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FICHA  TÉCNICA  
  
Título:   I   Congresso   do   Programa   de   Doutoramento   em   Ciências   da   Educação   da   Faculdade   de  
Psicologia  e  de  Ciências  da  Educação  da  Universidade  de  Coimbra  
  
Organização:  Coordenação  do  Doutoramento  em  Ciências  da  Educação  –  FPCEUC  
Local:  Faculdade  de  Psicologia  e  de  Ciências  da  Educação  da  Universidade  de  Coimbra  
Mês/Ano:  Janeiro/2018  
  
Nem   todos   os   textos   obedecem   ao   novo   Acordo   Ortográfico.   Os   conteúdos,   os   dados   e   as   opiniões  
inseridos  na  presente  publicação  são  de  exclusiva  responsabilidade  de  seus  autores.  
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O   Doutoramento   em   Ciências   da   Educação   da   Faculdade   de   Psicologia   e   de   Ciências   da  
Educação   da   Universidade   de   Coimbra   tem   tido,   ao   longo   das   últimas   décadas,   um   papel  
decisivo  na  problematização  e  na  construção  de  conhecimento,  nas  áreas  da  Educação  e  da  
Formação.  Temos  hoje  o  desafio  de  assumir  esta  herança  científica,  reforçando  e  inovando  um  
programa   com   forte   identidade,   e   desenvolvendo   as   práticas   de   debate   entre   todos   aqueles  
que  o  integram  e  o  concluíram.  
  
Neste  contexto  que,  nos  dias  19  e  20  de  janeiro  de  2018,  decorre,  na  Faculdade  de  Psicologia  
e   de  Ciências   da   Educação,   o   I   Congresso   do   Programa   de  Doutoramento   em  Ciências   da  
Educação  (CPDCE-FPCEUC).  
  
O   Congresso   visa   ser   um   espaço   de   partilha   no   âmbito   do   Doutoramento   em   Ciências   da  
Educação   (DCE)   da   Universidade   de   Coimbra,   destinando-se   à   discussão   dos   projetos   de  
investigação,  a  decorrer  ou  já  terminados,  dos  atuais  e  ex-estudantes  do  DCE.  
  
O  Congresso  inclui  uma  Conferência   inaugural,  com  Michael  Young,  e  Mesas  Redondas  com  
Maria  do  Céu  Roldão,  Maria  Teresa  Estrela,  Almerindo  Afonso,  Mariana  Dias,  Isabel  Baptista  e  
Paulo  Peixoto.  
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Maria  Teresa  Ribeiro  Pessoa  
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COMISSÃO  ORGANIZADORA  
  

Maria  Isabel  Festas  
Ana  Maria  Seixas  
Luís  Alcoforado  

  
  
  

COMISSÃO  EXECUTIVA  |  SECRETARIADO  
  

Maiza  Trigo  
Rooney  Figueiredo  
Sara  Ferreira  
Zênia  Barbosa  

     



PROGRAMA  GERAL  
  
  

19  DE  JANEIRO  (SEXTA-FEIRA)  

09:30-10:00   —  Sessão  de  Abertura  [Anfiteatro]  

10:00-12:00   —  Conferência  Inaugural  [Anfiteatro]  
      Coordenação:  Isabel  Festas  

Knowledge,  curriculum  and  the  future  of  education  
Michael  Young  

12:00-14:00   —  Almoço  

14:00-16:00   —  Mesa-Redonda  I  [Anfiteatro]  
      Coordenação:  António  Gomes  Ferreira  

Currículo  e  Formação  de  Professores  
Teresa  Estrela  e  Maria  do  Céu  Roldão  

16:00-16:30   —  Intervalo  

16:30-18:00   —  Sessões  de  Comunicação  I  [ver  programa  detalhado]  

19:30   —  Jantar  |  Centro  Cultural  Dom  Dinis  (inscrição  prévia)  
  
  

SÁBADO,  20  DE  JANEIRO  

09:00-10:30     —  Sessões  de  Comunicação  II  [ver  programa  detalhado]  

10:30-11:00     —  Intervalo  

11:00-13:00     —  Mesa-Redonda  II  [Anfiteatro]  
        Coordenação:  Ana  Maria  Seixas  

Políticas  Educativas  e  Gestão  Escolar  
Almerindo  Janela  Afonso  e  Mariana  Dias  

13:00-14:30     —  Almoço  

14:30-16:00     —  Mesa-Redonda  III  [Anfiteatro]  
        Coordenação:  Cristina  Vieira  

Ética  e  Investigação  
Isabel  Baptista  e  Paulo  Peixoto  

16:00-16:30     —  Intervalo  

16:30-18:00     —  Mesas  Temáticas  Paralelas  

Organização  do  Ensino,  Aprendizagem  e  Formação  de  Professores  [Anfiteatro]  
Coordenação:  Graça  Bidarra  

Jorge  Cotovio,  Mónica  Vieira,  Cláudio  Queiroga  e  Susana  Fartura  

Educação,  Desenvolvimento  Comunitário  e  Formação  de  Adultos  [Ed.  I  |  Piso  1  |  Sala  4.1]  
Coordenação:  Luís  Alcoforado  

Sofia  da  Silva,  Sofia  Bergano,  Isabel  Moio  e  Sónia  Mairos  Ferreira  

18:00   —  Encerramento  das  atividades  do  congresso  
     



SESSÃO  DE  COMUNICAÇÃO  I  
–  19  DE  JANEIRO,  das  16h30  às  18h  –  

SCI-1  –  Escola  e  Aprendizagens  Escolares  
Edifício  I  |  R/C  –  Sala  dos  Claustros  |  Comentadora:  Augusta  Nascimento  

[29]  Sílvia  Parreiral  e  Ana  Maria  Seixas  -  Relação  dos  alunos  com  a  escola,  com  o  saber  escolar  e  com  
os  outros  atores  escolares.  encontros,  desencontros  e  pontes  por  construir  
[34]   José   Roberto   Dias,   Helena   Damião   e   Andrés   Palma   Valenzuela   -  Projetos   de   Estudo   do   Meio:  
Organização  do  ensino  e  formação  de  professores  
[55]   Cleber   Fernandes,   Piedade   Vaz-Rebelo   e   Carlota   Simões   -   Por   que   ensinar   simetrias?   a  
importância  de  um  tema  no  ensino  da  matemática  
[36]  Raquel  Mateus,  Maria  Helena  Damião  e  Maria  Isabel  Festas  -  O  ensino  da  Expressão  Plástica  no  
1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico:  O  Programa  de  Educação  Estética  e  Artística  

SCI-2  –  Avaliação  de  escolas  e  de  desempenho  
Edifício  I  |  Piso  1  –  Sala  4.5  |  Comentadores:  J.M.  Canavarro  e  Teresa  Pessoa  

[24]  Pascoal  Albuquerque,  António  Gomes  Ferreira  e  Carlos  Barreira  -  A  influência  da  avaliação  externa  
na  melhoria  contínua  das  escolas  
[27]  Paula  Dias,  Carlos  Barreira  e  Piedade  Vaz  -  Supervisão  pedagógica  e  desenvolvimento  profissional  
no  contexto  da  avaliação  do  desempenho  docente:  (in)complementariedade  na  construção  do  saber  
[42]  Hermínia  Viegas  e  Helena  Damião  -  Qualidade  de  ensino:  avaliação  do  desempenho  e  formação  de  
professores  
[52]  Catarina  Amorim,  Carlos  Barreira  e  Maria  Da  Graça  Bidarra  -  Autoavaliação  nas  escolas  de  ensino  
artístico  

SCI-3  –  Formação  de  professores  
Edifício  I  |  Piso  1  –  Sala  4.1  |  Comentadores:  Carlos  Barreira  e  Luís  Mota  

[45]  Adriana  Costa  e  Teresa  Pessoa  -  A  formação  de  professores  para  a  educação  a  distância  no  Brasil  
e  em  Portugal:  políticas,  programas  e  percursos  
[26]  Cláudia  Rocha,  Helena  Damião  e  Maria  Augusta  Nascimento  -  Formação  inicial  de  professores  de  
educação  física  no  Brasil:  das  determinações  legais  às  práticas  institucionalizadas  na  educação  infantil  
[39]   Maria   Dulce   Ribeiro   Marques   da   Silva   e   Helena   Damião   -   Educação   axiológica:   formação,  
supervisão  e  ensino  dos  valores  éticos  na  disciplina  de  filosofia  
[40]  Sofia  Margarida  Correia  Gonçalves,  Graça  Bidarra  e  Cristina  Maria  Coimbra  Vieira  -  Estratégias  de  
aprendizagem   cooperativa:   o   impacto   percebido   de   uma   oficina   de   formação   acreditada,   no  
desenvolvimento  profissional  e  na  prática  pedagógica  de  professores  

SCI-4  –  Ensino  Superior  
Edifício  I  |  Piso  1  –  Sala  4.4  |  Comentadora:  Ana  Amélia  Carvalho  

[18]  Manuel  Chaves,  Maria  do  Rosário  Pinheiro  e  Leandro  de  Almeida  -  Boas  Práticas  Pedagógicas  no  
Ensino  Superior:  Avaliação  do  Impacto  das  medidas  de  Autoeficácia  Individual  e  Coletiva  
[35]  J.  Paulo  Davim,  Ana  Maria  Seixas  e  António  Gomes  Ferreira  -  O  desenvolvimento  sustentável  na  
missão  das  universidades  públicas  portuguesas  
[05]   Joana   Barbosa   e   Carlos   Barreira   -  As   práticas   de   “cola”   na   universidade   e   sua   relação   com   os  
processos  de  ensino,  aprendizagem  e  avaliação  
[48]  Natália  Ferraz,  Maria  do  Rosário  Pinheiro  e  Anabela  Pereira  -  Avaliação  educacional  da  satisfação  
com  as  residências  universitárias:  contributos  para  a  gestão  da  qualidade  dos  serviços  de  alojamento  
     



SESSÃO  DE  COMUNICAÇÃO  II  
–  20  DE  JANEIRO,  das  09h  às  10h30  –  

SCII-1  –  Ensino  e  Aprendizagem  da  Leitura  e  Escrita  
Edifício  III  |  Piso  1  –  Sala  2.6  |  Comentadora:  Cristina  Petrucci  

[01]  Cláudia  Freire,  Isabel  Festas  e  Marcelino  Pereira  -  Estudo  da  eficácia  de  um  programa  de  treino  de  
leitura  para  alunos  com  e  sem  dificuldades  de  leitura  
[02]  Maria  Prata,  Isabel  Festas  e  Helena  Damião  -  O  ensino  da  escrita  do  texto  argumentativo  a  alunos  
do  9.º  ano  de  escolaridade.  estratégias  colaborativas  e  do  SRSD  
[15]   Sara   Ferreira,   Isabel   Festas   e   Helena   Damião   -  Do   ensino   explícito   de   estratégias   de   escrita   à  
aprendizagem  da  escrita  de  textos  
[53]  Anabela  Claudina  Costa,  Isabel  Festas  e  Helena  Damião  -  Ensino  e  aprendizagem  da  composição  
escrita,  formação  contínua  de  professores  e  supervisão  pedagógica  

SCII-2  –  Currículo  e  Métodos  de  Ensino  
Edifício  I  |  R/C  –  Sala  dos  Claustros  |  Comentadoras:  Piedade  Vaz-Rebelo  e  Filomena  Gaspar  

[11]   Graça   Santos,   Isabel   Festas   e   Helena   Damião   -   Conceções   de   aprendizagem   e   decisões  
curriculares  para  o  1.º  ciclo  do  ensino  básico  
[04]   Teodoro   Soares   e   Carlos   Manuel   Folgado   Barreira   -   Perceções   e   práticas   dos   professores   de  
Física  face  à  implementação  das  atividades  laboratoriais  no  ensino  secundário  geral  em  Timor-Leste  
[21]   Ana   Rainho   e   Isabel   Festas   -  Atividades   laboratoriais   no   ensino   das   ciências   -   quando   e   como  
devem  ser  aplicadas  para  promover  uma  aprendizagem  em  eficaz  
[37]  Alda  Santos,   Isabel  Festas  e  Albertina  Lima   -  Metodologias  diretivas  e  de  descoberta  no  ensino-
aprendizagem  da  História.  estudo  com  professores  e  alunos  do  ensino  básico  e  secundário  
[38]  Ricardo  Polito,  Isabel  Festas  e  Bruno  Sousa  -  Recursos  Educativos  Multimédia:  Uma  meta  análise  
das  publicações  entre  2010  e  2016  

SCII-3  –  Educação  e  cidadania  
Edifício  I  |  Piso  1  –  Sala  4.5  |  Comentadores:  Helena  Damião  e  J.  A.  Moreira  

[30]   Ana  Margarida   Neves,   Ana  Maria   Seixas   e   Bruno   de   Sousa   -  As   cidadanias   na   educação   e   na  
formação  de  professores/as  
[23]   Bernardo   Verano,   Luís   Alcoforado   e   A.   M.   Rochette   Cordeiro   -   Atitudes   e   comportamentos  
ambientais  dos  alunos  de  escolas  públicas  do  Distrito  Federal  em  ambientes  rurais  e  urbanos  
[07]   Patrícia   Fernandes,   Armanda   Matos   e   Isabel   Festas   -   Competências   de   literacia   mediática:  
avaliação,  perfis  e  propostas  formativas  
[44]   Cristiana   Carvalho,   Maria   do   Rosário   Pinheiro,   José   Pinto   Gouveia   e   Duarte   Vilar   -  
Comportamentos   sexuais   de   risco   e   de   proteção   dos   adolescentes:   desenvolvimento   de   um  modelo  
explicativo  das  suas  vivências  sexuais  
[17]   Liliana   Paredes,   Luís   Alcoforado   e   A.   M.   Rochette   Cordeiro   -   O   território   como   base   para   a  
construção   de   uma   educação   territorial   sustentável:   a   perspetiva   ambiental   nos   projetos   educativos  
locais  

SCII-4  –  Educação,  Escola  e  Formação  
Edifício  I  |  Piso  1  –  Sala  4.4  |  Comentador:  Carlos  Reis  

[13]   Dina   Henriques   e   Helena   Damião   –   Da   ideia   de   educação   de   Luiza   Andaluz   aos   princípios  
educativos:  um  olhar  o  passado  para  projetar  o  futuro  
[20]   Lúcia   Santos,  Luís   Alcoforado  e   A.   M.   Rochette   Cordeiro   -   Planeamento   da   rede   escolar   em  
Portugal  ao  longo  dos  últimos  30  anos  
[14]  Sónia  Rodrigues  e  Teresa  Pessoa  -  A  ética  do  cuidado  ao  serviço  do  “conhecimento  poderoso”  
[22]   Vera   Vale   e   Filomena  Gaspar   -  O   programa   Anos   Incríveis   para   Educadores/Professores   como  
intervenção  universal  



SCII-5  –  Equidade  e  inclusão  
Edifício  I  |  Piso  1  –  Sala  4.1  |  Comentadora:  Rosário  Pinheiro  

[43]  Emília  Brito,  Natália  Ramos  e  Albertina  Oliveira  -  Envelhecimento  ativo,  digno  e  saudável:  a  voz  das  
pessoas  idosas  contra  a  discriminação  e  violência  
[06]   Isabel   Borges,  Filomena   Gaspar  e   Vera   Vale   -   Contributo   do   programa   Anos   Incríveis   para   a  
Inclusão  e  Equidade    
[09]  João  Pedro  Gaspar,  Luís  Alcoforado  e  Eduardo  Santos  -  Projeto  Plataforma  PAJE  –  Apoio  a  Jovens  
(Ex)acolhidos  
[08]  Mafalda  Frias,  Luís  Alcoforado  e  A.  M.  Rochette  Cordeiro  -  O  Fenómeno  Neet  nos  municípios  de  
Sintra  e  da  Lousã  –  Um  estudo  de  caso  comparativo  
[54]  Raquel  Batista  de  Oliveira,  Graça  Bidarra  e  Piedade  Vaz-Rebelo  -  Educação  inclusiva  nas  escolas  
portuguesas:  perceções  dos  docentes  face  ao  Decreto-Lei  n.º  3/2008  

SCII-6  –  Educação  e  Formação  de  Adultos  
Edifício  III  |  R/C  -  Sala  Direita  |  Comentadores:  Eduardo  Santos  e  Albertina  Oliveira  

[25]  Aniceta  Pena  e  Luís  Alcoforado  -  Certificação  Profissional:  Expetativa  e/ou  Realidade  
[50]  Helder  Henriques  e  António  Gomes  Ferreira  -  Formação  e  Identidade  Profissional  dos  Enfermeiros  
em  Portugal  (1948-1988)  
[19]   Helena   Cristina   Cruz,   Luís   Alcoforado   e   Cristina   Albuquerque   -  O   Serviço   Social   na   Formação  
Profissional  em  Portugal:  Percursos  na  Construção  de  uma  Profissionalidade  
[16]   Olga   Sousa   e   Cristina   Vieira   -   Formação   Inicial   e   Contínua   de   Assistentes   Operacionais   Em  
Escolas  Públicas  de  Ensino  Não  Superior:  Luz  ou  Penumbra?  
[46]   Zênia   Barbosa,   Ana   Maria   Seixas   e   Simone   Santos   –   O   reconhecimento   social   da   profissão  
docente  no  município  de  Pau  dos  Ferros  –  Brasil  
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SESSÃO  DE  COMUNICAÇÃO  I  
–  19  DE  JANEIRO,  das  16h30  às  18h  –  

SCI-1  –  ESCOLA  E  APRENDIZAGENS  ESCOLARES  
Edifício  I  |  R/C  –  Sala  dos  Claustros  
Comentadora:  Augusta  Nascimento  

  
[29]  RELAÇÃO  DOS  ALUNOS  COM  A  ESCOLA,  COM  O  SABER  ESCOLAR  

E  COM  OS  OUTROS  ATORES  ESCOLARES.  ENCONTROS,  
DESENCONTROS  E  PONTES  POR  CONSTRUIR  

Sílvia  Parreiral  (IPC,  ESEC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  scruzp@esec.pt)  
Ana  Maria  Seixas  (FPCEUC  |  CES  |  anaseixas@fpce.uc.pt)  

RESUMO  
  

Sendo  evidente   que  muitos   alunos   se  mantêm  distantes   de   uma   relação   de   bem-estar   com  a  
escola   e   com   o   saber   escolar   (Covell,   2010;;  Osler,   2010;;  Quaresma,   2011;;   Santos,   2017)   foi   nosso  
objetivo  conhecer  o  modo  como  os  alunos  vivem  e  sentem  a  escola,  como  se  relacionam  com  os  outros  
atores  escolares  e  com  o  saber  que  aí  lhes  é  proporcionado.  

