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Metodos 
Metodo: Trabalho de Grupo 

Requer 0 trabalho conjunto de grupos pequenos de estudantes 
para prepararem paineis, simposios, debates, dramatizagoes, 
relatorios, demonstragoes, exposigoes em varios meios de 
comunicagao, exposigoes, afixagao de boletins, campanhas de 
interesse especial, projectos da comunidade, etc. 

Poderao exigir-se ainda relatorios escritos, pIanos gerais 
ou avaliagoes. Pode tambem dividir-se urna aula em grupos 
para urn periodo ou parte dum periodo para urna determinada 
actividade de aprendizagem, au para laboratorio,'pesquisa, 
discussao, etc. 

Objectivos Possiveis a Atingir 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pratica em organizar e sintetizar conhecimentos de 
maneira eficaz. 
Conhecimento da variedade de meios e recursos tanto 
na escola como na comunidade. 
Aplicagao dos conhecimentos para a solU9ao dos pro
blemas da escola ou da comunidade. 
Maior capacidade de cOlaboragao nurn trabalho conjunto 
visando urn objectiv~, ou aurnento de capacidade de 
expressao das ideias ou dos sentimentos. 
oportunidade para ten tar alcangar urn determinado 
interesse em maior grau • 
Desenvolvimento de aptidoes OU dons especiais. 

Auxiliares de Ensino a utilizar com 0 Grupo de Trabalho 

Manuais, revistas, panfletos, gravadores, projectores, acessorios 
e materiais para trabalhos artisticos ou exposigoes, letras, 
afixagao de boletins e exposigoes, folhas para orientagao e 
sugestao. 

Para encorajar melhores relatorios de grupo: 

1. Dar urn plano geral au orienta9ao a seguir" se possivel 
com a colabora9ao dos alunos. 

2. Apresentar urna variedade de recursos e ajudar os alunos 
a utiliza-los. 

3.- Estabelecer criterios ou possiveis tecnicas para a 
execugao de relatorios, exposigoes, etc. 

4. Proporcionar na aula, sob orienta9ao, algurn trabalho 
de pesquisa e tempo necessario para a sua preparagao. 

5. Examinar em detalhe com as alunos as pIanos dos rela
torios antes de serem apresentados na aUla'. 

6. Fazer urna avaliagao dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos relatorios, com 0 objectiv~ de melhorar 0 
trabalho futuro. 
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Criterios para Boas Apresenta90es de Grupo 

3. 
4. 

5. 

Todos os estudantes do grupo devem tomar parte activa 
na preparagao dos materiais e dos relat6rios. 
Utilizagao de varios meios na prepara9ao dos relato
rios. 
Os relat6rios dados retem 0 interesse dos alunos. 
A participa9ao dos alunos aurnenta a sua capacidade 
na busca, organiza9ao e apresenta9ao da informa9ao. 
Os executantes dos relatorios utilizam tecnicas 
destinadas a urn envolvimento activo dos outros alunos. 

Factores que contribuem para urn bom Trabalho de Grupo 

1. Recursos Disponiveis 

Quando os reCursos de aprendizagem a disposi9ao na 
escola forem limitados, poderao utilizar-se quer 
materiais das bibliotecas publicas e regionais, guer 
materiais disponiveis no comercio e em instituigoes 
governamentais. Os varios tipos de materiais a utili
zar, tais como papel colorido, marcadores de cores, 
letras, ou "stencils" poderao incentivar' a preparagao ' 
de auxiliares visuais. Maquinas fotograficas, grava
dores" e "video tape" sao equipamento de luxo que 
algumas escolas poderao igualmente por a disposi9ao 
dos ,alunos • 

2. Harmonia de Grupo 

No que respeita ao trabalho de laboratorio, podem 
formar-se os grupos de trabalho, quer por escolha 
propria, quer por indicagao do professor, ou ainda 
pela utilizagao de dispositivos sociometricos. Os 
conflitos pessoais entre membros do grupo surgidos 
durante 0 trabalho de grupo necessitam de ser escla
recidos e resolvidos de maneira a nao prejudicar 0 

bom andamento do trabalho do grupo inteiro. Ocasional
mente, podera ser necessario fazerem-se mUdangas no 
grupo. 

3. Preparagao 

Sem uma preparagao cuidadosa, os relatorios dos alunos 
poderao nao ter interesse e traduzir-se num desperdicio 
de tempo. Em conferencias com membros do grupo, 0 
professor podera sugerir recursos, matodos de apresen
tagao, e meios de envolver a aula ·durante a exposi9ao 
do relatorio. A elaboragao das linhas directivas a 
seguir a de grande ajuda. Deve exigir-se a aprova9ao 
do conteudo do relatorio e do plano da apresentagao do 
mesmo. Por vezes e aconselhavel um ensaio • 
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4. Frequencia e Escalonamento do Tempo 

Uma aula feita inteiramente a base de relatorios de 
grupo nao e usualmente tao interessante ou eficaz 
como uma aula onde os relatorios sao utilizados como 
um metodo entre outros. Os relatorios devem ser 
atribuidos de maneira a proporcion~rem aos alunos 
bastante tempo para a sua preparagao. 

5. Avaliagao 

A auto-avaliagao e a avaliagao do par e do professor 
podem ajudar os alunos a ficar mais conscientes dos 
pontos fortes,dos pontos fracos e a trabalhar mais 
eficazmente em futuros trabalhos de grupo. Deve-se 
fornecer aos alunos os criterios para julgamento dos 
relatorios, exposigoes, etc., antes de comegarem a 
trabalhar. 

6. Publicidade 

g compensador para os alunos verem os resultados dos 
seus esforgos reconhecidos e serem alvo de publicidade. 
Os relatorios especialmente bons poderao ser apresen
tados em reunioes, grupos de pais, reunioes de clube, 
reunioes da comunidade, noutras aulas, ou na radio ou 
televisao locais. Podem fazer-se exposigoes nas vitrinas 
da escola ou nas montras dos estabelecimentos da zona 
comercial da cidade. Noticias, artigos e/ou desenhos 
podem ser submetidos a apreciagao do jornal local ou do 
jornal da escola. 

Metodo: Conferencias 

o professor fala com os alunos em particular, ou com grupos 
pequenos de estudantes. 

Objectivos·Possiveis a Atingir 

1. Descoberta das necessidades e problemas individuais. 
2. Desenvolvimento da comunicagao entre estudante-professor. 
3. Adoptar solugoes destinadas a ajudar e a encorajar. 
4. Ajudar atraves de pIanos para projectos individuais ou 

de grupos. 
5. Avaliagao do trabalho dos alunos em geral, ou de tarefas 

ou projectos determinados 

Material Auxiliar a Utilizar em Conferencias 

Registos, folhas de trabalho dos estudantes ou listas, formularios 
de avaliagao, textos e outros materiais de referencia. 
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Criterios Essenciais Para Boas Conferencias 

1. Atmosfera agradavel e confortavel 
2. 0 assunto inc ide no problema ou ponto a ser debatido 
3. 0 objectiv~ da conferencia e atingido. 

Factores Que Contribuem Para Uma Boa Conferencia 

1. Arnbiente 

Criagao de condigoes fisicas apropriadas e confortaveis 
(temperatura, luz, assentos, um lugar onde se possarn 
deixar casacos, livros, etc.). Condigoes que permitarn 
urna certa privacidade e isolarnento favorecem 0 encora
jarnento duma interacgao mais facil. 

2. Modo De Comunicar 

Devera ser de modo a comegar e a terminar a conferencia 
corn uma conversa ligeira e informal; sorrir e olhar 
directamente para a pessoa, mas nao fixarnente; dar 0 

maximo de atengao ao aluno ou alunos (nao fazer outras 
coisas); minimizar as diferengas da relagao professor
-aluno. ~ aconselhavel nao haver uma mesa entre os 
participantes da conferencia. 

3. Analise de Problemas 

Favorecer a elaboragao duma lista dos problemas a serem 
considerados e ajudar os alunos a analisarem a situagao. 
Ter como objectiv~ a elaboragao de medidas a serem se
guidas, especialrnente se a conferencia e uma duma serie 
de conferencias. 

4. Duragao 

A duragao optima duma conferencia varia com 0 objectiv~ 
que·se propoe atingir. Contudo, as conferencias muito 
compridas sao menos produtivas. 0 professor devera 
arranjar uma mane ira de acabar a conferencia duma forma 
atraente. 

5. Impacto PSicologico 

Muitos alunos reagem negativarnente quanto a ideia de ir 
"ver 0 professor". Tern mais aceitagao as conferencias 
dirigidas a todos os alunos do que aquelas que incidem 
especialrnente sobre os alunos cujo trabalho Se revela 
insatisfatorio. Tambern 0 professor que assume que cada 
aluno quer ser bern sucedido e ace ita e tenta ajuda-lo a 
atingir os seus objectiv~s tern mais probabilidades de 
ser compreendido pelo aluno. 
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6. Confidencialidade 

Urn professor que tern a confianga dos alunos e aquele que 
utiliza as informagoes pessoais apenas para fins profis
sionais. 

Metodo: Demonstra9ao 

Urn professor, aluno ou qualquer outra pessoa que esteja a dar 
apoio deve mostrar como fazer qualquer coisa. Uma demonstra9ao 
po de ser "ao vivo", em filme, em video tape ou na televisao. 0 
principal papel dum aluno e 0 de observador. Esta e a mane ira 
tipica de se fazerem demonstragoes no que respeita a aptidoes 
psicomotoras, embora tambem seja possivel fazerem-se demonstra9oes 
noutros dominios. 

Objectiv~s Possiveis A Atingir 

1. Conhecimento dos passos a seguir na execu9ao de qualquer 
actividade que 0 aluno devera repetir. 

2. Desenvolvimento de criterios a seguir pela observa9ao. de 
um produto de alta qualidade e/ou processos rigorosamente 
executados. 

