao ,jttimo I.lgar da {' j-.1a.

N5o hesit,emos porque isto vale a pjna em nos deter mais
demoradamente s6bre 6ste processon Para tornar t6o clara quanto possfvel
a mat6ria r pBCorrondo i teoria gramatical, mais f am-i.1iar, n6s f alaremos,
de t'sujeitosil e de "predicadostrno lugar de pedir cmprestado ao vocabuld
rio da logica as t'classesrr e os rrcLementosrtn Ccnside remos o conceito de

nJ,r,aro natural- " 0 predicado "hd aqui tr6si' se ref eic a uma coleg6o de

coisas. Esta colegSo d o su jeito do preclicado acj-ma, isto 6, do predica-
do qLte enuncia que hd trds coisas na cr.1.egio" Sr-rpoiando 6ste estdgio,nSs
poder{amos, considerando tr6s magis e i;rGs l-aranics, ser tentados a di-
zerB ''h6 tantas magEs quantas Iaranjas''. N5:; utj.l.izamos agora um novo
preciicado ttha tantos de...,, QUantos cip.

cado? Certamente n6o sdo as coLeg[ieso
,o"o Qual u o sujeito dOste predi-
0 sujcito : o ndmero de coisas nu-

-"s. tste n'Jr""o, o nLrircro trds, foi utilLzado antes exatama Lr.3 Cr regO

mente como um predicado eplicando*se a uma i;oIegSo" fm seguida 6te foi u-

t,ilizado como um sujeito ao qua-l- t'irir n'cvo pr,-rdicado 
"1 

aplicado, o predica
do: tthd tantos denn" quarrtDs deno." frlais pi'i.icisamenie, 6stc prcdicadobm
dois sujeitos, o nJmero de coisas na coleg5o de magds c o nJmero de coi*
sas na colegSo de laranjas.0 quc n,is dizemos d qre 6stes dois n,jme"os
s5o iguais, ou o mesmo, Isto seria ainda mais claro se n6s considerdsse-
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mos o predicado "hd menosoo" QUeo"orr se hd duas laranjas e trBs magAs,
nos podemos aplicar o predicado ,'hd menos.. n QUC..on is laranjas e is ma
qEs e dizer "hd menos laranjas quB maqEs"n 0s sujeitos s5o os numeros 2 e
3, o Dredicado "6 inferior afr o que se escreve simbiricamente

2<3
No in{cio, 2 e 3 diziam algo a respcito de colegdes de objetos,

cm seguida os predicados "6 o mesmo quettouttd inferior a, dizem algo a
respeito de 2 e 3o d rdcir continuar e dizer algo s6bre "d o mesmoqLE,,,
Por exempJ.o, para esclarecer o que d adicionar, 6 preciso rccorrar ao con
^eito "6 o mesmo euBn.

se n6s contamos at6 z e depois continuamos a contagem de mais
descobrimos que eneontramos o.mesmot, nrimuro que se tiv6ssemos
diretamente atd 5o

Da mesrna forma para uma boa explicaEEo da multiplicagio preci-
sa-se da adiESo e a f 6rmula 2(a.l-b) ""quer simultAneamcnte a adigSo e a mu_L
tiplicagio; faLando em outros t6rmos, esta f6rmula ddi indicagSo s6bre u-
ma qrande quantidade de coisas, as quais por sua vcz dizem respeito a ou
tras coisas e assim por diante, at6 chcgarmos aos nimeros, que d5o info-.f
mag'des s6bre coleE6es de objetos, txprimindo-se em linguagem gramatical,
os predicados tornam-se sujeitos pata outros predicados, c o cdu d o 6-
nico iimitc desta corrida matem6ticBo.,