Seguindo   uma   metodologia   qualitativa   realizaram-se   entrevistas   a   grupos   de   alunos   e   a  
professores,  confrontaram-se  as  perceções  dos  alunos  com  o  que  os  professores  perspetivam  de  tais  
perceções   e   avaliamos   as   sintonias   e   discordâncias,   os   encontros   e   desencontros   e   que   pontes  
permitem  esbater  barreiras  e  estreitar  relacionamentos.  

Entre   os   resultados   referimos   a   sintonia   entre   alunos   e   professores   quanto   às   perceções  
positivas  e  de  valorização  da  escola  e  do  saber  escolar.  E,  contrariando  as  perspetivas  dos  professores,  
os  alunos  preocupam-se  com  o  seu  futuro  e  não  apenas  com  a  satisfação  imediata  das  suas  vontades.  
Além  disso,  alunos  e  professores  reconhecem  valor  a  uma  maior  participação  dos  alunos  nos  espaços  e  
momentos   da   escola   onde   se   discute   e   decide   muito   do   que   a   eles   diz   respeito.   O   que   se   alia   à  
perceção  dos  alunos  de  que  não  têm  tempo  para  participarem  em  atividades  para  além  das  aulas,  daí  
verem  a  escola  como  uma  “seca”,  que  lhes  rouba  a  liberdade  e  os  mantém  fechados  em  salas  de  aula,  
tempo   demais.   Concluindo,   salientamos   a   relevância   em   tornar   todas   as   experiências   escolares  
significativas   e   promotoras   de   maior   bem-estar   para   todos   os   envolvidos.   E   alertamos   para   a  
necessidade  de  tornar  mais  visíveis  as  reais  perspetivas  dos  alunos  sobre  o  que  sentem  e  experienciam  
da  escola  e  da  sua  escolarização,  uma  vez  que,  e  segundo  constatámos,  são  muitas  vezes  dissonantes  
daquilo  que  os  professores  (e  adultos  em  geral)  perspetivam.  
  
Palavras-chave:  Bem-estar  escolar,  Perceções  discrepantes  entre  professores  e  alunos,  Experiências  
escolares  significativas,  Cidadania  e  participação  dos  alunos.  
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RESUMO  
  

O  currículo  do  ensino   fundamental   brasileiro   inclui   a  área  designada  por  Estudo  do  Meio,   que  
visa   a   familiarização   dos   alunos   com   o   trabalho   de   projecto   e   com   os   processos   de   raciocínio   que  
potencia.  Apesar  da   importância  que   lhe  é   reconhecida  em  termos  de  aprendizagem,  a  concretização  
de   projectos   levanta   várias   dificuldades,   entre   as   quais   estão   a   preparação   dos   professores   para  
identificarem  fenómenos  relevantes  a  explorar  e  para  desenvolverem  uma  abordagem  interdisciplinar.  

Assim,   no   âmbito   da   tese   de   doutoramento,   na   especialidade   de   “Organização   do   ensino,  
aprendizagem   e   formação   dos   professores”,   que   se   apresenta,   pretende-se,   em   termos   de   análise  
curricular,   identificar   as   opções   feitas   para   o   Estudo   do   Meio,   sobretudo   no   respeitante   aos   seus  
objectivos;;  e,  em  termos  teóricos,  esclarecer  as  sua  origem  e  evolução,  o  seu  sentido  e  especificidade  
no  presente,  bem  como  discutir  a  sua  pertinência  em  termos  de  aprendizagem.  



Em  termos  empíricos,  na  continuação  de  trabalho  de  coordenação  pedagógica,  com  professores  
e   alunos,   estudam-se   práticas   pedagógicas   de   Estudo   do  Meio.   Isto   significa,   analisar   projectos   que  
estão  a  ser  concretizados  em  escolas  (quanto  à  planificação,  realização  e  avaliação),  auscultar  agentes  
que   neles   estão   envolvidos   (professores,   alunos   e   directores/gestores)   e   verificar   resultados   desses  
projectos   no   respeitante   à   aprendizagem   (conhecimentos   e   atitudes).   Para   tanto,   construíram-se   os  
seguintes   instrumentos:  grelhas  de  registo;;  entrevista/questionário  semi-estruturado  (em  três  versões);;  
testes  de  conhecimentos  e  escala  de  atitudes.  

Finalmente,  conjugando  a  informação  antes  recolhida,  apresenta-se  uma  proposta  de  formação  
destinada  a  professores  com  vista  a  melhorar  as  suas  competências  na  metodologia  em  causa.  
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RESUMO  
  

Historicamente,  a  palavra  Simetria   foi  utilizada  em  diferentes  épocas,  por  diferentes  pessoas  e  
com  os  mais  variados  significados,  tendo  sua  ‘definição’  adaptada  desde  Platão,  Aristóteles,  Euclides  e  
Arquimedes  até  chegar  a  que  consideramos  nos  dias  atuais.  As  últimas  grandes  reformas  ocorridas  nos  
programas  de  Matemática  de  Portugal,  desde  antes  do  programa  de  1980  até  o  atualmente  em  vigor,  
revelam   uma   importância   pendular   dada   a   este   tema,   enquanto   diversos   documentos   orientadores  
internacionais   de   práticas   educativas,   assim   como   professores,   investigadores   e   estudiosos   da   área,  
salientam   a   importância   e   os   benefícios   consequentes   do   seu   ensino,   dos   anos   iniciais   ao   ensino  
universitário.  Além  disso,  a  promoção  deste  ensino  valendo-se  da  relação  intrínseca  e  rica  deste  tema  
com  a  arte,  a  cultura  e  o  patrimônio  configura-se  numa  mais-valia  pedagógica,  tornando  o  ensino  mais  
motivador  e  significativo.    

Através   de   um   estudo   bibliográfico,   neste   artigo   apresentaremos   um   breve   histórico   das  
definições   do   conceito   de   simetria,   o   trato   dado   às   Transformações  Geométricas   e   às   Simetrias   nas  
reformas   incidentes   no   programa   do   1º   ciclo   em   Portugal   nos   últimos   50   anos,   alguns   estudos  
reveladores   da   importância   do   ensino   deste   tema,   além   de   estudos   e   ações   já   realizados   e  
implementados  abordando-os,  muitos  deles  através  de  recursos  simples  oriundos  da  arte,  da  cultura  e  
do  patrimônio.  
  
Palavras-chave:   Transformações   Geométricas;;   Simetrias;;   Ensino   e   Aprendizagem;;   Programa   de  
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RESUMO  
  

A   Lei   de   Bases   do   Sistema   Educativo   reconhece   a   arte   como   fundamental   na   formação   da  
pessoa.  Assim,  no  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico  concretiza-se  nas  Expressões  Artísticas  e  Físico-Motoras,  
de  frequência  obrigatória.    

A   fim  de  consolidar  esta  área  do  currículo,   foi  estruturado  o  Programa  de  Educação  Estética  e  
Artística,   que   considera   três   eixos   trabalho   didáctico:   fruição-contemplação   (de   forma   sistemática,  
organizada  e  globalizante,  estimulam-se  as  capacidades  de  apreensão  e  de   interpretação  no  contacto  
com   os   diferentes   universos   culturais);;   interpretação-reflexão   (a   partir   experiência   de   cada   criança,  
incentiva-se   a   apreciação,   discriminação,   descrição,   análise,   síntese   e   juízo   crítico);;   experimentação-
criação  (conjuga-se  essa  experiência,  a  reflexão,  os  conhecimentos  adquiridos  e,  através  de  exercícios  



e   técnicas,   apela-se   à   expressão   de   conceitos   e   temas   para   criar   algo).   Este   Programa,   de   âmbito  
nacional,   ainda   que   de   caráter   facultativo,   é   acompanhado   por   um   plano   destinado   a   formar  
professores,  de  modo  a  que  estes  sejam  autónomos  na  sua  integração  curricular.  

No  trabalho  de  doutoramento  que  se  apresenta,  deu-se  particular  atenção  à  área  da  Expressão  
Plástica,   tendo-se  estabelecido  como  objetivo  analisar  a  pertinência  do  Programa  acima  mencionado,  
em   termos   de   ensino   e   de   aprendizagem.   Para   tanto,   realizaram-se   três   estudos   (um   de   caráter  
exploratório   e   dois   de   aprofundamento),   para   os   quais   preparámos   entrevistas   semiestruturadas   e  
grelhas  de  análise  de  planificações  de  aulas  e  de  observação  das  mesmas.  Os  dados  tratados  até  ao  
momento,   com   recurso   à   técnica   de   análise   de   conteúdo,   permitiram-nos   verificar   que   as   práticas  
pedagógicas   subjacentes   ao   Programa   valorizam   a   componente   cognitiva,   nomeadamente   os  
fenómenos  de  reflexão,  interpretação  e  análise  crítica.  
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RESUMO  
  

Na  sequência   do  nosso  estudo  desenvolvido  na  dissertação  de  mestrado   "A  autorregulação  a  
partir   dos   resultados   da   avaliação   interna   e   externa   de   uma   organização   escolar"   (2012),   da   nossa  
prática  profissional  docente,  da   leitura  de  vários  estudos   realizados  nos  últimos  anos  e  da  análise  de  
relatórios   de   avaliação   externa   de   agrupamentos   de   escolas   ou   escolas   não   agrupadas   (AEENA),  
continua   a   colocar-se   a   questão:   Quais   as   consequências   da   avaliação   externa   para   a   melhoria  
contínua  das  escolas?  A  comunicação  oral,  a  realizar  no  1.º  Congresso  do  Programa  de  Doutoramento  
em  Ciências   da  Educação   da   FPCEUC,   visa   dar   a   conhecer   o   projeto   de   doutoramento,   na   área   de  
especialização  “Organização  do  Ensino,  Aprendizagem  e  Formação  de  Professores”,  que  começámos  a  
executar   no   primeiro   semestre   de   2017/2018.   Entre   outros   objetivos   deste   novo   estudo,   estará  
compreender  quais  as  mudanças  reais  nos  AEENA,  em  consequência  da  avaliação  externa  de  escolas  
(AEE).  A  metodologia  de  investigação,  além  da  pesquisa  bibliográfica  e  análise  documental,  em  grande  
parte   já   realizadas,   incluirá,   em   fases   posteriores,   entrevistas   semiestruturadas   a   lideranças   e   um  
questionário  aos  professores  de  dois  AEENA.  Salvaguardando  as  diferenças  entre  os  modelos  de  AEE  
aplicados   na   primeira   e   segunda   avaliações   externas,   da   análise   de   relatórios   de   AEE   e   de  
contraditórios  de  7  AEENA,  próximas  geograficamente,  verificou-se  uma  melhoria  das  classificações  na  
maioria   desses   AEENA,   com   maior   expressão   no   domínio   dos   “Resultados”.   Alguns   resultados  
esperados   poderão   estar   em   linha   com   estudos   anteriormente   realizados,   como,   por   exemplo,   a  
apropriação   pela   escola   dos   referentes   utilizados   na  AEE.  O   efeito   da  AEE   nas   práticas   em   sala   de  
aula,  entre  outros,  poderá  ter  novos  desenvolvimentos/resultados.  
  
Palavras-chave:   Avaliação   externa   de   escolas.   Avaliação   interna   e   autoavaliação   de   escolas.  
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RESUMO  
  

O   domínio   da   supervisão   pedagógica   sofreu,   nos   últimos   anos,   significativas  
(re)conceptualizações,   sendo,   hoje,   percecionado   como   uma   área   com   grandes   potencialidades   no  
âmbito  da  educação,  nomeadamente  no  desenvolvimento  e  na  aprendizagem,  na  prática   reflexiva,  na  
inovação   pedagógica,   na   transformação,   na   criação   e   orientação   de   contextos   de   desenvolvimento  
profissional  e  organizacional.  A  par  de  toda  esta  nova  dinâmica  e  forma  de  percecionar  a  escola  e  as  
suas   metodologias   de   trabalho,   surge   a   Avaliação   de   Desempenho   Docente   (ADD)   intrinsecamente  
ligada  a  processos  de  supervisão  pedagógica,  como  forma  de  garantir  a  qualidade  do  serviço  educativo.  
Este  trabalho  tem  por  objectivo  analisar,  na  perspetiva  dos  professores,  até  que  ponto  a  ADD  enfatiza  a  
vertente   de   supervisão   pedagógica   e   contribui   para   o   desenvolvimento   profissional.   Neste   sentido,  
procedemos   à   elaboração   e   aplicação   de   um   inquérito   por   questionário,   tendo   sido   a   amostra  
constituída   por   345   professores.   Em   conclusão,   na   opinião   dos   inquiridos,   a   observação   de   aulas   é  
indispensável  para  a  avaliação  da  componente  científica  e  pedagógica,  pelo  que  a  ADD  deve  incluir  o  
ciclo   de   supervisão   pedagógica   completo   (pré-observação,   observação,   análise   de   dados   e   pós-
observação),   pois   só   assim   a   partilha   de   boas   práticas,   a   vertente   formativa   e   de  melhoria   da   ação  
educativa   estarão   presentes   e   poderão   contribuir   para   a   construção   do   saber   com   repercussões  
significativas  no  desenvolvimento  profissional  de  todos  os  atores  educativos.  
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RESUMO  
  

O   conceito   de   qualidade   marca   presença   na   retórica   da   competitividade   e   da   excelência  
adoptada  pelos  países  ditos  desenvolvidos.  Tendo-se  imposto  nas  mais  variadas  funções  profissionais,  
acarreta   mudanças   no   modo   de   perspectivar   os   desempenhos,   com   implicações   na   formação   e   na  
avaliação.   O   ensino   não   tem   sido   excepção:   a   avaliação,   afirmada   como   processo   potenciador   do  
desenvolvimento   pessoal   e   profissional   foi   sendo   ligada   à   formação,   conferindo-lhe   crescente  
protagonismo.  

A   abordagem   dos   três   vectores   -   qualidade,   avaliação   e   formação   -,   na   estreita   ligação   que  
denotam  na  esfera  de  pensamento  e  acção  do  professor,  constituiu  o  cerne  da  tese  que  se  apresenta,  
na  qual,  além  da  necessária  revisão  da  literatura  e  do  enquadramento  normativo  e  legal,  se  deu  conta  
de  uma  investigação  empírica,  que  teve  como  objectivo  conhecer  as  opiniões  de  docentes  de  diversas  
disciplinas  dos  ensinos  básico  e  secundário  sobre  as  medidas  tomadas  pela  tutela  para  a  sua  formação  
contínua  e  para  a  avaliação  do  seu  desempenho,  medidas  que  têm  desencadeando  apreensões  várias  
e  momentos  de  grande  instabilidade  no  seio  da  profissão.  

Para   o   efeito,   construiu-se   e   aplicou-se   um   questionário   (primeira   fase)   e   uma   entrevista  
(segunda   fase),   que   permitiram   esclarecer   esse   objectivo   em   extensão   e   profundidade.   Os   dados  
recolhidos   confirmaram   problemas   identificados   por   autores   nacionais   e   internacionais:   divergências,  
contradições  e  equívocos.  
  
Palavras-chave:   Qualidade,   avaliação,   formação,   ensino,   referenciais,   desenvolvimento   profissional  
docente.  
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RESUMO  
  

O   projeto   de   Doutoramento   que   nos   propomos   desenvolver,   Autoavaliação   nas   escolas   de  
Ensino   Artístico,   tem   como   objetivo   conhecer   o   desempenho   das   escolas   de   Ensino   Artístico  
relativamente   aos   processos   de   autoavaliação,   centrando-se   em   escolas   públicas   e   privadas,   sendo  
que  as  primeiras  têm  sido  sujeitas  à  Avaliação  Externa  de  Escolas  (AEE),  prevendo-se  que  as  últimas  a  
integrem  a  partir  do  terceiro  ciclo  avaliativo.  