3. Interesse no desenvolvimento de novas praticas de execu9ao 
4. Conhecimento de processos e/ou produtos com os quais 

nao se pode trabalhar nas aulas devido a falta de temvo, 
dinheiro, etc •• 

Auxiliares De Ensino A Utilizar Com As Demonstracoes 

Modelos, equipamento, materiais previamente preparados, amostras, 
mapas· ou diagramas, projectores ou transparencias, espelhos 
situados na parte superior, cavaletes moveis, giz, microfones 
fixos, normas impressas,. fotografias, moveis, brochuras. 

Preparacao Para As Demonstragoes 

1. Adquirir um dominio completo atraves duma pratica adequada 
2. Estabelecer urna ordem na apresenta9ao com base nas 

diversas etapas'do processo 
3. Preparar qualquer material ilustrativo necessario e/ou 

circulares 
4. Repetir e anotar quaisquer pontos dificeis ou pontos-chave 

e chamar a atengao dos alunos para essas questoes 
5. Encomendar os materiais necessarios e reunir 0 equipamento 

no mesmo lugar 
6. Preparar todo 0 material necessario, como p~r exemplo, urn 

produto ja elaborado, se 0 tempo nao permitir a sua total 
preparagao 

7. Fazer urna inspecgao a todos os auxiliares, maquinas, etc., 
para se ter a certeza de que estao em ordem 
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8. Dispor a area de demonstra9ao' de modo'a que os materiais 
e a equipamento estejam ern ordem, e ao alcance de todos 

9. Dispor a area da audiencia de maneira a que todos possam 
ver e ouvir com facilidade. 

Nota: 0 meio mais eficaz para se ensinar urna tecnica e trabalhar 
passe a passo - mostrar urna etapa do processo de cada vez e entao 
mandar 0 aluno repeti-la imediatamente. Na impossibilidade de 
se seguir este processo, poderao utilizar-se, caso existam, pe
quenos filmes cujas projec90es sao executadas pelos proprios alunos. 
Os estudantes com urn elevado grau de motiva9ao poderao tambem 
aprender atraves de diagramas explicitos e de esquemas, embora 
este processo leve mais tempo. 

Criterios Para Uma Boa Demonstravao 

1. Utiliza9ao de modelos ou de,produtos de alta qualidade 
2. Facilidade de ver e ouvir 
3. Explica9ao gradual e pausada de cada etapa do processo 
4. Os pontos-chave sao postos em evidencia 
5. A comunica9ao audiencia-demonstrador e obvia 
6. Os comentarios incluem informa9oes importantes inter

-relacionadas. 

Factores Que Contribuem Para Uma Boa Demonstravao 

1. Pratica do professor 

Se os estudantes necessitam de adquirir uma determinada 
pratica que 0 professor nao possui, podera convidar-se ' 
uma pessoa para fazer a demon~tra9ao ou entao utilizar-se 
um filme, enquanto 0 professor trabalha no processo. 

2. Tamanho Do Grupo 

o tamanho optimo da audiencia para uma demonstra9ao 
depende do objectiv~ e das instala90es disponiveis. As 
demonstra90es em grupos de 100 ou mais pessoas poderao 
despertar 0 interesse e ter resultados altamente positiv~s 
no caso de 0 professor poder ser facilmente visto e 
ouvido. Se, de facto, os alunos tern de desenvolver uma 
determinada tecnica, urn grupo de 4 a 6 alunos e 0 nfimero 
ideal para se poder trabalhar com todos eficazmente. 

3. Altura Apropriada Para A Demonstra9ao 

A altura apropriada para a execu9ao da demonstra9ao depende 
do seu objectiv~. Se os alunos tem de desenvolver uma 
determinada tecnica, a sua execu9ao deve ser imediatamente 
apes a demonstra9ao. Na aula onde os alunos estao a 
executar projectos individuais, e talvez melhor esperar 
ate que 30u 4 estejam prontos para passar para a proxima 
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etapa, e entao fazer a demonstra9ao so a esses alunos. 
Um metodo alternativo e encorajar um aluno que acabou 
de executar uma tecnica a demonstra-la ao aluno 
seguinte. 

4. Condi9oes Fisicas Da Sala 

A maior parte das aulas necessitam de ser dispostas de 
tal maneira que todos os alunos possam ver e ouvir 
facilmente durante as demonstra90es 'para toda a aula. 
Nao havendo as condi90es necessarias, poderao surgir 
problemas de disciplina. 

Metodo: Pesquisa 

Processo pelo qual 0 aluno examina os materiais fornecidos pelo 
professor ou pelos alunos e e incitado a identificar e a comparar 
as caracteristicas e fun90es destes materiais. 

Algumas varia90es no processo de pesquisa sao: 

1. Exercicios em laboratorio adaptavel destinado mais a 
experiencias do que a demonstra90es 

2. Exercicios de treino onde os estudantes sejam levados a 
fazer perguntas ern veZ de responderem a perguntas que 
Ihes sao colocadas 

3. Estudo atraves de passos prelirninares para se chegar a 
um conhecimento mais profundo 

4. Projectos artisticos ou criativos. 

Objectiv~s Possiveis A Atingir 

1. Despertar 0 interesse e a curiosidade 
2. Estimular a originalidade e a criatividade 
3. Aumento de conhecimentos de todo 0 material, equipamento, 

condi9oes, etc. 
4. Aumento de capacidade para recolha de informa9oes e para a 

solu9ao de problemas 
5. Aumento de confian9a nas aptidoes pessoais para a aprendi

zagem 
6. Conhecimento dos modos de aprendizagem atraves da 

observa9ao e da experiencia 

Preparagao Para As Aulas de Pesquisa 

1. Decidir sobre 0 topico 
2. Estabelecer os objectiv~s para a li9ao 
3. Recolher materiais que possam ser utilizados como base 

para a pesquisa dos conceitos propostos para a li9ao.
Tambem fornecer materiais a utilizar em exame mais 
extensivo, por exemplo, lentes de aumento, facas, agua, etc. 



• 

• 

• 

- 9 -

4. Expor os rnateriais aos alunos , xncitando-Qs a utilizar 
toda a sua capacidade de percep9ao para os examinar e 
manipular 

5. Registar os resultados das observa90es no quadro ou em 
mapas para que todos possam' ver 

6. Apresentar factos que nao podem ser descobertos, por 
exemplo, nomes de oDjectos, ou orientar os alunos para 
as possiveis fontes onde estes factos podem ser encon
trados. 

7. Organizar as "pesquisas" de tal maneira que estejam 
relacionadas com 0 trabalho da aula. 

Criterios Para Ensino Do Metodo de Pesquisa 

1. Os alunos mostram interesse e curiosidade 
2. 0 professor estimula a observa9ao dos alunos atraves de 

perguntas apropriadas e de estimulo 
3. Os alunos colaboram uns com os outros nas pesquisas e 

experiencias 
4. Os metodos de pesquisa aprendidos 

outras actividades da classe 
5. Os alunos tomam-se com a pratica 

meticulosos. 

sao "divulgados" a 

observadores mais 

Factores Que Contribuem Para Uma Boa Utilizayao Do Metodo de Pesquisa 

1. Materiais Disponiveis 

~ necessaria uma variedade de materiais cuidadosamente 
escolhidos para ilustrar as conceitos a serem ensinados. 

2. Assunto 

Tal como nas areas vocacionais e nas ciencias, a utiliza9ao 
de um assunto concreto e a maneira mais facil para se 
utilizar a tecnica da pesquisa, especialmente para os 
principiantes. Contudo, esses processos podem ser utili
zados em qualquer materia. Os alunos podem descobrir 
caracteristicas, qualidades, rela9oes, etc. atraves da 
manipula9ao de materiais, mas nao nomes, titulos, etc .. 
Para isto, e necessaria a ajuda do professor ou de livros. 

3. Tempo Disponivel 

Nalguns casos os metodos de pesquisa levam mais tempo do 
que outros metodos para ensino da mesma materia. 0 tempo 
necessario pode usualmente ser reduzido atraves duma selec-
9ao cuidadosa de materiais e de sugestoes apropriadas a 
~edida que os alunos vao trabalhando • 
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4. Comportamento dos Alunos 

A liberdade de movimentos., de manipula<;,ao dos 'materiais, 
etc., pode incitar a indisciplina. 0 professor podera 
variar a estrutura e orienta9ao a irnprimir a aula de modo 
a controlar esta situa9ao. De qualquer forma, e mais 
conveniente que as actividades de pesquisa se processem 
a nivel individual. . 

5. Atitude Do Professor E Tecnica A Seguir 

o professor deve acreditar na capacidados dos alunos de 
descobrirem p~r eles proprios, assim como deve ter 
imagina9ao para pensar nos materiais e nas maneiras de 
os apresentar para a pesquisa. 

6. Sequencia 

As conclusoes ou surnarios das inforrna9oes descobertas sao 
muito importantes, no caso de os metodos de pesquisa 
terem como objectiv~ mais do que urna mera rela<;,ao dos 
factos. 

7. Forrna<;,ao Do Estudante 

Os metodos de pesquisa funcionarn melhor corn alunos que 
sabern pouco sobre urn assunto. Contudo, a pesquisa 
"funciona" a todos os niveis. 0 professor precisa de 
descobrir 0 grau de compreensao dos alunos a fim de 
seleccionar materiais que desafiem mais a sua capacidade. 

Metodo: Discussao 

g urna conversa orient ada na qual os alunos contribuem tanto ou 
mais do que 0 orientador. 0 professor nao tern urna meta prev~arnente 
estabelecida a ser atingida, mas orienta incitando cada aluno a 
contribuir para a discussao, desencorajando os que mais contribuem, 
mantendo a discussao dentro do assunto e orientando a formulayao 
de conclusoes e de regras. 

As discussoes podem ser baseadas em experiencias passadas ou na 
experiencia actual dos alunos fora das aulas, em leituras ou ern 
quaisquer outras actividades. 