As pessoas habilidosas em manejar os prodicados e p6-1os

J, nos

contado

na
coridigao de sujeitos constituem os bons matemiticosc cada vez que um ma-
temdtico cria um predicado, 6le come: ga quase _i_mediatamente a se perqun "-
tar o que poceria vir a dizer s6hrc, l::c n6,.,o piagicado" Aplicar um pre-
f i -ari I a urna certa classe de su jeitos, 6 estabr,Lecer uma ssn,i2i - A^ ,:-r
Jo redor d61es1 uma pessoa corTr u"pfrit,: matematico experimentard ripida-
mente Jma sensagSo de cLaus'Lrofobia matemitica em tais espagos fechados
u comegard a se perguntar o que hd do outro Iado da amr-irada em ou-
tros t6rmos, era comegard a procurar cs conex6es o-ntro seus prodicados.
N5o sc poderi segur6-1a encerrada por muito tenrpo,, so 6stc tipo dc pensa
menro aberto sem cessar 6 a ess6ncia do pensamcnto matemdtico, entEo d
claro que d rar-jicalmente dif erente do pensamento trivial " 0s psic6logos
que estudaram os problemas da aquisigS: mental e cio pansamento, raramen-
te eram matemdticos; d talvez por isso que at6 aqui n5o foi proposta ne-
nhuma teoria conveniente Dara expi-icar as modaliclades de aprendizagem ris
te cjom{nio muito parti cular 

"
Disp6e-se todavia de um pequeno nrjcleo de dados cxpcrimentais

r -ilni dos por psicdlogos r-'r j.entados para a mate mitica, nrjcleo a partir do
qual podemTse esboqar as grandcs.i:-nhas de uma teoria da aprcndizagem de
matemdtj.ca" Entretant,orrr-sta muito i. i'azcr:. Seria preciso quc os proble*
mas f6ssem submetidos ao corpo docr;ntc; inteirol os profess6res em exercf
cio poderiam entSo Participi:r ativamente na coLeta de observag6es e coo-
tribuiriam asEiim para o estaL:elccimor:'l.o das lasos "6Iidas dc uma teoria

@

@,$
@
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aceitdvel 
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As fontes em que nds rto,:^ apoiamos parE esbcgar nossa teoria sfio
es bem conhccidas pesquisas de Piaget,, os trabalhos do "Cogintion pro-
ject de HarvaPd", dirigidos por Bruner, o marcante trabalho realizado pcr
Frcderick Bartrett e ar-gumas de minhas prdprias cxpcriEnciaso 0 leitor
se reportari i bibliografia para as referEncias detalhadas W

lligamos primeiro algumas palavras sibrc estas pesquisas"l niugnt
foi o primeiro a ver que o processo de formagSo de um conceito rj muito
mais iongo do que se pe:nsava e que um impcrtante trabalho, aparentemente
sem relag6o com o ccnceito, deve scr feitc antes que se tenha uma Ieve in
dicagSo s6bre a dirogSo que o pensamcnto estd om vias de seguir. f o es-
tdqio largamente inconsciente, o estdgic do j6gor Grn quc se lida com os

fi9

el-ementos do conceito bem antes de ter a mBnor id6ia que 6stcs elementos o.
poderEo um dia ajudar a classificar de maneira c6moda os acontecimcntos TI,
dn mrtnco.0 bebS brinca com os scns e as s{1abas muito antcs de tor id6i ,,
a de que mais tarde 6stes srins poder6o tornar-se meios dc comunicagEc. ;f Icrianga brinca com taquinhos cu outros objctos, agrupandcr-os em cclegScs I \

de f ormas ou tamanhos especiais muito antes dc sabcr que r:Ia csti rcalmg! /.'.-.-t

te em vias de se familiarizar com os clementos que lhe pcrmitir6o formar : vmais adiante os conceitos de nJmero e espago, N6s vivemos as flutuagSas t"f"?
dos p169os e dos lu'ros, muitc antes de experimentar coordeni-los numa
teoria econ6mj-ca" f "vidente QUCr cm cada um d6stes casos, n5o poderi-a
mos-i"ormar conceitos sem ter jogado antes, pcr muito tompo, com seus cIc
mentos,,

Depois surgo a scaunda etapa, intrcduzida pela lcnta descrrhnr- *,
*t:: dc uma direQ6o, atravds da qual ncssas cxperi6nc j.as podem prcgre ssiva dr"rrlurrt: 3a rcuni.r num tcrdo significativo.0 nen6 comaQa a obscrvax quc "u".f)tos sons se produzem tidas as vizes quc ccrtos acontecimcntos sc d5o; as *'si-m, sua irmi aparcce t6oas as vizes quc seu nome 6 pronunciadoo Graduar 0t

mente, 6te se csforga pcr prcduzir sons cm circunst6ncias ,,apropriadasrrl
cfetivamente, 6le ensaia crientcr'-sc conscientemcntc para a comunicagio
com significado. A crianga, brincando com taquinhos, acaba pcr descobrir
que as coleg6cs que cont6m dois objetos t6m algc cm comum: por exemplo,
que hi um objcto para si c um para sua mie" t o aurora da cxperi6ncia ma