Procura-se   também   verificar   as   diferenças   nos   processos   de   autoavaliação   decorrentes   da  
“pressão”  da  avaliação  externa,  e  se  estes  se  adequam  à  especificidade  destas  escolas.  Para  o  efeito,  
prevê-se  a  realização  de  um  estudo  de  natureza  documental,  através  dos  relatórios  da  AEE,  e  de  um  
estudo  por  questionário  dirigido  aos  diretores  e  professores  das  escolas  de  Ensino  Artístico  públicas  e  
privadas,   de   forma   a  mapear   práticas   de   autoavaliação   e   conhecer   as   atitudes   e   perceções   face   ao  
processo  de  autoavaliação.  

Por  último,   iremos  proceder  a  um  estudo  de  caso  numa  escola   identificada  com  processos  de  
autoavaliação  pouco  consolidados  com  vista  a  desenvolver  um  modelo  que  se  adeque  a  este   tipo  de  
ensino,  avaliando  a  sua  eficácia.  
  
Palavras-chave:  Autoavaliação,  Ensino  Artístico,  Avaliação  Externa,  Atitudes  e  Perceções.  
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[45]  A  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES  PARA  A  EDUCAÇÃO  A  DISTÂNCIA  
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RESUMO  
  

Com   a   expansão   cada   vez   maior   dos   cursos   de   graduação,   pós-graduação   e   programas   na  
modalidade   de   Educação   a   Distância   (EaD),   em   atendimento   às   crescentes   políticas   sociais   para   a  
educação  no  Brasil  e  em  Portugal,  percebe-se,  um  descompasso  entre  a  exígua  formação  docente  para  
EaD  e  a  necessidade  cada  vez  maior  de  professores  especializados  na  área.  Este  trabalho  propõe-se  
analisar   a   formação   docente   no   âmbito   da   EaD   nas   Instituições   de   Ensino   Superior   destes   países,  
nomeadamente,  Universidade  Aberta,  em  Portugal  e  Universidade  Aberta  do  Brasil,  polo  Universidade  
do  Estado  da  Bahia.  A  opção  metodológica  que  nos  afigura  mais   adequada,   será  a  da  estratégia   de  
estudo   de   caso,   em   que   serão   investigados   como   são   formados   os   professores   para   atuarem   na  
modalidade  EaD  nas  Instituições  de  Ensino  Superior  referidas.  Nesse  sentido,  analisaremos  o  percurso  
formativo  do  professor  EAD,  a   legislação,  os  programas  de   formação  docente  e  a  estrutura  curricular  
destes   cursos.   Este   estudo   pretende   contribuir   para   a   melhoria   da   qualidade   na   formação   docente  
apresentando,  finalmente  e  com  base  na  investigação  realizada,  um  conjunto  de  orientações  ao  nível  do  
desenvolvimento  acadêmico  e  profissional  do  docente  de  EaD.  
  
Palavras-chave:  Educação  a  distância,  Formação  de  Professores,  Legislação.  
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RESUMO  
  

Apresenta-se   um   trabalho   de   doutoramento   na   área   das   Ciências   da   Educação,   na  
especialidade  de  “Organização  do  Ensino,  Aprendizagem  e  Formação  de  Professores”.  

No  Brasil,  durante  longo  período,  a  educação  física  na  educação  infantil  foi  entendida  como  uma  
atividade   destituída   de   intenção   pedagógica,   sendo   marcada   por   uma   prática   sobretudo   recreativa.  
Desde   a   Lei   de   Diretrizes   e   Bases   da   Educação   Nacional   (Lei   n.º   9.394/96),   que   estabeleceu   a  
educação   física   como   componente   curricular   para   esse   nível   de   ensino,   observa-se   um   aumento   de  
escolas  que  a  inseriram  no  seu  projeto  político  pedagógico.  Esta  lei  fez  surgir,  porém,  discussões  sobre  
a   adequação   da   formação   inicial   dos   professores   de   educação   física,   aspecto   em   que   incide   esta  
investigação.  

Inicialmente,  além  da   revisão  da   literatura,   foram  analisados  os   referenciais  normativo-legais  e  
curriculares   da   educação   infantil   e   também   os   que   fundamentam   e   orientam   a   formação   inicial   de  
professores  de  educação  física.  A  sistematização  dos  seus  pressupostos  e  orientações/determinações  
permitiu   sustentar   a   componente   empírica,   desenvolvida   em   cursos   de   licenciatura   no   Brasil.   Nesta  
fase,  em  andamento,  analisam-se  as  percepções  de  formadores,  de  estudantes  e  de  professores  sobre  
a   formação   inicial.  Para   tanto,  construiu-se  e  usou-se  um  questionário  estruturado,  com  duas  versões  
(para  professores  formados  que  atuam  ou  atuaram  na  educação  infantil  e  para  alunos),  bem  como  uma  
entrevista  semi-estruturada  para  professores  formadores.  

Apresentam-se,   na   comunicação   que   se   propõe,   os   dados   apurados   para   cada   grupo   de  
participantes  e  a  sua  comparação,  o  que  permite  uma  primeira  discussão  dos  mesmos.  
  
Palavras-chave:  Formação  de  Professores,  Currículos,  Educação  Física,  Educação  Infantil.  
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RESUMO  
  

Apresenta-se   um   trabalho   de   doutoramento   inscrito   na   área   das   Ciências   da   Educação,   na  
especialidade   de   Supervisão   Pedagógica   e   Formação   de   Formadores,   que   incide   na   educação  
axiológica  no  ensino  secundário.  

Partindo   do   contributo   de   filósofos/pedagogos   defende-se   que   a   educação,   visando   a  
perfectibilidade   humana,   não   acontece   à   margem   do   valor,   em   particular   dos   valores   éticos.   Assim,  
clarificou-se   essa   noção   e   discutiu-se   a   sua   relatividade   ou   universalidade,   elegendo-se   esta   última  
vertente  como  base  de   trabalho.  De   facto,  devido  às  alterações  operadas  pela  pós-modernidade,   tem  
sentido  que  a  ética  assuma  destaque  nos  sistemas  educativos,  sendo  crucial  o  papel  do  ensino  na  sua  
aprendizagem,  implicação  que  interroga  necessariamente  a  formação  e  a  supervisão  de  professores.  

A  investigação  de  teor  exploratório  apoiada  na  técnica  de  análise  de  conteúdo  incluiu  três  fases:  
análise  de  declarações/convenções   internacionais  e  nacionais  que  delimitam  o  direito  à  educação  e  a  
sua   ligação   aos   valores   éticos;;   exploração   de   documentos   normativo-legais/curriculares   e   planos   de  
estudo/ações  respeitantes  à  formação  inicial  e  contínua  de  professores  para  se  perceber  como  integram  
a  dimensão  axiológica;;  auscultação  de  professores  de  Filosofia  para  saber  a  importância  que  atribuem  
ao   ensino   da   ética   e   entender   a   influência   da   formação   na   sua   lecionação.  Os   instrumentos   usados  
foram  grelhas  de  registo  e  entrevista  de  explicitação.  

O   conjunto   dos   dados   recolhidos   permitiu   concluir   por   uma   ligação   indelével   da   educação   à  
ética,   que   é   abertamente   reconhecida   nos   documentos   orientadores   e   curriculares   bem   como   pelos  
professores,   embora   a   formação   contínua   prevista   na   área   da   supervisão   aponte   para   uma   ligação  
ténue  e  circunstancial.  



  
Palavras-chave:   Currículo   escolar,   Educação   axiológica,   Valores   éticos,   Formação   de   professores,  
Supervisão  do  desempenho  docente.  
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RESUMO  
  

A   criação   de   ambientes   de   aprendizagem   que   propiciem   melhores   resultados   académicos   e  
sociais  remete-nos  para  a  adoção  estratégias  de  aprendizagem  cooperativa  aplicadas  em  sala  de  aula,  
que   assentam   em   princípios   como   a   interdependência   positiva,   a   participação   equivalente,   a  
necessidade   de   contribuição   e   responsabilização   individual   e   a   interação   simultânea   de   todos   os  
elementos  de  um  grupo  no  desempenho  das  tarefas.  

Tratando-se  de  uma  estratégia  de  alto  impacto,  a  aprendizagem  cooperativa  constituiu  o  objeto  
de   uma   oficina   de   formação   de   professores,   da   qual   pretendemos   conhecer   o   respetivo   impacto   no  
desenvolvimento   profissional   e   prática   pedagógica.   Na   presente   comunicação   apresentamos   esta  
Oficina   de   Formação,   em   que   foram   abordadas   e   ensaiadas   várias   estratégias   de   aprendizagem  
cooperativa,  para  além  da  sua  fundamentação  teórica.  A  mesma  decorreu  entre  abril  e  junho  de  2017,  
com  15  docentes  do  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico,  da  Região  Centro,  e  contou  com  15  horas  de  trabalho  
presencial,   no   qual   participaram   três   formadoras,   e   15   horas   de   trabalho   autónomo.   O   impacto  
percebido  desta  formação  no  desenvolvimento  profissional  dos  professores,  objetivo  do  nosso  estudo,  
conduziu  à  recolha  de  dados  tendo  como  referência  o  modelo  de  avaliação  multiníveis  de  Kirkpatrick.  

Os   efeitos   observados   nas   crianças,   relatados   pelos   professores,   e   a   reflexão   produzida  
permitiram-nos  compreender  as  vantagens  e  os  desafios  colocados  pela  utilização  destas  estratégias,  
tendo   em   vista   a   melhoria   dos   resultados   académicos   e   sociais   dos   alunos   e   o   desenvolvimento  
profissional  dos  professores.  
  
Palavras-chave:  Aprendizagem  cooperativa,  Formação  de  professores,  Desenvolvimento  profissional,  
Processo  de  ensino-aprendizagem,  Resultados  académicos  e  sociais.  
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RESUMO  
  

Tema:   Nas   últimas   décadas   assistimos   a   uma   nova   organização   e   estrutura   dos   cursos   que  
exigiram   nova   forma   de   pensar   o   ensino,   aprendizagem   e   desempenho   docente,   desafiando   as  
transformações  didático-pedagógicas  para   responder  aos  novos  desafios  do  ensino  superior   (ES).  As  
investigações  destacam  o  docente  como  fator-chave  para  um  sistema  educativo  mais  eficaz,  sendo  de  
esperar   que   a   perceção   de   autoeficácia   (AE)   individual   e   coletiva   seja   relevante   no   desenvolvimento  
das  boas  práticas  docentes  (BPD).  

Objetivos:  Contribuir   para  a   caracterização  das  BPD  a  partir   do  estudo  de   construtos  de   cariz  
psicológico  do  docente  e  sua  atividade,  como  a  AE  individual  e  coletiva.  



Metodologia:   Estudo   com   uma   amostra   de   212   docentes   de   enfermagem.   Investigação   de  
análise   quantitativa   do   tipo   descritivo   e   correlacional,   em   relação   à   perceção   de   AE   e   seu   poder  
explicativo  das  BPD.  

Resultados:  O  modelo   testado   (path  analysis)  confirmou  a   importância  das  variáveis  de  AE  na  
explicação   da   medida   das   BPD.   Identificou-se   um   efeito   direto   das   crenças   de   AE   especifica   do  
professor,  generalizada  e  coletiva.  O  efeito  indireto,  mediado  pela  variável  de  crenças  de  AE  específica  
do   professor,   registou-se   com   a   AE   generalizada   e   as   fontes   de   AE   baseadas   na   experiência   de  
domínio  e  persuasão  social.  

Conclusões:   Esta   investigação   apresenta   implicações   ao   nível   da   formação   docente,   criando  
oportunidades   para   elevar   a  AE   individual   (generalizada   e   específica   do   professor)   e   a   promoção   de  
ambientes  que  potenciem  a  AE  coletiva,  como  acesso  à  melhoria  da  autoavaliação  e  desenvolvimento  
de   competências   docentes   no   ES.   Disponibiliza-se   um   conjunto   de   instrumentos,   destacando-se   os  
Inventários   de   Boas   Práticas   Docentes   no   Ensino   Superior   (Chickering   &   Gamson,   1991,   versão  
portuguesa  de  Chaves  &  Pinheiro,  2015).  
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RESUMO  
  

Em  2015,  na  sede  das  Nações  Unidas,  na  cimeira  do  Desenvolvimento  Sustentável  Pós-2015,  
os  líderes  mundiais  acordaram  uma  nova  agenda  para  os  próximos  15  anos,  designada  Agenda  2030  e  
que   integra   os   17   objetivos   do   desenvolvimento   sustentável   (ODS).   A   universidade   é   um   excelente  
veículo  para  implementar  os  diferentes  objetivos  do  desenvolvimento  sustentável  nos  seus  três  pilares,  
ambiental,  social  e  económico.    

O   trabalho   teve   como   objectivo   avaliar   a   atual   perceção   de   desenvolvimento   sustentável   nas  
universidades  públicas  portuguesas  tendo  em  consideração  as  seguintes  cinco  vertentes:  investigação,  
ensino,   transferência   de   conhecimento,   administração   e   produção   de   planos   e   relatórios   de  
sustentabilidade.   Mais   concretamente   pretende-se   saber   como   as   universidades   públicas   estão   a  
incorporar  o  desenvolvimento  sustentável  na  sua  missão.  

A  estratégia  de  investigação  passou  pela  análise  dos  websites  das  14  universidades  públicas.  A  
pesquisa  permitiu   recolher  um  total  de  114  endereços  das  universidades  utilizando  as  palavras  chave  
“desenvolvimento  sustentável”  e  “sustentabilidade”.  De  seguida  foi  efetuada  análise  de  conteúdo  tendo  
em  consideração  a  classificação  da  informação  nas  cinco  vertentes  anteriormente  descritas.    

Os  resultados  obtidos  mostram  que  algumas  universidades  públicas  Portuguesas  já  apresentam  
um  excelente  desempenho,  promovendo  o  desenvolvimento  sustentável  na  sua  missão.  Ao  contrário,  
uma   parte   significativa   das   universidades   mostra,   algum   interesse   sobre   o   assunto,   mas   limitada  
incorporação  de  desenvolvimento  sustentável  na  sua  missão.  
  
Palavras-chave:  Desenvolvimento  sustentável,  Sustentabilidade,  Universidades,  Websites.  
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RESUMO  
  

O  presente   trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  a   “cola”   (nomenclatura  popular  e  amplamente  
utilizada  no  Brasil)  que  consiste  em  mecanismos  fraudulentos  utilizados  pelo  aluno  para  se  apropriar  de  
um   conhecimento   produzido   por   outrem,   a   fim   de   enganar   o   professor   e   conseguir   notas   boas   e  
certificações.  Parte  das  preocupações  de  pesquisadores,  em  várias  universidades  do  mundo,  quanto  à  



prevalência   e   extensão   dessa   prática,   os   efeitos   insatisfatórios   nos   resultados   da   avaliação   e   as  
dificuldades  quanto  à  sua  prevenção  e  controle.  Objetivamos  analisar  o  desenvolvimento  dos  processos  
de  ensino,  aprendizagem  e  avaliação  na  universidade,  a  fim  de  estabelecer  as  relações  existentes  com  
a   prática   da   “cola”.   Realizamos   uma   pesquisa   qualitativa   e   quantitativa,   através   dos   instrumentos   da  
observação   de   sala   de   aula,   entrevista   com   professores   e   estudantes   (grupos   focais),   análise  
documental  e  questionários.  Os  dados  triangulados  apontaram  para  o  grau  de  envolvimento  do  aluno,  
resultante  da  motivação  produzida  na  condução  dos  processos  de  ensino,  aprendizagem  e  avaliação,  
como   fator   que   pode   aumentar   ou   diminuir   essa   prática   de   fraude.   Concluímos   que   esse  
comportamento   antiético   se   configura   como   uma   adaptação   aos   aspectos   da   profissionalidade   e   do  
profissionalismo  docentes  decorrentes  das   formas  de  ensinar,  aprender  e  avaliar  que  não  comportam  
práticas   interativas   e   negociadas.   É   possível   inferir   que   as   diversas   formas   de   punição   do   aluno,   a  
intensificação  da   fiscalização  por  parte  do  professor  e  apenas  mudar  os   instrumentos  avaliativos,  não  
constituem  ferramentas  de  controle  da  “cola”.  O  seu  efetivo  controle  ocorre  pelo  acompanhamento  da  
aprendizagem  do   estudante,   na   articulação   com  os   processos   de   ensino,   aprendizagem  e   avaliação,  
consolidados  nas  práticas  de  avaliação  formativa.  
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RESUMO  
  