Variaxao Da Discussao: Selecyao De Grupos 

Urn grupo pequeno discute ern frente durn grupo maior. Mais tarde 
a audiencia pod era ter a oportunidade de colocar perguntas aos 
mernbros que foram seleccionados para a discussao e/ou repartir-se 
em grupos pequenos para continua-lao 
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Objectivos Possiveis A Atingir 

1. Avalia9ao duma experiencia ou grupo de experiencias 
2. Introdu9ao, esclarecimento ou estimulo no raciocinio 

de problemas, resultados, valores, etc. 
3. Maior compreensao ou aprecia9ao dos sentimentos e 

atitudes dos outros. 
4. Maior capacidade em expor ideias, reagir apropriadamente 

em groupo, resurnir, etc. 
5. Prepara9ao de decisoes sobre urna determinada aC9ao a 

ser tomada pelo grupo, ou individualmente (conhecido 
como discussao-decisao) • 

UtilizaQao De Auxiliares Que Estimulem A Discussao 

Relatorios dos alunos, projec90es de £ilmes de curta metragem, 
slides, fotografias, noticias, artigos de jornais, desenhos, 
acontecimentos, leituras feitas, discussoes, simposios, sketchs, 
representa9ao de pe9as, quadro de avisos, mapas, exposi90es, 
programas de radio ou de televisao, visitas, conferencistas 
convidados, entrevistas ou observa90es. Todos estes auxiliares 
podem tambem ser utilizados em disserta90es especificas. 

Para iniciar urna discussao, 0 professor podera: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Apresentar urn assunto que entre em conflito com os 
valores ou atitudes actuais dos alunos 
Per gun tar 0 que poderia ter acontecido se algurn aconte
cimento passado tivesse tido consequencias diferentes 
Perguntar motivos .que apoiern urna lista enurnerando acon
tecimentos, objectiv~s, aptidoes, valores, etc. 
Apresentar urn conjunto de pontos de vista antagonicos, 
com razoes que apoiem cada ponto de. vista , 
Contar ou ler urna historia sem urn fim determinado ou urna 
situa9ao problematica 
Preparar urn conjunto de alternativas pedindo aos alunos 
que forne9am razoes que apoiem cada urna delas. 

Criterios Para Boas Discussoes 

1. Participa9ao Geral 
2. Falar com todos os participantes, e nao apenas com 0 

orientador 
3. A discussao deve incidir no assunto 
4. Cortesia entre todos os membros do grupo 
5. Evidencia de que os estudantes se prepararam para a 

discussao (dependendo do objectiv~) 
6. Conclusao da discus sao com resumos ou ideias gera·is. 

Factores Que Contribuem Para Boas Discussoes 

1. Disposi9ao das Cadeiras 

Uma boa visao e essencial. Dispor as cadeiras em circulo, 
em quadrado ou em oval, nao em filas. 
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2. Posigao Do Orientador 

A fim de minimizar as diferengas professor-aluno e 
encorajar uma participagao geral, 0 professor deve 
sentar-se no grupo. 

3. Tamanho Do Grupo 

Seis a doze e o'ideal. As classes maiores podem ser 
divididas e nomearem-se os orientadores dos alunos. 
Ou entao, uma parte da aula pode discutir enquanto 0 
resto observa. A fim de que os observadores se 
mantenham construtivamente ocupados, poderao atribuir
-se-lhes tarefas tais como fazerem'mapas', registo de 
observagoes positivas ou negativas, elaboragao de 
ideias novas, etc •• Os observadores podem ser dispostos 
a volta dos participantes na discussao. 

4. Assunto 

Urn topico propicio a discus sao e um problema ou assunto 
de grande amplitude sobre 0 qual podem haver varios 
pontos de vista. 

5. Prepara~ao Dos Alunos 

Certas discussoes podem basear-se na experiencia dos 
alunos, mas dum modo geral e conveniente 0 estudo de 
varios materiais de referencia. ~ especialmente desa
conselhavel encorajar os alunos a darem opinioes pessoais 
sobre problemas complexos e assuntos controversos que 
estejam acima dos conhecimentos que possuem. 

6. Ambiente Da Aula 

Urn clima agradavel de respeito e consideragao pela con
tribuigao de cada uma tende a encorajar a discuss~o. 
A discus sao nao e um metodo de instru9ao conveniente 
para os estudantes que nao estejam prontos a esperar a 
sua vez para falar, a ouvir delicadamente os outros, etc •• 

7. Comentarios Do Professor 

~ aconselhavel limitar os comentarios destinados a fazerem 
uma avaliagao ou um juizo. Pode-se provocar reacgoes 
opostas quer pondo a votagao uma questao ou atraves de 
perguntas, tais como: 

Quem concorda com 0 Bob? Quem nao concorda? 
Quantos sao a favor? 
Que fariam voces? 

Em vez, pode-se perguntar: 

- Quem tern outro ponto de vista? 
Ha argumentos contra? 
Algumas pessoas concordariam com isso. Alguem conhece 
argumentos que essas pessoas utilizariam? 
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Quando se estabelece urn arnbiente agradavel entre os 
alunos e 0 professor, ha resultados positivos dessa 
aproxima9ao, especialmente quando urn grupo gostaria 
de chegar a algurn acordo sobre urna deterrninada aC9ao 
baseada nurn consenso. 

8. Conclusao au Surnario 

Uma discussao necessita de ter urn "fim" apropriado. 
a professor pode fazer 0 surnario da discussao, grupos 
pequenos podem elaborar relatorios orais ou escritos, 
ou cada aluno pode elaborar relatorios orais ou es
critos. as relatos feitos pelos alunos sao urna boa 
contribui9ao a uma discussao de grupo. 

Lernbre-se 

Os assuntos complexos na~ podem ser esclarecidos numa hora de 
discussao, ernbora as boas discussoes possarn ajudar cada pessoa 
a desenvolver posi90es pessoais quanto a tais assuntos. 

g de rea19ar que nao ha respostas face is aos problemas reais da 
vida e de que 0 estudo e a reavalia9ao continuos das decisoes 
pessoais e da sociedade sao urna responsabilidade para toda a vida • 

1. Utiliza9ao de sketchs ou de pe9as preparadas, escritas 
pelos estudantes ou por outros 

2. Execu9ao de "pe9as nao ensaiadas - aurnento de dificuldade 
e do envolvimento pessoal: 

a. mais simeles -
b. mais difl.cil 

c. a mais dificil 

- simula9ao ou ensaio duma actividade 
-"simula9ao duma actividade numa 

situa9ao que envolve juizos ou reac-
90es a situa90es problematicas 
situa90es emocionais que exigem a 
expressao de sentimentos e a iden
tifica9ao corn um papel diferente 
designadas por vezes "sociodrarna". 

Variaxoes Na Execugao de peqas e na Drarnatizagao 

A utiiiza9ao de fantoches, marionetes, pantominas, rnanuscritos para 
espectaculqs de televisao ou de radio, v~deo tape ou grava90es. 

Objectiv~s Possiveis A Atinqir 

1. Aplica2ao de principios ou teoria do assunto a urna 
situa9ao tipica 

2. Encorajarnento da criatividade e da imagina9ao 
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3. Desenvolvimento de interesse numa area 
4. Pratica de comportamento apropriado para utiliza9ao ern 

situa90es que futuramente possam surgir 
5. Meios de mostrar aos outros 0 que se aprendeu (possivel 

plano de avalia9ao) 
6. Melhor compreensao das atitudes e das situa90es 

Auxiliares De Ensino Para Utilizayao Na Execuyao De Peyas E Na 
Dramatizaqao 

--- -~ . 

Situa90es problematicas recolhidas dos alunos, historias, cartoons, 
fotografias, grava90es, camaras de video, projec90es de filmes de 
curta metragem, sketchs publicados, pe9as ou pequenos dramas, 
adere90s simples, mascaras, fatos e cenario. 

Criterios Para Uma Boa Utilizaqao Dos Metodos Dramaticos 

1. Os alunos estao a vontade durante a representa9ao das 
p e 9as 

2. A aula esta preparada para a actividade com antecedencia 
3. Todo 0' grupo esta envolvido por algum modo 
4. Sao uti,lizadas actividades posteriores 
5. Sao utilizadas varias formas de drama 

Factores Que Contribuem Para Boas Experiencias Da Utilizayao Do 
Drama 

1. Exercicios previos 

Por exemplo, os alunos poderao descrever 0 cenario, ou as 
atitudes dos participantes 

2. Adere90s 

~ mais facil representar pe9as quando se po de segurar 
,e manipular alguma coisa. Pe9as de roupa, quadros corn 
nomes e mobiliario podem ser igualrnente uteis. 

3. Escolha Da Situa9ao 

As situa90es a serem representadas devem ser geralmente 
aquelas que sao mais familiares aos alunos. Contudo, e 
igualrnente aconselhavel a utiliza9ao deste metodo para 
a prepara9ao de situa90es que possam vir a ocorrer, tal 
como por exemplo uma entrevista para urn emprego. 

4. Interesse E Participa9ao Dos Alunos 

Nao e necessaria que cada aluno dum grupo seja urn actor. 
Os nao-participantes podem recolher os adere90s, avaliar 
as representa90es das pe9as e tamar parte ern discussoes 
posteriores. Para as sirnula90es, contudo, em que se exige 
competencia, a participa9ao pode ser requerida ate certo 
grau. 
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5. Auxiliares Audio-Visuais 

Por vezes, os alunos que sao bastante timidos para re
presentar "ao vivo" preferem preparar uma grava9ao para 
a aula. ~ igualmente util gravar as discussoes para 
uma analise posterior pelo participante. 

6. Objectividade 

~ importante nao deixar que a representa9ao de pe9as se 
torne numa actividade. perigosa. , Nas discussoes posteriores, 
o professor deve insistir em que 0 ponto fulcral reside nas 
pe9as mais do que nas pessoas que as desempenham. 