tomdtica, que atingir6 seu zSnite muito meis tarde, com a aprcens6o oo r,Jj
mero puro. Em nossas ref lexies s"obre os, pr6gos e o$ saldrios, pode haver
um momcntc cm quo sentiremos necessj.dace de compreender as concx6cs o{ g
xistentes e iremos i bibl-ioteca retirar um Iivro s6br" cccnomian c6do ou
tarde, esta segunda etapa conduz i terceira: Quando de alguma maneira a La_trimagem amadurecerr e ndu se ntimos que ttcompreende mcs" o 0 ciclo estd com- Cn .l
pletc quando n6u percebem:s dc rcFrrntc qur: chcAamos a.o pcnto final de ,111 Crr(itinerdrio mentalo Scguc-se cnt5o um per{cdc de cxcrcicios, com a finali
dade cie cnraizar firmemcnte o n6vc conceito ilm nossa cxpari0ncia e de in-
ccrpord-1o ao arsenal do qucr dispomcs para desenredar as confusEes do nos
so meioo 0 nen6 quc aproncieu a dizcr "[Y]amEcI p6c-so a dizS-1o c rediz6
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1o, mais e mais vEzes, exci.usivamentc para vGr se obtdm o ef eito supcst,c.
A criange quc descobriu c nJmoro su p.ri interminivelmcnte a c.ns L: ,.j.,.... pl
lhas com um meamo n,jmoro de cubc,s cu outras coisas do mesmo g6nerc e, a-
r6m disso insistird para que cs adultos tcmem perte nestas rspetig6es o

QUer bcm cntendido, os crnsc pcr sua monctonia. para. ccmpreender o pontc
do vista da crianQa r podemos nr-rs lcmbrar dc nossa pr6pria tond6ncia a

canser nossos amigos com tSCa tccria rccdm dcscoberta e por ap1i"6-la rne
circunstincias mr:nos adaptadas. fis-nos i etapa prdtica qua segue a rea-
lizaqEc do ccnceito; e este ctapa constituird por sua vez aquela fase i-
niclal do i6go quo conduzird; prixima colhcita dc conceitos" Assim, cs
cicJos se encadeiamr um apds o outro, cada ciclc scndo ccnstruido s6bre
os ciclos priviamcntr; realizados.

0 leitor n6o encontrard dificuldade em ver qucfesta descrigSo
9t-nglrlq co processo da aprendizagem d mais adaptada is Jonaig6es da a-
prendizagem da matemdtica que qualquer explicagio atom{stica, i base de
o''lfmulo-resposta" [Ylas, bem entendido, istc 6 sbmente um quadro, e o qug
dro de0e ser prcenchido pclo contcddo quc queromos cnsinaro As situagijes
diferem umas das outras, por oxemplo em sua. estrutura 16gica" N6s somoG
poibrlevados a coordcnar conjuntos do cxperi6ncias por mej.o de conex6cs
l6gicas clifercntesn Pode scr que tonhamcs de ensinar quc dois aconteci
mentos A e B se produzcm scmprc juntos comcr pcr exemplo, o soar da cam-
painha e o infcio de uma aui.a. Nds essociamos cs dcis acontecimentosrcon
juntando-os num accntecimento rjnico; fazemos uma conjungic dc dcis acon-
tecimcntos anteriormcnte sem conexSoo Numi: outra situag6o sabemos quersc
hi duas pcsgoas numa lista de candidatos para um p6sto, slmerrte uma pode
ser nomeadao Rclacionamos 6stes acontecimcntos disjuntando as duas possi
i-'il-idadcs distintas I f azemos uma dis jungfio de clois acontecimontos que n5o
nossuiam conex5o antes quc a lista dc candidatos f6sse cLabcradao No ca-
so da conJunEfio, dizemosS a ca.mpainha soa e a aul-a ccmega. Nc caso dedis.
junESo, dizemos:'rou JoSo da Silva rrbt6m o p6sto ou Jos6 dos Santcs,'.

