




A sua dificuldade é variável. Os casos mais fáceis podem
ser resolvidos em poucos minutos por qualquer pessoa. Os
mais complexos podem levar horas a um jogador já treina-
do. Mas raramente os problemas podem ser tão difíceis que
forcem alguém muito interessado a desistir.

O Sudoku é uma tabela de nove por nove, com 81 casas,
portanto, que deve ser totalmente preenchida com nove
algarismos diferentes, de 1 a 9 (poder-se-iam usar cores ou
outros símbolos). Mas os algarismos não se podem repetir
nem em linha nem em coluna. Tecnicamente, diz-se que se
trata de uma «tabela latina» ou de um «quadrado latino».

A história desta entidade matemática é tão antiga como
apaixonante. Ao que parece, as tabelas latinas foram pela
primeira vez concebidas pelo genial matemático suíço
Leonard Euler (1707-83) no contexto de problemas de
afectação de recursos. Euler (pronunciado «óiler») imaginava
seis patentes de oficial e seis tipos de regimentos. Procurava
enquadrar 36 oficiais nos regimentos, de forma que cada
um deles tivesse seis oficiais, mas um de cada patente. Como
habitualmente se passa com problemas matemáticos, Euler
formulou diversas conjecturas sobre estes «quadrados mági-
cos». Uma delas, sobre os chamados «quadrados ortogo-
nais», prolongou-se até à actualidade, só tendo sido resolvida
cabalmente em 1960.

As tabelas latinas têm sido utilizadas em estatística para
resolver problemas de delineamento de experiências. Ronald
A. Fisher (1890-1962), habitualmente considerado o pai da
estatística moderna, usou-as para experiências em que três
factores diferentes eram combinados de forma completa. Um
exemplo clássico é o do estudo de quatro marcas de pneus,
usando quatro viaturas diferentes. Para evitar que tanto o
tipo de viatura como a posição do pneu (à frente ou atrás,



à esquerda ou à direita) perturbem as conclusões da expe-
riência, colocam-se em cada viatura quatro pneus das qua-
tro marcas diferentes, mas cada marca em seu lugar sem
repetições. Assim, por exemplo, na roda esquerda da frente
do carro 1 coloca-se um pneu da marca A, na roda da frente
da direita do mesmo carro coloca-se um pneu da marca B,
e assim por diante, nunca pondo dois pneus da mesma marca
na mesma viatura. Passando ao carro seguinte, já a marca A
não se pode colocar na roda direita da frente e assim por
diante, de forma que nunca dois pneus da mesma marca
repitam a sua posição nas rodas dos diferentes carros. Cons-
truindo uma tabela em que os pneus de cada viatura preen-
chem uma linha e em que as quatro posições possíveis (à
frente ou atrás, à direita ou à esquerda) aparecem em colu-
na, encontra-se a uma tabela latina. Percebe-se que a
inexistência de repetições favorece a análise estatística, pois
a resistência de cada marca de pneus é avaliada com viatu-
ras diferentes e em posições diferentes. Não pode pois atri-
buir-se o desgaste de pneus a diferenças nos carros ou a
diferenças de esforço das rodas, e reduzem-se os efeitos dos
inevitáveis erros.

A tabela latina do Sudoku apresenta-se parcialmente
preenchida - o jogador é desafiado a preenchê-la gerando
uma tabela latina completa. Ainda antes da criação do
Sudoku, já este problema tinha sido muito estudado. Os
investigadores de ciências da computação mostraram tra-
tar-se de um problema difícil, de uma classe dita «NP-com-
pleta». Curiosamente, a dificuldade de cada problema deste
tipo depende do número de casas já preenchidas. Como é
fácil de entender; se poucas casas estiverem à partida pre-
enchidas, o problema será fácil de resolver pois há muitas
soluções possíveis. Inversamente, se muitas casas estiverem



preenchidas, as hipóteses são poucas e o problema é igual-
mente fácil de resolver. As maiores dificuldades surgem na
zona interrnédia, a que se veio a chamar «transição de fase».
Nas tabelas latinas simples, a transição de fase processa-se
perto da proporção mágica de 42 por cento. No Sudoku não
é exactamente assim, pois há restrições adicionais e os proble-
mas, se forem bem construídos, apenas têm uma solução.

A grande inovação do Sudoku é a existência de regiões
dentro de cada tabela. O quadrado maior, de 81 casas, está
dividido em nove quadrados menores, de nove casas cada
uma. Parece que o problema se complica, mas isso não é
verdade. Torna-se mais simples e também mais interessante.
Porque não o tenta o leitor?
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