Metodo: Visitas 

Envolvem duma maneira geral visitas fora da zona da escola, mas 
podem ser substituidas p~r filmes, slides, espectaculos, programas 
de televisao e modelos de trabalho. 

Objectiv~s Possiveis A Atingir 

1. Estimular 0 interesse no trabalho da aula 
2. Observa9ao de pr,ocessos e de trabalhos em primeira mao 
3. Compreensao de formas de vida nos seus habitats naturais, 

onde as inter-rela9oes podem ser mais facilmente obser
vadas 

4. Maior conhecimento dum processo na sua totalidade ou do 
plano de aC9ao duma institui9ao. 

Auxiliares De Ensino A Serem Utilizados Nas Visitas 

Brochuras, folhas para orienta9ao, esb090s de experiencias, desenhos 
ou sketchs, artigos escritos para 0 jornal da escola, conversas 
para programas do clube ou da reuniao, exposi90es. 

Prepara9ao Para Uma Visita 

1. Devera familiarizar-se com as normas da escola quanta a 
utiliza9ao dos autocarros, ausencia as aulas, impressos 
de autoriza9ao, etc., antes de fazer quaisquer preparativ~s 
e de ter a certeza de os poder cumprir. 

2. Acompanhar, se possivel, a visita proposta ate ao fim; ou, 
na impossibilidade, falar pessoalmente com a pessoa res
ponsavel, esclarecendo os seus objectivos, assim como.os 
pormenores da data, tempo necessario, etc. 

3. Dar a conhecer a todos os professores que os alunos vao 
faltar, logo que os planos para a viagem estejam definiti
vamente assentes • 
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4. Enviar os papeis de autorizac;;ao para cas a dos alunos 
com a antecedencia necessaria que permita a sua devo
luc;;ao a tempo. 

5. Planear actividades alternativas para os alunos que 
nao possam participar na visita. 

'6. Informar previamente os alunos sobre 0 que vao ver 
e de que modo a visita se adapta ao trabalho da aula. 

-- --

7. Determinar com os alunos as directivas necessarias sobre 
o vestuario, comportamento, etc. 

8. Planear actividades posteriores. 

Criterios Para Uma Boa Visita 

1. Estar relacionada com 0 assunto em estudo 
2. Preparagao previa e cuidadosa dos alunos 
3. Tempo suficiente 
4. Comportamento educado dos alunos 
5. Orientagao adequada durante a visita 
6. Qualquer tipo de actividades posteriores. 

Factores Que Contribuem Para Visitas Educativas 

1. Escolha do Sitio 

Ate a comunidade mais pequena tern possibilidades. Uma vez 
que as visitas sao dificeis de se organizar, devem ser 
utilizadas apenas quando as experiencias alternativas nao 
forem tao eficazes. 

2. Tamanho Do Grupo 

Geralmente, os grupos superiores a 20 participantes Sao 
dificeis de serem controlados, colocando desta forma 
problemas de seguranc;;a, de visibilidade e de aUdic;;ao. No 
caso de a escola insistir em atingir-se a lotagao do 
autocarro, havera a possibilidade de organizar grupos 

'com uma outra aula. 

3. Directivas Da Escola 

Evitar responsabilidades legais atraves do rigoroso cum
primento das normas da Escola. Devera ser especialmente 
prudente quando se utilizar transportes privados (do 
professor, dos alunos ou dos pais destes). 

4. preparagao DOS Alunos 

Uma maneira de se assegurar uma maior aprendizagem e ela
borar uma lista de perguntas a serem respondidas e fazer 
com que cada aluno assuma a responsabilidade de encontrar 
a resposta ·a uma ou mais destas perguntas. 
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5. Guia No Local De Visita 

t da responsabilidade do professor informar os alunos 
sobre a pessoa que vai ser 0 guia da visita, mesmo que 
o contacto seja efectuado pelos proprios alunos. 

6. Avaliaqao E Sequencia 

Deve haver, no minimo, discus sao ou dissertaqao sobre 
a visita. Podem encorajar-se outras actividades. 

Metodo: Recitaqao Orientada 

o professor faz perguntas e orienta as r~spostas, quer para: 

1. Desenvolver 0 assunto baseado nas experiencias dos alunos 
e na sua formaqao. 

2. Ajudar a aula a chegar a principios ou conclusoes 
pre~planeados. 

Um princlplo e uma declaraqao que resume ou contem as ideias 
principais sobre um assunto, de preferencia atraves do estabele
cimento duma ligaqao logica ou casual entre. as ideias. 

Objectivos Possiveis A Atingir , 
1. Participaqao no planeamento duma unidade de estudo. 
2. Conhecimento dum assunto especifico, especialmente se 

esse assunto se apresenta sob a forma de principios. 
3. Pratica em pensar com logica e em tirar conclusoes da 

experiencia. 

Auxiliares De Ensino A Utilizar Com A Recita9ao 

Giz, projectores a nivel superior, mapas, diagramas, exposiqoes, 
modelos, objectos reais, fotografias, demonstraqoes, visitas, 
experiencias de laboratorio, sumarios orais ou escritos. 

Para se levar a cabo uma recitaqao orientada, deve decidir-se 
primeiro se a recitaqao deve ser orientada segundo 0 plano ou 
o conteudo. 

Para Uma Recita9ao Orientada Segundo 0 Plano: 

1. Ter a certeza de que os alunos estao suficientemente 
informados sobre 0 assunto ou entao dar primeiro um 
certo periodo de tempo para a analise do texto e dos 
materiais de referencia. 

2. Formular uma pergunta inicial que incidira sobre os pro
blemas a serem solucionados, tarefas a cumprir, regras a 
encontrar ou factores a considerar. 
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3. Registar as respostas dos alunos a questao posta. 

4. Utilizar outras perguntas a medida que forem sendo 
necessarias, para manter as respostas dentro do 
assunto. 

5. Utilizar as respostas para um determinado fim, -por 
exemplo, para estudo, sugestoes para experiencias de 
aprendizagem ou actividades, desenvolvimento de objec
tivos para um curso ou uma unidade. 

Para Uma Recita9ao Orientada Segundo 0 Conteudo: 

1. De~idir sobre 0 conceito ou principio a ser- desenvolvido. 
2. Seleccionar materiais, auxiliares audio-visuais, etc. 

que ilustrem 0 conceito ou principio. 
3. Formular uma serie de questoes: 

a. Questoes Factuais 
b. Questoes previamente pensadas que exigem compara90es, 

analises, exemplos, experiencias pessoais, etc .. 

4. Dar a conhecer os materiais que servem de ilustra9ao aos 
estudantes, deixando-os de preferencia trabalhar com 
eles. 

5. Conduzir a recita2ao, ajudando os alunos a fazerem 0 

resumo ou a liga9ao entre os factos . 
6. Utilizar estas conclusoes como base para estudo posterior, 

por exemplo, para trabalhos de casa, projectos indivi
duais, ou trabalho de laboratorio. 

Criterios Para Uma Boa Recita9ao Orientada 

1. Todos os alunos devem tomar uma parte activa no processo 
de elabora9ao. 

2. Os materiais ilustrativos uti liz ados estao directamente 
relacionados ao principio. 

3. As perguntas sao conduzidas de modo a os alunos poderem 
realmente pensar, e nao apenas tentar "adivinhar 0 que 
o professor quer". 

4. Todos os comentarios dos estudantes sao aceites e utili
zados, na medida do possivel. 

5. A rela9ao dos assuntos e dos pontos a abordar esta rela
cionada com 0 topico propos to e e gramaticalmente conforme 
(este processo refere-se ao tipo de recita9ao orientada 
segundo 0 plano). 

6. Os resultados da recita9ao orientada sao aproveitados e 
utilizados na medida do possivel . 
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Factores Que Contribuem Para Uma Boa Recitacao Orientada 

1. Aptidao Do Professor 

Este metodo requere um professor que seja fluente. 
A capacidade para pensar rapidamente e fazer juizos 
de imediato tambem e necessaria. 

2. Ambiente Da Aula 

Os alunos necessitam de se sentir a vontade em contri
buir, a fim de que estejam dispostos a tomar parte 
activa. 

3. Auxiliares De Ensino 

Os auxiliares escolhidos para uma recita9ao orientada 
segundo 0 conteudo devem ilustrar bern os principios 
a serem ensinados. Tambem devem ser atraentes aos 
alunos. 

4. Forma9ao E Experiencia Dos Alunos 

Os alunos tornam-se mais aptos a tirar conclusoes e a 
elaborar principios a medida que forem praticando este 
processo. Tambem para as recita90es orientadas segundo 
o plano e importante uma forma9ao adequada relacionada 
com 0 topico • 

Metodo: Jogos E Simula90es 

Simula9ao: Abstrac9ao de qualquer objecto da vida real (esqueleto, 
casa de bonecas, quadro de instrumentos) ou aconteci
mento ( filme, sketch, adapta9ao de um "escritorio" ou 
"restaurante" a sala de aula onde se desenrolara a 
representa9ao da pe9a). A simula9ao e muitas vezes 
usada para desenvolver aptidoes cuja pratica na situa9ao 
real seja muito dispendiosa ou perigosa. 

Jogo Exercicio composto por: 

Regras 
Competi9ao entre os jogadores (ou consigo proprio) 
Metodo incisivo de se determinar 0 vencedor 
Elemento de sorte 

Os jogos de simula9ao usam tecnicas basicas e processos 
destinados a simular algumas actividades da vida real, 
tais como a escolha de vestuario, a compra de alimentos, 
o governo duma cidade, 0 melhoramento das rela90es 
sociais, 0 controle da polui9ao ou a direc9ao dum negocio. 
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Urn jogo educacional deve requerer uma certa dose de conhecimento 
ou de pericia. Nao deve ser permitido ganhar so por uma questao 
de sorte. 0 professor pode usar jogos que se vendem no comercio 
ou inventar os seus proprios jogos e simula90es para uma deter
minada situa9ao. Os alunos tambem apreciam improvisar jogos. 