Existem numerosas conexEcs lcaicas Qr:c cstabelccemcs cntre con
ceitos jd fornadoso Por excmplo: se o Sr.A 6 londrino, entSo posso falar
ihe em ing16s, Nio 6 verdadc que se posso falar a algudm em ing16s, es.-
torl nilcesshriamcnte em presonga dr: um l.ondrino I pode a pessoa ser de ffloI
c[-iester ou da tsc6cia ou mesmo dc qualr]uer lugar distante dc nLch- / ^^.:
ta uma relag6o dc aplicagdo"

As dire"",;;"'";;;"","'";;;;"" ." .;;;izasem podem nEo re-
pousar simente sibre a estrutura logica da mat6ria a apre:ndcr" Inoivfdu*
os dif ercntes enf rcntam o mcsmo pr:blcma dii'crontemont,e, e istc f oi tra-
zido cLaramenLe; luz pelas pasquisas de Harvaxd" d poss{ve1 que a pr6
pria natureza do problema estudado tcnha influfincla s6bre a diregfio segun
do a qual se o abordap mas o quc interossa scbrctudo 6 a influ6ncia Gxcr
cida pelo tipo de pensamento quo os indivfducs comumente fazem uso.
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Frederick Bartlett enumera e cxamina um cert" nuimero dc modr.s de pensai
diflerentes indor segunclo sua tcrminoLogia, do tipc de pcnsamentc ,fccha-
do" aquele do artista inteiramente difcrentc, quc 6to chama ccm proprie-
dade "pensamento ousadoil.

lt

i|1 0 problema da aprendizagem consiste esscncialmentc c]m encon-

l\trar um ajustamcntc aprcpriado cntre o que exigc a astrutura da metdria
tR aprender e a estrutura do pensamentc do alunc.lpara que o procGsso da
aprendizagem possa ser cxplicadc por uma teoria inteligfvcl, qualquer qi-E
seja, d preciso levar em conta cstas duas cstrutu"us. f uma tarefa muito
diffcil e se sabc muito pouco, a.td o presente, s6brc 0stc tema, a nio ser

. uma tentativa fragmentdria na monografia roccnte do autcrsrtFormagfia do.. Conceito e personalidade,r.
0 leitor que dese jar penetrar nos pormeDr-rp6s da tccria e tcr a

cesso acs dados cxpr-rrimgntais disponfveis so ruportard is moncgrafias j.n
dicadas na biblicafafj-a, Longos dcscnvolvimentcs aqui n5o tcriam 1ugar"
Daremcs sLmente as conclus6es principais e as hipdtescs quc dclas rosr.rl-
tam, porque 6 sdbre eras que cst6o - ba.scadas as sugest6cs priticas ac6::-
ea do estudo da matenjtica na prescnte obra.

Nds id cxaminamcs os tr6s.estdgios de Piaget na formaEio dr: ccn
ceitc. A cada um corrcsponde um tipo muitc difcrentc dc.prcnclizagomo No
estigio preliminar ou estdgio do j6go ccrrespondc uma ativicladc dcscrde-
nada scm finalidade aparenteg a pDSSoa sc entrega a csta atividadc o aD.
contra prazer por eLa mesma I 6 o tipo do comportamento quc chama.;rne oD-

' ralmcnte i6go" Para que o jSgc scja rcaJ-izador.6 prcciso que a pcssca jj.?

' nha t6oa liberdade de expcrimentar, Esta etapa da aprondizagcm dos con-
ceitos deve, pois, se r tEc livrc quantr: poss{ver, scndo os componcntes do 

u*

futuro coneei-to deixados a disposi96o dos rluncs eomc matcrial de j6go"A
se gunda etapa 6 mais dirigida, mals cricntada, mers eLa 61o-ct,r"iz'roa pS

'j-a aus6ncia dc tSaa tcmada cl-ara de consci6ncia do que se procura o ru6stI
estdgio, uma atividade 'at6 certo ponto estruturada 6 de:scjivel " Ccm-o sc
chegar6 a isto depende da cstrutura do conceito assim como dcs modos de
pensamentc particuLarcs dp al_uno. Enquanto nic tivcrmos mais dados s6bre
6st6s f at6re6, o ,6todo mais seguro serd acumular um gri-ndc ntjmoro do cx
pel'i6ncias de estruturas variadas mas tidas ccncluzindo eo c!n.nito.A tuI
ceira etapa devc fornecer uma pritica adcquada pari fixar e apLjc.j -1
conceitos que id foram formados" 0s jcqos quc sIc pra,ticados durante es--
tas etapas serSo classificadas cm:

a) Jogcs preliminares
b) Jogos estruturados
c) Jogos para praticar

do" r cru"l";:"":;"::;:";::: ;:::i;;"";,0::,::;:":':;'":"::,;::";::: ::;
vir como j6g" preliminar pcra um conccito uliericro Todaviar 6 importan-
te nEo utillzar jogos pera praticar ccmo jogos preliminares para c tylESfflO

ccnccito Srro comum nas cscclas inl'antis em que sG espora ver as crian
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gas aprender por jogos
quer ensinar. ( tamO6m

anga passa de uma etapa
daptadas; evoJ-ug5o da
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que el-as nio podem praticar sem conheccr o que l-k:s
impcrtante aproveitrrr bem o momentc em que uma cri

\ . a .A .a seguinte, afim de the fcrnecer experiencias a--

situaqEo.

Foi percebido 
"';";";"".;;;;;";;"'":;;rrmacro pera obs*vasEo &

crianQas em idade escoLar que se dedicavam aos scus deveres de matemrjti:
ctr que as pessoas diferem na extensEo do que elas sEo capazes de. fezci
para se engajarem numa reflexSo anal{tica (16gica) ou construtiva, Apare
ceu tamb6m cl-aramente que as criangas dcsenvolvem uma reflex5o construtj
va muito tempo antes de se empenhar numa reflex6o anal{ticao Tamb6mrcri..
ando-se situagEes de aprendizagem matemdtica com a ajuda dc maccrj-ais,d
preciso l-embrar-se de que mesmo se es criangas nEc estio sempre prontas
a formar jufzos l6gicos, elas s6o capazes dc construir conceitos matemi.-
ticos muito antes do que se p6oe crer atd o presenteo A oxploraE6o l15gi-.
ca do que ei-a construiu seguird natural-mente, mas talvez anos mais tardc"

Entremos agora um pouco mais em dctalhes no contcLjOo cJa aLrran -
dizagem matemdtica, N6s sabcmos que as trds ctapas de crescimento s5o n,?-

lessdrias antes que a pcssoa se torne ccmplctamente rrpt,a para utiiixa::
urn predicado ou ccnceito matem6tico. Como pcdemos colocar as experi6nci-.
as mais adequadas no caminho das criangas, a fim dc accLerar o dcscnvoJ--
vimento dos conceitcs? Um conceito matemdti"o cont6m de nduito um certo
numero de parimetros 

" d a constincia das conexEes cntrc 6les, ainda q,'^
os parAmctros variem, que constitui o conccito matcrdtico, ( li ) par - Lcrr
o maior nrjmero de experi6ncias dc tal forma estruturadas a i'im de cncora
iar o desenvoLvimento do conceito, parecerra priorj.rtdcsc.irivel quo todos
os parAmetros.possfveis scjam Lcvados a variar ac mdximo dcrxando o con-
ceito intactoo Por exemplo, com o conceito de paralelogramor podc-sc va--
:iar a forma fazendo variar os ingulos e o comprimento dos Iados opostos,
podg-se trocar a posigEo contanto que os lados opostos permaneQam paralc
.J1os" E claro que um conceito de paralelogramos iscm6tricos coLocados na
mcsma posigEo nEo constituiria um conjunto dc cxpcri6ncias pr6prias ao {q
senvolvimento do conceito o Digamcs, em resumo, que ,5 nece ssdrio vor.i ,-r;.,maior numero possfvel de parimetros se se quer ver a reuniio das condi
g6es otimais de experi6ncia para o cJesr.-nvolvimento do ccncoi Eo,

Examinemosr agora, a qucst6o da esc6lha da estrutura destinada
a formar o conterjdo conceitual reaL do tema. 0 rcsultado dos trabalhos en

perimentais realizados ati 6ste dia, cJi a pcnsar quc para a ccmpl-exidade
16gica, se deveria restringir ao mjnimo" Se 6 dc escclher cntrc um tema
pondo acento s6brc . construgSo c um outio r;a.is car:rcgado dc l-ado anal.{-
tico, o primeigo s"rdr cortamcnte, mais apropriador scbrctudc para crr.--
anQas pequenaso A apreciagSo ancJ{tica, o cxamc crftico dc uma situagSo,
s'do modos de irensamento que- cxigcm uil cert,o grau de maturidade que se

I

eonstata raramente antes dos 12 ancs" Acima desta idade, as crianges co-

I

tr