Nas  últimas  duas  décadas,  a  satisfação  dos   residentes   tem  sido  utilizada  como  um   importante  
indicador  na  avaliação  da  qualidade  dos  alojamentos  universitários.  Este  estudo,  com  uma  amostra  de  
609  estudantes  alojados  em  13  residências  dos  Serviços  de  Ação  Social  da  Universidade  de  Coimbra  
(55,67%  dos  alojados  no  ano   letivo  de  2013/2014)  pretende  caracterizar  o  nível  de  satisfação  com  as  
instalações.   Através   do   Questionário   de   Avaliação   da   Satisfação   com   as   Residências   Universitárias  
avaliaram-se   diversos   parâmetros   relacionados   com   9   áreas   do   alojamento:   Quarto,   instalações  
sanitárias,   instalações  de  tratamento  de  roupas,   instalações  da  cozinha,  sala  de  refeições  e  dispensa,  
sala   de   estudo,   sala   de   televisão,   sala   de   convívio   e   hall   de   entrada.   Os   resultados   revelaram   uma  
média  de  satisfação  global  com  a  residência  de  2.48  (Dp=0.506)  numa  pontuação  índice  variável  entre  
1  (Fortemente  insatisfeito)  e  4  (Fortemente  satisfeito).  As  áreas  de  alojamento  com  uma  avaliação  mais  
positiva   foram  o  quarto   (M=2.65,  Dp=0.519),  as   instalações  de  cozinha,   sala  de   refeições  e  dispensa  
(M=   2.85,   Dp=0.687)   e   os   serviços   de   apoio   existentes   (M=   2.56,   Dp=0.672).   Apreciações   menos  
positivas   foram   obtidas   para   as   instalações   sanitárias   e   lavandaria   (M=2.37,   Dp=0.670)   e   para   as  
instalações  de  estudo  e  convívio  (M=  2.08,  Dp=0.743).  Verificou-se  que  quando  aumenta  a  satisfação  
global   aumenta   a   perceção   da   qualidade   de   vida   na   residência   (R=.485,p=.01)   e   a   intenção   de   a  
recomendar  a  outros  estudantes  (R=.415,p=.01).Os  contributos  práticos  deste  estudo  são  aplicáveis  á  
gestão  da  melhoria  da  qualidade  destes  equipamentos  sociais,  contribuindo  com  alguns  resultados  que  
possam   ser   usados   como   benchmark   para   outras   residências,   concorrendo   para   o   aumento   da  
atratividade  para  mais  estudantes.  
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RESUMO  
  

O   presente   projeto   incide   na   problemática   da   leitura   e   da   dislexia.   Os   alunos   disléxicos  
apresentam  uma  dificuldade  significativa  no   reconhecimento  automático  de  palavras,  condicionando  a  
velocidade   da   leitura   e   comprometendo   a   sua   compreensão.   Perante   a   complexidade   que   a   dislexia  
envolve,   as   suas   consequências   e,   sobretudo,   a   escassez   de   recursos   educativos   em  Portugal   para  
ajudar   estes  alunos,   surgiu   o   interesse  em  aprofundar   a   temática.  A   recente   plataforma  AEA   -  Ainda  
Estou  a  Aprender  -  surge  como  um  recurso  educativo  de  acesso  livre,  que  tem  como  objetivo  avaliar  e  
intervir  no  âmbito  da  aprendizagem  da  leitura,  nomeadamente  em  alunos  que  apresentam  dificuldades.  
No  entanto,  não  existem  estudos  que  validem  a  eficácia  deste  recurso.  

Assim,  pelas  consequências  que  a  problemática  envolve  e  pela   importância  que  a   intervenção  
assume,  pretendemos  neste  estudo  testar  a  eficácia  do  programa  de  treino  de  leitura  AEA  em  alunos  do  
2.º  ano  com  e  sem  dificuldades  de  leitura,  em  escolas  do  1.º  ciclo  da  região  do  Ribatejo.  Iremos  utilizar  
um  plano  quase  experimental,  que  integra  quatro  grupos,  dois  de  controlo  (com  e  sem  dificuldades  na  
leitura)   e   dois   de   intervenção   (com   e   sem   dificuldades   na   leitura).   Iremos   medir   o   impacto   que   o  
programa  AEA  tem  na   fluência   leitora  dos  alunos,  apurando  se  os  grupos  que  receberam   intervenção  
(com  e  sem  dificuldades)  melhoraram  em  relação  aos  grupos  de  controlo.  

  Se  se  provar  a  sua  eficácia,  este  programa  terá  implicações  significativas,  nomeadamente  numa  
intervenção   de   cariz   preventivo   que   em   muito   irá   beneficiar   os   alunos,   principalmente   os   que  
apresentam  dislexia.  
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RESUMO  
  

Incidindo   no   ensino   da   escrita   argumentativa,   o   presente   projeto   de   doutoramento   teve   como  
principal  objetivo  verificar  a  eficácia  da  associação  de  um  método  cooperativo  (jigsaw)  ao  programa  de  
estratégias  de  composição  Self  Regulated  Strategie  Development  (SRSD).  

Para   este   fim,   no   ano   letivo   de   2013-2014,   desenvolveu-se   um   estudo   de   carácter   quase  
experimental,  com  duas  condições,  e  com  pré-teste,  pós-teste  e  teste  de  manutenção  (aplicado  um  mês  
depois),  em  quatro  escolas  de  três  agrupamentos  do  Ensino  Básico,  num  total  de  doze  turmas  incluindo  
230   alunos   do   9.º   ano   de   escolaridade:   121   no   grupo   experimental   e   109   no   grupo   de   controlo.   No  
grupo   experimental   os   alunos   trabalharam   um   método   cooperativo   (jigsaw)   associado   ao   SRSD,  
enquanto  que  no  grupo  de  controlo  os  participantes  seguiram  um  programa  centrado  apenas  no  SRSD.  
Ao   longo   de   dez   sessões,   seis   professoras   de  Português   aplicaram  os   programas   de   treino   de   cada  
uma  das  condições.  

Recorrendo   a   uma   análise   multinível,   verificaram-se   diferenças   estatisticamente   significativas  
entre  as  duas  condições,  a   favor  da  experimental.  Com  efeito,  os  alunos  que  seguiram  um  programa  



que   conciliava   o   SRSD   com   o   jigsaw   tiveram   melhores   resultados   no   pós-teste   e   no   teste   de  
manutenção   em   praticamente   todas   as   medidas   consideradas,   i.e.,   na   qualidade   da   escrita,   e   no  
número   de   elementos   estruturais   do   texto   argumentativo:   introdução,   tomada   de   posição,   conclusão,  
argumentos  a   favor  e  argumentos  contra.  Estes   resultados  mostram  claramente  que  a  associação  de  
um  método  cooperativo  como  o  jigsaw  ao  SRSD  tem  impacto  no  desenvolvimento  de  competências  de  
escrita  argumentativa  de  alunos  do  9.°  ano  de  escolaridade.  
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RESUMO  
  

O  projeto  de  doutoramento   “O  ensino  da  escrita   através  do  programa  Self-Regulated  Strategy  
Development  (SRSD)”   teve  por  objetivos  adaptar  e   implementar  as  estratégias  do  SRSD  relacionadas  
com  a  planificação,  escrita  e  revisão  do  ensaio  de  opinião  e  do  texto  expositivo,  bem  como  estratégias  
de  autorregulação  da  aprendizagem.  

Consequentemente,   realizou-se   um   estudo   quase-experimental   onde   se   desenvolveram   dois  
projetos   de   ensino   de   estratégias   de   escrita   de   textos,   com   180   alunos   do   8.º   ano   de   duas   escolas  
portuguesas  do  ensino  básico.  Ambos  seguiram  o  programa  SRSD,  vocacionado  para  o  ensino  e  treino  
de  estratégias  de  escrita,  mas  enquanto  os  alunos  do  grupo  experimental  trabalharam  a  planificação  e  
escrita  do   texto  expositivo,  os  do  grupo  de  controlo   trabalharam  o  ensaio  de  opinião.  Cada  projeto   foi  
composto  por  doze  sessões,  de  45  minutos  cada,  lecionadas  pelos  professores  de  Português  nas  aulas  
desta   disciplina.   Estes   frequentaram   uma   oficina   de   formação   onde   aprenderam   a   implementar   as  
estratégias  de  escrita  e  de  autorregulação  do  SRSD.  

No   âmbito   desta   investigação,   cada   aluno   escreveu   vários   textos,   das   duas   tipologias,   que  
foram,  posteriormente,  codificados  e  transcritos  (com  correção  de  erros  ortográficos),  com  o  objetivo  de  
se  fazer  uma  avaliação  da  estrutura  dos  mesmos.  Do  mesmo  modo,  foram  recolhidos  e  avaliados  testes  
dos   alunos,   realizados   no   âmbito   de   várias   disciplinas.   Estando   ainda   a   decorrer   a   fase   de   análise  
destes  dados,  pretende-se,  no  final,  verificar  se  o  ensino  das  estratégias  de  escrita  e  de  autorregulação  
nas   duas   tipologias   textuais   foi   eficaz,   averiguar   se   a   aprendizagem  de   uma   determinada   tipologia   é  
transferível  para  outra  e  se  isso  tem  efeitos  positivos  no  desempenho  escolar.  
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RESUMO  
  

O  trabalho  de  doutoramento  que  se  apresenta  partiu  da  revisão  da  literatura  focalizada,  por  um  
lado,  nas  competências  envolvidas  na  composição  escrita  –  com  destaque  para  os  textos  de  opinião  –  
bem  como  nos  problemas  que  os  alunos  apresentam  e,  por  outro  lado,  na  formação  e  supervisão  dos  
professores  para  ensinarem  essas  competências.  

Face   aos   principais   problemas   evidenciados   na   redação   desse   tipo   de   textos   por   alunos   do  
ensino   básico,   em   exames   nacionais   e   internacionais,   delineou-se   um   estudo   quase-experimental   a  
concretizar  no  âmbito  da  formação  contínua  de  professores,  o  qual  prevê  a  intervenção  em  turmas  do  
8.º   ano   de   escolaridade   ao   longo   de   oito   a   dez   sessões.   Esse   estudo   integra   três   condições   que  



traduzem  outras  tantas  metodologias  de  ensino  (em  termos  de  coerência  e  pertinência  da  informação,  
estrutura   e   coesão,   morfologia   e   sintaxe,   e   repertório   vocabular).   Apenas   uma   das   condições   é  
fundamentada   num   programa   estruturado   (Programa   de   Desenvolvimento   de   Estratégias   de  
Autorregulação  –  SRSD),  cujos  efeitos  se  pretendem  apurar.  

Será  feita  a  supervisão  da  ação  de  formação,  na  modalidade  de  “oficina”  com  pré  e  pós-testes  e  
testagens  intermédias:  relativamente  aos  professores,  recolher-se-ão  conhecimentos  e  atitudes  face  ao  
ensino  do  mencionado  tipo  de  texto  e  observar-se-ão  desempenhos  em  contexto  de  planificação  e  de  
ação  (com  apoio  de  questionário,  escala  e  grelhas);;   relativamente  aos  alunos,   recolher-se-ão  atitudes  
face   à   escrita   desse   tipo   de   texto   e   analisar-se-ão   os   textos   que   produzirem   antes   e   depois   da  
intervenção.  
  
Palavras-chave:  Escrita  dos  alunos;;  Ensino  básico;;  Formação  de  professores,  Supervisão  do  ensino.  
  
  

SCII-2  –  CURRÍCULO  E  MÉTODOS  DE  ENSINO  
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Comentadoras:  Piedade  Vaz-Rebelo  e  Filomena  Gaspar  
  

[11]  CONCEÇÕES  DE  APRENDIZAGEM  E  DECISÕES  CURRICULARES  
PARA  O  1.º  CICLO  DO  ENSINO  BÁSICO  

Graça  Santos  (ESE,  IPB  |  gmsantos@ipb.pt)  
Maria  Isabel  Festas  (FPCEUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  ifestas@fpce.uc.pt)  

Maria  Helena  Damião  (FPCEUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  hdamiao@fpce.uc.pt)  

RESUMO  
  

No   projeto   apresentado,   pretendemos   estudar   as   conceções   de   ensino   e   de   aprendizagem  
veiculadas   pelos   documentos   curriculares   oficiais   para   as   áreas   disciplinares   do   Estudo   do   Meio,  
Matemática   e   Português   no   1.º   Ciclo   do   Ensino   Básico,   bem   como   as   que   são   partilhadas   pelos  
professores  na  tomada  de  decisões  respeitante  à  sua  atividade  docente.  

A   investigação,  que  decorreu  no  período  de  2010  a  2015,  obedeceu  a  um  plano  que   incluiu  a  
realização  de  dois  estudos  (A  e  B),  utilizando  a  metodologia  qualitativa,  assente  preferencialmente  na  
análise   de   conteúdo.   No   estudo   A   pretendemos   identificar   em   documentos   curriculares   para   as  
disciplinas   referidas,   numa   primeira   fase,   os   verbos   e,   numa   segunda   fase,   as   expressões   que  
evidenciassem   conceções   de   aprendizagem   e   de   ensino   veiculadas   pela   Administração   Central.   No  
estudo  B  auscultámos  os  professores  sobre  as  suas  conceções  e  decisões  curriculares,   recorrendo  a  
entrevistas  semiestruturadas.  

Como   principais   resultados   do   estudo   A,   identificámos   vários   verbos   que   traduziam   níveis   e  
subníveis   da   Taxonomia   revista   de   Bloom.   Verificámos,   igualmente,   que   diferentes   modelos   de  
aprendizagem  e  de  ensino  (behaviorista,  construtivista,  cognitivista,  tradicional)  estavam  representados  
nos   diferentes   documentos   curriculares.   No   estudo   B   identificámos   características   gerais   desses  
mesmos  modelos,   constatando   que   estes   influenciam   os   discursos   dos   professores.   Outro   resultado  
refere-se   à   adaptação   que   os   professores   afirmam   fazer   das   diretrizes   definidas   a   nível   nacional,   ao  
contexto  da  sala  de  aula.  
  
Palavras-chave:  Ensino,  Aprendizagem,  Decisões  curriculares,  Ensino  básico.  
  
  

[04]  PERCEÇÕES  E  PRÁTICAS  DOS  PROFESSORES  DE  FÍSICA  FACE  À  
IMPLEMENTAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  LABORATORIAIS  
NO  ENSINO  SECUNDÁRIO  GERAL  EM  TIMOR-LESTE  

Teodoro  Soares  (UNTL  |  alda152006@yahoo.com)  
Carlos  Barreira  (FPCEUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  cabarreira@fpce.uc.pt)  

RESUMO  
  

As  Atividades  Laboratoriais   (AL)   são   importantes  no  ensino  de   física  e   valorizadas  na   recente  
reforma  curricular  em  Timor-Leste.  Com  este  estudo,  pretendemos  conhecer  as  perceções  e  as  práticas  



dos   professores   relativas   à   utilização   das   AL   na   sala   de   aula   face   aos   novos   desafios   que   são  
colocados  no  ensino  da  física.  

Para  a  recolha  de  dados  elaborou-se  para  o  efeito  o  questionário  de  conceções  e  práticas  dos  
professores   de   física   relativamente   às   AL   (QCPPFAL),   que   integra   três   partes;;   dados  
sociodemográficos;;  perceções  dos  professores   face  às  AL  e  condições   factuais  de  concretização  das  
mesmas  actividades.  A  recolha  de  dados  foi  feita  junto  de  noventa  e  quatro  (94)  professores  de  física  do  
Ensino  Secundário  Geral  em  Timor-Leste.  

A   análise   dos   dados   evidencia   perceções   muito   positivas   por   parte   dos   professores  
relativamente   às   AL,   não   existindo   diferenças   significativas   entre   as   percepções   e   variáveis  
sociodemográficas  consideradas.  Verifica-se,  por  outro  lado,  uma  correlação  positiva  mas  fraca  entre  as  
perceções   dos   professores   e   as   condições   propícias   à   concretização   de  AL   no   ensino   da   física.   Em  
conclusão,  embora  as  perceções  dos  professores  sejam  favoráveis  ao  desenvolvimento  das  AL,  estas  
não  estão  a  ser  concretizadas  quer  por   falta  de  equipamentos  e   recursos  materiais  necessários,  quer  
por  falta  de  formação  adequada  por  parte  dos  professores  de  física.  
  
Palavras-chave:   Atividades   laboratoriais   no   ensino   da   física,   perceções   dos   professores   face   às  
atividades  laboratoriais,  práticas  dos  professores  no  ensino  da  física.  
  
  
[21]  ATIVIDADES  LABORATORIAIS  NO  ENSINO  DAS  CIÊNCIAS  -  QUANDO  E  COMO  
DEVEM  SER  APLICADAS  PARA  PROMOVER  UMA  APRENDIZAGEM  EM  EFICAZ  

Ana  Rita  Rainho  (FPCEUC  |  ana.rita.rainho@gmail.com)  
Maria  Isabel  Festas  (FPCEUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  ifestas@fpce.uc.pt)  

RESUMO  
  

O  objetivo  deste  trabalho  foi  obter  dados  que  nos  permitam  identificar  a  melhor  forma  de  utilizar  
o  trabalho  prático  laboratorial  em  contexto  de  sala  de  aula.  Pretendeu-se  saber  se  o  ensino  das  ciências  
é   mais   eficaz   partindo   das   atividades   práticas   ou   de   uma   instrução   liderada   pelo   professor   e  
posteriormente   desenvolvida   em   contexto   laboratorial.   Pretendemos   também   testar   se   as   atividades  
práticas  contribuem  de  forma  mais  eficaz  para  a  realização  das  aprendizagens  se  forem  baseadas  em  
instruções  ou  se  aplicadas  de  forma  mais  livre  pelos  alunos,  numa  lógica  de  investigação  orientada  para  
a  resolução  de  problemas.  