Processos Basicos Do Jogo 

Con;uqacao - Poderao ser utilizados cartoes, jogos tipo 
Bingo ou "puzzles". 0 objectivo da prova e conseguir 
conjugar dois ou mais conjuntos. 

Escolha - Normalmente usa-se urn quadro de forma geometrica 
ou uma "pista" onde a actividade do jogador e determinada 
pelo lan9amento de dados ou recolha de cartoes, ou entao 
seguindo directivas indicadas nurn quadro. 

Multas e Premios - As regras de jogo dao indica9ao das 
multas ou premios, muitas vezes de acordo com a sorte. 

Objectivos Possiveis A Atingir 

1. Mais interesse por urn assunto (motiva9ao) 
2. Conhecimento do conteudo factual. 
3. Desenvolvimento de tecnicas: fisicas, de gestao, sociais, 

especialmente na resolu9ao de problemas e de tomadas 
de decisoes. 

4. Desenvolvimento do sentido de aprecia9ao e das atitudes. 
5. Avalia9ao dos conhecimentos adquiridos (podera ser 

utilizada para fins de analise ou para testes). 

Auxiliares De Ensino Para Utilizar Com Os Jogos 

Os proprios jogos, quer comprados no comercio, quer feitos 
em casa, dados, marcadores, cartoes marcadores, premios. 

Auxiliares De Ensino Para Utilizar Nas Simulagoes 

Modelos de varios tipos, problemas e si tua90es, fi'lmes, slides, 
fotografias, transparencias, contornos, arquivos Ifde bolsa ll

, 

e ainda pe9as de jogo para jogos de simula9ao. 

Criterios Para A Utilizacao Eficaz Dos Joqos E Simulacoes 

1. Os tipos de jogos foram escolhidos para se adaptarem a fins 
educativos especificos. 

2. Os tipos de jogos e simula90es foram adaptados as idades 
e a capacidade dos membros da aula. 

3. Utiliza9ao de tipos diferents de jogos e de simula90es . 
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4. Sao igualmente utilizados resumos e consequentes medidas 
de acgao. 

5. Os alunos mostram interesse e sugerem outras ideias de 
jogos e de simulagoes. 

6. Os jogos e simulagoes escolhidos permitem uma aprendizagem 
maxima em relagao ao tempo investido. 

Factores Que Contribuem Para A Utilizagao Eficaz Dos Jogos E Das 
Simulagoes 

1. Afinidade Com Os Objectiv~s Da Aula 

Existem jogos destinados a analise, ao ensino de novas 
materias, ao desenvolvimento de capacidades e a modifi
cagao de atitudes em qualquer area. Alguns podem ser 
utilizados para fins diferentes em alturas diferentes. 

2. Preparagao Do Professor 

o professor deve estar a par das peg as e das regras do 
jogo. Se nao for possivel urn jogo activo, devera fazer
-se urna tentativa. 

3. Tamanho Do Grupo 

A maior parte dos jogos estao preparados para 4 a 6 
jogadores. Em consequencia, a aula precisara de possuir 
varios exemplares do mesmo jogo, se todos os alunos 
jogarem ao mesmo tempo. Outras possibilidades: jogarem-se 
varios jogos ao mesmo tempo, diferentes actividades ao 
mesmo tempo, sendo uma delas um jogo, manter os jogos 
prontos a serem utilizados sempre que os alunos termi
narem outros trabalhos. 

4. Qualidade De Construgao 

Quadros e pegas de jogo resistentes ou pegas facilmente 
substituiveis sao condigao preferencial. Quadros ou 
cartoes feitos ern casa, etc. poderao ser forrados ou 
laminados para aumentar a sua utilizagao pratica. 

5. Arrumagao 

As ernbalagens dos jogos apresentam-se ern tamanhos e formas 
fora do usual .. As simulagoes de objectos sao geralmente 
em grande nfrmero e requerem um manuseamento especial 
para evitar a sua deterioragao. 

Metodo: Instrugao Individualizada 

Os alunos trabalharn individualmente, normalmente a um ritmo de
terminado por eles proprios, embora alguns testes de avaliagao possam 
ser estabelecidos pelo professor. Poderao ser determinados 
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.atraves de uro plano elaborado corn 0 acordo mutuo do professor 
e do aluno. A "verdadeira" instru9ao individual, na qual os 
alunos estabelecem os seus proprios objectiv~s bern como as suas 
actividades de aprendizagem e rara nas escolas. Normalrnente 
a instru9ao individual e determinada apenas pelo aluno. 

Algumas formas de instru9ao vulgarrnente utilizadas sao: 

1. Textos programados - impressos lineares ou por sec90es. 
Alguns foram adaptados para serem us ados em maquinas 
simples au computadores (Ver alinea 3). 

2. Conjuntos de actividades de ensino (podem ter varios 
nomes). Os alunos sao normalmente solicitados a ler, 
ouvir grava9oes, fazer trabalhos de casa, etc.. Todos 
os alunos podem trabalhar corn 0 mesmo conjunto de 
actividades ou escolher outros. Tarnhem se podera fazer 
uma escolha de actividades dentro durn mesmo conjunto. 

3. Os alunos "estudarn" de acordo corn uro prograrna preparado 
nurn terminal de computador. Todos os alunos podem 
seguir 0 mesmo prograrna, mas geralmente as rectifica90es 
sao feitas automaticarnente, tendo por base as respostas 
a exercicios analiticos. Os computadores sao tarnbem 
us ados para diagnosticarem as necessidades dos alunos 
e sugerirem os exercicios apropriados, na base das 
provas escritas, sem qualquer contacto do aluno corn 0 
terminal do computador. (Algumas vezes chamados IPI, 
Instru9ao Prescrita Individualrnente). 

4. Laboratorios - agrupa as alineas (1) e (2) acima refe
ridas e ainda grava9oes, slides, etc. - envolvem nor
malrnente actividades praticas (psicomotoras) tais como 
costura e experiencias cientificas, mas sao tarnbem 
utilizados para 0 estudo de linguas. 

5. Estudo sob orienta9ao ou independente - inc lui conferen
cias regulares de aluno-professor, nas quais sao discu
tidas as materias, os progressos a1can9ados e as pro
ximas medidas a serem tomadas. Normalrnente, 0 trabalho 
independente consiste na leitura (uso de bibliotecas) 
e/ou escrita. . 

g tarnbern possivel utilizar auxiliares audio-visuais mas 
nao e muito comuro. Estes poderao ser uti1izados para 
um curso somente (vulgar na Universidade) ou como parte 
essencia1 da educa9ao (muito raro nos Estados Unidos). 

Caracteristicas Comuns . 

1. 0 professor nao e a principal fonte de informa9ao, mas 
sim urn orientador do curso. 

2. g pouco provavel que 0 professor seja a principal pessoa 
a deterrninar os objectiv~s e a sequencia do curso. 0 
professor podera elaborar actividades de ensino e planas 
de ensino em 1aboratorio, mas norrna1mente nao tera tempo 
ou tecnica para elaborar as textos programados (1) ou os 
prograrnas CAI (3). A instru9ao individual e normalrnente 
plane ada par outra pessoa e nao pelo professor. 
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3. Os alunos trabalham dentro dos seus proprios' ritmos 
de trabalho, embora existam geralmente tempos limites 
(pelo menos 0 fim da aula). 

4. A instru9ao individualizada e muitas vezes baseada 
em conhecimentos profundos. Os alunos deverao alcan9ar 
um determinado nivel previamente estabelecido, e 
deverao trabalhar ate que esse nivel seja alcan9ado. 
Nalguns casos, 0 nivel pode ser determinado pelo proprio 
aluno. 

Algumas Vantagens Da InstruQao Individualizada 

1. 0 papel do professor torna-se mais de cariz auxiliar, 
menos autoritario e critico. 

2. Permite maior flexibilidade no usa do espa90 disponivel, 
equipamento e do tempo do professor e do aluno. 

3. Pode ser facilmente adaptado a alunos com diferentes 
aptidoes e interesses. 

4. Reduz os problemas de disciplina originados pela 
interac9ao de grupo e a necessidade de "prestar aten9ao". 

5. As ausencias nao interferem tanto no processo de apren
dizagem quando 0 aluno trabalha a um ritmo individual. 

6. e mais facil ensinar ,com vista a um dominio da materia. 
7. Pode haver menos enfase na competi9ao para as notas, 

categorias, etc. 

Algumas Desvantagens 

1. A instru2ao individualizada e absolutamente isolada. Os 
alunos nao adquirem pratica na troca de impressoes e 
em discussoes com outros. Nao dando incentivo a compe
ti9ao, nao incentiva da mesma forma a colabora9ao. 

2. Muitas formas de instru9aa individualizada requerem 
materiais e/ou equipamentos especializados e dispendiosos. 
Deverao ser acrescidas aos custos inicialmente estabe
lecidos despesas de repara9ao e de manuten9aa. 

3. Quando os pragramas e textos sao escritos p~r "peritos" 
longe do local de aC9ao, eles nao podem utilizar exem
plos locais au adapta-los as necessidades locais. Os 
programas deverao cobrir um vasto leque de sistemas 
escolares. 

4. A instru9ao individualizada requer muita ~esponsabilidade 
do individuo e auto-disciplina. Alguns alunos tendem 
a abusar da liberdade que Ihes e concedida e produzem 
muito pouco. 

5. Assim que a novidade deste sistema comece a desaparecer 
gradualmente, a instru9ao individualizada tende a cair 
na rotina e torna-se monotona, especialmente se so for 
utilizada uma unica modalidade. 

6. A alguns alunos e professores desagrada a carencia de 
personalidade da instru9ao mecanizada. 

7. A manuten9ao de registos para algumas modalidades deste 
tipo de instru9ao pode ser muito morosa. 
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Objectiv~s Poss!veis A Atingir 

1. Estudo de interesses ou topicos individuais. 
2. Estudo segundo urn nivel de capacidade especifico, urn 

certo estilo de aprendizagem ou ritmo de trabalho. 
3. Pratica na utilizaqao de tecnicas especiais, que 

.poderao traduzir-se em benef!cios para os outros. 
4. Aperfeiqoamento das tecnicas ou aplicaqao de teorias 

que for am ensinadas. 

Auxiliares de Ensino Para Utilizar Com A InstruGao Individualizada 

Gravadores, projectores, terminais de cornputador, mesas indivi
duais de estudo, maquinas de escrever, livros programados ou 
cadernos de exerc!cios, slides, filmes, objectps de arte cient!
ficos, transparencias e cassetes. 

Criterios Para Uma Boa Instrucao Individualizada 

1. Individualizada em absoluto - adaptada as necessidades 
e as aptidoes do aluno. 

2. Orienta9ao e ajuda adequadas por parte do professor. 
3. Variar com uma certa regularidade a modalidade empregue 

ou utiliza-la em diferentes materias. 
4. Manuten9ao cuidadosa dos registos dos progressos de 

cada aluno • 
5. Aplicaqao dos ensinamentos a situa90es locais e problemas 

actuais. 

Factores Que Contribuern Para Uma Boa InstruGao Individualizada 

1. Equipamento 

Equipamento de qualidade mantido em born estado evita 
frustra9ao por parte do operador e elimina perdas de 
tempo desnecessarias. 

2. Orienta9ao Do Aluno 

Os alunos necessitam de ser ensinados da forma como 
utilizar 0 equipamento correctamente e tambem das 
tecnicas de estudo rnais apropriadas. 

3. Controle 

Urn controle cuidadoso do trabalho individual podera ajudar 
o professor a identificar os alunos que carecem de 
auto-disciplina e de sentido de responsabilidade neces
sarios ao estudo auto-dirigido. 
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4. Registos De Progresso 

Os alunos poderao ser ensinados a estabelecer objectiv~s 
e a manter alguns dos seus proprios registos. Mas 
torna-se importante manter urn registo exacto de todo 
o trabalho terminado e do seu nivel de realiza9aO. 

5. Datas Limite E Controle 

Alguns alunos podem estar de tal maneira motivados e or
ganizados que nao necessitam de ser estimulados, embora 
a maioria necessite de pressoes externas, especialmente 
quando os trabalhos nao sao escolhidos pelos proprios 
alunos. 

Metodo: Laboratorio 

Os alunos, sozinhos ou em grupos, desempenham tarefas num lugar 
tao real quanto possivel. ~ormalmente, 0 objectiv~ principal a 
que se destinam estas tarefas e desenvolver tecnicas psicomotoras 
especificas. 

Em educa9ao vocacional, 0 trabalho de laboratorio pode ser feito 
preferencialmente num local da comun±dade, em vez de, ou alem 
de, na escola • 

Objectiv~s Possiveis A Atingir 

1. Desenvolvimento de tecnicas manuais, de gestao e 
sociais. 

2. Aumento dos niveis de tecnica e de qualidade. 
3. Pratica da teoria apresentada. 
4. Experiencia na "descoberta" de certos factos e principios. 
5. Incentivo a criatividade e a originalidade. 
6. Experiencia alargada com materiais e processos. 
7. Comparagao de custo,. qualidade, tempo, esforc;:o, etc. 

Auxiliares De Ensino Para Utilizar Em Laboratorio 

PIanos de tarefas, mapas com distribui9ao.de servi20s, esquemas 
de rota9ao, folhas de avalia9ao, cartoes de marca9ao, listas 
de controle, manuais de laboratorio, listas de orienta9ao, mapas 
ou diagramas, materiais e equipamentos necessarios, dispositivos 
e vestuario de protec9ao. 

Algumas Formas Possiveis Para Trabalho Em Laboratorio 

1. Trabalho individual, com colegas, em grupo ou em "familias". 
2. Grupos nome ados pelo professor, tendo como base a ca

pacidade, experiencia anterior ou por ordem alfabetica. 
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3. Grupo nome ado ao acaso, por exemplo, lugares tirados 
-a sorte. 

4. Grupo nomeado pelo aluno, na base de amizades pessoais 
ou de interesses. 

5. Grupo nome ado por intermedio dum esquema sociometrico 
(combina9ao de nomea9ao feita pelo professor com a 
escolha pessoal do aluno). 

Para a prepara9ao do trabalho de laboratorio, torna-se 
essenci~l um planeamento previo 

1. Estabelecer objectiv~s para 0 laboratorio. 
2. Determinar quais os materiais e equipamento necessar~os. 
3. Encomendar os materiais e dispor 0 equipamento. 
4. Elaborar um plano ou esquema de trabalho ou plano para 

orientar os alunos para a elabora9ao dos mesmos. 
5. Elaborar folhas de orienta9ao necessarias. 
6. Preparar os alunos para 0 trabalho de laboratorio: 

a. familiariza-los com a disposi9ao da sala, regras de 
trabalho, medidas de seguran9a, etc. 

b. dernonstrar tecnicas-chave d~ acordo com as necessidades. 

Criterios Para Uma Boa Pratica De Laboratorio 

1. Actividade com um objectiv~ determinado. 
2. Pratica de medidas de seguran9a e sanitarias • 
3. Objectiv~s laboratoriais definidos, conhecidos pelos 

alunos. 
4. Evidencia de uma sequencia de experiencias planeadas. 
5. Coopera9ao e entre-ajuda entre os alunos. 
6. Preparativ~s para avalia9ao dos produtos e de medidas a 

tomar. 

Factores Que Contribuern Para Uma Boa Instru9ao Laboratorial 

1. Planeamento Previo 

o professor podera fazer 0 plano previo, mas e aconselhavel 
ensinar os alunos a tomarem responsabilidade crescente 
na execu9ao dos planos de laboratorio. 

2. sequencia 

Experiencias programadas para 1rem aumentando de dificuldade 
a medida que os alunos forem adquirindo mais pratica, 
ajudam a aumentar 0 interesse e a assegurar um crescimento 
sistematico da competencia. 

3. Disposi9ao Do Laboratorio 

Devern ut1lizar-se regras de tempo e de movimenta9ao que 
permitam uma disposi9ao eficaz do equipamento e do espa90 
disponivel. Luz, armazenamento e movimento de pessoas e 
de materiais deverao tambem ser tornados em cons1dera9ao. 
Torna-se muitas vezes problematico arranjar espa90 para 
guardar os livros dos alunos, as pastas e 0 equipamento de 
protec9ao. 
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4. Equipamento 

Em educagao vocacional, e importante que se utilize de 
facto 0 tipo e a qualidade de equipamento requeridos 
para 0 trabalho. Equipamento nao apropriado torna 0 

trabalho mais lento e encoraja a "perder tempo". 

5. Arrumagao 

Inclui: 
a. ter urn lugar para tudo. 
b. marcar 0 equipamento' de forma a que 0 seu lugar seja 

facilmente localizado. 
c. dar aos estudantes responsabilidades definidas de 

arrurnagao. . 
d. verificar e assegurar que aquelas responsabilidades 

estao a ser curnpridas. 
e. providenciar tempo necessario destinado as operagoes 

de limpeza. 

o professor precisa de estar a par de tudo 0 que se passa 
no laboratorio e estar atento aos alunos que possam ter 
dificuldades nas experiencias, que estejam a seguir 
praticas pouco seguras ou que perturbem 0 trabalho dos 
outros alunos • 

7. Disciplina 

Em laboratorios onde nao ha disciplina, os alunos aprendem 
a executar mal as tecnicas e atitudes de trabalho mediocres. 

8. Escalonamento Do Tempo 

As tarefas' necessitam de ser programadas de acordo com 0 

tempo disponivel. A preparagao previa ou a distribuigao 
de urn trabalho por varios periodos de tempo da aula 
pode ser necessaria. Os alunos mais novos e com menos 
coordenagao sao mais lentos, mas pode-se ensinar .a maioria 
dos alunos a trabalhar mais depressa. Isto implica: 

a. movimentagao mais rapida. 
b. saber exactamente 0 que executar. 
c. ter 0 trabalho pronto antes da hora marc ada para a 

sua conclusao. 

9. Normas de Sequencia 

A avaliagao de qualquer tipo "consolida" a aprendizagem 
e e muitas vezes negligenciada. Pode-se fazer urna analise 
dos pontos fortes e fracos da execugao e do planeamento, 
terido em vista urn aperfeigoamento de futuros laboratorios. 
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Metodo: Conferencia Ou Conversa 

Pode.ser dada pelo professor o~ por outra pessoa - 0 papel prin
cipal do aluno e 0 de ouvinte. Pode ser dada em pessoa, por 
meio de filme, grava9ao, disco ou televisao. Pode ser formal 
so 0 conferencista a dissertar, normalmente atraves de um ma
nuscrito preparado, ou informal - com interruP90es dos alunos e 
encorajamento a formula9ao de perguntas •. Algumas vezes estas 
sessoes tomam 0 nome de conferencia-discussao. 

Urn simposio e uma modalidade de conferencia que 
serie de conversas relacionadas com um assunto. 
traduz-se p~r uma apresenta9ao bastante.formal. 

consiste numa 
Normalmente 

Urn curso ensinado inteiramente or meio de conferencia e raramente 
adequado para 0 n vel liceal. Contudo, as conversas ou conferen
cias de curta duracao sao muitas vezes uteis. 

Objectiv~s Possiveis A Atingir 

1. Conhecimento de um assunto novo, especialmente se nao 
houver possibilidade de obte-lo directamente p~r outr~ 
meio. 

2. Interpretaqao, explicaqao, esclarecimento ou analise 
do assunto. 

3. Organizaqao da materia antes do estudo. 
4. Sumario ou consolidaqao da materia apos 0 estudo . 
5. Motivaqao, estimulo ou inspiraqao. 