Realizou-se  assim  um  estudo  experimental  que   teve  como  variáveis  em  estudo  o  momento  de  
realização   da   atividade   laboratorial   relativamente   à   apresentação/discussão   de   conceitos/princípios  
(antes  e  depois)  e  o  grau  de  instrução  dado  aos  alunos  na  realização  das  atividades  experimentais.  Foi  
realizado   um   pré   e   um   pós   teste   para   verificar   a   evolução   das   aprendizagens   dos   alunos.   Foram  
constituídas  quatro  condições  experimentais:  1)  sem  instrução  prévia,  com  planificação  e  execução  da  
atividade  laboratorial;;  2)  com  instrução  prévia  sobre  controlo  de  variáveis,  com  planificação  e  execução  
da  atividade  laboratorial;;  3)  sem  instrução  prévia,  com  um  protocolo  experimental  para  executar;;  4)  com  
instrução  prévia,  com  atividade   laboratorial  como  forma  de  consolidação  dos  conceitos  administrados.  
Verificámos  que  foi  este  último  grupo  o  que  apresentou  maior  evolução.  

Concluímos,  pois,  que  as  atividades  laboratoriais  permitem  uma  aprendizagem  mais  significativa  
quando   utilizada   como   forma   de   consolidação   de   conhecimento,   sendo   que   a   instrução   prévia   é  
fundamental   para   que   os   alunos   possam   dar   significado   aos   resultados   da   investigação   por   eles  
realizada.  
  
Palavras-chave:   Ensino   das   ciências,   design   instrucional,   atividades   laboratoriais,   sobrecarga  
cognitiva,  arquitetura  cognitiva.  
  
     



[37]  METODOLOGIAS  DIRETIVAS  E  DE  DESCOBERTA  NO  ENSINO-APRENDIZAGEM  
DA  HISTÓRIA.  ESTUDO  COM  PROFESSORES  E  ALUNOS  

DO  ENSINO  BÁSICO  E  SECUNDÁRIO  
Alda  Santos  (FPCEUC  |  aldasnts@gmail.com)  

Maria  Isabel  Festas  (FPCEUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  ifestas@fpce.uc.pt)  
Albertina  Oliveira  (FPCEUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  aolima@fpce.uc.pt)  

RESUMO  
  

No  presente  projeto   são  estudados  métodos  de  ensino   com  diferentes  níveis   de  diretividade   -  
instrução   direta   e   ensino   pela   descoberta   -,   procurando-se   saber   o   que   pensam   os   professores   de  
História   acerca   da   sua   utilidade,   bem  como   testar   a   sua   eficácia   junto   de   alunos   do   ensino   básico   e  
secundário.  

Os   métodos   de   ensino   são   analisados   à   luz   do   funcionamento   cognitivo   responsável   pela  
construção  do  conhecimento,  destacando-se  as  funções  da  memória  de  trabalho  e  da  memória  a  longo  
prazo,   no   quadro   da   Teoria   da   Carga   Cognitiva.   Aponta-se   a   relevância   do   estudo   na   atual   política  
educativa,  nomeadamente  no  que  diz  respeito  à  formação  de  professores.  

Na  primeira   fase,   é   aplicado   um  questionário   construído   por   nós   com  o   objetivo   de   avaliar   as  
perceções  dos  professores  de  História  acerca  da  eficiência  das  metodologias  de   instrução  direta  e  de  
ensino  pela  descoberta  e  do  papel  do  conhecimento  na  aprendizagem.  

Na  segunda  fase,  através  de  um  estudo  quase-experimental,  serão  criadas  duas  condições,  de  
modo  a  testar  a  eficácia  de  métodos  mais  diretivos  –  instrução  direta  –  e  menos  diretivos  –  método  da  
descoberta  –,  com  alunos  dos  9.º  e  12.º  anos.  

Neste  momento,   o  estudo  encontra-se,   ainda,  na  primeira   fase.  Depois  de   se   ter   construído  o  
questionário,  o  mesmo  foi  colocado  online,  estando  a  ser  respondido  pelos  professores.  
  
Palavras-chave:   Instrução   Direta,   Método   Descoberta,   Memória   Trabalho,   Memória   Longo   Prazo,  
Teoria  Carga  Cognitiva.  
  
  

[38]  RECURSOS  EDUCATIVOS  MULTIMÉDIA:  
UMA  META  ANÁLISE  DAS  PUBLICAÇÕES  ENTRE  2010  E  2016  

Ricardo  Ferreira  Polito  (FPCEUC  |  uc2015175083@student.uc.pt)  
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Bruno  de  Sousa  (FPCEUC  |  bruno.desousa@fpce.uc.pt)  

RESUMO  
  

O   uso   dos   materiais   multimédia   no   contexto   educacional   tem   sido   muito   extenso,   indo   das  
disciplinas  mais  complexas,  como  a  programação  (Gomes,  Henriques,  &  Mendes,  2008),  até  outras  de  
cunho  mais   teórico,   como  a  História   (Loureiro,  Pombo,  Barbora,  &  Brito,   2010)   e   a   aprendizagem  de  
línguas  (Stannard,  2016).  No  entanto,  o  recurso  a  estes  meios  nem  sempre  é  acompanhado  de  estudos  
que  os  fundamentem  em  teorias  e  modelos  de  aprendizagem  (e.g.,  Teoria  Multimédia;;  Teoria  da  Carga  
Cognitiva),   nem   de   investigação   empírica   que   teste   os   seus   efeitos.   No   presente   projeto,   através   de  
uma  meta-análise,  pretendemos  saber  em  que  medida  o  uso  destes  recursos  se  tem  fundamentado  em  
teorias  e  modelos  de  aprendizagem,  bem  como  conhecer  os  resultados  das  avaliações  efetuadas  sobre  
os  seus  efeitos  educativos.  Para   tal,  seguimos  cinco  etapas  de  pesquisa:  1)  Revisão  bibliográfica  das  
publicações  entre  2010  e  2016,  baseada  numa  lista  de  termos  e  palavras-chaves  ligadas  aos  recursos  
multimédia;;   2)   Seleção   das   publicações   centradas   nos   processos   de   ensino   e   de   aprendizagem;;   3)  
Identificação  do   tipo  de  avaliações  presentes  nos  estudos  selecionados   (e.g.,   níveis  de  satisfação  de  
professores   e   alunos,   resultados   de   aprendizagem);;   4)   Caracterização   dos   estudos   em   função   da  
presença  ou  ausência  de  fundamentação  teórica  e  da  metodologia  usada  na  investigação  empírica(e.g.  
design,  estatísticas  usadas,  medidas  aplicadas);;  5)  Categorização  dos  estudos  de  acordo  com  teorias  
de  aprendizagem  e  descrição  dos  resultados  dos  estudos  empíricos.  Nesta  apresentação,  dá-se  conta  
do  trabalho  realizado  até  ao  momento,  relativo  às  etapas  1  e  2  acima  descritas.  
  
Palavras-chave:  Meta-análise;;  Recursos  Multimédia,  Teoria  da  Aprendizagem.  
  
  



SCII-3  –  EDUCAÇÃO  E  CIDADANIA  
Edifício  I  |  Piso  1  –  Sala  4.5  
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[30]  AS  CIDADANIAS  NA  EDUCAÇÃO  E  NA  FORMAÇÃO  DE  PROFESSORES/AS  
Ana  Margarida  Neves  (FPCEUC  |  amneves@outlook.pt)  

Ana  Maria  Seixas  (FPCEUC  |  CES  |  anaseixas@fpce.uc.pt)  
Bruno  de  Sousa  (FPCEUC  |  bruno.desousa@fpce.uc.pt)  

RESUMO  
  

A   complexidade   do   conceito   de   cidadania   e   os   diferentes   sentidos   e   significados   que   os/as  
professores/as  poderão  atribuir  ao  conceito,  influenciando  o  que  ensinam  e  como  ensinam  a  cidadania,  
motivaram  este  estudo.  

No   âmbito   do   projeto   de   doutoramento   em   curso   pretende-se   identificar   os   conceitos   de  
cidadania   entendidos   pelos/as   professores/as   e   validar   uma   escala   de   atitudes   de   cidadania.   Nesta  
comunicação,   apresentamos   as   principais   contribuições   teóricas   que   serviram   de   enquadramento  
concetual   à   construção   da   escala   de   atitudes.   Veugelers   (2007)   identifica   três   tipos   de   cidadania,  
relacionados  com  diferentes  práticas  educativas:  a  cidadania  adaptativa,  a  cidadania   individualista  e  a  
cidadania   critico-democrática.   Westheimer   e   Kahne   (2004)   também   apresentam   três   tipos   de   bom  
cidadão:   o   cidadão   pessoalmente   responsável,   o   cidadão   participativo   e   o   cidadão   orientado   para   a  
justiça.  Os  autores  Eidhof,  Dam,  Dijkstra   e  Werfhorst   (2016)   baseando-se  em  quatro   teorias   políticas  
distinguem  dois  grupos  de  cidadania:  cidadania  consensual  ou  cidadania  democrática  geral  e  cidadania  
contestatária  ou  específica.  Todos  ou  autores  salientam  que  a  cidadania  na  sua  vertente  mais  crítica  é  a  
menos  identificada  e  trabalhada.  
  
Palavras-chave:  Conceitos  de  cidadania,  Educação  para  a  cidadania,  Escala  de  atitudes  de  cidadania.  
  
  

[23]  ATITUDES  E  COMPORTAMENTOS  AMBIENTAIS  DOS  ALUNOS  DE  ESCOLAS  
PÚBLICAS  DO  DISTRITO  FEDERAL  EM  AMBIENTES  RURAIS  E  URBANOS  

Bernardo  Tadeu  Machado  Verano  (FPCEUC  |  uc2015220876@student.uc.pt)  
Luís  Alcoforado  (FPCEUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  lalcoforado@fpce.uc.pt)  

A.  M.  Rochette  Cordeiro  (FLUC  |  GRUPOEDE,  CEIS20,  UC  |  rochettecordeiro@fl.uc.pt)  

RESUMO  
  

Entendemos  Educação  Ambiental  (EA)  como  um  processo  permanente  no  qual  os  indivíduos  e  a  
comunidade   tomam   consciência   do   meio   ambiente   e   adquirem   o   conhecimento,   os   valores,   as  
habilidades,  a  experiência  e  a  determinação  que  os  torna  aptos  a  agir  –  individual  e  coletivamente  –  e  
resolver   problemas   ambientais.   Essa   definição   surgiu   na   Declaração   da   Conferência  
Intergovernamental  sobre  Educação  Ambiental  realizada,  em  1977.  A  Conferência  das  Nações  Unidas  
sobre  o  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  Rio  92,  reuniu   instituições  em  torno  da  formulação  de  um  
trabalho   intitulado  Educação  Ambiental  para  Sociedades  Sustentáveis  e  Responsabilidade  Global.  Em  
2012,  ocorreu  a  Rio+20  que  instituiu  avanços  para  a  educação  ambiental.  Com  base  nesses  avanços  o  
presente   trabalho   procura   avaliar   a   relação   entre   as   atitudes,   comportamentos   e   conhecimentos  
ambientais  dos  alunos  de  escolas  públicas,  uma  rural  e  outra  urbana,  no  Distrito  Federal,  Brasil.  Para  
isso   elaboramos   e   validamos   um   questionário,   o   qual   revelou,   no   estudo   piloto,   boas   caraterísticas  
psicométricas   e   nos   permite   perceber   a   relação   direta   entre   atitudes   e   comportamentos   ambientais,  
indicando-nos  que  parece  não  existirem  diferenças  significativas  entre  sexos  e  entre  zonas  urbanas  e  
rurais,   sugerindo,   por   outro   lado,   que   a  maior   parte   do   conhecimento,   neste   domínio,   é   recebido   de  
forma  informal.  
  
Palavras-chave:   Educação   Ambiental;;   Comportamentos,   Atitudes   e   Conhecimento   sobre      Meio  
Ambiente.  
  
     



[07]  COMPETÊNCIAS  DE  LITERACIA  MEDIÁTICA:  
AVALIAÇÃO,  PERFIS  E  PROPOSTAS  FORMATIVAS  
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RESUMO  
  

Perante  o  avanço  do  mundo   tecnológico  e  a  multiplicação  de   informação  disponível  nos  meios  
de   comunicação,   novas   competências   são   exigidas   aos   cidadãos.   Neste   cenário   comunicacional,   a  
literacia   mediática   surge   como   competência   crucial   para   uma   participação   ativa   e   informada   na  
sociedade.   Considerando   que   qualquer   intervenção   formativa   fundamentada   se   deve   basear   numa  
análise  das  necessidades,  a  avaliação  da   literacia  mediática  dos  cidadãos  portugueses  constitui   uma  
tarefa  essencial.  

Neste  sentido  surge  o  presente  estudo,  com  o  objetivo  principal  de  avaliar  a   literacia  mediática  
no   nível   pré-escolar   e   em   alunos   dos   4º,   6º   e   9º   anos   de   escolaridade,   possibilitando   assim   a  
identificação  de  necessidades  e  a   formulação  de  orientações  a   ter  em  conta  em  ofertas   formativas.  A  
sua  fundamentação  teórica  baseia-se  no  conceito  de  literacia  mediática  definido  na  Recomendação  da  
Comissão  Europeia  (2009/625/CE)  como  “a  capacidade  de  aceder  aos  media,  de  compreender  e  avaliar  
de  modo  crítico  os  diferentes  aspectos  dos  media  e  dos  seus  conteúdos  e  de  criar  comunicações  em  
diversos   contextos”   e   também   no   quadro   conceptual   proposto   por   Ferrés   e   Piscitelli   (2012),   que  
apresenta   um   conjunto   de   seis   dimensões   que   configuram   o   conceito   de   literacia   mediática:   a  
linguagem,  a  tecnologia,  a  produção  e  processos  de  difusão,  os  processos  de  interação,  a  ideologia  e  
os   valores   e   a   estética.   A   natureza   metodológica   do   estudo   combina   técnicas   quantitativas   e  
qualitativas,  através  do  recurso  a  questionários,  a  focus  group  e  a  tarefas  a  realizar  pelos  participantes.  
  
Palavras-chave:  Literacia  mediática,  Avaliação  de  competências,  Media.  
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RESUMO  
  

Ao   longo   de   várias   décadas   a   ciência   tem   procurado   compreender   os   determinantes   dos  
comportamentos   sexuais   de   risco   em   relação   ao   VIH/SIDA   (Carvalho   &   Baptista,   2006)   a   fim   de   os  
integrar   em   programas   e   intervenções   estratégicas   que   modifiquem   os   comportamentos   de   risco   e  
promovam  a  adoção  de  comportamentos  protetores  e  promotores  da  saúde  sexual  (Alvarez,  2005).    

O  objetivo  deste  estudo  consistiu  em  desenvolver  um  modelo  explicativo  das  vivências  sexuais  
de   proteção   dos   jovens   portugueses,   para   o   qual   considerámos   algumas   das   variáveis   do   Modelo  
Informação-Motivação-Aptidões   Comportamentais   (MIMAC)   (Fisher   &   Fisher,   1996),   assim   como  
incluímos  variáveis  de  natureza  pessoal,  relacional  e  educacional,  relevantes  na  interação  com  os  pais,  
professores  e  pares,  numa  clara  aproximação  ao  Modelo  lógico  de  fatores  psicossociais  que  afetam  o  
comportamento  sexual  de  proteção  (Kirby  et  al.,  2011).  Para   isso,  participaram  215  adolescentes  com  
uma   média   de   17   anos.   Através   do   modelo   de   path   analysis   procurámos   compreender   o   tipo   de  
relações   existentes   entre   os   grupos   de   variáveis   sociocognitivas,   relacionais,   emocionais   e  
educacionais   e   o   seu   impacto   nas   vivências   sexuais   de   proteção   dos   jovens,   especificamente   o  
comportamento  sexual  de  proteção  (CSP),  que  diz  respeito  ao  uso  do  preservativo  com  o/a  parceiro/a.  

Na  predição  do  índice  de  CSP  é  de  salientar  o  papel  positivo  que  o  prazer  sexual  associado  ao  
uso   do   preservativo   desempenha   na   explicação   da   intenção   motivacional   para   usar   preservativo   no  
próximo   encontro   sexual   e   no   próprio   comportamento   sexual   de   proteção.   Dado   que   esta   variável  
apresentou  o  maior  valor  preditivo  na  explicação  do  CSP  importa  que,  tanto  a  escola,  como  a  família  e  
os  meios  de  comunicação  reforcem  mensagens  que  vinculem  o  prazer  sexual  ao  uso  do  preservativo.  
  
Palavras-chave:  Comportamento  sexual  protetor,  Adolescentes,  Preservativo,  Modelo  de  path  analysis.  
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RESUMO  
  

A   análise   das   diferentes   perspetivas   e   vivências   das   comunidades   que   integram   o   sistema  
educativo,   entendidas   como   estruturas   sociais   que   intervêm   e  manipulam   o   território   em   função   das  
suas  próprias  necessidades,  assume  uma   importância  vital  na  construção  de  uma  educação   territorial  
sustentável.   Tendo   como   pano   de   fundo   o   desenvolvimento   sustentável,   a   educação   ambiental  
apresenta  um  papel  preponderante  na  formação  plena  dos  alunos  enquanto  cidadãos  com  consciência  
ecológica  que  conhecem  e  amam  o  seu  território.  