Auxiliares De Ensino Para Utilizar Nas Conferencias 

Giz, quadros de flanela ou magneticos, projectores a um nivel 
superior ou projectores opacos, transparencias, modelos, exposi90es, 
mapas, fotografias ou slides, discos ou cassetes, directivas e/ou 
folhas com 0 assunto que esta a ser objecto da conferencia, 
anedotas, exemplos, gestos, auxiliares de perguntas, tais como, 
cartoes ou microfones moveis. 

Criterios Para Boas Conferencias 

1. Comunicaqao clara e facilmente entendida. 
2. A organizaqao facilita a compreensao e a tomada de 

apontamentos. 
3. Vocabulario, ilustra90es, etc. SaO adaptados a audiencia. 
4. Os auxiliares audio-visuais sao usados para complementar, 

e nao para prejudicar 0 assunto. 
5. Os pontos principais a abordar SaO claramente distintos. 
6. o· conferencista nao deve utilizar modos que possam pre

judicar a conferencia. 
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Factores Que Contribuem Para A Utilizacao Eficaz Das Conferencias 
Como Metodo De Ensino 

1. Organiza<;:ao 

Urn dos requisitos previos e a elabora<;:ao do plano geral 
do assunto. 0 plano deve apresentar-se claramente ao 
ouvinte. As conversas formais requerem bastante tempo 
de prepara<;:ao. 

2. Tecnicas 

Algumas pessoas parecem ter "nascido" conferencistas, 
sendo possuidoras de urn certo lI carisma" que agrada as 
pessoas. contudo, certas tecnicas ,como 0 escalonamento 
do tempo, contar'anedotas, dar exemplos e 0 uso adequado 
de auxiliares audio-visuais podem ser utilizados. A 
observa<;:ao duma conferencia em video tape tern ajudado 
muitos conferencistas a ver os pontos onde poderao ser 
feitos melhoramentos. 

3. Tecnicas De Reac9ao 

---

Conferenciar e uma actividade num sentido. Para a utilizar 
como metodo de ensino, e necessario fornecerem-se escla
recimentos e a formula<;:ao de perguntas. Algumas tecnicas 
incluem debates, pequenas discussoes de grupo apos a 
conferencia, pedir a ,algumas pessoas da assis.tencia para 
prepararem perguntas e intercalarem a conferencia com 
perguntas destinadas a uma avalia<;:ao. Algumas salas de 
conferencia nas universldades possuem instala90es elec
tronicas de forma a permitir que as respostas dos alunos 
sej'am imediatamente registadas num quadro; Para grandes 
audiencias, podera utilizar-se um microfone movel ou 
distribuirem-se cartoes nos quais sao escritas as perguntas 
que deverao ser recolhidas e entregues ao conferencista, 
quer directamente, quer apes terem side examinadas e 
condensadas pelo presidente da mesa. 

4. Participaqao Da Audiencia 

Alem das medidas ut~lizadas para a formula<;:ao de perguntas 
descritas em 3., poderao ser utilizados pequenos testes 
previos ou questionarios ou facultadas folhas para se 
tomarem apontamentos ou contendo 0 plano geral. Discussoes, 
proj,ectos posteriores, etc., saO mui to recomendaveis. 

5. Auxiliares Audio-Visuais 

Urn conferencista deve ser claramente ouvido, pelo que se 
torna necessaria a utiliza<;:ao apropriada de microfones 
em salas grandes. Os auxiliares audio-visuais devem ser 
suficientemente grandes para serem vistos, sem dificuldade. 
A altura apropriada para a utiliza9ao dos auxiliares 
audio-visuais necessita de ser cuidadosamente planeada. 
Muitas vezes a ajuda dum assistente para operar com os 
auxiliares audio-visuais contribui para aumentar a eficacia 
da sua utiliza<;:ao. 
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Metodo: Recita9ao (Formula9ao de Perguntas) 

o professor faz perguntas e os alunos respondem. Presume-se que 
a materia tenha side previamente estudada. 

Objectiv~s Possiveis A Atingir 

1. Analise do trabalho passado. 
2. Capacidade para organizar e resumir 0 assunto. 
3. Demonstra9ao do conhecimento da materia (antes ou 

apes 0 estudo. A recita9ao pode muitas vezes 
substituir um teste previo). 

Auxiliares De Ensino A Utilizar Com A Recitagao 

Textos, panfletos, artigos de revista, pIanos gerais, mapas, 
diagramas, listas de perguntas (preparadas pelo professor ou 
pelos alunos), giz, cartoes de jogar tipo Bingo, outros 
cartoes de jogos, tais como, 0 "Jeopardy", fotografias ou 
objectos relacionados com 0 assunto de estudo. 

o professor pode formular perguntas·de improviso~ ou faze-las 
de uma lista previamente preparada, seguindo um criterio, por 
exemplo a ordem dos lugares, ou ao acaso. Ou entao as per
guntas preparadas pelo professor e/ou pelos alunos podem ser 
colocadas numa caixa ou numeradas para escolha do aluno. 

Tipos Gerais De ·Perguntas 

1. Facto 

a. Avalia9ao da memor~a ou lembran9a dum assuntofactual. 
b. normalmente requerem respostas curtas. 
c. muitas vezes tern uma unica resposta correcta. 
d. tendem a encorajar os alunos a adivinhar, mas podem 

ser uteis para animar e para uma primeira fase. 

2. Pensamento 

a. requer exemplos, opinioes, analises, organiza9ao do 
pensamento, compara90es, contrastes, dedu9oes, etc. 

b. leva mais tempo a responder - requer respostas mais 
compridas. 

c. pode ter mais do que uma resposta aceitavel. 

a. requer reac9oes, atitudes e opinioes pessoais, rela9ao 
dos acontecimentos com valores, niveis, objectiv~s, etc. 

b. as respostas variam de. pessoa para pessoa. 
as perguntas de avalia9ao sao mais adequadas para 
utiliza9ao em discussoes1 a recita9ao e mais orientada 
para um determinado facto. 
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Para Melhorar As Tecnicas De Perguntas 

1. Escrever as perguntas a formu1ar, especialmente quando 
come9ar a ensinar. 

2. 0 proposito da pergunta deve ser claro. Nao pergunte: 
Diga 0 que sabe acerca de mas: Compare 0 

valor dos alimentos de com 
3. Ao colocar urna pergunta nao mencionar respostas possiveis. 

Nao pergunte: Um metro tem 36 ou 39 polegadas? mas: 
Quantas polegadas tem urn metro? 

4. Incluir apenas uma ideia em cada pergunta. 
5. Dirigir as perguntas a toda a aula, antes de 0 fazer a 

urn aluno. 
6. Dispersar as perguntas: distribuir tao equitativamente 

quanto possivel. 
7. Dar tempo aos alunos para pensarem nas respostas. 
8. Exigir respostas completas e pedir aos outros alunos 

que as completem, em vez de ser 0 professor a completa-las. 
9. Exigir que 05 alunos falem em voz suficientemente alta, 

por forma a serem c1aramente ouvidos. Nao cair no 
habito de repetir as respostas dos alunos. 

10. Pedir aos alunos para estarem calados quando outras pessoas 
estiverem a dissertar 

A recitaxao nao e urn metodo adequado de ensino para alunos que 
nao estejam dispostos a responder na sua vez, ouvir os outros 
com respeito, etc. 

Criterios Para Uma Boa Recitaxao 

1. 05 estudantes estao preparados. 
2. Todos os a1unos tem oportunidade de responder. 
3. As perguntas processam-se depressa; nao se arrastam por 

muito tempo. 
4. 0 assunto ou t6pico e descrito pausadamente e em pro

fundidade. 
5. Os alunos ouvern as respostas dos seus colegas com 

interesse e respeito. 

Factores Que Contribuem Para Uma Boa Recitaxao 

1,. Facilidade .verbal. 

Os alunos e 0 professor devem utilizar urna Linguagem 
comurn e usa-La com precisao. 0 professor necessita de 
possuir a capacidade de formular perguntas e de fazer 
aprecia90es rapidas sobre a exactidao das respostas dadas. 

2. Prepara9ao Dos ALunos 

A recita9ao s6 e util no caso de todos os participantes 
da aula terem feito urn estudo adequado. 
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3. Durac;:ao 

As recitac;:oes curtas e rapidas ajudam a manter 0 aluno 
interessado. Muito tempo dedicado a esta actividade e 
demasiado, especialmente para alunos mais jovens. As 
recitac;:oes baseadas em jogos dao a sensac;:ao de que 0 

tempo corre mais depressa. 

4. Natureza Das Perguntas . 

A recitac;:ao deve concentrar-se nas ideias mais importantes. 
Evitar 0 uso de perguntas triviais e sem importancia. 

Auxiliares Audio-Visuais Para Ajuda Na EducaQao 

I. Mapas E Posters 

Objectiv~s 

esclarecer ideias abstractas 
indicar relayoes au sequencias - IIdiagramas ll 

dar enfase a uma parte especifica do processo 
chamar a atenc;:ao para os pontos principais dum assunto 
servir como elementos decorativos ou como esquemas de 
memoria. 

Os mapas bem feitos deverao ser 

Claros e face is de ler: 

1. Suficientemente grandes para poderem ser vistos do fundo 
duma sala de dimensoes normais. 

2. Limitar 0 assunto (uma ideia principal); ter muito espac;:o 
em branco. 

3. Usar cores que sobressaiam. Os contrastes favorecem uma 
maior visibilidade. 

Impressao Nitida: 

1. Usar papel de stencil ou papel quadriculado ou letras 
recortadas de jornais ou de revistas, se 0 seu desenho 
a mao nao for bom. 

2. Trabalhar cuidadosamente, a fim de evitar manchas e uma 
aparencia descuidada. As borrachas "Art gum erasers" 
removem facilmente as linhas feitas a lapis. As borrachas 
"rubber cement" apagam facilmente. 