Este   estudo,   será   conduzido   em   alunos   que   frequentam   o   6º   ano,   o   9º   ano   e   12º   ano   de  
escolaridade  e  tem  como  objetivo  avaliar  as  atitudes  dos  jovens  face  ao  ambiente,  a  autoperceção  dos  
comportamentos,   bem   como   analisar   o   meio   preferencial   onde   é   efetuada   a   aquisição   das  
aprendizagens  das  temáticas.  Para  a  prossecução  dos  objetivos  enunciados  foi  elaborado  um  inquérito  
que,   além   de   dados   biográficos,   integra   três   questionários:   Escala   de   Atitudes   dos   Jovens   Face   ao  
Ambiente  –  EAJFA   (Martins  e  Veiga,  1996),  Autoperceção  de  Comportamentos  Sustentáveis   (ACS)  e  
Avaliação  das  Aprendizagens  Face  ao  Ambiente  e  à  Sustentabilidade  (AAFAS).  

A  análise  dos  resultados  obtidos   irá  ditar  (ou  não)  a  necessidade  alvitrar  mudanças  de  postura  
face  aos  métodos  de  ensino   tradicionais   no  âmbito   da  educação  ambiental   e   cujo   principal   resultado  
será   a   implementação   de   ações   inovadoras   de   formação   de   crianças   e   jovens   que   permitam   o  
aproveitamento  das  dinâmicas  locais  para  o  desenvolvimento  de  uma  cidadania  ativa  e  participada  em  
contexto  escolar,  criando  oportunidades  de  empenho,  mobilização  e  participação  dos  diferentes  agentes  
educativos.  
  
Palavras-chave:  Ambiente,  Desenvolvimento  sustentável,  Território,  Aprendizagem,  Autoperceção.  
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RESUMO  
  

Luiza   Andaluz   (1877-1973),   fundadora   da   Congregação   das   Servas   de   Nossa   Senhora   de  
Fátima   começou,   há   mais   de   um   século,   em   Santarém,   uma   ampla   obra   socioeducativa   que   se  
estendeu  a  outras  regiões  e  países.  Esclarecer  a  ideia  educativa  subjacente  a  essa  obra  foi  o  propósito  
da  investigação  que  se  apresenta.  

Conceptualmente,   consideraram-se   três   dimensões   susceptíveis   de   estruturar   um   projecto  
educativo  (teleológica,  axiológica  e  pedagógica),  os  quais  alicerçaram  o  estudo  empírico.  Este  assumiu  
um  carácter  exploratório  e   traduziu-se  na  recuperação  da  memória  oral   (de  pessoas  que  conheceram  
Luiza   Andaluz   e   que   trabalharam   com   ela)   e   arquivistica   (do   arquivo   da   Congregação   da   obra   em  
causa).  

No  seu  conjunto,  os  dados  recolhidos  (com  apoio  de  entrevista  aberta  e  de  grelha  de  registo)  e  
tratados   segunda   a   metodologia   de   “análise   de   conteúdo”,   fazem   sobressair   a   vivência   da   fé   com  
referência   a   Jesus   Cristo.   Mais   concretamente,   destaca-se,   a   nível   teleológico,   o   sentido   de  
perfectibilidade  de  cada  ser  humano  e  da  humanidade;;  a  nível  axiológico,  o  dever  de  ser  educado  e  de  
educar  assente  em  virtudes  (como  amor  e  a  firmeza)  e  em  atitudes,  (como  o  testemunho,  a  orientação  e  



a  presença  educativa);;  a  nível  pedagógico,  a  relação  próxima  com  a  família,  a  promoção  de  condições  
humanas  e  materiais,   de  disciplina  e  de  organização,  e  a   continuidade  entre  a  educação   formal,   não  
formal  e  informal.  

O   confronto   desta   ideia   de   educação   com   a   contribuição   de   diferentes   autores,   faz   emergir  
princípios  fundamentais  que  encontram  sentido  nos  valores  consagrados  na  Declaração  Universal  dos  
Direitos  Humanos,  como  sejam  a   intencionalidade  da  educação,  a  atuação  por   referência  ao  Bem  da  
pessoa  e  da  humanidade,  a  imprescindibilidade  do  ensino  e  da  presença  orientadora  do  educador.  
  
Palavras-chave:   Luiza   Andaluz;;   filosofia   e   ética   da   educação;;   pedagogia;;   dever   de   educar   e   ser  
educado;;  princípios  educativos.  
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RESUMO  
  

Com  o  advento  da  democracia  assiste-se  a  uma  expansão  e  diversificação  da  rede  escolar.  Ao  
provocar   uma   profunda   reorganização   da   sociedade   portuguesa   e   um   aumento   das   exigências  
educativas,  a  transição  política  obrigou  a  um  processo  de  mudança  e  de  procura  de  soluções  novas  e  
inovadoras  para  dotar  o  parque  escolar  das  condições  que  as  alterações  ocorridas  impunham,  uma  vez  
que   havia   sido   pensado   e   edificado   de   acordo   com   necessidades   de   espaço   e   conteúdo   muito  
diferentes.  Este  processo  culminou  com  a  publicação  da  Lei  de  Bases  do  Sistema  Educativo   (LBSE),  
começando,  a  partir  de  então,  a  empreender-se  medidas  para  resolver  os  problemas  estruturais  que  a  
rede  escolar  apresentava  e  que  a  tornavam  incapaz  de  responder  aos  desafios  educativos  decorrentes  
da  evolução  vivida.  

No  presente  trabalho  pretende-se  efetuar  uma  descrição  do  percurso  evolutivo  do  planeamento  
da   rede   escolar   em   Portugal   a   partir   da   LBSE   até   aos   nossos   dias,   especificando   as   principais  
mudanças   introduzidas.   Este   projeto   de   investigação   é   suportado,   numa   primeira   fase,   por   pesquisa  
documental   baseada   em   normativos   nacionais   e   locais,   critérios   de   planeamento   da   rede   escolar   e  
literatura   científica   considerada   relevante,   e,   numa   segunda   fase,   por   estudos   de   caso   recolhidos   no  
âmbito  da  elaboração  de  cartas  educativas  e  de  Projetos  Educativos  Locais  (PEL).  

Sendo  certo  que  embora  com  respostas  raramente  atempadas  e  poucas  vezes  assumidas  como  
prioritárias,  parece  possível  concluir  que  o  país  foi  reagindo  às  suas  necessidades,  apresentando  hoje  
uma  rede  escolar  mais  compatível  com  as  dinâmicas  sociais  e  o  pensamento  educativo.  
  
Palavras-chave:  Planeamento,  critérios  de  planeamento,  rede  escolar.  
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RESUMO  
  

A   escola,   uma   das   principais   instituições   sociais   responsáveis   pela   emancipação   do   humano,  
deve,  se  se  considerar  como  ganha  a  batalha  do  acesso  ao  conhecimento,  direcionar  os  seus  esforços  
no  sentido  de  se  ocupar  com  a  construção  de  explicações  confiáveis  e  com  novas  formas  de  interpretar  
o  mundo,  capazes  de  promover  o  “empowerment”  do  sujeito  que  aprende  e  que  ensina.  A  constituição  
de  comunidades  de  aprendizagem,  assente  em  modelos  de  desenvolvimento  profissional  inovadores  e  
transformadores,  marcados  pela  ética  do  cuidar,  pode  afirmar-se  como  um  desafio  possível,  capaz  de  
responder  às  necessidades  que  a  escola  enfrenta.  

  O   estudo   que   apresentamos   constitui   parte   integrante   do   trabalho   de   doutoramento   em   curso  
intitulado   “Perfil   ético   dos   professores   na   sociedade   do   conhecimento”,   cujo   objetivo   geral   reside  
exatamente  em  conhecer  e  refletir  criticamente  sobre  esse  mesmo  perfil.  Os  dados  que  selecionámos  
para   apresentar,   referentes   a   um   conjunto   de   regras   facilitadoras   da   aprendizagem  para   professores  



cuidadores,   resultam   da   análise   de   conteúdo   de   10   entrevistas   semiestruturadas,   realizadas   a  
professores,  e  de  questionários,  concretizados  junto  de  99  alunos,  pertencentes  a  escolas  agrupadas  a  
um  CFAE  da  cidade  de  Coimbra,  pretendem  constituir  um  contributo  para  a   formação  e  a  reflexão  de  
professores  sobre  a  aprendizagem  na  sociedade  da  informação  e  do  conhecimento.  

  Com   este   trabalho   foi   possível,   por   um   lado,   constituir   um   mapa   reflexivo   para   professores  
cuidadores,   que   auspiciam   alcançar   o   sucesso   da   aprendizagem,   que   apresentamos;;   por   outro   lado  
podemos  realçar  a  necessidade  de  o  professor  se  assumir  como  um  cuidador  reflexivo,  capaz  de  fazer  
da  sua  sala  de  aula  “um  lugar  do  homem  a  fazer”,  uma  “oficina”  de  homens  e  mulheres.  
  
Palavras-chave:   Ética   do   cuidado,   “Empowerment”,   Comunidades   de   aprendizagem,   Formação   de  
professores.  
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RESUMO  
  

É   durante   os   primeiros   anos   de   vida   que   se   alicerçam   as   competências   socioemocionais  
manifestadas   em   empatia,   regulação   emocional   e   resolução   de   problemas,   competências   estas  
essenciais  para  a  prontidão  escolar.  

Na   educação   pré-escolar   encontramo-nos   muito   focalizados   na   preparação   académica   das  
crianças  para  a  sua  entrada  na  educação   formal,  pressionados  por  metas  de  aprendizagem,   fórmulas  
exatas  de  avaliação  de  professores  e  estatísticas  internacionais.  

No   entanto,   algumas   investigações,   tanto   no   campo   teórico   como   suportadas   pela   prática,  
indicam   que   uma   relação   pobre   entre   o   educador   e   a   criança   está   na   base   do   desenvolvimento  
socioemocional  tardio  e  na  origem  de  alguns  problemas  de  comportamento.  

A   investigação   levada   a   cabo   com   o   Programa   Anos   Incríveis   Educadores/Professores  
(Webster-Stratton,   2003)   teve   como  questão   central   a   transportabilidade  do   programa  para   contextos  
universais.   Pretendia-se   também   avaliar,   no   caso   de   demonstrada   a   eficácia,   se   os   efeitos   se  
mantinham  após  a  avaliação  inicial.  

Este  estudo  englobou  16  educadoras  de  infância  e  respetivos  grupos  de  crianças,  utilizando  um  
desenho  de  estudo  quase-experimental  com  avaliações  pré  e  pós  intervenção  e  follow-up  a  12  meses.  

Os   resultados   obtidos   indicam   que   as   educadoras   que   implementaram   o   Programa   nos   seus  
grupos  descrevem  as  crianças,  no   final,  como  apresentando  significativamente  menos  dificuldades  do  
que   no   início   e   apresentando   mais   competências   pró-sociais   do   que   antes   da   implementação   do  
Programa.  Decorridos  12  meses  após  1ª  avaliação  os  ganhos  obtidos  mantêm-se.  

Concluímos   que   formar   educadores   para   providenciarem   um   ambiente   de   suporte  
socioemocional  produz  efeitos  positivos  no  comportamento  pró-social  das  crianças.  
  
Palavras-chave:  Competências  socioemocionais,  Pré-escolar,  Anos  Incríveis.  
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[43]  ENVELHECIMENTO  ATIVO,  DIGNO  E  SAUDÁVEL:  
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RESUMO  
  

Tema:  A  política  de  Envelhecimento  Ativo,  promove  a  capacitação,  participação  dos   idosos  na  
sociedade   e   os   princípios   das  Nações  Unidas   para   os   idosos   (WHO,   2002).  O   aumento   de   pessoas  
idosas  apresenta  desafios  para  a  sociedade,  cuidadores  e  políticas  de  saúde,  sociais  e  educativas.  A  
discriminação   baseada   na   idade   tem   impacto   negativo   na   participação,   bem-estar   e   dignidade   dos  
idosos.  Em  Portugal,  os  idosos  são  o  grupo  etário  mais  discriminado  (Lima  et  al.  2010).  A  discriminação  
pela   idade  está   relacionada  com   idadismo  e  violência   (Win,  2012).  Estimular  e   facilitar  a  participação  
dos   idosos   na   sociedade   permite   combater   a   discriminação   e   violência   (Win,   2012).   Objetivos:  
Conhecer  a  perspetiva  dos  idosos  sobre  a  discriminação  e  violência  contra  os  idosos;;  Identificar  linhas  
orientadoras   contra   a   violência   nos   idosos.  Metodologia:   Estudo   exploratório,   qualitativo,   dando   voz  
aos   idosos.  Amostra  constituída  por   idosos  que   frequentam  um  centro  de  dia  em  Lisboa,  utilizámos  o  
focus  group  na  colheita  de  dados  e  análise  de  conteúdo.  Resultados:  Os  idosos  são  considerados  um  
estorvo,  há  muita  falta  de  respeito,  educação  e  humanidade.  Há  discriminação  em  relação  aos  idosos.  
Realçam  o  abandono  como  uma  forma  de  violência,  nomeadamente  da  família.  Sugerem  para  combater  
a  violência:  formação  dos  cuidadores;;  solidariedade;;  políticas  que  melhorem  as  reformas  mais  baixas  e  
de   suporte   às   famílias   que   cuidam   dos   seus   idosos.  Conclusão:   Pretendemos   contribuir   para   uma  
reflexão  sobre  discriminação  e  violência  contra  os   idosos,  combater  as  diferentes   formas  de  violência  
através   da   sua   prevenção.   Com   programas   educativos   para   o   público   em   geral,   formação   para  
profissionais  de  saúde,  serviços  sociais  e  direito,  capacitação  dos  idosos  para  agirem  por  si  mesmos.  
  
Palavras-chave:  Envelhecimento  Ativo,  Idoso,  Discriminação,  Violência.  
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RESUMO  
  

As   crianças   com  problemáticas   do   desenvolvimento   (PD)   tendem  a   apresentar  maior   risco   de  
dificuldades   comportamentais   e   socioemocionais.   Este   projeto   tem   como   objetivos:   a)   contribuir   para  
demonstrar  a  maior  incidência  de  dificuldades  comportamentais  e  socioemocionais  em  crianças  com  PD  
e   de   mais   stresse   e   dificuldades   de   envolvimento   escolar   nas   suas   famílias;;   b)   implementar   um  
Programa  de  intervenção  (Anos  Incríveis-TCM)  com  os  educadores  de  infância  dessas  crianças  visando  
a   redução   desses   riscos;;   c)   avaliar   a   eficácia   desse   Programa   através   de   uma   investigação  
experimental.  

Nesta   comunicação   descreve-se   o  Projeto   e   apresentam-se   os   resultados   obtidos   na   linha   de  
base,   antes   da   implementação   do   Programa.   Com   esse   objetivo   foi   aplicado   o   instrumento   ECIP   -  
Escalas  de  Comportamento  para  a  Idade  Pré-Escolar.  A  amostra  ficou  constituída  por  208  crianças  em  
idade  pré-escolar  (103  COM_PD;;105  SEM_PD).  Esta  amostra  fez  parte  de  um  projeto  de  investigação  
mais  abrangente  (Anos  Incríveis  para  a  Promoção  da  Saúde  Mental,  financiado  por  uma  EEA  Grant).  

Os   resultados   indicam  que  as  crianças  COM_PD,  comparativamente  às  SEM_PD;;  apresentam  
diferenças   significativas   quanto   à   habilitação   da   mãe   (mães   com   menor   nível   de   habilitações)   e  
empregabilidade   do   pai   (maior   número   de   pais   desempregados).   Quanto   às   competências   sociais   e  
problemas   de   comportamento   verificam-se   igualmente   diferenças   significativas   nos   dois   grupos   (as  



crianças  COM_PD  apresentam  menos  competências  sociais  e  mais  problemas  de  comportamento  do  
que  as  crianças  SEM_PD).  

Estes  resultados  reforçam  a  existência  de  maior  risco  ambiental  e  individual  nas  crianças  COM_  
PD  e  evidenciam  a  necessidade  de  uma   intervenção,  como  o  Programa  Anos   Incríveis  –TCM,  para  a  
sua  redução  e  aumento  da  implementação  do  direito  destas  crianças  à  inclusão  e  equidade.  
  
Palavras-chave:  Inclusão,  Equidade,  Anos  Incríveis-TCM,  Problemáticas  de  Desenvolvimento.  
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RESUMO  
  

A  Plataforma  PAJE–Apoio   a   Jovens   (Ex)acolhidos,   com   sede   inicial   na  FPCE_UC,   nasceu   no  
âmbito  de  um  projeto  de  investigação/ação,  na  sequência  de  um  trabalho  de  campo  de  15  anos  e  de  um  
estudo  académico  que  se  materializou  numa  tese  de  doutoramento  onde  foram  analisados  os  desafios  
da   autonomização   de   adultos   e   jovens   adultos   ex-institucionalizados.   Um   dos   pilares   científicos   pelo  
qual   se   rege  é  o  modelo  Bioecológico  do  Desenvolvimento  de  Bronfenbrenner,   onde  através  de  uma  
perspetiva   holística,   englobando   todos   os   contextos   onde   os   jovens   estejam   ou   tenham   estado  
inseridos,  desafiando  a  sociedade  a  ser  colaborante  e  a  saber  acolher.  