Atraente: 

1. Utilizac;:ao de cores - os marcadores apresentam-se em 
varias cores e tamanhos. Pintura de tempera ou papel 
decorativo sao outras hipoteses. 

2. Utilizac;:ao de simbolos - per~onificam as abstracc;:oes e 
favorecem uma melhor apreensao. 

3. Experimentar os efeitos e as ilusoes opticas 3-D. 
4. Envolver 0 observador, quer colocando perguntas, quer 

incitando a acc;:ao, quer despertando a curiosidade, etc. 
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Os mapas ou posters podem ser feitos ern quadros, ern papel de 
ernbrulho, ern papel de parede (de cor lisa ou corn pequenos de
senhos), partes de caixas, papel de jornal (os jornais por 
vezes vendem ou dao os excessos de papel), serapilheira ou 
outros tecidos, cartolina ou papel de desenho comum. 

Se estiverem ern transparencias, os "cartoons" ou os graficos 
podem ser arnpliados, atraves da utiliza9ao dum projector opaco 
ou duma grade, ou durn projector situado a urn nivel superior. 

Proteger os mapas e posters para uso futuro, p~r meio de uma 
cuidadosa arruma9ao; de preferencia, guarda-los sem serem 
dobrados. 

II. Filroes, Slides E Discos 

Fontes 

1. Cinematecas das universidades. 
2. Bibliotecas pUblicas. 
3. Departarnentos do Governo - da saude mental, de assistencia 

pUblica, etc. 
4. Organiza90es - Cruz Verrnelha, "Peace Corps". 
5. Filrnes cornerciais, filrnes de curta metragern. 

Norrnalrnente nao se paga porte de correio para a sua devo
lU9ao - os filrnes de curta metragem tern 0 guiao impresso 
ern disco, fita magnetica ou, cassette. 

6. Filrnes feitos pelo professor especialrnente slides e 
cassettes. 

Os "film loops" ou filrnes de conceito simples saO concebidos 
para mostrar os processos. Ligam-se a um projector pequeno 
especial. 

Prepar,a<;:ao Para Utilizar Urn Auxiliar Audio-Visual' 

1. Ensaio previo, anotando 0 objectiv~ para 0 qual esta mais 
adequado. 

Os auxiliares podem: 

enriquecer os conhecimentos - dar a conhecer urn tipo de 
experiencia, a qual nao se encontra disponiv.el de outro 
modo (visita, entrevista, situa90es, etc.) .. 

motivar - servir como ponto de partida para a discussao, 
estimular a aprendizagem de urna nova tecnica, inspira9ao 
para mudar de atitudes ou praticas, etc. 

informar - dar outras inforrna90es factuais sobre urn assunto 
(muitas vezes simplificadas ou esclarecidas atraves dos 
auxiliares aUdio-visuais). 

Estabelecer niveis - mostrar exemplos de bons produtos, 
processos, etc. 
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2. Verificar A Dura9ao 

Normalmente os filmes mais curtos, que permitem tempo 
para prepara9ao e discus sao sao melhores para serem 
utilizados na aula - especialmente para grupos de 
alunos mais novos e irrequietos. 

3. Verificar 0 Nivel Do Filme 

Algumas vezes 0 mesmo filme pode ser utilizado de 
maneiras diferentes para niveis diferentes. 

4. Verifica9ao Do Conteudo 

Os factos abordados no filme estao actualizados? A 
imagem e nitida? 
Sao mostradas tecnicas correctas e seguras e niveis 
aceitaveis? 
o conteudo e tendencioso? . 

quantidade e tipo de anuncio? 
classe social ou nivel economico? 
valores implicitos? 
frases inuteis? 

5. Anotar termos utilizados que nao sejam comuns e estabe
lecer principios ou fazer resumos das ideias principais. 

Ao Utilizar Estes Auxiliares: 

1. Verifique se 0 equipamento esta disponivel e em boas' 
condigoes' de operacionalidade. 

2. Utilize algumas medidas preparatorias, dependendo do 
objectivo. 

3. Providenciar uma observa9ao ou audigao activas, atraves 
da utiliza9ao de testes previos, guias do filme, men90es 
a determinadas partes do filme ou de caracteres a serem 
observados, identifica9ao com certos caracteres. 

III. Projectores 

A. Superiores 

1. utiliza9ao de folhas de plastico ou de um rolo de plastico 
atraves dos quais possa penetrar a luz. 

2. Especialmente bons para diagramas, mapas, "cartoons" -
a compos19ao nao pode ser muito complexa. 

3. Possibilidade de sobrepor "camadas" - construir um mapa ou 
diagrama passa a passo. 

4. A utiliza9ao de cores aurnenta 0 interesse - mas as cores 
claras nao se vern bern. 

5. 0 professor pode fazer transparencias escrevendo em plastico 
de cor clara com urn lapis gorduroso ou com urn marcador 
"Sharpie", ou utilizando uma maquina copiadora Thermofax, 
ou pode mostrar fotografias utilizando uma tecnica especial. 
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6. Pode comprar transparencias ja preparadas sobre varias 
materias, ou matrizes a partir das quais se podem fazer 
transparencias. 

7. Pade-se utilizar como auxiliar de conferencia, escrevendo 
num rolo ou folha a ~edida que falar diante do grupo. 

B. Opacos 

1. s6 projecta objectos opacos e, dentro destes, pode-se 
utilizar uma grande variedade: fotografias, paginas de 
revistas, jornais ou text os de livros, e tambem objectos 
tridimensionais, tais como folhas de arvores ou de 
plantas ou cenouras. 

2. pesados e de dificil movimenta9ao - necessitam de estar 
cOlocados num suporte com rodas. 

3. A sala deve estar bastante escura para permitir uma 
melhor visao. 

Quando Se Utilizarem Projectores: 
. . 

1. Notar que os dois tipos de.projectores necessitam de um 
ecran e de uma sala escurecida, a fim de se obterem 
melhores resultados, embora um projector de nivel superior 
funcione numa sala menos escura, podendo as paredes 
claras servir bastante bem como ecrans. 

2. Ter a certeza de que 0 material a ser projectado po de 
ser facilmente observado por todos. 

3. Nao bloquear a visao estacionando em frente do ecran. 
4. Desligar 0 projector quando ja nao estiver a utiliza-lo, 

a fim de proteger a lampada da maquina e os materiais 
projectados. 

5. Verificar a posi9ao e a focagem da maquina antes'da 
sua utiliza9ao, a fim de se evitarem perdas de tempo 
durante a aula. 

IV. Objectos.Ou Materiais 

Ha varios tipos iiteis: alimentos, "cartoons", flores, tecidos, 
mobilias, ferramentas, plantas ou animais vivos, utensilios, 
linho, roupas, revistas, catalogos, modelos, etc. 

Problemas 

1. Custo - alguns podem ser ofertas ou objectos rejeitados 
2. Armazenamento - alguns deterioram-se ou mudam de carac

teristicas com 0 tempo. Outros ocupam muito espa90. 
Pode haver perigo de incendio ou de danifica9ao causada 
por insectos. 

3. Validade - os materiais devem ser postos de lado, quando 
se tornarem obsoletos. 

4. Tempo e esfor90 exigido para recolha e transporte, espe
cialmente se armazenados a alguma distancia do local 
de utiliza9ao. 
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Ao Se Utilizarem Estes Materiais 

1. Mante-los junto dos objectos ou materiais utilizados 
pelos alunos, salvo se 0 objectiv~ dos materiais e 
especificamente introduzir novos conceitos. 

2. Assegurar-se de que os materiais se encontram em boas 
condi90es, a nao ser que 0 objectiv~ seja mostrar as 
altera90es na qualidade, efeitos causados por uso 
inadequado, etc. 

3. Deixar os alunos manejar e realizar determinados 
trabalhos com os materiais, se" possivel. 

V. Textos, Cadernos De Exercicios E Outros Materiais 

Pontos A Verificar 

1. Nivel de leitura - adequado ao grupo. Algumas materias 
simples tern 0 interesse dos adultos - do 29 ao 59 
grau do nivel de leitura. 

2. Nivel socio-economico - de acordo com fotografias, exemplos, 
ou conteiido. 

3. Conteiido factual - precisao, amplitude e conhecimento 
profundo. 

4. Principios ou indica90es - exactidao, evidencia e valor 
de base. 

5. Ilustra90es .. valor de ensino, "actualiza9ao. 
6. Sequencia e organiza9ao. a professor pode reordenar, 

mas este processo e mais dificil e pode induzir os 
alunos em confusao. 

7. Auxiliares de ensino - objectivos especificos, elabora9ao 
de resumos ou de principios, aprecia9ao das respostas, 
projectos dos alunos, referencias. 

8. Caracteristicas fisicas - tamanho, peso, tamanho e clareza 
da impressao e pre90. 

Referencias Especiais Para os Materiais A Utilizar 

1. Fonte - verificar finalidade, quantidade e formas 
de publicidade (exacta e/ou objectiva e/ou enganadora) 
apresentadas como factos? AS vezes e aconselhavel traba
Ihar com estas formas de publicidade e analizar materiais 
que levantem questoes ou que induzam ern erro, especialmente 
quando se trabalha corn grupos profissionais. 

2. A data da publica9ao pode faltar a maior parte das 
empresas fazem revisoes constantes. 

3. Aparencia - uso da cor, de diagramas e de fotografias. 
as erros gramaticais ou de tipografia sao uti liz ados 
como lIefeitoll? 

VI. Sebentas 

1. Podem ser destinadas apenas ao ensino da materia ou tambem 
podem fornecer directrizes sobre alguma tecnica. 

2. complementar com instru90es orais (podem ajudar 0 aluno 
a aprender a seguir as orienta90es escritas). 

3. Individualizar a instru9ao - proporciona repeti9ao para os 
alunos mais atrasados e um enriquecimento para os mais 
adiantados. 