Esta   perspetiva   ecológica   e   desenvolvimentista,   leva   em   conta   as   especificidades   de   cada  
indivíduo  e,  numa  abordagem  multidisciplinar,  atua  em  três  eixos:  Apoio  a  ex-acolhidos;;  Intervenção  em  
Casas  de  Acolhimento;;  Investigação  científica.  

A  PAJE  aplica  um  modelo  de  educação  não  formal,  respeitando  a  individualidade,  tendo  sempre  
por   base   a   história   de   vida   de   cada   um,   apoiando,   orientando,   e   formando   jovens   e   adultos,  
promovendo   uma  emancipação   bem  sucedida,   transições   favoráveis   e   a   inclusão   social,   tendo   como  
objetivos:   Amparar   e   encaminhar   jovens   adultos   ex-acolhidos   no   sentido   da   sua   plena   e   positiva  
autonomização;;   (Re)criar   histórias   de   vida   dos   jovens   que   viveram   longos   períodos   em   Casas   de  
Acolhimento   sendo,   desta   forma,   vítimas   prematuras   das   famílias   e   ou   da   sociedade;;   Trabalhar   a  
autonomização  dos   jovens  que  ainda  se  encontram  acolhidos  reforçando  o  trabalho   já  realizado  pelos  
cuidadores   e   evitando   situações   de   vulnerabilidade   no   futuro;;   Formar   cuidadores,   promovendo   boas  
práticas   e   melhorando   a   compreensão;;   Promover   a   investigação   científica,   aperfeiçoando   o  
conhecimento  e  a  perceção/divulgação  sobre  o  acolhimento  residencial.  
  
Palavras-chave:   Acolhimento   Educacional,   Crianças   e   jovens   em   risco,   Transições,   Educação   não  
formal.  
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RESUMO  
  

A   participação   dos   jovens   no   mercado   de   trabalho   constitui   um   importante   impulsionador   do  
desenvolvimento   de   uma   sociedade.   Todavia,   da   recente   crise   económica   e   financeira,   registada   na  
Europa,  derivaram  consequências  particularmente  gravosas  para  a  camada  mais  jovem  da  população,  
destacando-se  o  progressivo  aumento  das   taxas  de  desemprego  e,  consequentemente,  a  emergência  
do  fenómeno  NEET  [Not   in  employment,  education  or  training].  Atendendo  a  esta  problemática,  a  qual  
assume   presentemente   grande   centralidade   no   debate   político   europeu,   a   maioria   dos   Estados-
Membros   da  União  Europeia   enfrenta   o   grande   desafio   de   absorver   e   integrar   os   jovens   no   sistema  
educativo/formativo   e   no   mercado   de   trabalho,   numa   lógica   de   promoção   das   suas   qualificações,  
competências  e  qualidade  de  vida.  



Atendendo   à   alarmante   conjuntura,   à   qual   se   associa   a   inegável   escassez   de   estudos   neste  
domínio,   particularmente   em  Portugal,   o   presente   trabalho   remete   para   o   desenho   de   um   projeto   de  
investigação   assente   na   caracterização   e   compreensão   das   idiossincrasias   do   fenómeno   NEET,  
comparando  dois  municípios  com  realidades  distintas  em  termos  de  dimensão  territorial  e  de  dinâmica  
demográfica  e  socioeconómica  –  Municípios  de  Sintra  e  da  Lousã.  

Partindo   do   grande   desígnio   da   investigação   a   desenvolver   e   da   configuração   metodológica  
adotada   –   estudo   de   caso   –,   procurar-se-á   definir   sólidas   e   concertadas   ações   estratégicas  
potenciadoras   da   qualificação   dos   jovens   e   facilitadoras   da   transição   entre   o   sistema   de   ensino   e   o  
mercado  de  trabalho,  tendo  sempre  em  consideração  as  necessidades  locais,  os  jovens  envolvidos  e  as  
mudanças   a   empreender,   numa   lógica   de   promoção   da   empregabilidade   e   de   combate   a   situações  
geradoras  de  exclusão  social.  
  
Palavras-chave:  Jovens  NEET,  desemprego,  mercado  de  trabalho,  qualificação,  políticas  públicas.  
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RESUMO  
  

O   presente   estudo   insere-se   nas   práticas   inclusivas   de   alunos   com  Necessidades   Educativas  
Especiais   nas   escolas   portuguesas,   tendo   como   base   o   Decreto-lei   3/2008,   específico   da   educação  
especial.   Com  efeito,   buscou-se   analisar   as   perceções   dos   docentes   da   educação   especial   e   ensino  
regular   relativamente   sobre   a   utilização   deste   Decreto-lei   junto   à   prática   educativa.   Assim   sendo,  
aplicou-se   entrevistas   semiestruturadas   direcionadas   a   estes   atores   utilizando   a   técnica   análise   de  
conteúdo  para  tratamento  dos  dados,  constituindo  um  sistema  de  categorização  onde  se  apresentam  os  
resultados  a  seguir.  Os  resultados  apontam  para  a  presença  de  algumas  (in)consistências  na  aplicação  
do   decreto   junto   à   prática   educativa,   nomeadamente   a   falta   de   recursos   humanos   e   materiais,  
diferentes  interpretações  do  decreto    pelos  agentes  educativos,  dificuldades  em  utilizar  e  gerir  a  CIF.  No  
entanto,  os   resultados   também  revelam  que  o  decreto-lei   trouxe  algumas  contribuições  para  a  prática  
educativa,  no  âmbito  da  utilização  das  medidas  educativas,  organização  das  necessidades  educativas  
especiais   e   nos   direcionamentos   para   atuar   com  alunos   com  NEE.  Estes   resultados  apontam  para   a  
necessidade   em   investir   mais   em   recursos   humanos   e   materiais   no   sentido   de   melhorar   a   prática  
educativa  com  alunos  com  NEE,  no  que  se  refere  ao  tempo  dos  apoios  destinado  aos  alunos  com  NEE,  
materiais  para  melhorar  a  prática  com  estes  alunos.  
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RESUMO  
  

O   reconhecimento,   validação   e   certificação   de   competências   profissionais   (RVCC  Pro)   teve   o  
seu   início,   em   Portugal,   em   2007.   No   entanto,   o   conhecimento   empírico   existente   relativo   a   este  
processo,  nos  dias  de  hoje,  ainda  é  parco,  sobretudo  no  que  diz  respeito  ao  impacto  da  sua  certificação.  
Assim,  este  estudo   tem  como  principal  objetivo  avaliar  o   impacto  da  certificação  obtida,  por  processo  
RVCC  Pro,  nos  adultos  portugueses  que  viram  reconhecidos  e  certificados  os  conhecimentos,  saberes  
e  competências  adquiridas  ao  longo  de  uma  vida  profissional.  



O  público-alvo  deste  estudo  consistiu  nos  adultos  certificados  através  do  RVCC  Pro  no  ano  civil  
de  2012,   pretendendo  avaliar   o   impacto  da   certificação  nas  dimensões  pessoal,   social,   profissional   e  
formativa  destes  adultos.  A  metodologia  utilizada   foi  de  caráter  quantitativo,  optando-se  pelo   inquérito  
por  questionário.  

Os   resultados   da   investigação   permitiram   concluir   que   o   processo   de  RVCC  Pro   tem   tido   um  
reflexo  positivo,  sobretudo  na  dimensão  pessoal,  social  e   formativa,  verificando-se  uma  satisfação  por  
parte   dos   adultos,   pois   reconhecem,   além   da   realização   pessoal,   o   aumento   da   autoconfiança   na  
atividade  profissional,  uma  melhoria  do  autoconceito  e  da  valorização  entre  pares  e,  ainda,  a  motivação  
para  prossecução  de  estudos.  Na  dimensão  profissional  não  se  evidenciaram  alterações  significativas  a  
nível  de  valorização  pela  entidade  patronal,  nomeadamente  a  nível  salarial.  No  entanto,  registou-se  um  
aumento  da  autoeficácia  em  contexto   laboral  que   impulsionaram  o  adulto  a   (re)definir  o  seu  percurso  
profissional.  Estes   resultados   revelam  a  necessidade  de  um   reforço  dos   fatores  motivacionais  para  a  
dimensão   profissional   e   continuidade   de   estudos,   esperando   uma   outra   solução   para   valorizar   estes  
contextos.  
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RESUMO  
  

O   objetivo   principal   deste   estudo   é   interpretar   o   processo   de   construção   da   identidade  
profissional  dos  enfermeiros  portugueses  ao  longo  do  século  XX,  com  destaque  para  a  segunda  metade  
da   centúria.   Serviu   de   suporte   ao   nosso   trabalho   o   percurso   histórico   da   Escola   de   Enfermagem   de  
Castelo  Branco/Dr.  Lopes  Dias  (1948-1988).  Nesta  pesquisa  as  instituições  escolares  ocupam  um  lugar  
central.  A  partir  da  arena  escolar  construiu-se  um  determinado  domínio  e  identidade  profissionais  deste  
grupo.  Do  ponto  de  vista  metodológico,  assumimos  uma  perspetiva  sóciohistórica.  As  fontes  utilizadas  
caracterizam-se   essencialmente   por   fontes   de   arquivo,   periódicos   regionais   e   locais,   imprensa  
especializada,  legislação,  iconografia  e  fontes  orais.  

Foi  construído  um  modelo  de  análise  teórico  caracterizado  por  três  dimensões,  dois  campos  de  
acção  e  quatro  eixos  de  análise.  As  dimensões  que  assumimos  como  elementos  centrais  constituem  os  
planos   onde   se   desenvolve   toda   a   dinâmica   de   construção   identitária.   Referimo-nos   às   dimensões  
Estatal,  Científica  e  Social.  Os  campos  de  acção  encontram-se  no   interior  das   lógicas  dimensionais  e  
são   influenciados   por   estas   dimensões.   A   formação   e   o   campo   de   acção   profissional   apresentam-se  
como   processos   dinâmicos   e   permeáveis  mutuamente,   contribuindo   para   a   produção   de   identidades  
profissionais.   Por   fim,   quatros   eixos   de   análise   que   permitem,   através   do   material   empírico   e  
bibliográfico,  objectivar  o  nosso  modelo  de  análise.  

Em  suma,  verificou-se  que  o  processo  de  construção  da  identidade  profissional  dos  enfermeiros  
portugueses   resultou   de   diálogos,   tensões   e   conflitos   permanentes   entre   diferentes   elementos   e   no  
interior  de  regimes  políticos  com  características  diferentes.  
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RESUMO  
  

A   presente   investigação   tem   como   objetivos   caracterizar   o   enquadramento   dos   Técnicos   de  
Serviço   Social   (TSS),   no   Sistema   Público   de   Formação   Profissional   (SFP),   em   Portugal,   procurando  



compreender   os   fundamentos   e   a   importância   atribuídos   à   sua   atividade,   bem   como   identificar   as  
transformações   da   sua   identidade   profissional   e   a   maneira   como   percebem   a   sua   influência   na  
construção   e   consolidação   da   sua   profissionalidade,   tendo   em   vista   melhorar   a   sua   intervenção  
profissional.  

Para   a   recolha   de   dados,   procedeu-se   primeiro   à   análise   da   documentação   encontrada   no  
acervo  documental  do  Instituto  do  Emprego  e  Formação  Profissional,   I.P.  (IEFP)  e  à  revisão  dos  mais  
relevantes  normativos  e  orientações,  referentes  à  evolução  do  SFP  e  ao  aparecimento  e  consolidação  
do  Serviço  Social,  enquanto  profissão.  

Posteriormente,   elaborámos   um   questionário   com   21   questões   fechadas,   as   quais  
correspondem  às  funções  dos  TSS  dos  Centros  de  Formação  Profissional  do  IEFP,  com  o  objetivo  de  
avaliar  até  que  ponto  as  atividades  desenvolvidas,  por  esta  valência  técnica,  correspondem  às  funções  
previstas,  no  Manual  de  Intervenção  Técnica  do  Serviço  Social  na  Formação  Profissional.  

Os   dados   obtidos,   através   do   questionário,   permitem-nos   concluir   que   as   atividades  
desenvolvidas   pelos   TSS   correspondem,   na   sua   essência,   às   funções   previstas,   bem   como   a  
importância  que  as  mesmas  adquirem  no  seu  desempenho  profissional,  através  da  frequência  com  que  
os  referidos  Técnicos  exercem  cada  uma  delas.  
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RESUMO  
  

Num   contexto   escolar   em   permanente  mudança,   decorrente   das   alterações   da   sociedade,   do  
avanço   tecnológico,   do   modelo   familiar   e   da   vida   na   escola,   emerge   a   necessidade   de   conhecer   a  
formação  inicial  e  contínua  dos  assistentes  operacionais  em  escolas  públicas  portuguesas  com  2º  e  3º  
ciclos  e  com  ensino  secundário.  

Dado  o  papel   importante  que  estes/as  profissionais   poderão   ter   na   vida  de   crianças  e   jovens,  
pretende-se   neste   projeto   de   doutoramento   compreender   as   suas   necessidades   de   formação   inicial  
e/ou  contínua,  de  modo  a  contribuir  para  a  construção  de  um   referencial  de   formação  que  possa  ser  
orientador  para  eventuais  ofertas  futuras.  

O   estudo   em   causa   terá   diferentes   fases   e   serão   convocadas   diferentes   metodologias   de  
investigação   (plano   misto),   com   objetivos   específicos   distintos.   Pretende-se   recolher   dados   junto   de  
diversos   tipos   de   participantes,   nomeadamente,   assistentes   operacionais,   diretores   de   escolas   e  
diretores   de   Centros   de   Formação   de   Associação   de   Escolas   do   distrito   de   Coimbra,   para   a  
triangulação  de   técnicas,  de  dados  e  de   fontes,   tendo  em  vista  obter   conclusões  mais   robustas,   com  
valor  para  a  intervenção.  
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RESUMO  
  

Pretende-se   nesta   comunicação   apresentar   o   projeto   de   investigação   em   curso   no   âmbito   do  
doutoramento   em  Ciências   da   Educação   sobre   o   “O   reconhecimento   social   da   profissão   docente   no  
município   de   Pau   dos   Ferros   -   Brasil”.   Buscaremos   analisar   e   refletir   sobre   as   concepções   vigentes  
acerca  do   reconhecimento  social  da  profissão  docente,  as  políticas  públicas  criadas  e   implementadas  
para   o   reconhecimento   da   profissão   docente   e   o   processo   cultural   de   valorização   e   reconhecimento  



social  da  profissão  docente.  Centraremos  a  discussão  no  enquadramento   teórico  a  partir  da   teoria  do  
reconhecimento   social   apresentada   por   Honneth,   dos   contributos   de   Gatti   relativos   à   valorização   do  
professor  e  realidade  social  e  educacional  das  políticas  públicas  no  Brasil,  bem  como  das  reflexões  de  
Nóvoa  e  de  Roldão  sobre  a  natureza  da  função  docente  e  do  percurso  do  desenvolvimento  profissional  
docente.   Será   feita   ainda   uma   breve   referência   ao   percurso   metodológico   a   ser   desenvolvido   nesta  
pesquisa.  
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RESUMO  
  

A   universidade   como   instituição   social   prestadora   de   serviço,   em   contextos   diferentes,   tem  
agregado  diversas  funções.  São  atribuídas  a  ela  as  funções  da  transmissão  de  ensino,  de  produção  e  
de   extensão   do   saber   que   produz.   A   universidade   tem,   além   da   função   de   transmissão   do  
conhecimento,  a  de  socializar  o  saber  que  produz,  bem  como  a  responsabilidade  pela  integração  social  
dos  indivíduos.  A  integração  social  reforça  a  existência  da  Extensão  Universitária  como  um  instrumento  
mediador   com   a   sociedade.   No   entanto,   este   princípio   não   está   ainda   consolidado,   apesar   dos  
progressos   verificados  na   institucionalização  da  extensão  no   sistema  universitário.  Pretende-se  nesta  
apresentação   analisar   o   conceito   de   extensão   universitária   e   apresentar   o   Programa   Universidade  
Aberta   Intergeracional,   discutindo   as   políticas   e   práticas   de   extensão   na   Universidade   Estadual   do  
Maranhã  e  o  seu  papel  social  na  produção  e  transmissão  da  cultura,  do  conhecimento  e  da  arte,  e  na  
reconstrução  de  saberes  historicamente  produzidos  pela  sociedade.  
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RESUMO  
  

Para  além  das  polêmicas   que   levam  a  prática   e   as   diferentes   interpretações  que  permeiam  o  
cotidiano   das   escolas,   a   concepção   de   educação   integral   é   sempre   um   desafio,   suscitando   debates,  
principalmente   nas   últimas   décadas,   quando   são   registradas   diferentes   experiências   de   políticas  
públicas  no  Brasil  envolvendo  essa  temática.  

Partindo  da  premissa  que  a  proposta  de  uma  política  pública  de  Educação  Integral,  mesmo  que  
esteja   pautada   em   referenciais   teóricos   e   metodológicos,   envolve,   muitas   vezes,   uma   questão  
conceitual,   influenciada  pela  concepção  que  os  atores  envolvidos   têm  sobre  o   tema  e  pela   forma  que  
esse  discurso  se  revela  na  prática,  refletindo  na  sua  sustentabilidade,  a  presente  comunicação,  ao  fazer  
uma   análise   do   Programa   Mais   Educação,   discute   as   diferentes   interpretações   que   incidem   na  
concepção  de  Educação  Integral  e  Educação  de  Tempo  Integral.  

Compreendemos  que  não  há  uma  hegemonia  com  relação  à  concepção  de  educação   integral,  
porque  este  é  um  conceito  decorrente  dos  objetivos  político-ideológicos  distintos,  construídos  ao  longo  
da   história.   Nesse   sentido,   usamos   como   referencial   teórico   a   classificação   das   concepções   de  
educação   integral,   apresentadas   por   Cavaliere   (2007),   em   busca   de   uma   maior   compreensão   dos  
resultados  obtidos  no  presente  estudo  que  decorre  de  um  estudo  de  caso  das  escolas  que  iniciaram  o  
Programa  Mais  Educação  na  rede  municipal  de  ensino  de  Cachoeiro  de  Itapemirim.  

A  apresentação  e  descrição  das  principais  unidades  de  registro,  reunidas  em  categorias,  indicam  
os  equívocos  conceituais  existentes  entre  educação  integral  e  educação  de  tempo  integral  e  reforçam  o  
caráter  de  proteção  social  dado  à  educação  e,  consequentemente,  à  instituição  escolar.  
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RESUMO  
  

As   múltiplas   funções   e   competências   atribuídas   atualmente   ao   Professor   Universitário   e   da  
Educação   Técnica   e   Tecnológica   têm   feito   emergir   desafios   e   dilemas   no   exercício   profissional,  
nomeadamente  nas  funções  docentes.  Esses  dilemas  e  desafios  podem  conduzir  os  professores  a  uma  
crise  de  identidade  enquanto  profissionais,  advinda  das  constantes  modificações  e  enfoques  originários  
das  diversas  políticas  públicas  de  educação,  mutantes  de  acordo  com  as  ideologias  partidárias  de  cada  
governo.   As   questões   que   se   colocam   perante   a   diversidade   de   funções   atrás   referidas   são,   dentre  
outras,   a   de   saber   como   pode   o   docente   dessas   áreas   da   educação   conciliá-las   e   que   dilemas  
profissionais  se  lhes  colocam.    

Tendo  como  ponto  de  partida  as  dificuldades  que  se  apresentam  nas  condições  de  trabalho  dos  
docentes  que  ensejam  desafio  para  que  os  professores  centrem  suas  ações  na  docência,  esquecendo  
de   fatores   que   dispersem   sua   atenção   da   finalidade  maior,   a   presente   comunicação,   apresenta   uma  
discussão  sobre  a  necessidade  da  preparação  e  capacitação  adequadas  para  o  exercício  da  carreira  
docente,   notadamente   no   que   se   refere   à   formação   pedagógica,   que   se   não   tiverem   enraizadas   em  
seus   protagonistas   poderá   se   tornar   extremamente   desagradável   e   desmotivadora   para   esses  
profissionais.    

Com  a  percepção  de  que  ser  professor  Universitário,  da  Educação  Profissional  e  Especialista,  
para   além   de   se   considerar   uma   atividade   com   um   elevado   nível   de   exigência,   buscou-se   usar   as  
concepções   referenciadas   por   Zabalza   (2007),   Pimenta   e   Anastasiou   (2005)   e   Perrenoud   (1997)  
tencionando   compreender   resultados   apresentados   em   um   estudo   de   caso   desenvolvido   no   Instituto  
Federal  do  Espírito  Santo  -  IFES  -  campus  Cachoeiro  de  Itapemirim.  
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RESUMO  
  

A  Revolução  dos  Cravos  originou  um   fluxo  migratório   significativo  que   se  estendeu  por   vários  
anos.   Das   ex-colónias   portuguesas,   e   em   particular,   de   Moçambique,   vieram   muitos   hindus   que  
procuraram  em  Portugal  estabilidade  social  e  financeira  para  si  e  para  as  suas  famílias.  Após  uma  fase  
inicial  de  integração  árdua  os  hindus  começaram  a  organizar-se  em  grupos  comunitários  e  a  afirmar  a  
sua   identidade,   constituindo   atualmente   uma   comunidade   unida,   solidária   e   participativa.   A   vertente  
religiosa  foi  o  ponto  de  partida  para  uma  afirmação  contínua.  

Este  estudo  aborda  a  cultura  hindu  em  contexto  migratório  e  procura  conhecer  como  a  cultura  
hindu  é  transmitida  através  das  diferentes  gerações  e  as  suas  formas  de  transmissão.  Para  atingir  estes  
objetivos  recorremos  a  uma  metodologia  qualitativa.  Foram  realizadas  60  entrevistas  semiestruturadas,  
cujo   conteúdo   foi   submetido   a   análise   de   discurso.   Paralelamente   foi   efetuada   observação   direta   e  
fílmica  de  festividades  e  práticas  culturais  nos  templos  e  nas  casas  dos  participantes  entrevistados.  

A  análise  das  entrevistas  destaca  a  preocupação  das  gerações  mais  velhas  na  transmissão  dos  
valores  religiosos  e  culturais,  baseando-se  essa  transmissão  na  reprodução  de  gestos  e  palavras  e  na  
partilha  de   recordações  que   trouxeram  da  sua   infância.  As  gerações  mais   jovens  procuram  encontrar  
justificações   para   as   tradições   hindus,   assumindo   uma   atitude   consciente   e   crítica,   que   permite   a  
interiorização  das  práticas  culturais  e  não  apenas  a  sua  reprodução.  A  comunidade  hindu  em  Portugal  
mantém  a  sua  identidade  conjugando  a  sabedoria,  a  prática  e  a  transmissão  dos  elementos  mais  velhos  



com  a  curiosidade  e  desejo  de  conhecimento  da  cultura  hindu  pelos  elementos  mais  novos,  através  de  
processos  e  saberes  intergeracionais  e  interculturais.  
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RESUMO  
  

Em   Angola,   escasseiam   as   orientações   ministeriais   sobre   a   Promoção   e   a   Educação   para   a  
Saúde   nas   escolas,   assim   como   os   programas   de   Educação   Sexual,   sendo   visível   que   no   Ensino  
Superior   há   pouco   investimento   na   formação   de   professores   nessas   áreas.   Face   a   esta   conjuntura,  
apresenta-se   um   projeto   de   investigação   que   pretende,   através   de   vários   estudos,   caracterizar  
conceções,  modelos  e  práticas  de  educação  sexual  dos  professores  que  lecionam  em  diferentes  níveis  
de   ensino   nas   escolas   angolanas   da   região   do   Bié,   e   explicar   o   envolvimento   dos   professores   em  
práticas   de   Educação   Sexual,   identificando   os   fatores   preditores   quer   a   nível   pessoal   quer   técnico-
científico.  Neste  trabalho  apresenta-se,  de  acordo  com  o  desenvolvimento  do  programa  de  trabalhos  da  
investigação,   os   estudos,   com   enfâse   nos   respetivos   instrumentos   a   utilizar,   para   caracterizar  
conhecimentos,   atitudes,   crenças   de   auto-eficácia   e   nível   de   envolvimento   na   educação   sexual   nas  
escolas,  por  parte  dos  estudantes  em  formação  inicial  de  professores.  Estes  instrumentos  destinam-se  
a   serem   aplicados   a   estudantes   dos   9   cursos   da   Escola   Superior   Pedagógica   do   Bié   que   já   são  
professores  nas  escolas  do  Sub-Sistema  do  Ensino  Geral  e  que,  independentemente  da  sua  formação  
científico-pedagógica,   têm  de   lidar   com  as   necessidades  e   problemas  de   saúde   integral,   que   inclui   a  
saúde   sexual   das   crianças   e   jovens  A   partir   desta   realidade,   pretende-se   identificar   as   necessidades  
dos  professores  ao  nível  de  educação  e  formação  em  Educação  Sexual  e,  neste  seguimento,  contribuir  
para   a   finalidade   última   deste   projeto   de   investigação:   desenhar   uma   proposta   de   uma   unidade  
curricular   de   ”Educação   Sexual   e   Promoção   da   Saúde”   que   possa   vir   a   integrar   os   currículos   de  
formação  inicial  de  professores  da  Escola  Superior  Pedagógica  do  Bié.  
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RESUMO  
  

Estudos  apontam  para  a  influência  do  meio  envolvente  e  suas  características  no  comportamento  
e   rendimento   escolar   dos   alunos.   Considerando,   como   Ribeiro   e   Marques   (2010,   p.   82),   que   cada  
escola   reflete   uma   cultura   própria   e   esta   cultura   “depende   das   pessoas   que   a   integram”   e   das   suas  
origens,   admitimos  que  existem  diferentes   representações   sociais   (RS)  da  escola  por  parte  dos  pais,  
em  função  dos  contextos  sociais  de  origem  e  que  estes  contextos   influenciam  o  desempenho  escolar  
dos   filhos.   Para   Moscovici   (1961)   e   Jodelet   (1989),   as   RS   são   capazes   de   orientar   e   justificar  
comportamentos  e  só  são  tangíveis  se  considerarmos  o  contexto  social  onde  os  atores  estão  inseridos.  

Nesta  pesquisa  trabalhamos  com  contextos  de  diferentes  níveis  de  violência,  e  com  alunos  com  
distintos  graus  de  desempenho  académico.  Assim,  o  objetivo  deste  projeto  consistiu  em  analisar  as  RS  
de  Escola  por  pais  de  alunos,  estudantes  da  rede  pública  de  Maceió,  que  residem  em  bairros  com  graus  



distintos   de   violência,   e   suas   relações   com   o   nível   de   desempenho   escolar,   aferido   pelo   Exame  
Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM).  

Os   participantes   da   investigação   foram   pais   de   alunos   finalistas   do   ensino   médio   e   que  
prestaram  o  exame  nacional.  Esta  pesquisa  sobre  as  RS  de  escola  por  pais  de  alunos  em  contextos  de  
diferentes   níveis   de   violência   e   a   sua   relação   com   os   desempenhos   escolares   remete-nos   para   a  
importância  da  relação  da  escola  com  o  meio  envolvente  que  deve  ser  objeto  de  estudo  no  âmbito  da  
formação  de  professores,  no  sentido  de  preparar  para  uma  diversidade  de  contextos  fora  da  escola  que  
influenciam  o  desempenho  da  escola  e  dos  alunos.  Ao  mesmo  tempo,  esta  investigação  visa  contribuir  
para  um  repensar  das  políticas  públicas  sociais,  de  modo  particular  da  educação  e  a  segurança  social.  
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RESUMO  
  

Esta   propuesta   de   investigación   se   enmarca   en   la   evaluación   de   programas   y   políticas  
educativas,  y  por  tanto,  tiene  como  objetivo  la  evaluación  de  un  programa  para  la  transformación  de  la  
calidad  educativa  implementado  por  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  de  Colombia.    En  este  sentido,  
la  evaluación  giró  en   torno  a   la   identificación  de   la  coherencia   interna   (diseño  e   implementación)  y   la  
coherencia   externa   (pertinencia   en   el   contexto   y   resultados   logrados)   del   programa.   Para   ello,   la  
propuesta  se  fundamenta  en  conceptos  básicos  como  la  calidad  educativa,  los  factores  asociados  a  ella  
y  la  evaluación  de  programas,  desde  la  formulación  de  criterios  hasta  la  concreción  de  ellos  por  medio  
de  indicadores.  

Para   el   alcance   de   los   objetivos   se   asume   como   opción   medológica   los   Métodos   Mixtos   de  
Investigación.  En  esta  línea,  mediante  un  diseño  de  triangulación,  en  su  variante  de  modelo  multinivel,  
fueron   aplicadas   diferentes   técnicas   como   el   análisis   documental   y   variados   instrumentos,   desde   las  
vertientes   cualitativa   (entrevistas)   y   cuantitativa   (cuestionarios),   para   recuperar   la   percepción   de   los  
actores  tanto  del  diseño  (con  una  muestra  de  7  personas  del  equipo  de  gerencia  y  coordinación),    como  
de  la  implementación  (con  una  muestra  de  274  participantes,  entre  formadores,  tutores  y  profesores).  

Los   resultados   sugieren   que   el   programa   se   adecua   a   las   necesidades   identificadas   en   el  
contexto   nacional;;   en   lo   que   corresponde   al   diseño   se   evidenció   un   buen   grado   de   consistencia   y  
articulación  entre  sus  componentes;;  la  eficiencia  del  programa  se  demostró  en  la  cadena  de  formación  
desarrollada  por  los  diferentes  actores,  y  aunque  el  alcance  de  los  objetivos  no  fue  pleno,  se  destacan  
resultados   cualitativos   en   relación   con   la   mejora   de   las   prácticas   docentes.   Se   constató   también   la  
necesidad   de   evaluar   los   programas   desde   sistemas   multifactoriales   que   integren   no   solo   aspectos  
asociados   a   la   eficacia,   sino   también   otros   factores   que   puedan   explicar   su   eficiencia,   pertinencia   y  
sostenibilidad  y  ofrecer  una  contribución  para  un  uso  práctico  de  la  evaluación  de  cariz  más  educativo  
que  político.  
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RESUMO  
  

A  avaliação  das  aprendizagens  no  ensino  superior  apresenta  particular  relevância  na  sequência  
do  Processo  de  Bolonha  que  introduziu  uma  mudança  na  forma  de  encarar  o  ensino,  as  aprendizagens  
e   a   avaliação,   assumindo-se   a   importância   das   práticas   de   avaliação   formativa,   que   exigem   a  
participação  ativa  dos  estudantes,  para  a  melhoria  das  aprendizagens.  No  entanto,  são  conhecidas  as  
dificuldades   que   estas   mudanças   supõem   sendo   de   indagar   em   que   medida   estas   práticas   estão  
presentes  na  forma  de  conceber  e  desenvolver  a  atividade  pedagógica.    

O   objetivo   deste   projeto   consiste   em   mapear,   por   área   científica,   as   práticas   de   avaliação  
formativa  numa  instituição  de  ensino  superior,  através  da  análise  dos  regulamentos  institucionais  e  das  
perceções  de  estudantes  e  professores.  Pretende-se  ainda  estudar  a  respetiva  relação  entre  as  práticas  
de  avaliação  e  os  resultados  académicos  dos  estudantes.    

A   metodologia   do   projeto   inclui   um   estudo   empírico   de   natureza   documental   e   um   estudo  
empírico  por  inquérito,  designadamente  por  questionário.  
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RESUMO  
  

A   educação   inclusiva   fundamenta-se   no   princípio   da   “rejeição   escolar   zero”   para   todos   os  
alunos;;  na  inserção  e  aceitação  escolar  sempre  que  possível  de  todos  os  alunos;;  no  reconhecimento  e  
valorização   da   diversidade   e   diferenças   individuais   como   oportunidades   para   enriquecer   a  
aprendizagem;;   na   participação/colaboração   permanente   entre   a   liderança   da   escola,   professores,  
alunos,   pais,   família   e   comunidade,   tornando-se   comunidade   de   prática   (Wenger,   1998;;   Rodrigues,  
2003;;   UNESCO,   2005;;   Correia,   2008,   2010;;   e   Ainscow,   2015).   Deste   modo   urge   compreender   as  
atitudes  dos  professores  da  escola  do  ensino  básico  dos  Pioneiros  (instituição  piloto  e  heterogénea  em  
educação   inclusiva   na   região   centro   de  Moçambique)   sobre   o   desenvolvimento   da   prática   educativa  
inclusiva.  Neste  estudo  de  natureza  misto  (quatitativo-quantitativo),  aplicamos  inquérito  por  questionário  
de   compreensão   das   atitudes   de  Garcia   e   Alonso   (1985)   a   vinte   e   seis   (26)   professores,   sendo   que  
destes,   quinze   (15)   lecionam   turmas   inclusivas   e   restantes   onze   (11)   não   leccionam.   Os   resultados  
obtidos   foram  processados   com  base  no  programa  estatístico  em  ciências   sociais   (SPSS).  Em  geral,  
pudemos  compreender  que  a  maioria  dos  professores  demonstram  atitudes  positivas  perante  a  inclusão  
de  alunos  especiais,  pois  compreendem  que  a  inclusão  promove  a  autonomia  e  enriquece  as  relações  
intra   e   interpessoais.   Todavia,   carece   nos   professores   o   domínio   das   técnicas   e   procedimentos  
específicos   de   leccionação   nas   turmas   inclusivas,   muito   devido   a   falta   de   formação   específica   em  
matéria  de  educação  especial,  inexistência  do(s)  professor(es)  de  educação  especial  e  reduzida  prática  
de  actividades  participativas,   interactivas  e  colaborativas  entre  eles,  quer  dizer,  ainda  são  notórias  as  
manifestações  de  fronteiras  de  conhecimentos  entre  estes.  
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